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Quando cheguei a reconhecer nos piores dos encarcerados 

urn homem como eu; quando se diluiu aquela fumaga que 

me fazia crer ser melhor do que ele; entSo compreendi que 

os homens n3o se podem dividir em bons e maus, tampouco 

em livres e encarcerados, porque ha fora do carcere 

prisioneiros mais prisioneiros do que os que estao dentro e 

h6, dentro do c£rcere, mais libertos, assim da prisSo, dos que 

estSo fora. Encarcerados somos todos, mais ou menos, entre 

os muros do nosso egoismo. 

Francesco Carnelutti, 1995. 



RESUMO 

O sistema carcerario brasileiro ha muito enfrenta uma crise aparentemente insoluvel; tal 

contexto afeta, em maior ou menor escala, todos estabelecimentos prisionais do pais, 

sem que tal fato seja capaz de despertar a indignacao da sociedade ou a atitude estatal 

no sentido de solucionar, ou ao menos arrefecer os efeitos nefastos de tao arraigado 

problema socio-juridico. Desse modo tem-se como objetivo geral do presente trabalho 

monografico analisar a efetividade do cumprimento da Lei de Execucao Penal na 

comarca de Cajazeiras-PB. Por seu turno, sao objetivos especificos: reconhecer o 

historico das penas e da prisao no ordenamento juridico; identificar as especies de 

penas previstas no direito penal patrio e as particularidades do sistema prisional 

cajazeirense e, ainda, identificar as situacoes em que as penas alternativas podem 

apresentar-se como medidas capazes mitigadoras do grave problema carcerario 

enfrentado em todo o pais. Para possibilitar a construcao dos aspectos teoricos da 

monografia, perseguindo os objetivos elencados, emprega-se como metodo de 

investigacao o empirico-indutivo e como metodo procedimental o sistematico; auxiliado 

pelo historico-evolutivo, tudo fazendo mediante a utilizacao da tecnica de pesquisa 

bibliografica aplicada em textos legais, doutrinarios, jurisprudenciais e cientificos, bem 

assim, da tecnica de pesquisa documental resultante de pesquisa de campo procedida 

na Comarca de Cajazeiras-PB. Como resultado, a guisa de conclusao, mediante o 

desenvolvimento teorico embasado em referencias especializadas na tematica, em 

contraponto ao resultado da pesquisa empirica procedida, tem-se que por meio da 

iniciativa estatal vislumbra-se a possibilidade de mudanca da situacao precaria dos 

complexos prisionais da comarca investigada, cabendo ao Governo do Estado executar 

acoes que visem a elucidacao do problema, seja por meio de parcerias publico-privadas 

ou por outro tipo de iniciativa govemamental. 

Palavras-chave: Penas privativas de liberdade. Comarca de Cajazeiras-PB Inefetividade. 



RESUMEN 

El sistema penitenciario de Brasil desde hace mucho tiempo frente a una crisis 

aparentemente insolubles; este contexto afecta a un mayor o menor medida, todas las 

prisiones en el pais, sin que este hecho es capaz de despertar la indignacion de la 

sociedad o la actitud del gobierno hacia la solucion, o por lo menos fresco de los 

efectos adversos del problema socio-juridica muy arraigada. Por lo tanto tiene el 

objetivo general de esta monografia analizar la efectividad del cumplimiento de la Ley 

de Ejecuci6n Penal en el distrito de Cajazeiras-PB. A su vez, los objetivos especificos 

son: reconocer la historia del castigo y encarcelamiento en el sistema legal, la 

identificaci6n de los tipos de sanciones de derecho penal y las peculiaridades de la 

patria cajazeirense sistema penitenciario, asi como identificar las situaciones en que las 

penas alternativas pueden presentan como medidas para mitigar el problema carcelano 

graves que enfrentan en todo el pais. Para permitir la construction de los aspectos 

teoricos de la monografia, persiguiendo los objetivos mencionados, se emplea como 

metodo de investigacion y el metodo empirico-inductivo como procedimiento sistematico, 

ayudado por el historico-evolutivo, hacer todo lo que utilizando la tecnica aplicada la 

literatura en los textos legales, doctrinal, jurisprudencial y cientifica, asi como las 

tecnicas de los resultados de la investigacion documental de la investigaci6n de campo 

realizada en el Condado de Cajazeiras-PB. Como resultado de ello, en conclusion, a 

traves del desarrollo teorico basado en las referencias tematicas especializadas, en 

contraste con los resultados de la investigacion empirica llevada a cabo, tiene que ser a 

traves de la iniciativa estatal contempla la posibilidad de cambiar la precaria situation 

de la prision el distrito investigado, siendo el Gobierno del Estado tomar medidas 

encaminadas a la elucidation del problema, ya sea a traves de asociaciones publico-

privadas u otro tipo de iniciativa gubernamental. 

Palabras clave: fracaso. aplicacion de medidas penales. PB Cajazeiras. 
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1 INTRODUQAO 

E sabido que o Estado assume urn papel estrategico no estabelecimento da 

ordem juridico-penal a qua! implica quase sempre em seletividade. Quando a ordem e 

estabelecida a partir da imposicao da pena privativa de liberdade, quase sempre, a 

clientela a quern se dirige constitui-se de excedentes humanos; aquela parcela da 

populacao cuja existencia aos olhos estatais somente se justifica para legitimar os 

desmandos do sistema penal e, mais precisamente ate, do sistema carcerario 

O presente trabalho monografico tern como objeto a questao da efetividade da 

aplicacao da Lei de Execucdes Penais nos estabelecimentos prisionais da Comarca de 

Cajazeiras-PB, para tanto, indaga-se: seria a lei de execucao penal efetivamente 

cumprida nos estabelecimentos prisionais de Cajazeiras-PB? Como hipotese, entender-

se-a que nao ha um efetivo cumprimento da norma, nao obstante a provavel 

constatacao de algumas variaveis favoraveis que facilitariam a adequada execucao da 

sancao imposta. 

Desse modo sera objetivo geral do presente trabalho monografico analisar a 

efetividade do cumprimento da Lei de Execucao Penal, observando se as exigencias 

basicas da Lei de Execucdes Penais estao sendo cumpridas nos estabelecimentos 

prisionais da comarca de Cajazeiras-PB, bem como a identificacao das variaveis 

apontadas como responsaveis pelo resultado encontrado. 

Por seu turno, sao objetivos especificos: reconhecer o historico das penas e da 

prisao no ordenamento jurfdico; identificar as especies de penas previstas no direito 

penal patrio e as particularidades do sistema prisional cajazeirense e, ainda, identificar 

as situacoes em que as penas alternativas podem apresentar-se como medidas 

capazes mitigadoras do grave problema carcerario enfrentado em todo o pais. 

Para possibilitar a construcao dos aspectos teoricos da monografia, perseguindo 

os objetivos elencados, emprega-se como metodo de investigacao o empirico-indutivo e 

como metodo procedimental o sistematico; auxiliado pelo historico-evolutivo, tudo 

fazendo mediante a utiiizaeao da tecnica de pesquisa bibliografica aplicada em textos 
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legais, doutrinarios, jurisprudential^ e cientificos, bem assim, da tecnica de pesquisa 

documental resultante de pesquisa de campo procedida na Comarca de Cajazeiras-PB. 

Buscar urn melhor entendimento acerca da situacao atual do sistema prisional no 

municipio de Cajazeiras-PB, mais especificamente nas exigencias minimas elencadas 

na Lei de Execucdes Penais, como salubridade do ambiente das celas, assistencia 

jurfdica aos encarcerados, quantidade de detentos por cela, entre outros, sera o escopo 

desse trabalho cientifico. 

A pesquisa sera construida mediante a integracao de tres capitulos a saber: o 

primeiro capitulo tratara de abordar os aspectos histdricos das penas desde os tempos 

mais remotos ate o periodo atual, em que se evidencia uma humanizacao punitiva 

resguardando os direitos fundamentals dos apenados. 

O segundo capitulo versara, especificamente, sobre os problemas da aplicacao 

da LEP nas unidades prisionais do municipio de Cajazeiras-PB, sendo demonstradas 

por meio de informacdes das direcdes da cadeia e do presidio, os aspectos mais 

relevantes da lei que nao sao respeitados por estas unidades. 

Por fim o terceiro capitulo apresentara meios que possam sanar ou, ao menos, 

suavizar o problema da aplicacao da LEP, citando as medidas alternativas, o sistema 

CEAPAS, as parcerias publico-privadas e o modelo penitenciario do municipio de 

Guarabira-PB. 

Sera, pois, urn trabalho de cunho tedrico-pratico, cujo propdsito, embora se 

debruce sobre uma amostra local e singela, consistira em, para alem do 

questionamento da legalidade, urn chamamento ao necessario cumprimento das 

normas aplicaveis a especie. 
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2 HISTORIC© DAS PENAS E DO SISTEMA PRISIONAL 

2.1 Etimologia e surgimento das penas 

A palavra Pena tern suas origens sobre ares de incerteza. Alguns estudiosos 

atribuem sua derivacao ao vocabulo latino poena significando castigo, expiacao, 

suplicio, outros atribuem suas origens a juncao de duas palavras gregas ponos que 

significa trabalho, fadiga, sofrimento e eus, significando expiar, fazer o bem, corrigir, ou 

seja, para os gregos a pena seria uma especie de trabalho para a correcao do apenado. 

A pena surgiu em tempos remotos como metodo de repressao as transgressoes 

cometidas por aqueles que entravam em colisao contra as regras de costume ou 

mesmo contra as normas positivadas de determinada sociedade, sendo que as formas 

de aplicacao das penas se manifestaram em varios periodos ao longo da historia como 

relata Neto (2000, p. 22): 

Nos estudos mais recentes encontram-se diversos autores que 
costumam dizer que a historia da pena atravessou seis periodos: 
vinganca privada, vinganca divina, vinganca publica, humanitario, 
cientifico, nova defesa social. 

Para Gomes (2008, p. 27) as punigoes sao "frutos de arranjos historicos e 

culturais, nao estritamente necessarias ou convenientes para o alcance de um objetivo, 

o que nos leva a entender que as penas sao reflexos da cultura e do momento historico 

vivenciados por cada civilizacao". 

Neste sentido cabe estudar cada periodo historico das penas e sua evolucao. 

2.1.1 Periodo da vinganca privada 
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No periodo da vinganca privada a justica era praticada pelos particulares que ao 

serem lesionados por terceiros retribuiam na mesma intensidade o dano sofrido. A lei 

de Taliao e a codificacao que melhor descreve este periodo historico que vivia sob a 

egide do "olho por olho, dente por dente". Segundo este documento legal aquele que, 

por exemplo, viesse a decepar um braco de alguem teria o mesmo membro decepado 

por aquele que veio a ser lesionado primeiramente. Costa Jr. (2010, p. 54) descreve de 

maneira precisa este momento da historia: 

A pena representava inicialmente a vinganca privada da propria vitima, 
de seus parentes ou do agrupamento social (tribo) a que pertencia. A 
reacao costumava superar em muito a agressao, a menos que o 
transgressor fosse membro da tribo. Era entao punido com o banimento, 
que o deixava entregue a sorte de outros agmpamentos. 

Foi nesse periodo historico das penas que surgiu a composicao, onde o 

transgressor seria punido pecuniariamente pelo crime que havia praticado como assim 

dispoe Costa Jr. (2010, p. 54): 

Finalmente, surgiu a fase da compositio (composicao), na qual o 
transgressor satisfazia a ofensa mediante indenizacao em dinheiro ou 
em especie. Incluida no Codigo de Hamurabi, foi bastante adotada no 
direito germanico. E ela a precursora da indenizacao do direito privado e 
da multa do direito penal. 

No direito brasileiro atualmente, a composicao vem disciplinada na Lei n° 

9.099/95, como vem demonstrado no artigo 74 da referida norma legal a composicao 

dos danos civis sera reduzida a escrito e homologada pelo Juiz mediante sentenca 

irrecorrivel, tera eficacia de titulo a ser executado no juizo civil competente. 

2.1.2 Periodo da vinganca divina 
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0 periodo da vinganca divina utiliza como meio de reparacao pelo mal sofrido 

nao mais um sentimento humano de vinganca, e sim como especie de punicao divina, a 

correcio para com o transgressor. Costa Jr. (2010, p. 54) "a vinganca exercida pela 

vitima ou por sua famflia visava a aplacar a ira da divindade". Os homens justificavam 

como sendo obra dos Deuses as reprimendas aplicadas aos transgressores. Nesta 

epoca destaca-se o Codigo de Manu, instrumento utiiizado pelos homens da epoca 

como forma de punir os delinqiientes. Na licao de Neto (2000, p. 24). 

Apesar do fundamento filosofico da punicao ser altruista, a historia da 
humanidade viveu ai um periodo perverso, de muita maldade. Em nome 
dos deuses, praticaram-se monstruosidades e iniqiiidade. Trata-se de 
um periodo degradante, inspirado em principios religiosos fanaticos. 

Seguindo a mesma trilha de pensamento Gomes (2008, p. 28) assevera que 

"fbcado na crenca em seres sobrenaturais, que, dotados de poderes especiais, 

distribuiam benesses ou castigos, o homem da era primitiva, punia com a visao de que, 

atraves deste instrumento, o refazimento da normalidade se daria". 

2.1.3 Periodo da vinganca publica 

Passado este periodo da historia em que se praticava a justica privada e divina, 

o Estado avocou para si a atribuicao de juigar aqueies que de aiguma forma agiam 

contra as leis e costumes vigentes. Assim no periodo da vinganca publica caberia ao 

Estado executar o jus puniendi sob todo aquele que ameacasse a ordem e os bons 

costumes. 

A licao de Forster (2007, p. 121) melhor demonstra esta nova funcao exercida 

pelo Estado, onde segundo o autor "o braco estatal funciona como instrumento de 

vinganca do prejudicado, notadamente quando o criminoso nao tern como indenizar a 

vitima, ou quando o dano provocado nao e quantificavel financeiramente". 
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Apesar da mudanca na atribuicao do poder de punir em quase nada se 

modificaram as formas de expiacao a qual eram submetidos os infratores como 

descreve Foucault (1975, p. 01) em sua obra Vigiar e Punir, uma das especies de 

execucao praticadas na Franca do Seculo XVIII: 

[Damiens fora condenado, a 2 de marco de 1757], pedir perdao 
publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia 
ser] levado e acompanhado numa carroca, nu, de camisola, carregando 
uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita can-oca, 
na praca de Greve, e sobre um patibulo que ai sera erguido, atenazado 
nos mamilos, bracos, coxas e barrigas das pemas, sua mao direita 
segurando a faca com que cometeu o dito pamcidio, queimada com fogo 
de enxofre, e as partes em que sera atenazado se aplicarao chumbo 
derretido, oleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos 
conjuntamente, e a seguir seu corpo sera puxado e desmembrado por 
quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos 
a cinzas, e suas cinzas langadas ao vento. 

Para que se alcancasse esse periodo de evolucao da aplicacao penal, se fez 

necessario que se aglutinasse o pensamento ideologico, atribuindo-se a um so ente a 

competencia para a execucao da sancao penal, assim apresenta-se a licao de Gomes 

(2008, p. 28): 

Todo o discurso justificador da adocao do modelo que atribui 
exclusividade ao Estado para punir e reflexo de ideologias que 
permeiam diversas formas de poder em uma determinada epoca e local, 
tais como o economico, o politico e o social. 

Mesmo nesse periodo em que a punicao passou a ser exercida pelo Estado, nos 

seres humanos, como ainda hoje ocorre, o sentimento de vinganca permanecia no 

mtimo daqueles que tiveram algum bem juridico ofendido, como demonstrado por 

Forster (2007, p. 115): 

Quando ansiamos por justica, continuamos, no fundo, ainda com um 
forte sentido de vinganca, e o que chamamos de realizacao da justica 
pode ser no intimo. a consumacao da propria vinganca, da qual 
coracoes mentes e cultura ainda estao possivelmente impregnadas. 
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Segundo a licao do citado autor, mesmo ocorrendo a efetiva punicao pelo ente 

estatal, no intimo da vitima ou da sociedade, residira o sentimento de vinganca 

externada pela devida reparacao social exercida pelo Estado por meio da aplicacao das 

penas. 

2.1.4 Periodo humanitario 

O perfodo seguinte chamado de humanitario surgiu em decorrencia da revolta 

externada por alguns pensadores diante das atrocidades cometidas, agora pelo Estado, 

contra os seus governados, como bem expoe Neto (2000, p. 35): 

Foi entao que surgiu, em 1764, um homem disposto a enfrentar o 
sistema e o fez com a arma de que dispunha: o pensamento. Inspirado 
em Montesquieu, Rosseau, D'Alembert, Diderot, Buffon, Hume e 
Helvetius, escreveu uma obra pequena em volume, mas infinita no 
conteudo, que logo viria se transformar num grande agente de 
transformacao, mudando radicalmente as formas de execucao das 
penas em toda Europa e que se encontra viva e atual ainda hoje. A obra: 
Dei Delitti e Delle Pene (dos delitos e das penas - publicado pela 
primeira vez sem nome, em Livornoo, no ano de 1764. O autor: Cesare 
Bonesane, Marques de Beccaria. 

As obras dos pensadores da epoca iluminaram as trevas em que viviam o povo 

que estava sob as maos de ferro do Estado, e um novo modo de legislacao e aplicacao 

das leis teve que ser adotado, tomando-se como base "o iluminismo, surgido nos fins 

do seculo XVIII, que foi o responsavel pela reforma nas leis e na justica penal. 

Iluminismo equivale a emancipacao do homem a autoridade, aos preconceitos, 

convencionalismos e tradicoes" (COSTA JR. 2010, p. 57). 

O Marques de Beccaria (1764, p. 21) em sua obra Dos Delitos e Das Penas tece 

comentarios sobre o processo legislativo durante a historia: 
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Abramos a historia, veremos que as leis, que deveriam ser convencoes 
feitas livremente entre homens livres, nao foram, o mais das vezes, 
senao o instrumento das paixoes da minoria, ou o produto do acaso e do 
momento, e nunca a obra de um prudente observador da natureza 
humana, que tenha sabido dirigir todas as acoes da sociedade com este 
unico fim: todo o bem-estar possivel para a maioria. 

Neste periodo da historia foi editada a Declaracao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao em 1789, um dos mais importantes documentos garantidores dos direitos a 

qual gozam os homens. Em seu artigo 1° o referido diploma historico declara que os 

homens nascem e sao livres e iguais em direitos. 

2.1.5 Periodo cientifico 

Na metade do seculo XIX surge um novo movimento sobre os aspectos relativos 

a pena, onde se passou a buscar que causas levavam ao individuo praticar atos ilegais. 

Nesse periodo, didaticamente chamado de Cientifico, as penas eram encaradas nao 

apenas no aspecto repressor, tambem era buscada a readaptacao do individuo ao 

convivio social como explicita Neto (2000, p. 38): 

[...] a pena deixou de ser simples protecao juridica, encontrando sua 
medida na qualidade do delito e variando de acordo com a intensidade 
deste. Passando assim a ser o delito considerado como um fato 
individual e social, representando um sintoma patologico de seu autor. 
Por isso, a pena passa a ser vista como um remedio, nao mais como um 
castigo. 

Nesse periodo da historia das penas o aspecto fisiologico do delinqiiente seria 

levado em consideracao a fim de se apurar se o agente infrator tratava-se de um 

psicopata ou nao. Esse estudo teve como pioneiro o medico Cesare Lombroso que 

escreve a obra conhecida como O Homem Delinqiiente (1876), onde, Lombroso citado 

por Gomes (2008, p. 39), defendeu a tese do criminoso nato, "sendo uma deformacao 

do ser humano normal, adepto do crime por razoes antropolbgicas". 
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Os estudos de Cesare Lombroso apesar de equivocados na visao de Neto (2000, 

p.39), "foi a partir deles que comecaram a florescer ciencias penais voltadas ao estudo 

do criminoso, de suas caracteristicas antropologicas, do crime e de suas causas, tudo 

com um fim unico de prevencao e defesa da sociedade". Nesse perfodo surgiram a 

Antropologia Criminal, a Criminologia e a Sociologia Criminal, a Polftica Criminal e a 

Ciencia Penitenciaria. 

O perfodo Cientifico perdurou ate o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo dado 

inicio ao perfodo atual chamado de Neodefensismo Social ou Nova Defesa Social. 

2.1.6 Perfodo da nova defesa social 

Nesse perfodo a palavra de ordem e Defesa Social, onde se busca a protecao 

da sociedade atraves da aplicacao mais racional das penas. A pena visa a protecao da 

sociedade, bem como, deve ser aplicada respeitando os direitos fundamentals do 

infrator, onde para Forster (2007, p. 129) "os direitos fundamentals cobrem os mais 

variados domfnios, mas estao unidos por um mesmo interesse, o de proteger o respeito 

do que faz o ser humano e a dignidade humana". Sobre a Nova Defesa Social, Neto 

(2000, p. 41) assevera que: 

Os defensores do Movimento de Defesa Social nao querem a extincao 
do Direito Penal ou do sistema penitenciario de forma radical. Buscam, 
na realidade, que isto ocorra lentamente e gradativamente, atraves de 
uma transformacao que de um verdadeiro sentido a punicao do 
delinquente, ressocializando-o tambem de modo a proteger nao so os 
direitos humanos, a dignidade do homem em si, mas a sociedade como 
um todo. 

A nova racionalizacao na aplicacao da pena leva em consideracao a reprimenda 

ao mal causado, a ressocializacao do apenado e a protecao a sociedade contra a 

pralica dos crimes. Porem o metodo escolhido, no caso a pena privativa de liberdade, 



19 

ainda nao se apresenta de forma satisfatoria aos objetivos que busca alcancar o ente 

estatal como relata Neto (2000, p. 42): 

[...] a prisao nao regenera, nem ressocializa, antes perverte, corrompe, 
destroi, aniquila a saude, a personalidade, estimula a reincidencia e 
onera sensivelmente o Estado, sendo uma verdadeira escola do crime, 
paga e manipulada pelos cofres publicos. Logo, a cadeia deve ser 
reservada somente aos delinquentes perigosos, que nao oferecam a 
minima possibilidade de recuperacao imediata. 

A historia do sistema prisional deve ser apresentada como forma de melhor se 

entender as criticas doutrinarias acerca dessa forma de punicao tao exercitada pelo 

poder estatal. Desta forma a seguir sera abordada a historia das prisoes e sua evolucao 

no decorrer do tempo. 

2.2 Historia das prisoes 

A origem das prisoes remonta a era do Imperio Egipcb, onde matinha um carater 

apenas de alojamento para os escravos do farao, nao tinha aspecto de reprimenda, 

seria uma especie de senzala, trazendo para uma realidade vivida em nosso pais 

tempos atras. 

Um modelo que mais se aproximou das prisoes do presente surgiu na Europa 

por volta do seculo XVI, tratando-se de instituicoes destinadas a custodia de bebados, 

mendigos, prostituas, por esse fato e que eram denominadas Casas de Correcao, pois 

visavam a reestruturacao dos seus custodiados. Gomes (2008, p. 54) expoe sobre o 

tema: 

Vale registrar que a adocao da prisao proxima dos moldes atuais tern 
sede nas denominadas "casas de correcao", na Holanda e na Franca, 
tambem durante o seculo XVI, fruto das mudangas econdmicas e socias 
com o processo industrial, passando a ser a principal pena e mais 
utilizada no territorio ocidental. 
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Para chegar a configuracao que apresenta hoje, o sistema prisional sofreu ao 

longo do tempo mudancas na maneira de tratamento que era dispensada aos seus 

detentos, e um dos precursores da busca de um tratamento menos degradante aos 

presos foi John Howard, nascido na Inglaterra em 1726 e que editou um modelo de 

penitenciaria ao qual nomeou como Penitentiary House, sendo que este 

estabelecimento deveria apresentar: 

Preocupacao com a higiene e com um regime alimentar totalmente 
fortalecente; regime celular abrandado por educacao moral, religiosa e 
profissional; regimes disciplinares diferentes para processados e 
condenados; sistema progressivo de dois estagios para condenados: o 
primeiro estagio deveria ser de isolamento celular, dia e noite, e o 
segundo, de trabalho durante o dia e de isolamento durante a noite. 
(NETO, 2000, p. 48) 

O modelo apresentado por Howard contribuiu para a criacao de diversos 

sistemas penitenciarios, dos quais merecem destaque tres: O Sistema Pensilvanico, o 

Sistema Aubumiano e o Sistema Progressivo. 

2.2.1 Sistema prisional Pensilvanico 

Este sistema surgiu nos Estados Unidos, na colonia da Pensilvania com a 

construcao da cadeia de Walnut Street em 1776, tendo como caracteristicas principals 

o isolamento dos presos perigosos em celas individuals, e aos demais caberia o 

isolamento em celas comuns, com a ressalva de que deveriam manter estrito silencio. 

De acordo com Bitencourt (1993, p. 63) "as caracteristicas essenciais desta forma de 

purgar a pena, fundamentam-se no isolamento celular dos intervalos, a obrigacao 

estrita do silencio, a meditacao e a oracao", acrescentando ainda o referido autor que 

este sistema de vigilantia reduzia abruptamente os gastos com vigilancia. 

"A experiencia iniciada em Walnut Street - e onde ja comecam a aparecer 

claramente as caracteristicas do regime celular-, sofreu em poucos anos graves 
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estragos e converteu-se em um grande fracasso" (NETO, 2000, p. 53). Segundo o 

citado autor o sistema fracassou devido o extraordinario crescimento da populacao 

penal, que se encontrava recolhida na prisao de Walnut Street 

Este sistema sofreu inumeras criticas como as apontadas por Bitencourt (1993, p. 

66) citando Luis Marco Del Pont: 

O sistema celular nao pode servir a reparacao dos condenados 
comgiveis (nos casos de prisao temporaria), precisamente porque 
debilita, em vez de fortalecer o sentido moral e social do condenado e, 
tambem, porque se nao se corrige o meio social e inutil prodigalizar 
cuidados aos presos que, assim que saem de sua prisao, devem 
encontrar novamente as mesmas condicoes que determinaram seu 
delito e que uma previsao social eficaz nao eliminou (...). 

O sistema adotava meios ineficazes onde o total isolamento nao re-estabelecia a 

condigao a quo do apenado, uma vez que agia de maneira degradante perante a 

moralidade do condenado como exposto alhures. 

2.2.2 Sistema prisional Auburniano 

Pelo fracasso do Sistema Penitenciario Pensilvanico buscou-se uma reforma no 

modo de aplicacao das penas, sendo consagrado em 1816 com a construcao do 

Presidio de Auburn, no Estado de Nova lorque, o marco de um novo sistema de 

encarceramento. 

Neste tipo de confinamento prisional tambem conhecido como Silent System, os 

apenados tambem deveriam manter silencio e a comunicacao entre presos era vedada, 

desta forma, "os detentos nao podiam falar entre si, somente com os guardas, com 

licenga previa e em voz baixa" (BITENCOURT 1993, p. 73). 

Um dos pilares do "silent system" e o trabalho. Alem da regra do silencio 

constante os apenados tinham no trabalho uma fbnte de ressociabilizacao e ocupacao 

durante o cumprimento da pena. 
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Esse sistema mantem relacao direta com o modelo pensilvanico, porem dele 

difere, assim como explicitado por Bitencourt (1993, p. 78): 

A diferenca principal reduz-se ao fato que no regime celular a separacao 
dos reclusos ocorria durante todo o dia; no auburniano, eram reunidos 
durante algumas horas, para poderem dedicar-se a um trabalho 
produtivo. 
O sistema celular fundamentou-se basicamente em inspiracao mistica e 
religiosa. O sistema auburniano, por sua vez, inspirou-se claramente em 
motivacoes economicas. 

Os dois sistemas de persecucao penal demonstraram enfase em punir, de um 

lado exigindo-se o isolamento e silencio, e no outro obrigando o silencio absoluto e a 

realizacao de trabalho, porem o fator de ressociabilizacao fora deixado em segundo 

piano. 

2.2.3 Sistema prisional Progressivo 

Para concretizar o estudo historico sobre os sistemas prisionais resta ser 

apresentado o modo progressivo de aplicacao da pena. "Sistemas progressives sao 

aqueles cuja execucao da pena se faz em dois ou mais estagios ou regimes, iniciando 

pelo mais rigoroso e terminando por um mais brando" (NETO, 2000, p. 71). 

Para Carlos Garcia Valdes citado por Bitencourt (1993, p. 81), "o apogeu da 

pena privativa de liberdade coincide com o abandono dos regimes celular e auburniano 

e a adocao do regime progressivo". 

Define com propriedade de que maneira processa-se o regime progressivo 

Gomes (2008, p. 55): 

A base dessa modalidade de privacao da liberdade lastreia-se na divisao 
do tempo de cumprimento de pena em blocos ou etapas que propicia 
uma sequencia de beneficios em decorrencia do periodo de sancao 
cumprido, conjugado com o bom comportamento carcerario, com o 
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objetivo de estimular a boa conduta e a recuperacao gradual do 
condenado, para seu posterior retorno ao convivio social. 

Este atualmente e o sistema adotado pelo Brasil para punir e ressocializar seus 

detentos, porem nota-se evidenciado que o sistema esta em colapso e muitas sao as 

criticas dispensadas ao modelo progressivo como as elaboradas por Bitencourt (1993, 

p. 94): 

O sistema progressivo parte de um conceito retributive Atraves da 
aniquilagao iniciai da pessoa e da personalidade humana pretende que o 
recluso alcance sua readaptacao progressiva, atraves do gradual 
afrouxamento do regime, condicionado a previa manifestacao de "boa 
conduta", que muitas vezes e so aparente. 

Apos esse estudo do arcabouco historico das penas e dos sistemas prisionais a 

realidade prisional brasileira, enfatizando-se no objeto do presente estudo, o municipio 

de Cajazeiras-PB, sera exposta de forma a se apurar as falhas e possiveis formas de 

solucao dos problemas encontrados em seus estabelecimentos prisionais. 

2.3 Breve historico sobre o sistema penitenciario no Brasil 

No Brasil a adocao da progressividade de regimes comecou a ocorrer a partir do 

Codigo Penal de 1891, sendo uma fusao dos regimes pensilvanico ou celular com o 

auburniano. A adocao das regras impostas a um ou outro regime derivava do quantum 

de pena restaria a ser cumprido pelo detento. Nesse sentido leciona Neto (2000, p. 90): 

Nosso codigo penal de 1891 estabelecia que se a pena de prisao fosse 
menor do que 1 ano, durante a quinta parte dela o condenado teria que 
ser submetido ao regime pensilvanico ou celular, e o restante da pena 
ao regime auburniano. Se a pena excedesse a um ano teria que cumprir 
a quarta parte dela em regime celular, que nao poderia exceder a dois 
anos. 
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O modelo adotado pelo codigo de 1891 trazia em seu bojo uma mistura de 

regimes, exigindo do condenado o cumprimento de requisites de ordem objetiva 

(cumprimento do tempo necessario a concessao do beneficto) e subjetiva (ocorrencia 

de bom comportamento) para a mudanca de estagio de cumprimento da pena, porem, a 

progressao de regime ocorria de uma forma mais complexa que nos dias atuais. "Assim, 

o codigo penal de 1891 previa um sistema progressivo de quatro estagios: no primeiro, 

o regime pensilvanico ou celular; no segundo, o regime auburniano; no terceiro, a 

prisao agricola e, no quarto, o livramento conditional" (NETO, 2000, p. 91). 

Apos as devidas consideracoes historicas sobre a evolucao das penas e do 

sistema prisional, resta serem apresentadas a seguir as atuais modalidades de penas 

adotadas no sistema penal brasileiro, bem como, de que forma estao os complexos 

prisionais do municipio de Cajazeiras-PB, amostra escolhida para a realizacao da 

pesquisa empirica que integra o presente trabalho monografico. 
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3 ESPEC1ES PENAIS NO DIREITO PENAL BRASILEIRO E A SITUAQAO DOS 

COMPLEXOS PRISIONAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB 

3.1 Da sancao penal 

A sancao penal no direito penal brasileiro e exercitada por meio das penas e 

pelas medidas de seguranca, cabendo ao nosso estudo analisar os fatores inerentes a 

pena. Segundo Capez (2007, p. 358) a pena trata-se de: 

Sancao penal de carater aflitivo, imposta pelo Estado, em execucao de 
uma sentenca, ao culpado pela pratica de uma infracao penal, 
consistente na restrigao ou privacao de um bem juridico, cuja finalidade 
e aplicar a retribuicao punitiva ao delinqiiente, promover a sua 
readaptagao social e prevenir novas transgressoes pela intimidacao 
dirigida a coletividade. 

Segundo a definicao do citado autor a pena podera limitar direitos, como no caso 

das penas restritivas de direito, como tambem, poderao privar determinados bens 

juridicos como ocorre nas penas privativas de liberdade, restando apenas ausentes na 

exposicao do renomado autor as penas de multa, como sendo a terceira especie de 

sancao penal adotada pelo ordenamento juridico brasileiro. 

O presente capitulo abordara sobre a pena privativa de liberdade, apontando os 

regimes aos quais sao submetidos os apenados, sendo enfatizada a aplicacao deste 

tipo de sancao penal no municipio de Cajazeiras-PB. 

3.2 Da pena privativa de liberdade e seus regimes 
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O Codigo Penal Brasileiro adotou durante o cumprimento das sancoes penais o 

regime de progressividade das penas, onde o apenado podera, apos cumpridos 

requisitos objetivos e subjetivos, mudar do regime mais gravoso para o mais brando. 

As penas privativas de liberdade sao divididas em dois grupos, podendo ser de 

reclusao e detencao. Segundo a diccao do artigo 33 do Codigo Penal Brasileiro a pena 

de reclusao deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A pena de 

detencao, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferencia a 

regime fechado. 

As almeas do paragrafo primeiro do retro-mencionado artigo estabelecem o 

modelo dos estabelecimentos prisionais adequados a cada especie de regime, onde 

para a execucao de penas em regime fechado sera o apenado destinado a presidio de 

seguranca maxima ou media, ja para o cumprimento de regime semi-aberto proceder-

se-a a execucao da pena em colonia agricola, industrial ou estabelecimento similar, e 

por fim, o regime de pena aberto sera executado em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado. 

O paragrafo segundo do artigo 33 do Codigo Penal Brasileiro estabelece a forma 

inicial de cumprimento da pena, de maneira que "sera o magistrado penal quern ira 

determinar, na sentenca condenatoria, o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade" (COSTA Jr. 2010, p. 206). No entanto nao podera utilizar-se de 

discricionariedade no momento da aplicacao da sancao penal devendo "atentar para a 

culpabilidade do reu, seus antecedentes e conduta social, sua personalidade, motivos, 

circunstancias e consequencias do crime, bem como para o comportamento da vitima" 

(COSTA Jr. 2010, p. 206). Nao basta apenas que a aplicacao da pena seja motivada, 

pois para o cumprimento em regime mais gravoso devera a motivacao ser idonea, como 

salienta a Sumula 719 do STF. 

3.3 Natureza juridica da execugao penal 
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A natureza juridica da execucao penal e objeto de divergencia na doutrina por 

apresentar tanto natureza jurisdicional, como pelo fato de apresentar natureza 

puramente administrativa, sendo formuladas duas correntes de pensamento sobre a 

tematica. Para Andreucci (2009, p. 223): 

Isto ocorre porque na execucao penal estao presentes preceitos do 
Direito Penal, em se tratando das sancdes e da pretensao punitiva do 
Estado, do Direito Processual Penal, no que se refere ao procedimento 
executorio, e do Direito Administrativo, em relaqao as providencias no 
ambrto penitenciario. 

Para a primeira corrente a execucao teria natureza jurisdicional porque "havera 

jurisdicao durante todo o procedimento executorio, com a presenca constante do Poder 

Judiciario, para solucionar os conflitos de interesse surgidos entre o Ministerio Publico, 

em defesa da sociedade, e o sentenciado" (MORAES, 2008, p. 142). Ja para a segunda 

corrente a execucao teria natureza administrativa, "nao incidindo, portanto, os principios 

atinentes ao processo judicial" (ANDREUCCI, 2009, p. 223). Ainda sobre a divergencia 

na doutrina preleciona Moraes (2008, p. 143): 

No Brasil, a execucao da pena tern natureza, predominantemente, 
jurisdicional, existindo como regra momentos jurisdicbnais e episbdios 
administrativos. Mas, mesmo nesses, resguarda-se sempre o acesso ao 
Judiciario. Como ensina Ada Pellegrine Grinover, a execucao penal e 
uma atividade complexa que se desenvolve entrosadamente nos pianos 
administrativo e jurisdicional. 

Apesar da dissonancia doutrinaria acerca da natureza juridica da execucao penal, 

no Brasil e forte a tendencia que, mesmo diante da ocorrencia de situagOes 

primordialmente administrativas, a elegem como materia de natureza 

preponderantemente jurisdicional. 

3.3.1 Da lei de execucdes penais 
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Apos o breve estudo sobre as formas de aplicacao da sancao penal pelo Estado 

e dos regimes inerentes a pena privativa de liberdade, se faz necessario expor algumas 

consideracoes sobre a Lei de Execucoes Penais que e o dispositivo legal disciplinador 

do cumprimento da sancao penal pelos apenados. 

Instituida em Julho de 1984, a Lei n° 7.210 tornou-se verdadeiro regramento no 

ordenamento juridico de como deveria ser processada a execucao das sangoes penais, 

disciplinando todo o processo executivo penal e abordando diversos aspectos tais como: 

assistencia material aos presos, assistencia de saude, religiosa, regras de progressao 

de regime, indultos, condigoes de encarceramento dos condenados, entre outras. 

A LEP estabeleceu o marco da mudanga na aplicagao penal em nosso pais, 

trazendo varias inovacoes, porem "apesar da existencia da norma, seus objetivos ainda 

nao foram alcancados, primeiro porque nao houve uma politica criminal adequada, e 

parece que nao ha vontade politica para toma-lo efetivamente auto-aplicavel" (NETO, 

2000, p. 92). 

A legislacao infraconstitucional em consonancia com os preceitos constitucionais 

tenta estabelecer uma execucao penal mais adequada e eficiente, nao auferindo 

sucesso em seus objetivos devido ao quadro real de ineficaeia em que se encontram as 

prisoes. Nessa senda e a ligao de Bitencourt (1993, p. 144): 

[...] insiste-se que na maior parte das prisoes do mundo, as condigoes 
materiais e humanas tomam inalcangaveis o objetivo reabilitador. Nao 
se trata de uma objecao que se origina na natureza ou na essentia da 
prisao, mas que se fund amenta no exame das condigoes re a is em que 
se desenvolve a execucao da pena privativa de liberdade. 

Desta forma se faz necessaria uma nova forma de aplicacao da pena privativa de 

liberdade, sanando os mais graves problemas, que de fato existem e sao de 

conhecimento geral, sendo a Lei de Execucoes Penais modelo a se seguir de fato, e 

nao deixa-la como mera criacao legislativa sem efeito juridico algum. 
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3.4 Dos complexos prisionais da cidade de Cajazeiras-PB 

A cidade de Cajazeiras, localizada no Sertao da Paraiba, possui atualmente dois 

estabelecimentos destinados a aplicacao de sancoes penais, sendo uma cadeia publica 

localizada no centra da cidade, e destinada ao cumprimento de penas no regime semi-

aberto e aberto, bem como uma Penitenciaria Padrao Regional, localizada no Km 486 

da BR-230, que tern como internos presos provisorios e em cumprimento de penas em 

regime fechado. 

3.4.1 Da cadeia publica do municipio de Cajazeiras-PB 

A cadeia publica de Cajazeiras-PB teve sua inauguracao em periodo anterior a 

edicao da Lei de Execucoes Penais e ate o ano de 2009 abrigava presos de todos os 

regimes, o que por si so desconfigura a natureza do estabelecimento que, destina-se ao 

preso provisorio, conforme disposto no artigo 102 da Lei de Execucoes Penais. 

Um dos aspectos mais impactantes registrados ate 2009 foi sem duvida a 

questao de acondicionamento dos detentos, uma vez que fere flagrantemente os 

mandamentos constitucionais, segundo os quais serao assegurados a todos os presos 

o respeito a sua integridade fisica e moral. Segundo numeros da Secretaria de 

Administracao Penitenciaria do Estado da Paraiba - SECAP/PB, no ano de 2009 a 

Cadeia Publica da cidade de Cajazeiras-PB, que tern capacidade total para abrigar 55 

presos, contava a epoca com 282 detentos, sendo 257 homens e 25 mulheres. 

A cadeia publica de Cajazeiras-PB alem de nao atender a destinacao especifica 

atribuida em lei aquela especie de estabelecimento, ainda mantinha numero de presos 

cinco vezes superior ao suportado. 

Reza o artigo 88 da LEP que os apenados serao dispostos em cela individuals, 

contendo dormitorio, aparelho sanitario e lavatorio, alem de que, cada unidade celular 

devera apresentar salubridade do ambiente pela concorrencia dos fatores de aeracao, 
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insolacao e conditionamento termico adequado a existencia humana, o que de longe 

nunca fora cumprido no estabelecimento prisional em estudo. Segundo Nucci (2009, p. 

514) "o que se observa, na pratica e a pena de prisao ser cumprida ao arrepio do 

disposto no art. 88 desta Lei, sem que o Judiciario tome medidas drasticas para impedir 

tal situacao, interditando, por exemplo, o local". 

O desrespeito a legislacao pertinente a execucao penal se reflete de tal maneira 

no Brasil, como no caso em comento do municipio de Cajazeiras-PB, que a visao do 

carcere acaba sendo uniforme, ocorrendo o "confinamento de varios presos em celas 

pequenas, umidas, de tetos elevados e escassas luminosidade e ventilacao [...]" 

(MIRABETE, 2000, p. 248). 

Ocorre que o simples desrespeito a uma norma da execucao penal acarreta um 

efeito cascata, sendo desta forma, desatendidas outras normas da propria execucao, 

bem como de nossa Constituicao. Vislumbra-se neste caso que a afronta a legislacao 

parte do proprio Estado, sendo neste sentindo a critica de Nucci (2009, p. 514): 

Acostumado a contar com a compreensao judicial, o Executivo deixa de 
cumprir sua obrigacao e as celas nao adquirem a forma prevista em lei. 
O vicio perpetua-se, portanto, enquanto, de outra banda, critica-se a 
pena privativa de liberdade, como se ela tivesse substitute civilizado 
para destinar aos autores de crimes graves. 

As Regras Minimas da ONU Sobre Tratamento dos Reclusos de 30 de agosto de 

1955, ja disciplinavam a questao da cela individual, sendo editada pelo Brasil a 

Resolucao n° 14 de 11 de novembro de 1994 pelo Conselho Nacional de Politica 

Criminal e Penitenciaria - CNPCP, impondo a regra da cela individual, uma ressalva 

derivada em razao de casos especiais. 

E cedico que desde a entrada em vigor da LEP nunca esta determinacao fora 

cumprida, sendo o artigo 88 do referido diploma letra morta na atual conjuntura prisional 

do Brasil, nao destoando desta realidade os complexos prisionais do municipio de 

Cajazeiras-PB. 

No ano de 2010 na cidade de Cajazeiras-PB foi inaugurada uma Penitenciaria 

Padrao Regional, sendo os presos do sexo masculino transferidos da Cadeia Publica 
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para aquela unidade prisional, porem, mesmo com a transference o problema so foi 

amenizado. 

Segundo dados da Direcao da Cadeia referentes ao ano de 2010 o 

estabelecimento hoje conta com 117 apenados, sendo 81 homens e 36 mulheres, 

constando um deficit de 62 vagas. 

Ante a faita de estrutura e de planejamento do Poder Publico a Cadeia Publica 

de Cajazeiras-PB acaba por abrigar 81 homens destinados ao cumprimento de regime 

semi-aberto em apenas duas celas, o que de sobremaneira dificulta o sucesso da 

reprimenda e afronta o artigo 85 da LEP, sendo que neste sentindo afirma Nucci (2009, 

p. 510) que: 

Nao ha duvida de ser ideal haver estabelecimentos penais com lotacao 
compativel com o numero de vagas oferecidas. Somente desse modo se 
pode falar em cumprimento satisfatorio da pena, com um processo de 
reeducacao minimamente eficiente. 

Para Mirabete (2000, p. 237): 

A superiotacao dos presidios no Brasil constitui um dos mais graves 
problemas penitenciarios, longe de ser resolvido, pois a par do 
incremento da criminalidade violenta, praticamente nada se fez em 
termos de construcao de novos estabelecimentos penais. 

A composicao das celas destinadas as mulheres nao apresenta superiotacao, 

porem, no tocante as celas ocupadas pelos homens, inexiste quantidade suficiente de 

camas para os detentos, o que faz entrar em desacordo com o art. 8°, § 2° da 

Resolucao n° 14 do CNPCP, sendo encontrado no ambiente emaranhados de redes 

semelhante a uma oca indfgena. 

Ainda conforme o levantamento de dados junto a Direcao da Cadeia Publica 

ficou constatado a presenca de presos provisorios junto a presos condenados e presos 

primarios com reincidentes, em desacordo com o art. 84, § 1° da LEP, de maneira que 

"as prisoes devem propiciar a separacao dos presos em grupos homogeneos, nao so 

por diversidade do titulo da prisao, como tambem para faeilitar o tratamento 
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penitenciario e as medidas de vigilancia do estabelecimento penal" (MIRABETE, 2000 p. 

235). 

Na licao de Nucci (2009, p. 510): 

Nao se pode conceber que condenados definitivos compartilhem 
espagos conjuntos com presos provisorios. Estes estao detidos por 
medida de cautela, sem apuracao de culpa formada, podendo deixar o 
carcere a qualquer momento, inclusive em deconrencia de absolvicao. 
Se forem mantidos juntamente com sentenciados, mormente os 
perigosos, tendem a absorver defeitos e licoes erroneas, passiveis de 
Ihes transformar a vida quando deixarem o carcere. 

Dentre outros problemas que existem, nao podendo ser todos expostos no 

presente trabalho, estes sao os de maior relevancia e que afetam diretamente a funcao 

da reintegragao social dos detentos e sua dignidade, sendo expostos adiante as 

condigoes a que sao submetidos os presos que cumprem pena na Penitenciaria Padrao 

Regional do Municipio de Cajazeiras-PB. 

3.4.2 Da penitenciaria padrao regional do municipio de Cajazeiras-PB 

A Penitenciaria Padrao Regional do Municipio de Cajazeiras-PB, como dito 

alhures, foi inaugurada no ano de 2010 ante a necessidade da construcao de um 

estabelecimento com o intuito de desafogar a ate entao superlotada Cadeia Publica 

municipal. 

A lei de execugoes penais define a funcao da penitenciaria em seu art. 87, sendo 

estabelecimento destinado aos condenados a pena de reclusao em regime fechado, ou 

seja, o artigo define de forma clara o criterio dos apenados que integrarao a 

penitenciaria, quais sejam, os condenados destinados ao cumprimento de pena em 

regime fechado. Define com precisao o regime fechado e a que presos e destinado tal 

regime Mirabete (2000, p. 247): 
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0 regime fechado caracteriza-se por uma limitacao das atividades em 
comum dos presos e por maior controle e vigilancia sobre eles. Devem 
cumprir pena nesse regime os presos de periculosidade extrema, assim 
considerados na valoracao de fatores objetivos: quantidade de crimes, 
penas elevadas no periodo inicial de cumprimento, presos reincidentes 
etc. 

A Penitenciaria Padrao Regional do Municipio de Cajazeiras-PB, segundo 

informacoes colhidas junto a direcao do presidio, possui uma capacidade total para 

abrigar 150 presos e conta atualmente com 178 presos em suas dependencies, destes, 

120 cumprem pena em regime fechado e os outros 58 sao presos que cumprem pena 

provisoria. Apesar de ser um estabelecimento novo, a regra do art. 84 da LEP de 

separacao de presos provisorios dos condenados tambem nao e atendida nesta 

unidade prisional, de forma que o unico criterio utilizado para o alojamento dos presos 

coletivamente e o fato de nao existir atrito e hostilidade entre os ocupantes da cela. 

Conforme preceitua Nucci (2009, p. 510): 

[...] nao tern o menor cabimento a mistura, na mesma cela, ou nas 
mesmas atividades, do condenado primario com o reincidente. Este 
apresenta, sem duvida, maior tendencia a criminalidade, tanto que ja 
possui condenacoes variadas. O outro e estreante, podendo nunca mais 
tornar a delinquir, desde que consiga ser convenientemente reeducado. 

Mesmo sendo recente o estabelecimento prisional, em muitos fatores deixou de 

cumprir o determinado pela LEP, ficando evidente que a pressa para a construcao do 

presidio deixou de atentar fatores relevantes, buscando-se a quantidade e nao a 

qualidade. 

A Penitenciaria Padrao Regional de Cajazeiras-PB n§o consegue, como ocorrido 

na Cadeia Publica, obedecer a regra do art. 88 da LEP em relacao a cela individual, 

porem as questoes referentes a higiene e limpeza, ate o momenta, encontra-se dentro 

das condigoes estabelecidas pelo art. 9° da Resolugao n° 14 do CNPCP. 

Outro dos problemas apresentados pelo estabelecimento penal em analise 

ocorre na questao da ausencia de Comissao Tecnica de Classificacao dos Condenados, 

onde por mais uma vez nao se atende os requisites da LEP, desta vez em seu artigo 6°. 

Tal Comissao tern a funcao de elaborar o programa que individualiza a pena privativa 
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de liberdade, ajustando-o de forma adequada ao condenado ou preso provisorio. De 

acordo com a licao de Mirabete (2000, p. 52): 

A tendencia moderna tern sido inequivocadamente em favor de um 
estabelecimento especializado de observacao e selecao, que apresenta 
a vantagem indiscutivel de que, em lugar de uma destinacao 
esquematica a determinado estabelecimento penal, se possibilite 
preliminarmente decidir, de acordo com o julgamento da personalidade, 
qual o estabelecimento mais apropriado para o condenado. 

Desta forma o condenado ou preso provisbrio antes de ser transferido ao 

presidio, deveria ingressar neste segundo estabelecimento, para ser avaliado por uma 

Comissao, sendo posteriormente, e tomando como base a avaiiacao realizada por esta, 

transferido ao estabelecimento prisional que melhor se adeque a sua personalidade e 

comportamento. 

A redacao anterior do artigo 6° da Lei de Execucoes Penais previa como uma 

das funcoes da Comissao Tecnica de Classificacao, acompanhar a execucao das 

penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, devendo propor, a autoridade 

competente, as progressoes e regressdes dos regimes, bem como as conversoes. 

Preleciona Nucci (2009, p. 442) que: 

Buscou-se manietar a execucao penal, restringindo o conhecimento do 
juiz e eliminando a participagao da Comissao Tecnica de Classificacao 
no valioso momento de analise do merecimento para a progressao de 
regime. A modificacao deveu-se a pressoes de varios setores, 
especialmente de integrantes do Poder Executive que area com os 
custos nao so das Comissoes existentes, mas tambem dos presidios em 
geral, sob o argumento de serem os laudos das referidas Comissoes 
Tecnicas de Classificacao "padronizados", de pouca valia para a 
individualizacao executoria. 

O que fica claramente demonstrado nas palavras do ilustre autor acima e que 

mais uma vez, por quest6es de economia, o Executivo age de maneira precipitada e 

egoista, interferindo de maneira relevante, pois a ausencia das Comissoes Tecnicas de 

Classificacao na Execucao frustram ainda mais a obtencao de resultados positivos 

durante o processo executorio. 
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Seguindo ainda a analise do desrespeito dos administradores da PPRC em face 

da Lei de Execucoes Penais, foi constatado, conforme informacoes da direcao daquele 

estabelecimento, que inexiste assistencia juridica regular aos presos carentes. Os 

artigos 15, 16 e 41 , VII da LEP garantem aos hipossuficientes assistencia juridica para 

o acompanhamento do curso da execucao da pena dos detentos. E notorio que a 

esmagadora maioria daqueles que esteio cumprindo pena nao detem condicoes 

financeiras para patrocinar um bom defensor, corroborando para que presos que 

possuam direito a progressao de regime ou concesscio de beneficios nao possam 

exerce-los ante a falta de profissionais que os representem. Para Mirabete (2000, p. 

119) a assistencia juridica: 

Trata-se de um direito que tern seu fundamento no ambito da 
Constituicao Federal, que garante aos acusados ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes (art. 5°, LV), assinalando ainda que a 
lei nao podera excluir da apreciacao do Poder Judiciario qualquer lesao 
de direito individual (art. 5°, XXXV). 

O fato de ser totalmente escassa a assistencia juridica na Penitenciaria Padrao 

Regional de Cajazeiras faz rota de colisao contra preceitos de ordem constitutional, 

sendo hipoteses de cerceamento de defesa, por afrontar o direito constitutional da 

ampla defesa, bem como obstam a aproximacao dos presidiarios ao livre acesso a 

justica, outra garantia de ordem constitutional. 

Sobre a assistencia juridica tambem disserta Nucci (2009, p. 464): 

[...] ao preso deve ser assegurado todo direito nao atingido pela 
condenacao e pela prisao. E mais do que obvio que o direito a ampla 
defesa (art. 5°, LV, CF) jamais Ihe sera retirado, ainda e especialmente 
durante o cumprimento da pena. Por isso, necessita avistar-se com seu 
advogado sempre que for imprescindivel para a sustentacao do referido 
direito a ampla defesa. 

O fato de ter determinados direitos cerceados devido a sua condicao de 

segregado, nao pode acarretar o exterminio de todos os demais direitos, ainda mais um 

dos mais fundamentals para os encarcerados que e o direito a defesa. 
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E evidente no Estado da Paraiba a ausencia de numero suficiente de defensores 

publicos para o acompanhamento satisfatorio da execucao das penas para uma 

assistencia juridica razoavelmente adequada. E foi pensando nesta deficiencia no 

quadro de defensores, bem como pela superiotacao dos presidios que o Conselho 

Nacional de Justica - CNJ realizou um mutirao carcerario durante os meses de Janeiro 

a marco de 2011, tendo revisado os processos de cerca de 7 mil presos provisorios e 

condenados de todo o Estado. 

Apos a explanacao dos graves problemas inerentes as duas unidades prisionais 

do municipio de Cajazeiras-PB o presente trabalho ira apresentar algumas alternativas 

que possam sanar, ou mesmo amenizar o caotico sistema prisional daquela urbe. 
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4 ALTERNATIVAS A ATUAL APLICAQAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB 

Apos a explanacao sobre os diversos problemas encontrados nos complexos 

prisionais do municipio de Cajazeiras-PB, principalmente na inaplicabilidade da LEP, e 

peculiar apresentar meios que possam amenizar a situacao do sistema, mais 

precisamente no que diz respeito a superpopulacao carceraria existente na 

Penitenciaria Padrao Regional da cidade, bem como na mudanca da precaria estrutura 

da cadeia publica do municipio 

4.1 Penas restritivas de direito 

E publico e notorio que a prisao antes de colimar com seu fim distorce o carater 

do apenado e destroi sua personalidade, tendo influencia negativa sobre os que nela se 

encontram recolhidos, devendo ter sua liberdade privada os que de fato merecam. 

Constante no artigo 43 do Codigo Penal, as penas restritivas de direito sao 

medidas que substituem a pena privativa de liberdade, privando o condenado do gozo 

de determinados direitos durante o mesmo periodo de tempo a qual seria submetido 

aquela pena, com excecao do disposto no artigo 46, § 4°, do Codigo Penal. Segundo 

Masson (2008, p. 731): 

As penas restritivas de direitos sao tambem chamadas de "penas 
alternativas", pois tern o proposito de evrtar a desnecessaria imposicao 
da pena privativa de liberdade nas situacoes expressamente indicadas 
em lei, relativas a individuos dotados de condigoes pessoais favoraveis 
e envolvidos na pratica de infracoes penais de reduzida gravidade. 

Nesse caso serao aplicadas a penas restritivas de direitos em determinados 

casos, quais sejam, nas modalidades disciplinadas em lei, desde que o beneficiario 
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apresente condigoes favoraveis a aplicacao da medida e que a infracao praticada nao 

seja dotada de gravidade. 

Devido a situacao atual do sistema prisional do municipio de Cajazeiras-PB, as 

medidas alternativas apresentam-se como uma medida bastante salutar a prisao, onde 

"o legislador so deveria dela se socorrer em casos extremos, de suma gravidade" 

(COSTA JR., 2010, p. 225). 

Sao penas restritivas de direito a prestagao de servicos a comunidade ou a 

entidades publicas, interdicao temporaria de direitos, Hmitacao de fim de semana, 

prestacao pecuniaria e perda de bens e valores, sendo estas duas ultimas penas 

restritivas de direitos criadas pela Lei n° 9.714/98, enquanto que as demais ja 

integravam o ordenamento juridico. 

Para a aplicacao das penas restritivas de direito, como dito alhures, se faz 

necessario que o condenado cumpra determinados requisitos de ordem objetiva 

(incisos I e II do artigo 44 do CP) e subjetiva (inciso II do artigo 44 do CP). Assim seria 

possivel a aplicacao da pena altemativa quando aplicada pena privativa de liberdade 

nao superior a 4 (quatro) anos e o crime nao for cometido com violencia ou grave 

ameaca a pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (artigo 

44,1, do CP). 

Da mesma forma o beneficiario nao podera ser reincidente em crime doloso, 

conforme a diccao do artigo 44, II, do CP, abrindo-se nesse caso a possibilidade de 

reincidencia caso o crime seja culposo. Ja o requisito subjetivo possibilita a substituicao 

desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstancias indicarem que esta substituicao 

seja suficiente, conforme o artigo 44, III, do CP. 

4.1.1 Prestagao pecuniaria 

A prestacao pecuniaria consiste no pagamento em dinheiro a vitima, a seus 

dependentes ou entidade publica ou privada, com destinagao social, de importancia 
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fixada pelo juiz, nao inferior a um salario minimo nem superior a 360 (trezentos e 

sessenta) salarios minimos, segundo o art. 45, § 1°, do CP. Conforme licao de Greco 

(2009, p. 537) "para que a pena privativa de liberdade possa ser substituida pela 

prestacao pecuniaria, nao ha necessidade de ter ocorrido prejufzo material, podendo 

ser aplicada nas hipoteses em que a vitima sofra um dano moral". 

Corrobora do mesmo entendimento Rene Ariel Dotti.citado por Greco (2009, p. 

538): 

[...] Ha determinados crimes que causam especial sofrimento moral ao 
ofendido como a lesao corporal, a ameaca, o dano, a calunia, a 
difamacao, a injuria, a violacao do direito autoral e a usurpacao do nome. 
A consagracao constitutional do de dever de indenizar o dano moral 
quando a ofensa atingir bens personalissimos (art. 5°, V e X) se coloca 
na linha de justificacao da pena de prestacao pecuniaria, 
independentemente da provocacao de um dano material. 

Entendem os citados autores que nao e necessaria a existencia de um dano de 

ordem material para que se possa efetuar a prestagao pecuniaria, bastando que ocorra 

uma lesao de cunho moral para a aplicacao da medida alternativa em tela. 

E salutar ressaltar que o artigo 17 da Lei n° 11.340/06 veda a aplicacao, nos 

casos de violentia domestica e familiar contra a mulher, de penas de cesta basica ou 

outras de prestacao pecuniaria, bem como a substituicao de pena que implique o 

pagamento isolado de multa. 

4.1.2 Perda de bens e valores 

Dispoe o §3° do artigo 45 do Codigo Penal que a perda de bens e valores 

pertencentes aos condenados dar-se-a, ressalvada a legislacao especial, em favor do 

Fundo Penitenciario National, e seu valor tera como teto - o que for maior - o montante 

do prejuizo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em 

consequencia da pratica do crime. 
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"A exemplo do que ocorre com relacao a prestacao pecuniaria, tambem a perda 

de bens nao tern natureza de pena restritiva de direitos" (COSTA JR., 2010, p. 228). A 

perda de bens e valores trata-se de pena restritiva de direitos de cunho pecuniario, pois 

"implicam uma diminuicao do patrimonio do agente ou uma prestacao inominada em 

favor da vftima ou seus herdeiros" (CAPEZ, 2007, p. 395). Apesar da natureza 

estritamente patrimonial, a perda de bens e valores encontra-se no rol das penas 

restritivas de direito do Codigo Penal Brasileiro. 

Cabe ressaltar que a perda de bens e valores difere do confisco, como discorre 

Damasio E. de Jesus citado por Masson (2008, p. 750): 

Nao devemos confundir a pena de perda de bens e valores como pena 
(CP, art. 43, II) e o confisco (CP, art. 91). Este constitui efeito da 
condenacao e atinge os instrumentos e o produto do crime (instruments 
e produeta sceleris). Na pena altemativa, os bens e valores sao de 
natureza e origem licitas. 

Os institutos se distanciam pela natureza e origem dos bens, no confisco, 
provem do produto da ilicitude, ja na pena restritiva os valores ou bens s§o retirados do 
patrimonio do condenado, desde que este seja Kcito. 

Por fim e necessario acrescentar que os bens "podem ser moveis ou imoveis. 
Valores sao tanto a moeda corrente depositada em conta bancaria como todos os 
papeis, que a exemplo das acoes, representam importancias negociaveis na bolsa de 
valores" (GRECO, 2009, p. 539). 

4.1.3 Prestacao de servico a comunidade ou a entidades publicas 

Especie de medida altemativa, a prestacao de servico a comunidade ou 
entidades publicas substitui a apiicacao da pena privativa de liberdade, impondo ao 
condenado que preste servico, direcionando sua atividade ao interesse da coletividade. 

Segundo Costa Jr. (2010, p. 228): 
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Tais medidas altemativas surgiram pela primeira vez no Codigo russo de 
1960. Outros paises socialistas, como a Polonia, adotaram com 
entusiasmo a medida. A partir de 1967, o mundo ocidental encampou a 
medida altemativa, mas a Inglaterra foi o pais pioneiro. 

O Codigo Penal Brasileiro disciplina a aplicacao desta pena restritiva de direitos 
em seu artigo 46, dispondo que a mesma sera destinada aos condenados a pena 
superior a seis meses de privacao da liberdade. Expoe, ainda, o dispositivo legal, que 
as atividades prestadas pelo condenado serao gratuitas, desenvolvidas de acordo com 
a aptidao deste e exercidas de maneira a nao prejudicar a jornada normal de trabalho 
do apenado. 

A Lei de Execucoes Penais, em seu artigo 149 disciplina de que maneira se dara 
a execucao da pena, cabendo ao juiz da execucao determinar a forma de seu 
processamento. 

Segundo Marcao (2008, p. 218): 

Para efeito do c6mputo da pena, considera-se que a execucao tera 
inicio a partir da data do primeiro comparecimento, que devera ser 
informado nos autos pela entidade beneficiada com a prestacao. Alias, a 
entidade beneficiada com a prestacao de servicos devera encaminhar, 
mensalmente, ao juiz da execucao relatorio circunstanciado das 
atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicacao 
sobre ausencia ou falta disciplinar, colaborando, assim, com a 
"administracao" da execucao da pena, a cardo do juizo. 

Considerar-se-a assim iniciado o cumprimento da pena altemativa com a 
realizacao do primeiro dia de prestacao do servigo, ficando a entidade beneficiada com 
o encargo de fiscalizar o trabalho desempenhado e a assiduidade do condenado, 
remetendo ao juizo relatorio mensal das atividades prestadas. 

Estabelece o §1°, do artigo 181 da LEP, os casos em que a prestacao de 
servicos a comunidade sera convertida em privativa de liberdade, ocorrendo a 
conversao quando o condenado: a) nao for encontrado por estar em lugar incerto e nao 
sabido, ou desatender a intimacao por edital; b) nao comparecer, injustificadamente, a 
entidade ou programa em que deva prestar servico; c) recusar-se, injustificadamente, a 
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prestar o servico que Ihe fbi imposto; d) praticar falta grave; e) sofrer condenacao por 

outro crime a pena privativa de liberdade, cuja execucao nao tenha sido suspensa. 

4.1.4 Interdicao temporaria de direitos 

Trata-se de mais uma especie de pena restritiva de direitos, sendo considerada a 
que mais se adequa a denominacao legal, pois infere ao infrator verdadeira limitacao a 
determinadas especies de direitos garantidos no ordenamento juridico a todos os 
cidadaos. 

Seu enquadramento legal vem disposto no artigo 47 e respectivos incisos do 
codigo penal. Sao as seguintes: I - proibicao do exercicio de cargo, funcao ou atividade 
publica, bem como de mandato eletivo; II - proibicao do exercicio de profissao, atividade 
ou oficio que dependam de habilitacao especial, de licenca ou autorizacao do poder 
publico; III - suspensao de autorizacao ou de habilitacao para dirigir veiculo; e IV -
proibicao de frequentar determinados lugares. 

De acordo com Marcao (2008, p. 219). 

As interdicoes previstas nos incisos I e II so comportam aplicacoes em 
condenacao por delitos praticados com abuso ou violacao dos deveres 
inerentes ao cargo, funcao, profissao, atividade ou oficio. E 
imprescindivel o nexo entre o mau uso do direito interditado e o delito 
praticado. 

Assim, devera o ato ilegal ter sido praticado em decorrencia das vantagens 
atribuidas pelo cargo, funcao, profissao, atividade ou oficio, a que se privilegia o 
criminoso, sendo nestes casos aplicada as penas restritivas dispostas no artigo 47, 
incisos I ou II, do Codigo Penal. 

No caso de suspensao de autorizacao ou habilitacao que trata o inciso III do 
crtado artigo, em se tratando de crime de transito devera ser seguida a regra do Codigo 
Brasileiro de Transito. "Subsiste apenas a suspensao para dirigir, que, no entanto, 
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sempre foi restrita a veiculos de ate cinquenta cilindradas. A habilitacao e totalmente 
regulada pelo Codigo de Transito Brasileiro, motivo pelo qual nao mais se aplica o 
Codigo Penal". (NUCCI, 2011, p. 446) 

Ja a proibicao de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do CP) apesar de 
inclusa no rol das penas restritivas e vista por alguns doutrinadores como especie de 
pena privativa de liberdade, corroborando deste entendimento Marcao (2088, p. 220) 
para quern "nao deveria estar incluida entre as interdicoes de direitos, por traduzir 
verdadeira pena de restricao de liberdade, como ocorre com prisSo domiciliar, limitacao 
de fim de semana e prestacao de servicos a comunidade". 

4.1.5 Limitacao de fim de semana 

O artigo 48 do CP trata da limitacao de fim de semana, que nada mais e do que 
o comparecimento do apenado, durante o periodo de cinco horas no sabado e domingo, 
em casa de albergado com o intuito de assistir palestras ou cursos que o reabilitem. 
Preceitua Nucci (2011, p. 447) que: 

Nas comarcas onde nao houver Casa do Albergado ou local especifico 
para reter o condenado por cinco horas aos sabados e domingos, 
ministrando-lhe palestras ou cursos, deve ser essa pena evitada, para 
nao gerar franca impunidade. 
Nao e de se admitir que, nos moldes do regime aberto, seja cumprida no 
domicilio (prisao albergue domiciliar), pois totalmente inexequivel, por 
falta de fiscalizagao e adequagao as finalidades da pena. 

Nesta senda, para a aplicacao de limitacao de fim de semana devera a comarca 

dispor obrigatoriamente de casa de albergado, caso contrario, outra pena restritiva de 

direitos devera ser aplicada. Tambem e vedado o albergue domiciliar, sendo aplicada a 

prisao domiciliar aos casos especificos do artigo 117 da LEP. 
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"Portugal adotou-a em seu recente estatuto, denomlnado-a corretamente prisao 

por dias livres. Esclareceu alnda o legislador portugues que a prisao pode ser cumprida 

em dias feriados" (COSTA JR., 2010, p. 232). 

Enfatizou o citado autor a mencao do legislador portugues em explicitar que o 

cumprimento da limitacao de fim de semana podera se dar em dias feriados, devido ao 

silencio do legislador patrio que nada dispos sobre o assunto, sendo vedada desta 

forma a aplicacao da pena restritiva em estudo nos dias feriados. 

4.2 O sistema CEAPAS 

Criadas no ano de 2000, a partir do Programa Nacional de Acompanhamento e 
Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas do Ministerio da Justica (CENAPA), 
as Centrais de Acompanhamento as Penas e Medidas Alternativas (CEAPAS) tratam-se 
de organismos compostos por uma equipe multidisciplinar integrada de psicologos, 
assistentes sociais, advogados e terapeutas. Cabem as CEAPAS, "prestar assessoria 
ao Juizo de Execucao quanto ao processo de adequacao das alternativas penais 
aplicadas ao perfil do beneficiario, no intuito de conferir efetividade no cumprimento da 
reprimenda imposta" (GOMES, 2008, p. 178). 

Esse sistema esta direcionado para os que cometem infragoes de menor e 
medio potencial ofensivo, onde por meio do trabalho conjunto de sua equipe 
multidisciplinar, da sociedade civil e do juizo da execucao, busca-se a efetividade da 
aplicacao da reprimenda com o devido acompanhamento do apenado e sua tentativa 
de ressocializacao por meio de convenios existentes no programa da CEAPA. 

Segundo Gomes (2008, p. 184): 

Pelo sistema de monitoramento, acompanhamento e fiscalizacao das 
alternativas penais posto em pratica pela CENAPA, hoje CGPMA, o que 
se busca e que a aplicacao e execucao das alternativas penais 
cumpram simultaneamente, papel punitivo, educativo, reparador e de 
reinsercao social. 
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Nesta senda a contribuicao de tais Centrais para a devida efetivacao da sancao 
penal e de suma importancia, ainda mais na Comarca de Cajazeiras-PB, onde a maior 
parte dos delitos enquadra-se em situacoes de menor e medio potencial ofensivo, o que 
corrobora para a superlotacao das unidades prisionais e reincidencia delitiva, ante a 
ausencia de programas deste tipo naquela Comarca. 

Segundo dados do Ministerio da Justica, atualmente o Brasil conta com 
dezenove varas judiciais especializadas, complementadas por trezentos e seis 
estruturas montadas de monitoramento e fiscalizacao de penas e medidas alternativas, 
dentre Nucleos e Centrais, formando o conjunto de equipamentos publicos existentes 
sobre o tema do pais. Tais servigos envolvem instituicoes do sistema de justica - Poder 
Judiciario, Ministerio Publico e Defensoria Pubiica - , do Poder Executivo e entidades da 
Sociedade Civil Organizada; fundamentais a garantia do bom cumprimento das 
decisoes judiciais. 

A evolucao historica das medidas alternativas no Brasil pode ser identificada na 
tabela (vide anexo III), que demonstra nivel de reincidencia dos ex-cumpridores de PMA 
(Penas e Medidas Alternativas) entre 2 e 12%, numero bem abaixo dos reincidentes 
quern cumpriram penas privativas de liberdade, girando em tomo de 70 a 85%. 

4.3 Parcerias publico-privadas nos complexos prisionais 

Uma das medidas que pode amenizar o problema encontrado na Comarca de 
Cajazeiras em relacao a aplicacao da execucao penal, poderia ser resolvida por meio 
da transferencia do controle administrativo dos estabelecimentos prisionais para 
empresas particulares. O poder punitivo, indelegavel, continuaria a ser exercido pelo 
ente estatal, sendo transferida ao particular a administracao do estabelecimento 
prisional. 

"A Inglaterra, que deu inicio a esse sistema em 1992, tern nove presidios 
privados, de um total de 138. A experiencia norteamericana, que surgiu nos anos 80, 
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tern cerca de 150 prisoes de administrate- privatizada em 28 estados" (SANTOS, 

2009a, p. 01). 
Segundo Santos (2008b, p. 01): 

As parcerias publico-privadas nascem da necessidade de o Estado 
buscar parceiros no desenvolvimento de infra-estrutura e servigos 
publicos para o atendimento das demandas da sociedade. Essa 
associacao se da por varios fatores e em diferentes modos, mas tern 
inicio no final do seculo passado, se desenvolvendo no Reino Unido, na 
Franca, nos Estados Unidos, Portugal, Italia, Holanda e alguns paises 
da America Latina, entre outros. 

Tratando-se a execucao penal de atividade estatal, a PPP realizada na execucao 
da administracao dos complexos prisionais, de sobremaneira colaboraria na melhora da 
estrutura dos presidios, cabendo a terceiros executar estas melhorias. 

Discorre Lopes (2011) sobre a privatizacao dos presidios por meio das PPP's: 

Entre as varias modalidades de privatizacao se acha a que nos interessa 
sobremaneira, chamada de Terceirizagao. Seu conceito administrative 
advem da ideia de que terceira pessoa, em principio estranha, seja 
admitida, sob forma de co-gestao, em determinado processo de 
competencia estatal. Nesse modelo o Estado poderia contratar, atraves 
de licitacao, empresa privada para gerenciamento do presidio, impondo, 
nessa atividade caracteristicas gerenciais proprias, inclusive podendo se 
utilizar da mao de obra do encarcerado para as fungoes do chamado 
presidio in du stria - onde ha ganhos para a empresa e para o recluso -, 
recebendo do Estado o prego estipulado em contrato. A ideia e de que o 
setor privado eliminaria a burocracia publica e reduziria os custos da 
atividade, desonerando a Administracao Publica e o contribuinte. 

O Estado por meio de licitacao colocaria a disposicao da empresa vencedora do 
processo licitatorio a administracao gerencial da unidade prisional, explorando a mao de 
obra do recluso, recebendo este remuneragao por seu trabalho, ficando o Estado com a 
responsabilidade de pagar a empresa administradora o prego avencado no contrato 
estabelecido. 

No Brasil existem exemplos positives da aplicacao das parcerias publico privadas 
nos estabelecimentos prisionais, onde podemos citar o que ocorreu no vizinho estado 
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do Ceara que implantou a gestao compartilhada na Penitenciaria Industrial Regional do 

Cariri no ano de 2000. Descreve com detalhes a estrutura do presidio Santos (2008b, 

P-01): 

Com uma area de 15.000 m2, tern 66 celas coletivas para cinco presos 
cada uma e 117 para dois presos cada. Possui ainda 12 "quartos de 
convivencia familiar", 850 metros de cercas eletrificadas, (com ouricos e 
sensores de movimento) sobre muralhas de 7m de altura; 17 guaritas; 
cozinha industrial; sistema de som; sala de controle por 64 camaras de 
circuito interno; auditorio com salao de artes e eventos; cabines 
telefonicas, play ground, campo de futebol, cinco quadras poliesportivas; 
paineis, oracoes e mensagens biblicas abertos em paredes; fabricas de 
velas, calcados e bijuteiras e uma padaria, 4 salas de aula, biblioteca e 
administracao, lanchonete, consultorios medico-odontologicos, 
enfermaria, farmacia, 5 refeitorios para detentos e mais 4 para a 
administracao, lavanderia. 

A estrutura acima descrita de longe supera a recem inaugurada Penitenciaria 
Padrao Regional de Cajazeiras-PB, que muito pelo contrario, apresenta a falta de duas 
de suas guaritas, o que representa o total descaso do Estado com a administracao 
daquela unidade prisional. 

Diante de tal descaso e fundamental se considerar a questao da terceirizacao 
nas unidades prisionais como uma das formas de solucao a chaga social produzida 
pela pena privativa de liberdade, como discorre Lopes (2011): 

[...] toma-se forcoso advogar em favor da Terceirizacao dos Servicos 
Carcerarios como proposta de enfrentamento da indiscutivel crise do 
sistema. Ha consciencia de que a modificacao nao se podera 
implementar de forma simples nem com modestos remendos. Mas a 
necessidade de mudanca e pacifica e este timido estudo pretende, tao 
somente, mostrar trilhas que podem ser percorridas no campo juridico 
ou mesmo no piano administrativo de experiencias inovadoras ia em 
curso no pais. E preciso, para isso, vontade politica com a consciencia 
de que os gastos com a rede prisional sao, alem de compromisso 
humanitario com a dignidade da pessoa presa, investimentos 
estrategicos na prevencao criminal. 

Para uma mudanca na atual situacao caotica de aplicacao da pena privativa de 

liberdade no municipio de Cajazeiras-PB, como exposto pelo citado autor, e necessario 
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antes de tudo, vontade politica aliada a aplicacao consciente dos recursos publicos em 

prol da efetiva garantia dos direitos fundamentals em consonancia com a prevencao 

criminal. 

4.4 A experiencia de Guarabira-PB 

Para concluir este trabalho e salutar citar a Penitenciaria modelo de Guarabira-
PB, localizada no Brejo paraibano e que foi destaque durante o mes de Janeiro nos 
principals portais de noticia do Estado, como um exemplo a ser seguido por outros 
complexos prisionais da Paraiba. 

Segundo a reportagem da jornalista Jacqueline Santos ao portal Paraibal (2011): 

Uma das estatisticas que colocam o presidio de Guarabira entre os 
melhores do pais e a quantidade de estudantes cumprindo pena em 
regime fechado. Enquanto que a media nacional de apenados em sala 
de aula gira em torno de oito pessoas, a penitenciaria modelo da regiao 
do Brejo paraibano tern 86 presidiarios matriculados em quatro turmas 
do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) e do Brasil Alfabetizado. 

Esse aspecto merece destaque devido a importancia da educacao para o 
desenvolvimento do ser humano em todos os sentidos. O diretor do estabelecimento 
Emilson Jose de Sousa, em entrevista a reporter mencionada, afirma que "o melhor 
caminho para recuperar o apenado e investindo na sua educacao. Passamos meses 
estudando para ver qual seria a melhor forma de fazer essa insercao. Percebemos que 
muitos nao sabiam ier. Esse era o grande entrave" (PARAJBA1, 2011). 

Ainda, merecendo maior destaque, e a descricao da rotina dos apenados do 
presidio de Guarabira, tambem relatado na reportagem do Paraibal (2011): 

Alem da oportunidade de estudarem, os presos confeccionam 
artesanatos, criam pecas de decoragao, fazem caixinhas de fogo de 
artificio, costuram bolas esportivas, assistem a filmes. Sao diversas 
atividades que tomam praticamente todo o tempo que antes estava 
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ocioso e so abriu brecha para pensamentos em novos delitos. Ha ate 
aqueles que saem do presidio, em determinados horarios, para tomar 
conta da Radio Altemativa Esperanca, urn projeto de extensao da vara 
das Execugoes Penais de Guarabira que funciona no predio do forum da 
cidade. A programacao e acompanhada de dentro do presidio, e integra 
musicas, noticias gerais e informacoes sobre o mundo judiciario. Eles 
ficam antenados, como uma tentativa de mergulhar no mundo de fora da 
prisao. 

E desta maneira, implantando-se medidas como estas, que a realidade do atual 

sistema prisional do municipio de Cajazeiras-PB podera ser modificada, retirando os 

apenados da ociosidade, trabalhando com inclusao educacional, assim o indice de 

reincidencia sera diminuido e a superlotacao das unidades prisionais daquele municipio 

sera reduzida. 
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5 CONCLUSAO 

Apos toda a explanacao do arcabougo historico apresentado, demonstrando a 
evolugao no tratamento dispensado aos apenados, bem como diante da evolucao do 
ordenamento juridico patrio, ainda existe uma grande lacuna entre os centros prisionais 
do municipio de Cajazeiras-PB, em face de uma aplicacao efetiva da Lei de Execucoes 
Penais, aos objetivos intrinsecos a pena privativa de liberdade, quais sejam, a 
repressao a ofensa cometida, a coacao a sociedade em urn aspecto geral e a 
ressociabilizacao do apenado. 

Mecanismos existem para uma melhor aplicacao das sangoes penais, 
alternativas estao dispostas aos agentes politicos estatais, para que estes possam 
enxergar com olhos mais humanos a situacao dos encarcerados neste municipio, de 
uma maneira que possam utilizar o aparato governamental como meio de aperfeigoar 
as unidades prisionais de Cajazeiras-PB, transformando-as em verdadeiros centros de 
reabilitacao humana. 

Para isso apresentaram-se os contratos publico-privados, exercido por meio de 
parcerias que transfere ao controle particular fungoes administrativas das unidades 
prisionais, desafogando urn pouco o aparelho Estatal, das fungoes que nao Ihe sao 
essenciais, oportunizando uma melhor tutela das unidades prisionais. 

Da mesma forma cumpre lembrar que na Paraiba, penitenciarias identicas 
possuem modelos administrativos diferentes, como e o caso do presidio da cidade de 
Guarabira. O Governo do Estado deveria implementar os projetos criados naquela 
unidade prisional aos demais presidios da unidade federativa, como forma de 
uniformizar o tratamento e de possibilitar o reingresso dos apenados a vida em 
liberdade. 

Assim, chegou-se a conclusao que nao obstante tenha se confirmado a hipotese 
basica da presente pesquisa, isto e, a lei de execucao penal nao e efetivamente 
cumprida na comarca de Cajazeiras-PB, meios existem para uma reforma da atual 
situacao dos complexos prisionais do municipio de Cajazeiras-PB, o que falta e 
iniciativa politica para implantar metodos que ressocializem os apenados, diminuindo os 
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indices de reincidencia, colimando numa diminuicao do gasto estatal com a 

manutencao dos presos por urn maior pen'odo de tempo. 
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ANEXO A - Formulario de Avaliacao Penal da Cadeia Publica de Cajazeiras-PB 
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NAOONALDO 

MESBISBIO POBLiCO 
FORMULARIO DE AVALIAQAO ANUAL DE ESTABELECIMENTO PENAL 

Versao 1.0.1 

- Identificacao 
Unidade do Ministerio Publico. Cajazeiras/PB 

DatadaViste 02/02/2011 Anode Referenda 2010 

Nome Estabetedmento: Cadeia Publica de Cajazeiras 

Endereco: Rua Tenente Sabino, s/n 

Municipio: Cajazeiras UF: PB CEP. 58900-000 

Telefones d DDD. Data de Fundacao: 

Classificacao: p Penitenciaria (^deia pubSca 

CoJonia agricola, industrial ou skniar 

C Casa do albergado C Centra de observacao criminologica/remanejamento 

C Hospital de custoda e tratamento pskjutatrico 

Estabeledmento destinado a presos do sexa Mascuiino C Feminino ( • Am bos 

Juizo Responsavel pelo Estabeledmento: Cajazeiras/PB 

II-Administracao Fontedaslnfbrmacoes Diretor 

Responsavel peto Estabeledmento: Francisco Moises Rofim 

CPF: 10967265487 Cargo: Diretor 

Area de Formacao Profisstonal: CiendasScdaB j Pedago gia Direito ] ] PsJcologJa ~2 Servico Social 

• Outra M e a n 

Responsavel pela seguranca no estabeledmento: PolSda Mi tar 

CPF: Cargo: Sub-Tenente 

Area de Formacao Profissional 

N° Total deAgentesPeniendarios: 9 

N.° de agerrtes periiterKiarios efetivos por tumo manna. 2 Tarde: 2 Noite: 2 

111 - C a p a d d a d e e O c u p a C a O Forte das Irforrnacoes; Diretor 

Capaddade Total: 55 Capacidade para Homens: 20 Capacidade para Mulheres: 35 

Ocupacao Atuat 117 Ocupacao de Homens: 81 Ocupacao de Mulheres: 36 

Celas Capacidade para Homens Capacidade para Mulheres Capacidade Total 

Ceias Individuals 0 6 6 

Celas Cdefvas 20 0 20 

Ceias Ocupacao de Homens Ocupacao de Mufieres Ocupacao Total 

Ceias individuals 0 0 1 

Cetes Cdetivas 30 36 66 

N° de Celas Irnfrviduats: 6 J Dimensoes das celas indrviduae (m2):3 

N.° de celas individuals com mais de urn preso: 6 

N.°de celas coteSvas: 8 Dimensoes das celas coletivas (m2): 10 

Capaddade de presos por ceia coletiva: 

N.° de celas coletivas com quantidade de presos superior a capacidade: 2 

Regvne/Sbacao Capacidade para homens Capaddade para Mufieres Capacidade Total 

Fechado 0 23 23 

Semiaberto 53 7 60 

Aberto 28 6 34 

Prisao Provisdra 0 13 13 

Medida de Seguranca 0 0 0 

Regnrie/StLiacao Ocupacao de Homens Ocupacao de Mufieres Ocupacao Total 

Fechado 0 23 23 

Semiaberto 53 7 60 

Aberto 28 6 34 

Prisao Provtsoria 0 13 13 

Medida de Seguranca 0 0 0 

Prisao Civil 0 0 0 
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H3 unidade rnatemo-irrfantH? C Sim Nao Capaddade*. 0 Ocupacao: 0 
Ha enfermaria? f~* Sim Nao Capaddade. 0 Ocupacao: 0 

IV - Perfil d O S p r e S O S / i n t e r n O S e da p O p u l a C a O Fonte das Inforniacdes: Diretor 

N ° de presos/intemos makxes de 60 a nos de idade. 

Prisao mais antiga desde: 21/08/2008 

Ha adolescentes no estabetedmento? 

Motivo: Mandado de Prisao 

TSim C Nao 

N.° de adotescentes por genera Mascufino: Feminino: 

Data de Ingresso de addescentes. 

Motivo da presenca de adotescentes: 

Adolescente com maior tempo de permanencia (tempo): 

Providencias adotadas em relacao a separacad imediata e retirada do(s) addescente(s): 

H3 criancas no estabeledmento? TSim G Nao 
j N.° de presas/intemas gestantes: 1 

N°de Criancas: 

N.° de criancas bctentes: 

N.° de rxesos/Wernos com defidenda Ffeica 1 i Visual: Auditiva. Mental: 1 

N.° de presos/intemos que necessitam de ajuda para realizar as atividades da vida diaria (afimentacao, loconxxjao, banho, etc): 1 

N.° de presos/internos indigenas: 0 

N.° de presos/internos indigenas que nao se expressam em portugues: 0 

A partir de qua! elemento o preso/intemo e dassrficado como indlgena? 0 

Ha notificacao da Funaj quando do ingresso de indlgena? T S i m Nao 

Nos prontuarios dos presos/intemos indigenas ha referenda a etnia, nadonalidade e tdioma? C Sim (7 Nao 

N.° de presos/intemos estrangeiros: 0 

N.° de presos/intemos estrangeiros que nao se expressam em portugues: 0 

V - SeparaOOeS Fonte das Informacoes Diretor 

Os presos provisdrios sao mantidos separados dos presos em cumprimento de pena? C Sim ( • N§o 

Os presos que cumprem pena em regimes ofctintos sao mantidos separados? C Sim C Nao 

As mulheres sao mantidas separadas dos homens? G Sim C Nao 

Os makxes de 60 anos sao mantidos separados dos demais? C Sim ( , Nao 

Os presos primarios sao mantidos separados dos presos reaxadentes? C Sim (Z Nao 

Os presos sao mantidos separados conforme a natureza do defito cometido (periculosidade)? C Sim ( • Nao 

Ha grupos ou fa cedes crrnrtosas kJentittcados no estabeteevnento? C Sim ( ? N a o 

Os presos sao mantidos separados de acordo com a identificacao de grupos ou faccdes criminosas? C Sim (7 Nao 

Os presos portadores de doencas infectocontagiosas sao mantidos separados dos demais? C Sen (i Nao 

N.° de presos em celas de protecao: 0 

Nas celas coletivas, quais sao os criterios para atocar os presos que as compartflham? 

Ausencia de atrito e hostilidade entre os ocupantes da cela. 

VI - Assistenda Material 
t . Assistenda ao preSO e instalacoes Fonte das Informacoes: Diretor 

Ha camas e edehoes para todos os presos? C Sim ( . N a o 

E fomecida roupa de cama? C Sim (i Nao 

•Periodicidade de tevagem da roupa de cama (em das): 
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Periodicidade da substfcigao da roupa de cama (em das)? 9 0 

Ha roupa de cama em mau estado de conservacao? ( • S i m Nao 

H^ janelas nas celas? ( • S i m p Nao 

Descrever Ceias: 

Apresentam-se em mau estado de conservacao, com venfflacao prejudwada. 

Ha local destinado a venda de produtos e objetos permitidos e nao fornecidos pela administracao? C Sim Nao 

Descrever como efefto opagamento, controte de precos e destino da receita: 

PREJUDICADO 

Descrever a moWSa que compde as celas: 

Camas de arvenaria 

Ha patronato? C Pubfco C Particular ( • Nao 

Descrever sua composicao e furraonamento: 

PREJUDICADO 

2 . Higiene Fonte das informacoes: Diretor 

Ha sanrtario e lavatorio em todas as celas? J (~~ Sim (2 Nad 

Descrever 

Um vazo sanrtario e urn chuveiro. 

N.° de presos/intemos por chuveiro : 0 N ° de presos/intemos por vaso saoitario:0 

E garantido o banho diario? ( • S i m p Nao 

A agua para o banho e aquecida? C Sim Nao 

Caso nao haja instaJacdes sanitarias na ceta, como e garantido o acesso aos banheiros extemos? 

PREJUDICADO 

E garantido o acesso as instalacdes sanitarias no periddo notumo? ( • S i m C Nao 

E garantido a qualquer momenta o uso da descarga do vaso sanitario? ( • S i m C Nao 

Ha privacidade para uso das instalaco ss sanitarias? C Sim ( . N a o 

Periodicidade de ferpeza das instate? sanftarias (em dtes): 

Sao fornecidos produtos de higiene pessoaJ aos presos/intemos? ( • S i m C N a o 

Material de higiene pessoal Periodiddade do fomecwnento (em cfias) 

Sabonete 

Papel higjenico 

Aparetio de barbear individual 

Absorvente intimo para mulheres 

Escova de dente individual 

Pasta de denies 

Outros 

Em caso negativo, quats as formas de 
aquisigao desses produtos? 

~] Famia Compra no proprio estabeledmentc P] Outras: • - - 1 

.Os presos tern livre acesso a agua para higiene pessoal? ( • S i m C Nao 

E feita manutencao regular e e fornecido material de impeza para higienizac§o das celas? ( • S i m C Nao 

Descrever 

Desde que a a unidade tenha recebido o fornedrnento do estado, o material de iimpez? 
instalacdes. 

i e garantido para que os proprios apenados facam a hkjenizac3o das 



b" fomecida toatta de banho? P Sim fVNao 
PoiiodBkiade o e l o v a g e m o a t o a t i a de banho (em dias): 0 

Periodicidade da sufjstrtuicao da toalha de banho (em das): 0 

3 . Alimentacao Fonte das Informacoes: Diretor 

A alimentacao e preparada na propria unidade? ( • S i m p N a o 

Em caso negative de onde provem e qual o preco unitario de cada refeicao? 

0 cardapfo e orientado por nutricionista? ( • S i m p N a o 

Qual a quanbdade de alimentacao fomecida por refeicao ao preso/intemo? 2 0 0 g 

N.° de refeicdes diarias 3 rforarios das refeicdes: 7h, 12h, 18h 

A entrega de refeicdes e feita quantas vezes ao <Sa? 3 

As refeicdes sad reaSzadas ( j Dentro das ceias Q Em refertono f~ j As refeicdes sad reaSzadas ( j Dentro das ceias Q Em refertono f~ j Oufros: 

Ha controle de qua&dade? P Sim ( • N a o 

Descrever controle: 

] As refeicdes sao padronizadas e adaptadas por motivos de saude ~̂  adaptadas por motivos reigiosos 

Os presos destocados para auoSencias e outras atividades externas recebem alimentacao quando retomam, independentemente do horario? ( • S i n P N a o 

Ha outras formas de fomedmento de aSmentos? [~~] Famifa j Compra no proprio estabeleamento 1 Outios 

4 . Vestuario Fonte das Informacoes: Diretor 

E fomeddo vestuario de uso pessoal aos presos/internos pela unidade? C Sim (» Nao 

Quais? ] Roupas Calcados 

Descrever (pecas e quantidade): 

Em caso negativo, de onde 
provem? 3 Famia [ T Entidades assistencrais/religiosas ] Outros: 

Periodicidade da lavagem (em dias): 

Periodkadade da substituicao do vestuario, quando fomecido pela unidade (em oSas): 

V I I - A S S i S t e n d a a S a u d e Fonte das Informacoes: Diretor 

N.°deMedkxjsdinicos: 0 SUS. 0 

Presenca C Diana C SemanaJ C Quinzenal C Outia 

propria unidade: 0 outros: 0 N.°deMedkxjsdinicos: 0 SUS. 0 

Presenca C Diana C SemanaJ C Quinzenal C Outia Nao ha presenca 

N 0 de Medicos psiquJatras: SUS: 

Presenca C D^tia C SemanaJ C Quinzenal C ° u b a 

propria unidade. outros: N 0 de Medicos psiquJatras: SUS: 

Presenca C D^tia C SemanaJ C Quinzenal C ° u b a 
Nad ha presenca 

N.° de Enfermeiros: SUS: 

Presenca C Dteria C Semana! C Quinzenal C Outra 

propria unidade: outros: N.° de Enfermeiros: SUS: 

Presenca C Dteria C Semana! C Quinzenal C Outra Nao he presenca 

N.° de Auxfares de enfermagem: SUS: 

Presenca p Diaria C Semanal C Quinzenal C Outra 

propria unidade: outros: N.° de Auxfares de enfermagem: SUS: 

Presenca p Diaria C Semanal C Quinzenal C Outra Nao ha presenca 

N.° de Odontotogos: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quinzenal C Outra 

propria unidade: outros: N.° de Odontotogos: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quinzenal C Outra Nao ha presenca 

N° AuxTtares de Odontotogia: SUS: 

Presenca (~ Diaria C Semanal P Quinzenal p Outra 

propria unidade: outros: N° AuxTtares de Odontotogia: SUS: 

Presenca (~ Diaria C Semanal P Quinzenal p Outra Nao ha presenca 

N.°dePsicdlogos: SUS: 

Presenca P Diana P Semanal P Quinzenal P Outra 

propria unidade: outros: N.°dePsicdlogos: SUS: 

Presenca P Diana P Semanal P Quinzenal P Outra Nao ha presenca 

N.° de consultonos medcos: N.° de consultorios psicologicos: 

N.° de consultonos odontologicos: N.° de salas de curabvo: 

N.° de enfermarias: 
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H.° de iocais para observacao psiquiatrica e cuidados com pessoas com historico de depen Jenda quimica: 0 

N.° de unidades de isolamento para doencas irrfectocontagiosas. 0 

Ha farmada no estabetecimento? C Sim fV Nao 

Os presos recebem meclcamentos de uso continue? P Sim (i Nao 

Espedficar: 

Quando necessario, a famiSa dos apenados fomecem o medkamento que deve ser mrastrado. 

N.°de atendrnentos medicos realizados: N ° de exames medicos: 

N.° de atendmentos odontoldgicos: N ° de atendimentos psicoldgicos: 

E prestado atendimento medico emergendal? ( • Sim P Nao 

Se nao houver no estabeledmento condicoes adequadas para prover a assistenda medjca, para onde os presos sao erKarrinhados? 

Sao encaminhados a consultorios odorttdogjcos, posto de saude ou ao Hospital Regional de Cajazeiras/PB, a depender da necessidade em cada caso. 

Quais sao as erifermidades mais comuns no estabeledmento? 

Dores de cabeca, febre e dor de dente. 

Ha procedimentos especificos para troca de roupas de cama e de banho e uniforme em face de patdogias de presos? P S in ( • Nad 

Ha no estabeledmento estrategias para atender as patotogias mais reconentes? P Sim ( • Nao 

Descrever: 

Quais acoes sao desenvorvidas para controle e prevencao de AIDS, HIV, DST e outras doencas infedocontagiosas? 

Entrega de preservativos. 

Ha distributee© de preservativos? ( • S i n Frequenda (em das) C N io 

Ha presos com AIDS ou HIV? C S m Quantidade ( • Nao 

HadistribLiicabdeAZTousimilares? f * Sim (m Nao 

0 ambulatorio possui prontuarios de acompanhamento a saude dos presos/intemos? P S i m ( . N a o 

Ha arquivo dos atendimentos realizados portodos os profissionais da equipe? p S i m p N § o 

Sao realizados atendrnentos biopsicossodais de forma regular? 

Periodkadade (em das): 

P S i m (7 Nao 

Sao realizados atendimentos especificos a presos com historico de dependence quimica? 

Periodkadade (em das): 

( • S i m p N a o 

Os presos/intemos tern acesso a medico particular, caso haja a contratacao deste profissional por seus famiares? ( • S i m P N a o 

Os presos/intemos tern acesso aos exames medicos necessanos7 P S i m p N § o 

As gestantes tern acesso ao atendimento pre-natal? P Sim p Nao 

E prestado auxifio adequado aos presos/internos porta dores de defkaencia ffeica e/ou mental e aquetes que necesstem d 
ajuda para realizar as atividades da vida diaria? 

P Sim (7 Nao 

Hasolario? 

Periodkadade do banho de sol (em das): 

( • S i m P N a o 

1 
Duracao do banho de sol (mriutos): 120 

E garantida a adicacao de vadna aos presos/intemos? 

Quais? 

( • S i n C Nao 

As necessarias 
Os presos sao submetidos a exame medico ou pericial antes de ingressarem no estabeledmento? 

Onde e realizado? 

( T S i m P N a o 

Hospital Regional de Cajazeiras 
Observacdes gerais sobre as condicoes da prestacao de assistenda a saude (prindpats drficuldades, espedes de exames nao realizados, fatta de remedios esrjecfficos 
etc.): 

VI11 - A S S i S t e n d a j U r i d i C a Fonte das Informacoes: Diretor 

Aos prescs/infernos carentes e proporcionada assistenda jurkfca gratuita e rjermanente? ( • S i m P N a o 

Em caso positivo, por quern 
e prestada a assistenda? 
Em caso positivo, por quern 
e prestada a assistenda? [~] Defensoria Pubica Q Outros: 

A Funai presta assfetencia juridica aos presos/intemos indigenas? P Sim f T Nao 



Ha servico asststerxaa jurkfcca no proprio estabetecknento? P Sim (7 Nao 

O n d e e reafea<fc> o contato entre 
o preso/intemo e o advogado? [ | Na propria ceia j~j Em espaco reservado Espedfican Sala do diretor 

A Defensoria PubSca do Estado comparece com qual regularidade (em dias)? 

A Defensoria Publica da Uniao comparece com qual regularidade (em dias)? 

IX - A s s i s t e n d a e d u c a t i o n a l e r e c r e a t i v a Fonte das inforrrBcoes: 

Curso N.° de vagas N.° de presos matriculados 

Alfabetizacao 0 0 

Ensino fundamental 0 0 

Ensino medio 0 0 

Ensax) superior 0 0 

Ensino profissionalizante 0 0 

Curso a dtstanda 0 0 

N.° de salas de aula: 0 

Os cursos sao ministrados por 
J professores do Sistema Penitenciario 

"2 presos atuam como monitores 

H professores da rede pubica de ensino 
Os cursos sao ministrados por 

J professores do Sistema Penitenciario 

"2 presos atuam como monitores ] outros: 

Ha local adequado para o aprendizado? p Sim p N a o 

Ha biblioteca no estabelectmento? 

C Sim Exempbres: PNao 

Acervo: 

E garantido o fivre acesso a teitura a todos os presos? P Sim p Nao 

H3 local destinado as atividades de estagarios universtands? P Sim (• Nao 

Os presos sao autorizados e estimulados a pratica de atividades culturais? P Sim (m Nao 

Ha espaoos para a pratica esportiva? PSim f Y N i o 

Os presos sao autorizados e estimulados a pratica de atividades esportivas? P Sim p Nao 

X - A S S i S t e n d a S O d a l Fonte das Infomiacoes: Diretor 

Existe uma equipe de assistentes sodais que acompanha os presos/internos? PSim (m Nao 
N 0 de profissionais que compdem a equipe: Periodicidade das visitas (em dias): 

N.° de presos/intemos atendidos: N.° de atendimentos: 

N.° de famiares de presos/internos atendidos: 

Ha redntos adequados para a atividade de assistenda sodal? PSim PNao 
Descrever as acoes de assistenda ao egresso desenvorvidas 

0 servico de assistenda social promove atividades de recreacao? P Sim p Nao 

Desaever 

N.° de documentor (RG, CTPS etc.) rxcvidenciadds aos presos/intemos: 

N 0 de benefidos da Previdenda Social rxovjcterraados aos presos/intemos: N.° 

de seguros por addente no trabalho providendados aos presos: 

XI - A S S i S t e n d a r e l i g i O S a Forte das Informacoes Dretor 

Ha visita de rdigjosos? ( • S i n Frequencia (em dias):1 C Nao 

Os presos se ressentem da ausenda de alguma representacao religiosa? " • Sim r Nao 

Descrever, apos indagar a presos: 

Ha local destinado a realizacao de cultos religiosos? (•Sim p N a o 



l O s p r e s ^ t e m a c e s ^ a l i w ^ f ? S i m P N a o 

XII-Trabalho Fonte das Informacoes: Diretor 

Tipo de trabalho Vagas para homens Vagas para mufieres Total de vagas 

Trabalho intemo 0 4 4 

Trabatx) extemo 0 0 0 

Trabalho voluntario 0 0 0 

Tipo de trabalho Homens trabalhando Mulheres trabalhando Total de trabalhadores 

Trabalho inferno 0 4 4 

Trabalho extemo 6 1 7 

Trabalho voluntario 0 0 0 

Forma de remuneracao (formas de pagamento a admrtsfracao e ao preso): 

Maior remuneracao (R$): 0 Menor remuneracao 0 

Jornada de Trabalho: 8 horas 

Maior Jornada de Trabalho: 8 horas Menor Jornada de Trabalho. 

Ha avaliacao das aptJddes e capacidades do preso para sua alocacao em determinado trabalho? (m Sim f * Nao 

Em caso posttvo, como essa avaliacao e reafeada? 

Considerando a idade e o conhedmento do apenado(a). 

Ha avaliacao e estJmulo ao cresdmento profissional que permtta a quaBficacao ou diversificacao do trabalho? 

Descrever 

C Sim p Nao 

Os maiores de 60 anos, os doentes e as pessoas com defidenda exercem atividades apropriadas ao seu estado? j (• Sim P Nao 

Ha ofidnasde trabalho no estabelecimento? P Sim Numero: (•* Nao 

Atividade N°de envotodos remunerados N °de envdvidos nao remunerados 

Cozmha 4 

Ljmpeza 

Servicos administrativos 

BMbteca 

Manutencao 

Agriculture 

Panrficacao 

TexJil 

Construcao crvfl 

Manufatura 

Outras 

As ofidnas sao adrdnistradas: Q pelo estabeledmento r"j em parceria com a inidarjva privada 

Indique as pessoastekas e juridicas envolvidas: 

Ha registro de acidentes de trabalho? C Sim Numero: C Nao 

XIII - DiSCiplina Fonte das Informacoes: Diretor 

Ha registro de imposicao de sancao ofeapinar? ( T S i m P N a o 

Qual a forma adotada para o registro? Anotacao da ficha do preso 

No registro da sancio e anotado o prevto procedrnenfo (iscipfinar? p Sim P Nao 

Ha sancao ofeapfcnar sem instauracao do respective rxocedrnento disdpinar? p S i m p N a o 
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Toda noticia de fata disci Dinar enseja a instauracao de rxocedrnento? C Sim p Nao 

• y S S o executadas s a t i f A e s coJebvas? (~* S im (2" Nao 

Ha ceia destenada a apicacao de sancao disciplnar? ( • S i n C Nao 

Condicoes (descrever): 

E observado o direito de defesa do preso? P S i m ( • N a o 

0 ato que detenrrina a apicacao da sancao djsdp&nar e motevado? C Sim C Nao 

N.° de presos submetidos a sancao disciptinan 1 

N.° de sancdes de isolamento apiicadas: 1 

N.° de sancoes de isoiamerto prevenrjvo apiicadas: 

N.° de presos em regime disciplinar diferenciado (RDD): 

N.° de armas de fogo ou instnjmentos capazes de ofender a integridade fisica apreendidos. 

N.° de aparelhos de comunicacao e/ou acessdrios apreendidos: 10 

Houve apreensao de drogas? P Sim ( • Nao 

Quais? 

QuantxJade Total (em gramas): 

Destino Material Apreendida 

N°demortes: 0 N.°dehomicidios: 0 

N.° de presos com ferimentos: 0 

N.° de lesdes corporais. 0 N.° de evasdes/fugas. 0 

N.° de recapturas (flagrante ou nao): 0 N ° de retomos espontaneos: 0 

N.° de rebelioes- 0 Houve rebefoes com refers? C Sim (m Nao 

Consequencias das rebelioes (danos, fugas etc): 

Houve registro de maus-tratos a presos/internos por servidores? C* Sim (a Nao 

Identificacao de grupos ou faccdes no interior do estabeledmento e suas iderancas: 

Forma de registro das ocorrendas no estabeledmento: 

Servidor(es) responsavel is) pelo registro das ocorrendas no estabeledmento: 

Os presos sao dentjficados das normas disdpinares no inido da execucao da pena ou da prisao? ( • S i m C Nao 

XIV - VJSitaS Fonte das Informacoes: Diretor 

E garantJda a visitacao social? ( • S i m C Nao 

Duracao da visitacao social (minutos): 120 Periodiddade da visitacao social (em dias): 2 

Ha local destinado a visitacao social? C S in ( • Nao 

Espedficar. Ceb 

0 recebimento de vjsitas sodats e regulamentado? C Sim C Nao 

Especificar. 

E permrrjda a visita social de crianca e addescerte? ( • S i m P N a o P Somente com autorizacao judkaal 

E gararttida a visMacao interna? ( • S i m P N a o 

DuracSo da visitacao interna (minutos): 120 Perxxtodade da visitacao interna (em das): 1 
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Ha local destinado a vistecao intima? | p Sim p Nao 

Especrftcar: Cela separada das demais. 

D recebimento de visrtas intirnas e regulamentado? | p Sim p Nao 

Especrfican 

E exjgida autoreacao judkaal para a visita Intima de adotescente? I p Sim p Nao 

Em quais casos: 

Casamento 

p Sim p N a o Ha fomecimento de preservative? 

1a registro de visita social e intima? p S i m p N a o 

Ha registro do nome do visitante submetido a revista intima? | p Sim p Nad 

Descrever os procedimentos de revista: 

E uma revista manual. 

Visita ntes Revistado? Revista fntima Agachamento? Revista Intima Despimento? Revista etetidnica? 

Aduttos homens (? Sim { * Nao (T Sim (- Nao C Sim c Nao C Srn c N3o 
Adultos mulheres (? Sim (** Nao (7 Sim f Nad S i n f Nao f S i n f r Nao 

Criancas (T Sim r Nao ( - S i n (? Nao ( - S i m c N§o <~ Sim NSo 

Adotescentes homens (7 Sim (~ Nao <~ Sim ( r Nao C Sim r Nao 

r Nao 
C Sim (? Nao 

Adolescentes mulheres (T Sim ( • Nao C Sim (7 Nao r Sim C S in f Nao 
Em caso postovo, descrever a revista eletrdnica 

\ revista intima e reaizada por agentes do mesmo sexo? j p S i m p Nao 

\ revista intima em crianca e adotescente e atrtorizada judriatrnente? j p S i m p N a o 

ft revista intima em crianca e adotescente e acompanhada por responsavel? j p Sim p Nao 

ft revista intima e reaizada por profissional de saude servidor 

E permftdo que o visitante leve comida aos presos/intemos? p S i m p N a o 

: permitido que o visitante leve vestuario aos presos/intemos? j P Sim p Nao 

E permitido que o visitante leve objetos (de uso pessoal etc.) aos presos/ intemos? [ p S i m p"Nao" 

Quais? 

Objetos de higiene pessoal, como, por exemplo, sabonete e toalha. 

XV - OrganJZagaO administrativa Fonte das Irrformacdes: Diretor 

A seguranca interna e reaizada por 

poictais crvrs/federats poiciais miTrtares agentes de seguranca penitenciaria 

A seguranca interna e reaizada por 
Outros: 

A seguranca externa e reaizada por 

po&ciais crvis/federais policiais mSitares agentes de seguranca penitencteria 

A seguranca externa e reaizada por 
Outros: 

A escotta externa e reaizada por 

pofctais crvis/federais ~ poSciats militares ~ agentes de seguranca r^ervtendaria 

A escotta externa e reaizada por 
i | Outros: 

N.° total de funcionands na area da seguranca: 13 

Escala de trabalho do pessoal de seguranca (horas): 46 

N.° de agentes efetivos portumo. Manha: 2 j T a r d e : 2 JNoie: 2 

Ha urjlizacao de uniforme pelo pessoal da seguranca ? p Sim P Nao 

Os agentes tern acesso a equipamentos de seguranca, tais como radio, alarme e outros? I (• Sim P Nao 

Ha atojamento para os agentes? P S i m P N a o 

D treinamento dos agentes e reafizado por ~ curso de formacao ~~ cursos espedars [ naoefeio 

Entidade executora SAP I Periodicidade (em dias): 12 

Quartos agentes conduSrarn curso de redclagem? 

Ha escola penitenciaria? j P Sim P Nao 

Os agentes tern porte de arma de fogo? I P Sim p Nao 

Ha agentes/pdidais presos? CSim N° p N a o 



Os agent es/potoais presos ficam se parados dos demais presos? C Sim (*" Nao 

1 N.° total de forxJonarios na area adrrinBtrativa:3 

Total de furK3onarios na area de fimpeza e manutencao: 0 

Ha terceirizacao de pessoal? • Total • Parciai J~] Nao ha 

Servicos prestados pelo pessoal terceirizado: 

Ha pessoal nao tecnico do sexo masculino no estabeledmento para muiheres? C Sim (i NSo 

Ha aimentacao dos segurrtes 
ststemas informatizados: 

] infoseg ] Infoopen 
Ha aimentacao dos segurrtes 
ststemas informatizados: • Outros: j 

XVI - ClaSSJfiCagaO dOS CX)ndenadOS Fonte das Infbrrracoes: Dhretor 

Existe Comissao Tecntca de Classjftcacao dos Condenados? C Sim (• NSo 

Composicao da comissao: 

Nome: Quafificacao: 

Nome: QuafiScacao: 

Nome. Qualificacao. 

Nome: Quafificacao 

Nome: Quafificacao 

Nome: Quafificacao 

Nome: Quafificacao: 

XVII - MedldaS de Seguranca Forte das Informacoes: Dtretor 

N.°deinternac6es: N.° de intemos submetidos a tratamento ambiiatorial: 

Verificada aJguma cessacao da pericutosklade sem a correspondente desintemacao ou liberacao? C Sffn C N3o 
N.° de pendas com prazo vencido: 

Ha falta de medicapao controiada? (•Sim p N a o 

Especifique: 

XVI11 - DiverSOS Forte das Informacoes: Diretor 

Ha algum projeto (boa pratica) que deva ser ktentificado? (* Sim Nao 

Descrever 

Foi estabeteddo um convenk) com a CAGEPA, para que apenados que cumpram pena em regime semi-aberto trabalhem para o referido orgao. 
Identifica-se, aixla um projeto destinado as presas em regime fechado, que terao maquinas de costura para aprender o ofido. 

£ possfciitada aos presos aucfiencta especial com o dretor do estabetedmento? (m Sim f Nao 
Motivo: 

E garantido o acesso a maos de informacao? C Sim (• Nad 
Detaihar: 

E permitkio o envfo e o recebimento de correspondencia escrita externa? (• Sim C Nao 

Detaihar: 

Ha possibffidade de os presos/BTtemos fazerem figacdes tetefonicas? ("* Sim (7 Nao 

Em caso positivo, em quais condicoes podem os presos/intemos fazerem igacoes? 

Os presos recebem anualmente o atestado de pena a cumprir? p S i m ( .Nao 
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p garantido « K presos proysorios o exercicio do dreiio de voto? \CS™ G*®0 

Ma alistamento, transferencia e revisao eleitor a! de presos provisonos? J (~ Sim ( 7 Nao 
Motivo: 

E garantido o acesso do preso provisorio ao local de votacao? j p Sim p N a o 

\lo rnomento do mgresso. ha explicacdes sobre o turraonamerrto do estabelecimento? | (~ Sim ("* Nao 

slo momentodo ingresso, ha exp&cacdes sobredrekose deveres do rntemo/preso? | (TS im p Nao 

As comunicacdes e demais atos oficiais proveraentes do Judiciario e do Ministerio Publico sao encaminhados de que forma ao preso? 

0 Oficial de Justica tern acesso direto ao preso para iriimacao, comunicacao etc. ? j S i n ( 7 Nao 
Data da ultima visita do Ministerio PUDSCO: 

Data da ultima vista judicial: 

Data da uWrna visita da Ordem dos Advogados do Brasfl: 

Data da ultima visita da Defensoria Publica Estaduat 

Data da ultima visita da Defensoria Publica da Uraao: 

Data da ultima vista do Conselho da Comunidade: 

Data da ultima vista de outros drgaos/rtstibicdes: 

0 tempo diario dos presos/intemos e devidamente dhridfcJo e organizado? j (~~ Srn Nao 

Para o quadra abaixo, espedfique o tempo destinado as atividades baseando-se nos seguintes exemplos: 
[1) Sono de 8h30rnin -> Quantidade de Horas = 8 e Quantidade de Minutos = 30; 
(2) Estudo de 4h > Quantjde de Horas = 4 e Quantidade de Miiutos = 0 ou deixar em branco; 
(3) Recreacao de 50min -> Quantidade de Horas = 0 ou deixar em branco e Quantidade de Minutos = 50. 

Tempo Diario DENTRO da Cda Quantidade Horas Quantidade Minutos 

Sono 

Descanso 

Alimentacao 

Outras Atividades 

Tempo Diario FORA da Cela Quantidade Horas Quantidade Mrurtos 

Banho de Sol 

Recreafao 

Pratica Esportiva 

Estudo 

Trabalho 

Alimentacao 

Outras Atividades 

Prindpais redamacdes dos presos/intemos: 

XIX - Avaliacao feita pelo membra sobre as condicoes gerais do estabelecimento 

Item AvaSado 
Otimo 
10-9 

Bom 
8-7 

Regular 

& 4 

Ruim 

3-0 
Nao AvaSado 

Estrutura! Predai r r r r r 
lluminacao das celas r r a r r 

Insdacao das celas r c a r r 
Aeracao das ceias r r a r r 

Temperatura nas celas r r a r r 
Instalacdes hidrau§cas r r r c? r 

Instalacdes detricas c r c c 
Instalacdes santanas r r r r 
Instalacdes de saude r r r r a 

Limpeza em geral c r r <? r 
Cozinha r r r r a 

Ofidnas de trabalho r r a r r 
Seguranca r r r r 

Alojamento dos agentes r r r r a 
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Item Avaliado (Continuacao) Otimo 
10-9 

Bom 
8-7 

Regular 
6-4 

Ruim 

3-0 
Nao Avaliado 

Refeitdrio r r r r c 
Cela para isolamento r r r r 

Local de visitacao social r r r r 
Local de visitacao intima r r r r 
Vestuario, quando fomecido r r r r 

ASmentacao r r r r 
Roupas de cama r r r r a 

Toalhas de banho r r r r 

XX - Conclusao 

1. Irregularidades encontradas com base na Lei n.° 7.210/84 (Lei de Execucdes Penais - LEP), Lei n.° 8.069/90 (Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA) e 
Resolucdes do Conselho Nacional de Polftica Crirrwial e Penitenciaria - CNPCP. 

I I Ocupac§o total superior a capacidade da unidade (art 85 da LEP); 

^ ] N.° de presos por cela superior ao n.° definido em lei (art 88 da LEP); 

f~1 Presenca de pessoas com idade adma de 60 anos junto aos demais presos (art 82,§ 1° da LEP); 

| | Presenca de mufieres em ambientesde homens (art 82, §1° da LEP); 

[~~| Ausenda ou numero insufidente de camas indvxtuars (art 8°, § 2° da Resducao n.° 14 de 11/11/1994 do CNPCP); Fate 

- n de assistenda juridica regular aos presos carentes (arts. 15,16 e 41, VII da LEP); 

|x| Inexistenda de educacao de ensino fundamental (art 18 da LEP); 

I I Inexistenda de educacao de ensino profissional (art 19 da LEP); 

j~]AuserK3adebiblici<eca(art21daLE^ 

D Nao oferedmento de atividade fisica e/ou reaeacao (art 23, IV e art 41, V e VI da LEP, art 14 da Resducao n° 14 do CNPCP); 

Inexistenda de local destinado a atividades de estagio para unrversitarios (art 83, § 1° da LEP); 

Inexistenda de audienda especial com o diretor do estabeledmento (art 41, XIII da LEP); 

•
Irregularidade na dstribuicao dos presos nas celas, com presenca de presos rxovisdrios junto a presos condenados e presos primarios com rdnddentes (art 84, § 
1" da LEP); 

• Fate de servico de assistenda sodd (arts. 22 e 41, VII da LEP); 

<j Inexistenda de cursos de qualificacao para o servkkx penitenciario (art 77, § 1° da LEP e art 49 da Resducao n ° 14 do CNPCP); Falta de 

] concessao de banho de sd regular aos presos (art 14 da Resducao n ° 14 do CNPCP); 

^ ] Prdbicao da utfizagao dos meios de informacad (art 41, XV da LEP); 

fx] Inexistenda de Corrtssao Tecnica de Classificacao dos Condenados (art 6° da LEP); 

[X | Defidenaa na compcsicao da Comissao Tecnica (art 7° da LEP); 

<] Falta de programa individuaiizador da pena privativa de fcerdade (art 6° da LEP); 

^} Condicoes precarias de higiene e limpeza das celas (art 9° da Resducao a ° 14 do CNPCP); 

~2 Falta de cardapio aSmentar orientado por nutriciorestas (art 13 da Resducao n.° 14 do CNPCP); 

n N.° de refeicoes por da inadequado as necessidades dos presos (art 13 da Resducao a " 14 do CNPCP); 

[ | Roupas fomeddas pelo estabelecimento imprdprias as condicdes cHmatjcas (art 12, caput, Resolucao n ° 14 do CNPCP); 

• Roupas sujas e/ou em mau estado de conservacao (art 12, § 2° da Resducao n ° 14 do CNPCP); 

' [x] Inexistenda de local para aquisicao de produtos para higiene pessoal perrnibdos, mas nao fornecidos pela administracao (art 13 da LEP); 

^ ] Inexistenda de santerio na propria cela (art 88. caput, da LEP); 

^ ] Ausenda de equipe de saude prbpria nas unidades com mais de 100 presos (art 8° da Portaria Werministerial - Saude e Justica - a 0 1.777, de 09/09/2003); Ausenda 

[ | dos seguintes profisstonais na equipe de saude: 

- (art 1°, IV, da Resducao n.° 07 do CNPCP, de 14/04/2003, e art 8° da Portaria Interrdnrsterial - Saude e Justica - a 01.777, de 09/09/2003); 

Inexistenda das seguintes instalacdes (anexo 1 da Resolucao n.° 07 do CNPCP). 

|x] Consultdrio medk»; • Consuttorios pskxidgico; • (Donsultdrio social; • Consultdrio odontotogico; • Sala de curatives e posto de enfermagem; 

• Local para observacao rjsiquiatiica e cudados a usuands de drogas; d Unidade de isolamento para doencas irrrectocontegjosas; 
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[~~] inexistenca de proftoios de saude (art. 1°, XVI da Resolucao a° 07 do CNPCP); 
[X] Nao drsponib3ga$3o dos medioamentos oasfcos do SUS (art 8°, § 4° da Portaria Interministerial - Saude e Justica - a° 1.777, de 09/09/2003), 

f~| Inexistenda de curso de affabetizacao (art 40, p. un. da Resolucao n.° 14 do CNPCP); 

Condicoes inadequadas de realizacao de trabalho: 

fx] Trabalho nadrernunerado (art 29 da LEP); 

[ | Jornada reduzida ou ampliada (art 33 da LEP); 

~ j Tipo de trabalho incompatfvel com a condicao de idoso, doente ou pessoa com defidenda (art 32, §§ 2° e 3° da LEP); 

~j Inexistenda de trabalho vdtado para a rdnsercao social do condenado (art 23, V da LEP); 

[""j Falta de tratamento nominal dos presos (art 41, XI da LEP e art 4° da Resducao a° 14 do CNPCP); 

~ j Dificuldade na obtencao de audienda especial com o diretor do estabeledmento (art 41 , XIII da LEP); 

[ [ Prdbicao da utifizacao de coaespondenda escrfta externa (art 41, XV da LEP); 

| [ Presenca de adotescentes no estabeledmento (arts. 123 e 185 do ECA) 

7j Presos de diferent.es regimes num mesmo espacp (art 7° da Resducao a 0 1 4 do CNPCP); 

[v"j Inexistenda de local especffico para guarda de objetos pessoais dos presos (art 45, §§ 1° e 2 da Resducao a 0 1 4 do CNPCP); 

,—, Inobservancia da prdecao integral e prioritaria de criancas e addescerttes na revista irtima e na visitacao social e Intima a presos (art 227, caput, da CF e arts. 4,° 17,70,151 
LJe153doECA) . 

http://diferent.es
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2. Consideracoes do mernbro do Mrusterio Publico responsavel pela visita 
As celas possuem dmensoes drversas, assim sendo, a capacidade de cada cela varia entre 4 e 10 apenados. 

Todas as celas da unidade visitada sao cotetrvas. 

A Cadeia e destinada a mulheres e apenados que estejam cumprindo pena em regime semiaberto e aberto. Nao 

existem presos porta dores de doencas infectooontagiosas. 

O numero de presos por sanitario e por chuveiro varia corrforme a ocupacao das celas, ou seja, entre 4 e 10 apenados. 

Os presos sao responsaveis pela higiene do banheiro que utftzam Assim, a periodicidade da impeza fica a criteho dos ocupantes de cada cela 

No que concerce ao vestuario dos apenados, este e fomeddo pelos famiares, de modo que a sua substitiicao. bem como lavagem, fica a criterio da familia do prejso 

Quanto a assistenda a saude, entende-se que seja precaria. posto que nao ha equipe espedaSzada para prestar o devido aterximento aos presos. 

Verificou-se, ainda, que a presenca da Defensoria Pubfca e ocasional, de modo que a irregularidade das vistas nao permte que sea estiputeda com intervalo exato q^ 
dias. Cabe ressattar que a Defensoria Pubfca da Uniao jamais visitou a unidade prisional avaliada. 

A dtstribiicao de preservativos varia conforme a vista intima. 

Os atendimentos especificos aos presos com historico de dependenda quimica nao possui uma regularidade que possa ser expressada em dias. 

O fomedmento pelo estado de material de iimpeza. bem como de higiene pessoal e irregular, nao sendo possivd afirmar com exatidao a frequencia do mendonalcjo 
fomecimento. 

Por falta de condicoes da estrutura fisica, os apenados passam a maior parte do dia em suas celas. 

De urn modo geral, os presos nao recebem a assistenda necessaria para que o sistema carcerario cumpra a sua funcao ressodaSzadora. 

• 



70 
3. ProvkJendas adotadas para o adequado fcncjonarnento do estabetecimento 



71 
Membro Responsavel: 

Nome Compteto: 

Email: 

Aristotetes de Santana Ferreira 

aristotelesdesantana@hotmail. com DDD: 83 Fone: 99791616 

Ramo do Ministerio Publico: MP/PB 

Assinatura 

Instrucoes para preenchimento e envio do formulario: 

Membros: 
1. Utilize o software Adobe Reader (versao 9 ou superior) para o preenchimento das informacdes; 
2. Campos de preenchimento essenciais para o recebimento pelo sistema estao realcados em vermelho; 
3. Datas devem obedecer ao formato DD/MM/AAAA. Por exemplo, 05/12/2010 e uma data valida para o questionario; 
3. O formulario pode ser salvo a qualquer momento por meio da opcao salvar do menu Arquivo; 
4. Apos concluido o preenchimento, salve o arquivo e o encaminhe a Corregedoria de seu ramo do Ministerio Publico. 

Corregedoria: 
1. Abra o arquivo enviado utilizando o Adobe Reader (versao 9 ou superior); 
2. Valide e envie o formulario ao clicar no botao abaixo ou em Enviar Formulario no canto superior direito da janela; 

Validar e Enviar Questionario (Uso pela Corregedoria) 

2.1. Caso campos essenciais para recebimento pelo sistema nao estejam preenchidos ou datas invalidas sejam informadas, 
mensagens de aviso serao exibidas; 
2.2. Caso nenhum problema seja detectado, prossiga com as instrucoes de envio exibidas em tela. 

Sugestoes. 
1. Solicitar exemplar de regulamento e/ou outros documentos distribuidos aos presos e assinar livro proprio destinado ao 
registro da presenca do membro (art. 68, p. un., LEP). 

Observacoes: 
1. As informacoes sao relativas a data da visitacao / a atividade de fiscalizacao e de atribuicao do membro do Ministerio 
Publico. 
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ANEXO B - Formulario de Avaliacao Penal da Penltenciaria de Cajazeiras-PB 
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COKSELHC NAOONAL DO H M M H Rkucn FORMULARIO DE AVALIACAO ANUAL DE ESTABELECIMENTO PENAL 

Versao 1.0.1 

- Identificacao 
Unidade do Ministerio Pubico: Cajazeiras/PB 

DatadaVisita: 02/02/2011 Anode Referenda 2010 

Nome Estabeterimento: Peritenciaria Parjrf>o Regonai de Cajazeiras 

Endereco: BR-230. Km 486, Sirjo Ze Dias 

Municipio: Cajazaras UP. PB CEP. 58900-000 

Tdefonesc/DDD: DatodeFundacao: 

Classificacao: (? Peritenciaria C Cadsa pubfca 

C Colonia agricola, industrial ou srniar 

C Casa do albergado (~~ Centra de observacao criminok>gica/remanejamento 

C Hospital de custdia e tratamerrto pskjuiatrico 

Estabeiecimento destinado a presos do sexo: (• Mascuiino 
C Feminino C Ambos Juizo Response! vel pelo Estabedmento: Cajazeiras/PB 

II - AdminiStracaO Fonte das Irrforrracoes: Diretor 

Responsavd pelo Estabetectmento: Jose Antonio de Almeida Neto 

CPF: 552822024-68 Cargo: Diretor 

Area de Formacao Professional: Q Ciendas Sodae Q Pedagogia Direito 
• Psicologia j Serv\o Social 

• Outra Indicar- PdidaJ Civil 

Responsavel peta segurarta no estabeiecimento: Jose Antonio de Almeida Neto 

CPF: 55282202468 Cargo: Diretor 

Area de Fdrmacao Professional Policial Civil 

N° Total de Agentes Penrtendarios. 26 

N.'deapfintespentenciariosefe^ 3 Tarde: 3 Norte: 3 

- Capaddade e OcupacaO Fonte das Informacoes: Diretor 

Capaddade Total: 150 Capaddade para Homens: 150 Capaddade para Miiheres: 0 

OcupacSoAtual: 178 Ocupacao de Homens: 178 Ocupacao de Miiheres: 0 

Cdas Capaddade para Homens Capaddade para Mutheres Capacdade Total 
Celas Indrviduats 1 0 1 

Gates Cotefivas 6 0 6 
Cdas Ocupacao de Homens Ocupacao de Miiheres Ocupacao Total 

Celas Individuals 1 0 1 

CebsCotefivas 6 0 6 

N°de Celas Individuals: 12 Drmensoes das celas irxfviduais (m2):3 

N.°de celas individuals com mais de um preso: 0 

N.° de celas cotefivas: 25 Dtrnensoes das cdas cdetivas (m2): 10 

Capaddade de presos por cda cdetrva: 6 

N.°de cdas cdeJrvas com quantidade de presos si4>enor a capacidade 

Regime/Situacao Capaddade para homens Capaddade para Miiheres Capaddade Total 

Fechado 150 0 150 

Semiaberto 0 0 0 

Aberto 0 0 0 

Prisao F*rovisaria 0 0 0 

Medida de Seguranca 0 0 0 

Regime/Situa îO Ocopac3ode Homens Ocupacao de Miiheres Ocupacao Total 

Fechado 120 0 120 

Semiaberto 0 0 0 

Aberto 0 0 0 

Prisao FYovisoria 58 0 58 

Medda de Segurar\a 0 0 0 

Prisao Civi 0 0 0 



Ha uridade rnaterrxHrtarstil? C Sim (3" Nao 
Capaddade: 0 Ocupacao: 0 

Haenfermaria? (* Sim C Nao Capaddade: 4 Ocupacao: 0 

IV - Perfil dOS preSOS/internOS e d a pOpU lacaO Fonte das Infbrrracoes: Diretor 

N." de presos/internos makxes de 60 anos de idade 

Prisao mafe anrjga desde: Motivo: 

Ha addescentes no estabeiecimento? C S i m (• NaO 

N.° de addescentes por genera Mascuino: Feminino: 

Data de Ingresso de addescentes: 

Motivo da presenca de adotescentes: 

Adolescente com mator tempo de permanencia (tempo): 

Providendas adotadas em relacao a separacao imeciata e refaada do(s) addescente(s): 

Ha criancas no estabetedmento? C Sim (? Nao 

j N." de presas/internas gestantes. 

N°de Criancas: 

N.° de criancas lactentes: 

N.° de presosflntemos com defidenda FisJca Visual: Auditjva: Mental: 1 

N.° de presosflntemos que necessrtam de ajuda para reaSzar as atrvidades da vida diaria (afimentacao, loconxjcao, banho, etc): 

N.° de presos/ntemos indigenas: 0 

N.° de presosflriternos indigenas que nao se expressam em portuguOs: 0 

A parrjr de qual etemento o preso/intemo e dassificado como indigena? 0 

Ha notjficacao da Funai quando do ingresso de indigena? 
C Sim (•Nao 

Nos rxontuarios dos presos/ntemos indigenas ha referenda a etnia, nadonaJidade e kSoma? (~~ Sim C Nao N ° de presos/intemos estrangdros: 0 

N." de presos/internos estrangdros que rtio se expressam em portugues: 0 

V - SeparacOGS Fonte das Infbrmacoes: Diretor 

Os presos provisdrios sao man fj dos separados dos presos em cumprimento de pena? C Sim (• Nao 
Os presos que cumprem pena em regimes cfistintos sao rnanfidos separados? C Sim ( » Nao 
As mulheres sao mantidas separadas dos homens? (m Sim p Nao 
Os makxes de 60 anos sao rnanfidos separados dos demas? C Sim (• NaO 
Os presos primaries sSo mantjdos separados dos presos rdnddentes? C Sim (• NSo 
Os presos sao mantjdos separados conforme a natureza do defito cometido (pencdosidade)? C Sim Nao 
Ha grupos ou facyoes criminosas identifJcados no estabetedmento? P S i m p Nao 

Os presos sao mantjdos separados de accrdo com a idenfjfk^ao de grupos ou facyties criminosas? 
C SBTl (•NaO 

Os presos portadores de doencas infedocontagiosas sao mantjdos separados dos demais? (m Sim C Nao 
N.°depresceemcetesdeprorecao: 

Nas cdas cdetivas, quais sao os criterios para atecar os presos que as compartjham? 

Ausencia de airito e hostidade entre os ocupantes da ceJa, bem como a extsfc-ncia de vaga. 
OBS: Nao exrstem mulheres presas no presidio, estas sao recdhidas na cadda publica. 

VI - Assistencia Material 
1. Assistencia ao preso e instalacoes Fonte das Infbrmacoes: Diretor 

Ha camas e coichoes para todos os presos? C Sim (•Nao 

E fbmedda roupa de cama? (•Sim C Nao 
Pericxiddade de lavagem da roupa de cama (em das): 1 
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Periodiddade da subsfjtiicSo da roupa de cama (em das)? 90 
Ha roupa de cama em mau estado de conservacao? Sim p Nao 

Ha janelas nas cdas? ^y Sim p NaO 

Aparentemente, com 10 rrf, com duas janeias, tres be&ches de atvenaria, com urn total de sets camas, e um barthdro. 

Ha local destinado a venda de produtos e objetos rjermrbdos e nao fomeddos peta 

Descrever como e feito o pagamento, controte de precos e destJno da recerta: 

so? 
r 

Sim C NSo 

Descrever a mobilia que compoe as cdas: 

Tres bdiches de atvenaria, alem de pratddras tambem de arvenaria. 

Ha p Publico p Particular 

r Nao 

Descrever sua cxxrposicao e tundonamento: 

2. Higiene Fonte das Informacoes: Diretor 

Hii sanitario elava&io em todas as celas? ^ 

Descrever: 

Sim 
r 

NaO 

Um vazo sanitm'o e um chuveiro. 

N.° de presos/intemos por chuveiro: 6 N. de presos/internos por vaso sanrtano.b 

E garantido o banho cfiario? ^y Sim p Nao 

A agua para o banho e aquecida? p Sim ^y Nao 

E garantido o acesso as instalacoes sanifcirias no periodo notumo? ^y Sim p Nao 

H garantido a quaiquer momento o uso da descarga do vaso sanitario? ^y Sim p Nao 

Ha privaddade para uso das instalacoes sanrtarias? (2 Sim p NaO 
Periodicidade de limpeza das instaiacdes santerias (em das): 

Sao fomecidos produtos de Ngiene pessoaJ aos presos/internos? (y Stn p Nao 

Material de higrene pessoal Penodicidade do tomecimento (em diasj 

Sabonete 90 

Papel higienico yu 

Aparetho de barbear rafividual u 

Absorverrfe intmo para mutieres 0 

tscova de dente mdrviduaJ yu 

Pasta de dentes yu 

umros 0 

bm caso negatrvo, quass asiormas oe 
aquisicao desses produtos? 

j y j FamSa r~~j Compra no propno estabeteamento j — j Outras: j 

Us presos temlrvre acesso a agua para higiene pessoai •* ^y 5*n p Nao 

Electa manuten^ao regular e e tomectdo material de Irmpeza para mgienizayao das cetasV ^y Sim p Nad 

Descrever 



E fomeckla todha de banho? 
C Sim (?Nao 

Periodicidade de lavagem da toalha de banho (em dies) 0 

Periodiddade da substituicao da toalha de banho (em dias). 0 

3. Alimentacao Fonte das Intbrmacoes. Diretor 

A aJimentacao c preparada na propria unidade? fVSim pNao 

Em caso negatrvo. de onde provcm e qual o preoo uretario de cada refeicao? 

0 cardapio e orientado por nutndonista? 
(•Sim CNao 

Qual a quantjdade de aSmentacao fomeckla por refeicao ao preso/intemo? Quantidade satisfatoria. 

N.0derefdcoesclarias; 3 HcrarxB das refeicoes. 7h, 11h30min, 18h 

A entrega de refektfes e fdta qi lantasvezesaoda? 3 

As refeicoes sao realzadas: | [ Dentro das cdas Em refeitorio Outros: j 

Ha controle de quaidade? (•Sim ("NaO 

Descrever controle: 

] As refeicoes sao padronizadas e j adaptadas por motivos de saude J"""] adaptadas por motives reidosos 

Os presos desJocados para audtndas e outras afevidades extemas recebem aSmentacao quando retomam, independentemente do horario? 
(mSm pNaO 

Ha outras formas de tuinedmento da afcnentos? | ] Famia | | Compra no proprio estabetedmento ~̂  Outius 

4. Vestuario Forrte das Informacoes: Diretor 

E fomeddo vestuario de uso pessoal aos presos/intemos pela unidade? rsim (7N§o 

Quais? ~2 Roupas j ] Calcados 
Descrever (pecas e quantidade). 

Em caso negative, de onde 
provem? (~~| FamSia Q Enfilades assistenraaisABligiosas Outros: | 

Pefiodddade da lavagem (em das): 

Periodicidade da subsfrbicao do vestuario, quando fomeddo pela unidade (em dias): 

VII - ASSiStencia a Saude Fonte das Informaeoes: Diretor 
N.°cteMedajsdinicos. 0 SUS. 0 

Presenca C Diana C Semanal C Quiizenal C Outra 

propria unidade: 0 outros: 0 N.°cteMedajsdinicos. 0 SUS. 0 

Presenca C Diana C Semanal C Quiizenal C Outra NaO ha presenca 

N.° de Medcos psiquiatras: SUS 

Presenca C D^ria C Semanal C Quiizenal f Outra 

propria unidade: outros: N.° de Medcos psiquiatras: SUS 

Presenca C D^ria C Semanal C Quiizenal f Outra Nao ha presenca 

N.°de&*rmdros: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quiizenal C Outra 

propria unidade: outros: N.°de&*rmdros: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quiizenal C Outra Nao ha presenca 

N." de AuxSares de enfermagem: SUS: 

Presenca: C Diaria C Semanal C QunzenaJ C Outra 

propria unidade: outros: N." de AuxSares de enfermagem: SUS: 

Presenca: C Diaria C Semanal C QunzenaJ C Outra Nad ha presenca 

N.*deOdorrtologos: SUS: 

Presenca: C Diaria C Semanal C QuinzenaJ C Outra 

propria unidade: outros: N.*deOdorrtologos: SUS: 

Presenca: C Diaria C Semanal C QuinzenaJ C Outra Nao ha presenca 

N Auxifiares de Odcntotegia: SUS: propria unidade: outros: 

Presenca f Diaria C Semanal CCJuiizenaJ C Outra 
Nao ha presenca 

N.°dePsicologos: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quiizenal C Outra 

propria unidade: outros: N.°dePsicologos: SUS: 

Presenca C Diaria C Semanal C Quiizenal C Outra Nao ha presenca 

N.° de consurbMios medicos: 1 N/'oeconsutoriospskx^sgkxK: 1 

N.°de consurtonds cdontologjcos: 1 HP de salas de curative: 

N.°cteenfermarias: 1 



N.° de locos para ctoservacao pdquiatrica e cuidados com pessoas com historico de dependenda quimica: 0 
v N." de urwJades de isoiamento pata doerxas infectccontagwsas. 0 

Ha faimada no estabetedmento? C Sim (? Nao 
Os presos recebem mecScamentos de uso continuo? (•Sim (~Nao 

Especificar 

Entregues e fiscatizados petos agentes da untdade. 

N.°de atendimentos medicos reafizados: N * de exames medicos: 

N.° de atendimentos criorrtologicos: N.° de aterximentos psicolodcas: 

E prestado aterirJmento mecfico emergenciat? 
p S i n C Nao 

Se nao houver no estabdeamento condcoes adequadas para prover a assistcnaa medca, para onde os presos sao eocamnhados7 

Sao erx^mnhados ao Hospital Regional de Cajazeiras/PB 

Quais sao as enfermidades mats comuns no estabdedmento? 

Enxaqueca e nauseas. 

Ha procedmentos especificos para troca de roupas de cama e de banho e unrforme em face de patdogras de presos? (~* Sim (• NaO 

Ha no estabetedmento estrafegias para atender as patdogias mas recorrentes? C Sim (• Nao 

Descrever 

Quais agCes sao desenvorvidas para controle e prevencao de AIDS, HIV, DST e outras doencas infectocontagiosas? 

Entrega de preservatives. 

Ha dstribucSo de preservatrvos? 
(* Sim Frequenda(emojas): 30 C Nao 

Ha presos com AIDS ou HIV? 
C Sim Qiantidade. C Nao 

HadstribuJcaodeA2n"ouarnttares? C Sim (? Nao 
0 ambulatorio possui prontuarios de acompanhamento a saude dos presosflntemos? C Sim (• Nao 

Ha arquivo dos atendimentos reafizados por todos os profissionais da equipe? C Sim (s Nao 
Sao realizados atendmentos dopsicossoaats de forma regular? 

Periodiddade (em das): 
C Sim (• Nao 

Sao redizados atendimentos especificos a presos com historico de deoendcnda quimica? 

Periodddade (em dias). 
C Sim (? Nao 

Os presosflntemos tern acesso a medico particular, caso haja a cootratacao deste profissionai por sets famiares? (i Sim C Nao 
Os presos/intemos tem acesso aos exames rnedcos necessanos? 

Sim C Nao 
As gestantes tem acesso ao atendmento pre-natal? C Sim C Nao 

E prestado auxifio adequado aos presos/intemos portadores de defkaencia fisica e/ou mental e aquetes que necessrtam dc 
ajuda para redizar as afjvidades da vida diaria? C Sim (• NaO 

Hasdario? 

Periodicidade do banho de sd (em das): 
(7 Sim C Nao 

1 
Duracao do banho de sd (mtnutos): 120 

V. gararrtxja a aplicacao de vacina aos presos/intemos? 

Quais? 
(•Sim C Nao 

As necessarias Os presos sao submerjdos a exame medico ou period antes de ingressarem no estabetedmento? 

Ondeereafaado? 

P Sim f^ - Nao 

Observacoes gerais sobre as condcoes da prestacao de ass^enda a saude (prindpais drficukJades, espedes de exames nao reafizados, fafta de remedtos especificos 
etc.): 

VI11 - ASSiStencia j U r i d i C a Forte das Womiacoes: Diretor 
Ĉ s rxesos/Jrrternos carentes e propordonada assisti-ncia juridca gratuita e permanente7 

(•Sim C Nao 
Em caso positive, por quern 
e prestada a assisfcrwa? 

J -] Defensona Pubfca | ] Outros: 

A Funai presta assistcnaa juridca aos rjresos/internos indigenas? | C Sim C Nao 
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Ha servico de ass&enaa jundKanorxoproestab^ C Sim (m NaO 
Onde c leahzado o tomato entre 
o preso/irrtemo e o advogado? 

J Na propria ceJa j ^ Em espacoreservado hspecrricar: Parlatona 

A Defenscfia Pubica do Estado comparece com qua! regularidade (em dias)? 

A Defensona Pubica da Uniao comparece com qual regularidade (em dies)? 

IX - Assistencia educacional e recreativa Fonte das in fc^oss : 

Curso N.°de vagas N." de presos matriculados 

Alfabetizacao 0 0 

Ensino fundamental 0 0 

Ensino medio 0 0 

Ensino superior 0 0 

Ensino profissionalizante 0 0 

Curso a cfistincia 0 0 

N.°desalasdeaula: 3 

Os curses sao rrwistrados por 
J professores do Sistema Penrrendririo 

] presos atuam como monitores 

"2 professores da rede piiblica de ensino J professores do Sistema Penrrendririo 

] presos atuam como monitores H outros: 

Ha local adequado para o aprendrzado? 
fT Sim C Nao 

Ha bibSoteca no estatjelecimerrto? 

C Sim Exempiares: C Nao 

Acervo: 

E garantido o Rvre acesso a teitura a todos os presos? (•* Sim C Nao 

Ha local destjnado as atividades de estagiarios urirversitirios? C Srn (m NaO 
Os presos sao autorizados e estjmdados a pratjea de atividades oiturais? P Sim (7 Nao 

Ha espacos para a pratjea esportfva? 
(• Sim C Nao 

Os presos sao autorizados e estjmulados a pratjea de atividades esportjvas? (• Sim f* NaO 

X - ASSiStencia SOCial Fonte das Iriformacoes. Diretor 

Existe uma eqdpe de asststentes soaats que acompanha os presos/intemos? pSen (• Nao 

N.° de profissionats que compoem a eqiipe: Perioriddade das visitas (em das): 

N.° de presos/intemos atendidos: N. de atendimentos: 

N.° de familiares de presos/intemos atendidos: 

Ha redntos adequados para a ativtdade de assistencia social? (~Sirt (? Nao 
Descrever as acdes de assistencia ao egresso desenvorvkjas: 

0 service de assistencia scoal promove atividades de recreacao? 

Descrever. 
C Sim C Nao 

N.°de documentos (RG, CTPS etc.) provictendados aos presos/intemos: 

N.° de benefidos da Previdenda Social provkiendados aos presosfintemos: N.' 

de seguros por addente no trabalho providendados aos presos: 

XI - ASSiStenCia religJOSa Fonte das fcfamaeOes: Diretor 

Ha visita de refigiosos? r Sim Frequenda (em das):7 C NaO 
Os presos se ressentem da ausenda de akjLma representacao rdigiosa'? C Sim (• Nao 
Descrever, aposindagar a presos: 

Ha local cJestinado a reaiizacao de eultos rdigtosos? 
C Sim (•NaO 
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Os presos tem acesso a Svros reigiosos? ( " Sim (• Nao 

XII - TrabalhO Forte das InfcmTacoes: 

Tipo de trabalho Vagas para homens Vagas para mulheres Total de vagas 

Trabalho intemo 12 0 12 

Trabalho extemo 0 0 0 

Trabalho vduntario 5 0 5 

Tipo de trabalho Homens trabalhando Mulheres trabalhando Total de trabalhadores 

Trabalho irrtemo 12 0 12 

Trabalho extemo 0 0 0 

Trabalho voluntario 2 0 2 

Forma de remunerate (formas de pagamento a adrdnrstracao e ao preso): 

Trimestral 

j MerKxremuneracao(R$): 50 Maior remuneracao (R$): 70 

Jornada de Trabafho: Shoras 

Maior Jornada de Trabalho 12 horas Menor Jornada de Trabaho:6 horas 

Ha avaiiacao das aptidoes e capaddades do preso para sua akxacao em determnado trabalho? (~ Srn (7 NaO 

Em caso positrvo, como essa avaiiacao e reaiizada9 

Ha avaiiacao e estmuk) ao cresamerrto proftssjonal que permrta a qualificacao ou drversificacao do trabalho? P Sim (a Nao 
Descrever 

Os makxes de 60 anos, os doentes e as pessoas com defeenda exercem atividades apropnadas ao seu estado ' ( " Srn (* Nao 

Ha ofidnas de trabalho no estabetecimentD? I Sim Numero C Nao 
AtivkJade N. de envorvidos remuneraobs N de erwofvidos nao remuneraobs 

Cozriha 4 0 

Limpeza 6 0 

Services administrativos 0 0 

Bfcfoteca 0 0 

Manutencao 2 0 

Agricufcura 0 2 

Panfficacao 0 0 

Texlfl 0 0 

Construcao civil 0 0 

Manufatura 0 0 

Outras 0 0 

As ofkanas sao adnwisfcadas: j | peto estabetedmento | | em parceria com a Jnidatva privada 

Indique as pessoas fiskas e juriofcas envdvidas: 

Ha redstro de addentes de trabalho? C Sim Numero: (• Nao 

XIII - DiSCtplina Fonte das Informacoes: Diretor 

,eg^rrodeimrx>si^(tesan^odiscir^^ C Sim (•Nao 
Qual a forma adotada para o regrstro? Akida nao fbram apfcadas sancoes. 

No registro da sancao e andado o previo procedknento disdpfcnar? C Sim (.NaO 
Ha sancao disciplinar sem instauracao do respectrvo procedimento disdplinar? C Sim (m Nao 



Toda nouaa de fatta drsapiinar enseja a in̂ auracao de prrxecfimento? Sim (7 Nao 
Sao executadas sancoes cotetivas? C Sim (• Nao 

Ha ceia desbnada a apicacao de sancao cfcaprinar'? (7 Sim C NaO 
CcrtcScoes (descrever): 

Cela indrvidud para isolamento com banheiro. 

I• ooservado o drreito de defesa do preso? (•* Sim C NaO O ato que determina a aplicacao da sancao dsdpfinar e motrvado? 
fTSim C Nao N.°de presos sudrnerjdos a sancao c i s ^ 0 

N.° de sancoes de tsdamento aplicadas: 0 

N." de sancoes de isolamento preventive aplicadas: 

N.°de presos em regime deciriinarcSferenciado(RDD): 0 

N.° de armas de fogo ou instxumentos capazes de ofender a integridade fisica apreendidos. 

N."de aparelhos de comuntcacao e/ou acessorios apreendidos: 10 
Houve apreensao de drogas? (7 Sim (~* NaO Quantjdade Total (em gramas): 

Quais? 

Crack, cocaina e maconha. 

Destine Material ApreendkJo: Entregue a Pdicia Civil. 

N.°de modes: 0 N.°dehornicidios: 0 

N.°de presos com ferimentos: 0 

N.°oelesoescorporais: 0 N.°cteevas&es/rugas: 0 

N."de recapturas (flagrante ou nao): N "de retomos espontaneos: 0 

N/'derebehoes: 0 Houve rebefioes com refens? C Sim (7 NaO 
Ccrisequcncias das rebefioes (danos, fugas etc.): 

Houve regstro de rnaus-tratDS a presos/intemos por servkkxes? (~ Sim (7 Nao 

Descrever 

ktentfficacaO de grupos ou faccoes no interior do estabetedmento e suas fiderancas: 

Forma de registro das ocorrencias no estabetedmento: 

Servidor(es) responsavd(ts) pdo registro das ocorrencias no estabeiecimento: 

Os presos sao denrjficados das normas dsdpNnares no imdo da execucaO da pena ou da prisao? 
(•Sim C NaO 

XlV-VJSJtaS Fonte das Informacdes: Diretor 

E garantjda a visitacao sociat? 
(•Sim C Nao 

Duracao da visitacao social (minutos): 480 Perkxjkadade da visitacao social (em das): 7 

Hakxdclestinadoavisftacads (•Sim p Nao 

Especificar Patio 

O recebimento de visftas soctais e regulamentado? 
(•Sim C NaO 

"specificar. Atraves de cadastamento. 

r-_ permrrjda a visrta sodd decriancae adctescente? 
(•Sim C Nao C Somente com autorizacA) judtdd 

E garanbda a visitacao intima? 
(7 Sim C Nao 

Duracao da visitacao intima (minutos): 480 Periodddade da vtsiacao rnima (em das): 7 
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H:i local deslinado a visitacao inlima? j (— San ! 

Especrficar A verta t fata nas proprias celas. 
D recebimento d e v i s t e i T ^ ^ j g Sim p Nao 

Especrficar Atraves de cadastro. 

exigida autonzac3o juoScial para a visifa intima de adolescents? I (7 Sim p Nao 

:m quais cases 

Ha fomecimento de preservativo? (~Sim <~Nao 

Ha registro de visita social e intima? pS*m pNaO 

Ha regstro do rxane do visitante p S i m (7 Nao 
Descrever os procedrnertos de revista: 

A revista e reafizada em salas indrviduais separadas porsexo. 

Vrsrtantes Revistado? Revista Intima Agachamento? Revista Intima Despimento? Revista etetronica? 

Aduttos homens (T Sim (* Nao C Sim f Nao ( -S im (T Nao (~ Sim (r Nao 

Aduttos mulheres (T Sim (-Nao (7 Sim p NaO (7 Sim ( - Nao 

Criancas f Sim (- Nao C Sim (T Nao (~ Sim (-Nao 

( - Sin ( - Nao 

( -S im f* NaO 

Addescentes homens (T Sim (-NaO ( -Sim (-Nao r Sim ( - Nao ( - Sim (? Nao 

Addescentes mulheres (T Sim (~ Nao 
( - Sim (- Nao ( - Sim ( -Sim (? Nao 

Em caso pedtrvo, descrever a revista detrodca. 

^revista intimacreatzadaporagentesdomesmosexo? |(~Sim pNaO 

A revista intima em crianca e adotescerrte e autorizada judoalmente? p S i m p N a b 

A revista intima em crianca e addescente e acompanhada por responsavd? j p Sim p Nao 

A revista intima c realizada por j professional de saude servidor 

i permrtido que o visitante leve comida aos presos/intemos? 
PS im pNao 

{ permrtido que o visitante leve vestuario aos presos/internos? j P Sim p Nao 

• permitido que o visitante teve objetos (de uso pessoal etc) aos presos/ infernos? j P Sim p Nad" 

Quais? 

Objetos de higiene pessoal 

XV - OrganJZacaO adminiStrativa Fonte das tnlbrmacoes: Diretor 

A seguranca intema e reafizada por 

pofidars dvis/federas poficiaB miitares agentes de segurarvya penitenaana 

A seguranca intema e reafizada por 
Outros: 

A segurarya externa e realizada per 

poficsats avis/federas poftciais m8itares agentes de seguranca penrtenctaria 

A segurarya externa e realizada per 
— Outros: 

A escoita externa e reafizada por 

pofidars dvis/federais poficiais milrtares agentes de seguranca penrtenctiria 

A escoita externa e reafizada por 
f~~j Outros: | 

N." total de fundorfcirios na area da seguranca: 65 

Escda de trabalho do pessoal de seguranca (horas): 48/744 

N.°cte agentes efetivos por tumo. Manha. 3 JTarde: 3 |Norte: 3 

Ha utjlizacao de uniforme pelo pessoal da seguranca? | (7 Sim P Nao 

Ds agentes tem acesso a equipamentos de seguranca, tats como radto, alarme e outros? I (7 Sim P Nao 

Ha alojamento para os agentes? | (7 Sim PNaO 

3 trdnamento dos agentes e reatizado por curso de formacao curses espedats [ naoefdto 

BitjrJade executora SEAP |F^rkxicidade(em das): 12 

l Uarfc6 agertes txxxiurarn curso de reckiagern0 

[ P S i m PNJo "la escda rjenrtenciaria? 

Ds agentes tem porte de arma de fogo? \ P Sim P NaO 

Ha agentes/pdidats presos" PSm N° P Nao 



Osagertes/ptlaaB f* Sim C Nao 
N.° total defurxaonarios na area adrninistratjva:6 

Total defuncionarios na area de limpeza e marurtencao: 

Ha tercdrizac5o de pessoai? ~\ Total • Partial f x ] NSoha 

Services prestados pelo pessoal terceirizado: 

Ha pessoai nSo tecnico do sexo masculino no estabeiecimento para muiheres? p s i m (•Nao 

Ha alimentacao dos seguintes 
sistemas irrrbrmafizados: 

| j Infoseg Infoopen 
Ha alimentacao dos seguintes 
sistemas irrrbrmafizados: • Outros: 

XVI - ClaSSJficacaO dOS COndenadOS Fonte das Diretor 

Exists ComissaO Tecdca de ClassificacSo dos Condenados? j C Sim (m Nao 
Composkao da cemtssao: 

Nome Cxiairficacao. 

Nome Guafificacao: 

Nome Qjalrticacao: 

Nome Qualrficacao: 

Nome Quafificacao: 

„ Nome Ojjalrficacao: 

Nome Qualrficacao: 

XVII - MedidaS de Seguranca Fonte das Intbrmacftes: Diretor 

N.°cteintemac6es: N de intemos submetidos a tratamento ambulatoria!: 

Verificada aJguma cessacao da pencutosidade sem a correspondente desintemacao ou fiberacao? C Sim C Nao 
N.° de pertrias com prazo vencido: 

Ha falta de rneoicacao controlada? 
C Sim (•Nao 

Especrfique: 

XVIII - DJVerSOS Fonte das Wormacees: Diretor 

Haalgumprojeto(boaprafica)quedevaserkJentficado? (•'Sim C NaO 
Descrever 

Farbicacao de Bdas. 

1; possibStada aos presos audienda especiaJ com o diretor do estabetedmento? (* Sim C Nao 
i Motivo: 

E garantjdo o acesso a meios de infbrmacao? C Sffn (•Nao 

Debtor 

E permrtido o envio e o recebimento de correspondence escrita externa? (• Sim C Nad 
Detalhar: 

Mediante previa inspecao. 

Ha posabffidade de os presosAitemos fazerem Sgaooes teteforHcas? C Sim (• Nao Em caso posrtivo, em quais condicdes podem os presosArrternos fazerem igacoes? 

Os presos recebem anualmente o atestado de pena a cumprir^ (~Sim (.NaO 



L garantido aos presos pfoviscflos o exercicto do cSrerto de veto? J f Sim ("*Nao 
-la alistamento, rrareferencia e revisiio eJertoral de presos rxovisorios? J (* SHTI (~ Nao 
Motivo: 

garantido o acesso do preso provisono ao local de votacao? j p s i m pNae 

No momenta do ingresso. ha expficacoes sobre o funewnamento do estabeleamento? j (~ Sim p~ Nao 

••Jo momento do ingresso, ha explicates sobre drertos e deveres do intemo/preso? I (" Sim (? Nao 

As cuniunicacoes e demais atos oficiais proven ientes ck ) JiKfaario e do Ministerio Publico sao encaminhados de que forma ao preso? 
Intimacao oficial 

0 Oficial de Justice tem acesso direto ao preso para intimacao, comudcacao etc.-? J p Sim (~* Nao 

Data da Ultima vtsrta do MinBterio Rfibfcoc 

Data da ultima visrte judkaal: 

Data da ultima vtsita da Ordem dos Advogados do Brast 

Data da ultima v«srta da Defensona Publica Estadual: 

Data da ultima visita da Defensona Pubiica da Uniao: 

Data da ultima visita do Conselho da Comunidade: 

Data da ultima visita de outros orgtos^nstrtiicoes: 

3 tempo diario dos presos/intemos i devxJamente drvidklo e organizado? 1 (* Sim (T Nao 

Para o quadra abaixo. especifique o tempo destinado as atividades baseando-se nos seguintes exemptos: 
(1) Sono de 8h30min -> Quantidade de Horas = 8 e Quarrfidade de Minutos = 30: 
(2) Estudo de 4h > Quantide de Horas = 4 e Quantidade de Minutos = 0 ou deixar em branco; 
(3) Recreacao de 50min -> Quantidade de Horas = Ootid* sxar em branco e Quantidade de Minutos - 50. 

Tempo Diario DENTRO da Cela Quantidade Horas Quantidade Minutos 

Sono 

Descanso 

AJimemacao 

Outras Atividades 

Tempo Diario FORA da Cela Quantidade Horas Quantidade Minutos 

Banho de Sol 2 120 

Recreacao 

Prafica Esportiva 

Estudo 

Trabalho 

Alrmentacao 

Outras Atividades 

Principals redamacdes dos presos/intemos. 

XIX - Avaiiacao feita pelo membro sobre as condicdes gerais do estabeiecimento 

Hem AvaJiado 
Otimo 

105 
Bom 
8-7 

Regular 

6-4 

Rum 

30 
NaO Avaliado 

Estrutural Predial r r r a r 
Burrinacao das celas r r r c r 

Insolacao das celas r r r r 
Aeracao das celas r r a r r 

Temperatura nas celas r r a r r 
Instalacoes hidrauficas r r r r 
Instalacoes eletricas r r r c r 
Instalacoes sanitarias r r r c r 
Instalacoes cte saiide r r r r 

Lmpeza em geral c r c r 
Coznha r r c r 

Ottdnas de trabalho r r r c a 
Seguranca r r a r r 

Alojamento dos agentes r r a r c 
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ttem Avaiiado (CorrSnuasao^ 
m 

10-9 8-7 | &4 

hum 

SO 
H i 

Refeitorio r r <? r r 
Cela para isolamento r r r r 

Local de visitacao soda! r r a r r 
Local de visitacao intima r r r r 
Vestuario, quando fomecido c r r r (? 

Alimentacao r <y r r r 
Roupas de cama r r c r r 

ToaJhas de banho r r r c r 

XX - Conclusao 
1. IrreguJaridades encontradas com base na Lei n„° 7J210/84 (Lei de Execuooes Penais - LEP), Lei n.° 8.069/90 (Estatuto da Crianca e do Addescente - ECA) e 
Resolucoes do Consefho Nacional de Porifiea Criminal e Penitenciaria - CNPCP. 

| [ Ocupacao tord superkxa capacxiacte da unidade (art 85 da LEP); 

[~-1 N.° de presos por cda superior ao a" definido em tei (art 88 da LEP); 

fx ] Presenca de pessoas com idade adma de 60 anos junto aos demds presos (art 82,§ 1° da LEP); 

| | Presenca de mulheres em ambientes de homens (art 82, § 1°da LEP); 

f x ] Ausenda ou numero insufidente de camas incividuais (art 8°, § 2° da Resducao a" 14 de 11/11/1994 do CNPCP); Fate 

- de assistencia juridjca regular aos presos carentes (arts. 15,16 e 41, VII da LEP); 

fx ] Iriexisfinda de educacao de ensino funcfementai (art 18 da LEP); 

fx ] Inexistincia de educacao de ensino professional (art 19 da LEP); 

[^Auserx3adedb6oreca(art21 daLEP); 

[ j ] Nao deredmento de atividade fisica e/ou recreacao (art 23, IV e art 41, V e VI da LEP, art 14 da Resducao a" 14 do CNPCP), 

[~j Inexistincia de local desfjnado a atividades de estagio para universitarios (art 83, § 1° da LEP); 

| | Inexistenda de audenda especial com o dretor do estabdedmento (art 41, XIII da LEP); 
_ Irregularidade na cfetribuicao dos presos nas cdas, com presenca de presos provrsorios junto a presos condenados e presos primaries com rdnddentes (art. 84, § 
l2SJl°daLEP); 

f x ] Fate de service deasststerx^ 

[ [ Inexistenda de cursos de quaTrficacao para o servidor penrtendario (art 77, § 1° da LEP e art 49 da Resducao n? 14 do CNPCP); Fartade 

[~| concessao de banho de sd regular aos proses (art 14 da Resdugab rt° 14 do CNPCP); 

~̂  FTdbicaO da uSlzacao dos mdos de informacao (art 41, XV da LEP); 

| | IrxexisJcYcia de (kxrissao Tccdca de ClassrficacaO dos Ocridenadce (art 6*' da LEP); 

fx ] Defidencia nacomrposicaoda Corntssao Tecnica (art 7 ,da LEP); 

~] Falta de programa indrvidualizadorda pena pnvatjva de fiberdade (art 6° da LEP); 

Ctond^oesprecaresctertgiem 14 do CNPCP); 

[ | Fdtedecardaptoafmentar orientadorxxmMrk»onistes(art 13 da Resducao n? 14 do CNPCP); 

| | N.° de refeicoes por da inadequate as necessidades dos presos (art 13 da Resducao a" 14 do CNPCP); 

• rĵ j Roupas fomeddas pelo estabetedmento improprias as condcoes cfirnaticas (art 12, caput Resducao a° 14 do CNPCP); Roupas 

• sujase/buemmauestadodeconservacao(art 12, §2°da Resducao a° 14do CNPCP); 

- f x ] Inexistincia de local para aquisicao de produtos para higiene pessoai permirjdos, mas nao fbmeddos pela adrdnistracao (art 13 da LEP); 

[ [ Inexistincia de sanitario na propria cda (art 88. caput da LEP); 

f x ] Ausenda de eqdpe de saude propria nas unidades com mas de 100 presos (art 8" da Portaria Intermidsterial - Saicte e Justjca - n.° 1.777, de 09/09/2003); Ausenda 

| | dos seguintes profesionais na equpe de saude: 

(art 1°, IV, da Resducao a° 07 do CNPCP, de 14/04/2003, e art 8° da Portaria teternrnsteriaJ - Saude e Justica - a" 1.777, de 09/09/2003); 

Inexistenda das seguintes instalacoes (anexo 1 da Resolucao n.° 07 do CNPCP): 

' [ Consutb'irio medico; ~j Constiftorios psicologico: j Consuttoriosodal: H Consultorio odontologico: ~~i Sala de curativos e posto de enfermagem: 

1 Local para observacao psiqukitrica e cuidados a usuarios de drogas; | I Unidade de isolamento para doencas infectocontagiosas: 
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[Xj Inexjsenaaatepn^ 

" [XJ Nao OteportWizacaQ * » medicamentes bassos do 5US (art &\ § 4" da Portaria intemaristerial - Saude e JusSca - a" 1.777, de 09/09/2003); 

| | Inexistenda de curso de afebetizacao (art 40, p. ua da Resducao n.° 14 do CNPCP); 

Condicdes inadequadas de realizacao de trabalho: 

• Trabalr»n3orerrw«rado(art 

| | Jornada reduzida ou arnpliada (art 33 da LEP); 

H Tipo de Srabaiho irxxxripativei com a concficao de idoso, doente ou pessoa com defidencia (art 32, §§ 2°e 3°da LEP); 

~] Inexistenda de trabalho voltado para a rdnsercao social do condenado (art 23, V da LEP); 

• FaJta de iratarnento nominal dos presos (art 41, XJ da LEP e art 4°da Resducao n" 14do CNPCP); 

| [ DHicuklade na obtenc^ o^ 

[ [ Proibtcao da utizacao de conesporKienda escrita externa (art 41, XV da LEP); 

[~~] Presenca de addescentes no estarxeledrnento (arts. 123 e 185 do ECA); 

[ | Presos de drferentes regimes num mesmo espaco (art 7° da Resducao a" 14 do CNPCP); 

| | Inexistenaa de local especifico para guarda de objetos pessoas dos presos (art 45, §§ 1° e 2 da Resducao a" 14 do CNPCP); 

.—. Inobservanda da protecao integral e prioritaria de criancas e addescentes na revista Mima e na visitacao social e Wkaa a presos (art 227, caput, da CP e arts. 4,° 17,70,151 
L i e 153 do ECA). 
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2. Constderâ oesctorrtembro do Ministerio Pubico responsavel pela visita 

Os presos sao responsavers pela higiene do Danneiro que utffizam. Assim, a penaMdade da impeza fica a ctrterio dos ocupantes de cada cela. 

No que concerce ao vestuario dos apenados, este e fomecido pelos familiares, de modo que a sua substrtaicao, bem como lavagem, fica a criterio da familia do preso. 

Quanto a assistencia a saude, entende-se que seja precaria, posto que nao ha equipe especiaiizada para prestar o devido atendimento aos presos. 

Outrossim, cxretatou-se que nao ha controle em relacao a presos portackxes de doencas como AIDS. 

Verificou-se. ainda. que a presenca da Defensona Pubica e ocaskxiaf, de modo que a ^regularidade das vrsttas nao permite que seja estipulada com intervalo exa o 
dedias. 

Ja foram apreendidas varias armas artesanais, como, por exemplo, espetos. Contudo, nao ha controle quantjtalivo das apreensoes feitas. Igual situacao e constatada no que 
refere as apreensoes de drogas na unidade (nao ha controle quantjtatjvo). 

Quanta a visitacao fefta por addescentes, conforme informacdes colhidas com o diretor da unidade pristonal em comerrto, essa so e permrrJda quando os 
adolescentes estrverem accmpanhados por um responsavel. 

De um modo geral, os presos nao recebem a assrstenda necessaria para que o sistema caeerario cumpra a sua funcao ressociatizadora. 



3. Providencias adotadas para o adequado fureaonarnento do estabdedmento 
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Nc^Compteto: 

Email: 

Arisfexetes de Santana Ferreira 

.com DDD: P-3 Fone: 99791616 

Ramo do Ministerio Ribiico: MP/PB 

Assinatura 

Instrucoes para preenchimento e envio do formulario: 

Membros: 
1. Utilize o software Adobe Reader (versao 9 ou superior) para o preenchimento das rrifbrmacoes; 
2. Campos de preenchimento essenciais para o recebimento pelo sistema estao reaicados em vermelho; 
3. Datas devem obedecer ao tbrmato DD/MM/AAAA. Por exemplo, 05/12/2010 e uma data vaflda para o questionario; 
3. O formulario pode ser salvo a qualquer momento por meio da opcao salvar do menu Arquivo; 
4. Apos concluido o preenchimento, salve o arquivo e o encaminhe a Corregedoria de seu ramo do Ministerio Publico. 

Corregedoria: 
1. Abra o arquivo enviado utilizando o Adobe Reader (versao 9 ou superior); 
2. Valide e envie o formulario ao dicar no botao abaixo ou em Enviar Formulario no canto superior direito da janela; 

Validar e Enviar Questionario (Uso pela CtorregecJoria) 

2.1. Caso campos essenciais para recebimento pelo sistema nao estejam preenchidos ou datas invalidas sejam informadas, 
mensagens de aviso serao exibidas; 
2.2. Caso nenhum problema seja detectado, prossiga com as instrucoes de envio exibidas em tela. 

Sugestoes: 
1. Solicitar exemplar de regulamento e/ou outros documentor distribuidos aos presos e assinar livro proprio destinado ao 
registro da presenca do membro (art 68, p. un., LEP). 

Observacoes: 
1. As informacoes sao relativas a data da visitacao / a atividade de fiscaiizacao e de atribuicao do membro do Ministerio 
Publico. 



ANEXO C - Tabela de Evol ucao das Penas e Med Idas AKernativas no Brasi! 
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Evoiucao das Penas e Medidas Aiternativas no Brasil 

Ano Legislacao 
Vigeote 

Tempo de 
cumprimentn da Servico Publico de 

Monitoramento de PMA 

Numero de Cumpridores de Penas 
Rest ritivas de Direitos 

Numero de 
PMA Numero de 

Presos 
Legislacao 

Vigeote PMA 

Servico Publico de 
Monitoramento de PMA 

Medidas Penas aiumulado 

Numero de 
Presos 

1987 7.210/84 0 - 1 01 Nucleo no RS Sen) in fonnacao 197 Sen 
informacao 

Sem 
mforrnacao 

1995 7.210/84 
9.099/95 0 - 1 04 Nucleos 78.672 1.692 80.364 148.760 

2002 

7.210/84 
9.099/95 
9.714/98 
10.259*)! 

0 - 4 
04 Varas EspeciaHzadas 

26 Centrais/ Nucleos 80.843 2L560 102.403 248.685 

2006 

7.210/84, 
9.099/95 
9.714/98 
10.259/01 
10.671/03 
10.826/03 
11.340/06 
11.343/06 

0 - 4 10 Varas Espedalizadas 
213 Centrais/Nucleos 237.945 63.457 301.402 401236 

2007 

7210/84, 
9.099/95 
9.714/98 
10.259/01 
10.671/03 
10.826/03 
11.340/06 
11.343/06 

0 - 4 18 Varas Espcciolizadas 
249 Centrais/ Nucleos 333.685 88.837 422.522 423373 

2008 

7.210/84, 
9.099/95 
9.714/98 
10.259/01 
10.671/03 
10.826/03 
11.340/06 
11343/06 

4 19 Varas Especializadas 
306 Centrais/ Nucleos 457.811 101.019 558.830 446.764 

2009 20 Varas e 
389 Nucleos 

544.795 126273 671.078 473.626 

Observacdes: 
N° de Comarcas existentes no Brasil: 2.510 (fonte: PNUD/ MJ, 2006) 
N° de Comarcas com Servicos Publicos de PMA no Brasil: 325 (13% -
fonte :CGPMA/DPP/DEPEN) 
% de Reincidencia dos ex-cumpridores de Penas Privativas de Liberdade (Presos): 70 a 85% 
% de Reincidencia dos ex-cumpridores de PMA: 2 a 12% (fonte. ILANUD) (fonte: Nunes, 
Adeildo, 1996). 


