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RESUMO 

A realidade de fracasso em que se encontram os presidios no cenario mundial, fez 

com que surgisse em determinados paises a figura da Privatizagao dos Presidios. A 

intencao e que sejam resolvidos os inumeros problemas que existem nestes 

estabelecimentos prisionais, como por exemplo, a superlotagao, falta de higiene, 

instalagoes precarias, pessima alimentagao oferecida aos detentos, rebelioes, fugas, 

tortura e maus tratos, corrupgao, desrespeito aos direitos dos presos, trafico de 

drogas e de armas, dentre outros. A pena de prisao executada atraves da internagao 

do apenado em presidios, possui na atualidade como principal intengao a 

ressocializagao do preso, porem este objetivo nao vem sendo alcangado. Na busca 

de solucionar estes problemas, muitos paises resolveram privatizar seus presidios, 

como Franga, Canada, Alemanha, Porto Rico, Australia, Estados Unidos e Inglaterra, 

estes dois ultimos foram os precursores. Varios sao os modelos de privatizagao 

adotados, ha a privatizagao total, a transferencia da construgao de novos 

estabelecimentos prisionais realizada pelo setor privado, privatizagao do trabalho 

prisional e a execugao de determinados servigos pelas empresas privadas 

(terceirizagao). Este trabalho monografico tern como objetivo apresentar os varios 

modelos de privatizagao existentes, procurando demonstrar a viabilidade juridica da 

privatizagao no Brasil, na modalidade de terceirizagao, o que acarretaria muitos 

beneficios aos presos, principalmente em relagao ao respeito dos direitos dos 

mesmos. Alem de definir quais os servigos nos estabelecimentos prisionais podem 

ser executados por empresas terceirizadas; analisar tambem a questao do principio 

da legalidade, que deve ser respeitado, caso contrario, grandes 

inconstitucionalidades aconteceram. Para isto e necessario a adogao de alguns 

procedimentos para elaboragao deste trabalho, quanto a natureza da vertente 

metodologica utiliza-se uma abordagem qualitativa, o metodo de procedimento foi o 

dedutivo, ja o metodo de procedimento utilizado e o comparative, tem-se uma 

pesquisa explicativa, predominantemente bibliografica, atraves da documentagao 

indireta, e por fim, no que tange a analise dos dados, utiliza-se a leitura formativa na 

busca de informagoes sobre a privatizagao dos presidios. 

Palavras-chave: Sistema Penitenciario. Privatizagao. Terceirizagao. 



ABSTRACT 

The reality of failure of the jails on the world stage, has emerged in certain countries 

the figure of the privatization of Prisons. The intention is to be resolved many 

problems that exist in these prisons, e.g., overcrowding, poor hygiene, poor, poor 

feeding facilities offered to prisoners, rebellions, leakage, torture and ill-treatment, 

corruption, disregard the rights of prisoners, trafficking in drugs and weapons, among 

others. To imprisonment performed through inpatient apenado in prisons, has today 

as the main intention of resocialization stuck, however this goal comes not being 

reached. In seeking to solve these problems, many countries decided to privatize 

their prisons, such as France, Germany, Canada, Puerto Rico, Australia, United 

States and England, the latter two were the precursors. Several models of 

privatization adopted, there is a total privatization, the transfer of building new prisons 

held by the private sector, privatization of prison labour and the execution of certain 

services by private companies (outsourcing). This monographic work aims to present 

the various existing models of privatization, seeking to demonstrate the legal viability 

of privatisation in Brazil, in outsourcing mode, which would bring many benefits to 

prisoners, especially in relation to the rights of same. In addition to determine which 

services in prisons can be run by companies outsourced; We will also question the 

principle of legality, which must be respected, otherwise, large inconstitucionalidades 

happened. For this it is necessary to adopt certain procedures for the preparation of 

this work, the nature of the methodological aspect we follow a qualitative approach, 

the procedure was already the deductive method of procedure used is the 

comparison, we have an explanatory bibliographical search, predominantly through 

indirect documentation, and finally, with respect to data analysis, we will use reading 

formative in search of information about the privatization of prisons. 

Keywords: penitentiary system. Privatisation. Outsourcing. 
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1 INTRODUgAO 

O presente trabalho pretende destacar as questoes acerca da privatizagao 

dos presidios no cenario mundial e a viabilidade de ser aplicada em nosso pais, 

dando enfase ao modelo que poderia ser empregado. 

O Sistema Penitenciario Brasileiro encontra-se em crise. Problemas como a 

superlotagao, rebelioes, corrupgao, sao alguns dos enfrentados pelo Poder Publico 

na manutengao dos estabelecimentos prisionais. Solugoes sao apontadas, mas 

mesmo assim, o Poder Publico nao consegue desenvolver e controlar todo o 

sistema. Devido as dificuldades encontradas, muitos paises estao privatizando seus 

sistemas penitenciarios. Partindo do ora exposto, indaga-se qual seria a viabilidade 

juridica da privatizagao dos presidios no sistema prisional brasileiro. 

Alguns paises, a exemplo dos Estados Unidos, Inglaterra e Franga, 

resolveram privatizar os seus presidios, cada urn adotando modelos que se 

adequam ao ordenamento juridico dos mesmos. As modalidades de privatizagao 

prisional existentes sao quatro, sendo elas: administragao total pela iniciativa 

privada, construgao de novos estabelecimentos realizada pelo setor privado, 

privatizagao do trabalho prisional (Prisoes Industrials) e a execugao de determinados 

servigos pelas empresas privadas. O tipo viavel a ser implantado no Brasil seria o 

modelo de terceirizagao, utilizado na Franga, onde o Poder Publico supervisiona a 

atividade do particular. 

Trata-se de urn tema novo no Brasil, mas nem por isso tern deixado de ser 

polemizado pelos doutrinadores. Ha quern pense que nao seria possivel a 

privatizagao no Brasil, pois feriria alguns preceitos ja definidos em nosso sistema e 

nao traria tantas mudangas positivas. Ja outros acreditam que seria uma maneira de 

amenizar a situagao caotica dos nossos presidios. 

E importante frisar que o Estado e o unico responsavel pela manutengao dos 

presos, responde ele de forma direta pela vida dos detentos. Atualmente o poder 

publico nao tern conseguido controlar todos os problemas carcerarios existentes, 

sendo assim, fundamental o estudo de maneiras de ameniza-losj 

A realidade das prisoes brasileiras e dura e cruel aos olhos. A sociedade 

anseia, quase que desesperadamente, por uma solugao, pois nao alcanga um dos 

principals objetivos do encarceramento, que e a ressocializagao dos presos. Por isso 
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a importancia de analisar a proposta da privatizagao dos presidios, como sendo ela 

uma alternativa para se tentar chegar a este objetivo. 

O objetivo geral deste trabalho e avaliar a possibilidade no ambito juridico de 

se privatizar os presidios brasileiros. De forma especifica sera: relatar o processo 

historico do sistema penitenciario brasileiro; expor os problemas atuais enfrentados 

pelo poder publico nos estabelecimentos prisionais; apresentar as quatro 

modalidades de privatizagao prisional existentes, enfatizando a modalidade de 

terceirizagao como a possivel a ser utilizada no Brasil; analisar as experiencias de 

privatizagao existentes em nosso pais e procurar explicar quais as atividades no 

ambito prisional podem ser terceirizadasj 

Esse trabalho e urn estudo sobre a viabilidade juridica da privatizagao dos 

presidios no sistema prisional brasileiro. Por isso, faz-se necessario que sejam 

seguidos alguns procedimentos metodologicos a fim de conferir urn maior grau de 

cientificidade a pesquisa. 

Para tanto utilizar-se-a uma abordagem qualitativa, pois atraves desta 

podera com mais facilidade descrever sobre o tema proposto. Esta pesquisa e 

qualitativa, pois aborda o estudo sobre a privatizagao dos presidios brasileiros, 

demonstrando as opinioes divergentes sobre o assunto e procurando definir a 

modalidade a ser aplicada. 

O metodo de abordagem e o dedutivo, parte-se da analise do geral ate as 

especificidades da tematica abordada. Desta forma, analisar-se-a a realidade dos 

presidios brasileiros, procurando mostrar que atualmente encontram-se em crise. 

Refletindo sobre as modalidades existentes de privatizagao dos mesmos, citando e 

defendendo a terceirizagao, demonstrando a viabilidade juridica da privatizagao dos 

presidios no sistema penitenciario brasileiro. 

Quanto ao metodo de procedimento utiliza-se neste estudo o comparative. 

Assim e realizada uma comparagao entre as modalidades de privatizagao prisional 

nos diversos paises pelo mundo. Visando com isto, demonstrar a modalidade viavel 

a ser aplicada. 

No que concerne a classificagao da pesquisa com relagao ao objetivo geral, 

tem-se uma pesquisa explicativa. Esta pesquisa e explicativa porque analisa os 

motivos para que ocorra a privatizagao dos presidios e as consequencias praticas 

que podem ocorrer. 
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Como tambem utilizar-se-a uma pesquisa bibliografica, no que se refere a 

classificacao quanto aos procedimentos tecnicos utilizados. Pesquisa bibliografica e 

aquela desenvolvida atraves de materials ja existentes, como livros e artigos. Alem 

disso, utiliza-se como tecnica de pesquisa o metodo exegetico juridico, atraves do 

qual sera feita a analise das proposicoes normativas pertinentes ao tema. 

A tecnica de pesquisa seguida e a documentacao indireta. A tecnica de 

documentagao indireta e aquela que se utiliza de documentos ja publicados sobre o 

tema. Ao longo da pesquisa foram utilizadas fontes secundarias das mais variadas, 

como: livros, revistas, artigos de internet, dentre outras. 

Concernente a analise dos dados, utiliza-se a leitura formativa na busca de 

informagoes sobre o objeto de estudo, fazendo uma analise interpretativa, 

apresentando ideias, tecendo consideragoes, comparagoes, sendo esta a natureza 

da leitura empregada nesta pesquisa. 

Toda a metodologia descrita facilita a composigao da monografia que esta 

organizada em tres capitulos. Inicialmente no capitulo I, sera tratado sobre o 

processo historico do Sistema Penitenciario Brasileiro, em seguida sera exposta a 

realidade dos presidios no Brasil, demonstrando o verdadeiro caos em que se 

encontram. 

Apresentar-se-a, no capitulo II, o conceito da privatizagao, o historico para 

demonstrar o surgimento deste instituto nas sociedades atuais, explicando as quatro 

modalidades de privatizagao prisional existentes. 

Dando continuidade ao trabalho, o capitulo III cuida da analise doutrinaria 

acerca das varias opinioes sobre a privatizagao, demonstrando se ha viabilidade 

juridica de ser aplicada no Brasil, procurando enquadrar a terceirizagao como a 

modalidade a ser utilizada, analisando os casos ja existentes no Brasil. 
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2.1 Breve Historico sobre a Origem das Prisoes no Brasil 

No inicio do periodo de colonizagao do Brasil por Portugal, nao era possivel 

a aplicacao das normas entao vigentes na metropole, pois o territorio colonial estava 

dividido em capitanias hereditarias, cujo direito de punir e estabelecer regras 

estavam detidos nas maos das autoridades governantes, o que acarretava normas e 

punigoes diversas no territorio brasileiro, cada capitania possuia suas normas 

proprias a criterio de seu governante. 

O regime juridico aplicado em Portugal e que se tentou aplicar aqui no 

Brasil, se baseava nas Ordenagoes Afonsinas, promulgadas em 1446. As ideias 

contidas nestas Ordenagoes sofreram influencias do Direito Canonico, Romano e 

Costumeiro. As disposigoes relacionadas ao Direito Penal e Processual Penal 

buscavam oprimir de forma rigida o cometimento de crimes. 

A pena de morte era uma das impostas aos delinquentes, alem de outras 

bastante crueis. Ja existia a figura da prisao, porem com um carater provisorio e 

preventivo, a intengao era impedir a fuga do autor do fato criminoso para que 

pudesse ser efetuado o julgamento. Tambem se utilizava a prisao como forma de 

coergao para obrigar ao devedor o pagamento de dividas pecuniarias. 

Em 1505, o entao rei de Portugal, D. Manoel I, ordenou uma revisao nas 

Ordenagoes Afonsinas, promulgando no ano de 1521 um conjunto de leis, que 

ficaram conhecidas como Ordenagoes Manuelinas. 

Algumas corregoes foram feitas pelas Ordenagoes Manuelinas, mas nada 

que causasse uma mudanga significativa em relagao as Ordenagoes Afonsinas. A 

pena ainda era tratada com crueldade e desproporcionalidade. A pena privativa de 

liberdade comegou a aparecer neste diploma legal. Surge, em 1551, a primeira 

prisao no Brasil localizada em Salvador, sede do Governo-Geral do Brasil. Ela 

apresentava uma fungao bem diferente da que estamos atualmente acostumados. 

No momento de implantagao da prisao no Brasil, ela foi utilizada de forma 

variada, primeiro, como se percebe do texto supracitado, a prisao serviu para 

custodiar escravos fugitivos, depois passou a ser utilizada como asilo para criangas 
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de rua, serviu tambem como casa para abrigar doentes mentais e por fim, como 

carcere de inimigos politicos. 

Em 1580, Portugal foi dominado pela Espanha, entao D. Felipe I, ordenou 

que todas as leis vigentes fossem reformadas. A dita reforma so ocorreu no governo 

posterior, cujo rei era D. Felipe II, com a promulgagao das Ordenagoes Filipinas em 

1603. Estas ordenagoes nao trouxeram modificagoes consideraveis em relagao as 

vigentes anteriormente. 

Embora Portugal tenha readquirido sua independencia, as Ordenagoes 

Filipinas continuaram em vigor. Elas tambem vigoraram no Brasil, mesmo apos a 

independencia, vindo a ser definitivamente revogada em 1830, com a promulgagao 

do Codigo Criminal do Imperio. Este sim trouxe profundas modificagoes na maneira 

de punir o criminoso. 

Possuia um carater humanitario, consagrando o principio da humanizagao, 

abolindo as penas de agoites, tortura, marca de ferro quente, e todas as demais 

penas crueis. Alem destas, tambem inovou quanto ao julgamento para menores de 

14 anos, que deveria ser especial, excluiu a pena de morte nos crimes politicos, 

reconheceu a menoridade como uma atenuante da pena, iniciou com a ideia de 

individualizagao da pena, tratava a pena como imprescritivel, dentre outras. 

Havia uma excegao quanto a pena de morte e agoites, que continuavam 

podendo ser aplicadas no caso de escravos ou escravas que matassem seus 

senhores, Ihes dessem algum veneno ou Ihes ofendessem. 

Eram penas impostas por este instituto penal: a de morte, gales, prisao com 

trabalho, prisao simples, banimento, degredo, desterro, multa, suspensao 

desemprego, perda do emprego e agoites. Esta ultima foi abolida em 15 de outubro 

de 1886. 

O Codigo Criminal do Imperio foi o primeiro a reconhecer a pena de prisao 

como sangao, como punigao aos agentes de fatos considerados relevantes 

criminalmente e que tivessem sido condenados por uma sentenga. A prisao nao 

possuia mais a caracteristica de ser preventiva e provisoria, como antes (NUNES, 

2005, p. 42). 

No artigo 46, do Codigo Criminal do Imperio, estava imposta a pena de 

prisao com trabalho, que era aplicada nas infragoes antes punidas com a morte de 

forma tormentosa. Neste tipo de prisao, ficava definido na sentenga que, o 

condenado deveria trabalhar todos os dias dentro do estabelecimento prisional. 
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A pena de prisao simples era aquela em que o apenado deveria permanecer 

interno na prisao pelo tempo determinado na sentenga condenatoria. Devido a isto, 

surge a necessidade da elaboragao de leis que tratassem sobre a execugao das 

penas privativas de liberdade, definindo os locais de cumprimento e as condigoes 

para que isto ocorresse. 

A pena privativa de liberdade foi organizada em especies no Codigo Penal 

de 1890, elaborado apos a proclamagao da Republica (NUNES, 2005, p. 43). Eram 

elas: prisao celular, cumprida com o isolamento celular do apenado que era obrigado 

ao trabalho, aplicava-se em quase todos os tipos de crime e em algumas 

contravengoes; outra especie de pena era a de reclusao, cuja execugao era 

realizada em estabelecimentos militares; a prisao com trabalho obrigatorio, que 

continuava a existir, era executada em colonias agricolas ou presidios militares; e 

por ultimo a prisao disciplinar, imposta aos menores de ate 21 anos, devendo ser 

executada em unidades industrials especiais. 

Com o Codigo Penal de 1940, a pena privativa de liberdade passou a ser 

ramificada em dois tipos: reclusao e detengao. A pena de reclusao com tempo 

maximo de trinta anos e a de detengao em no maximo tres anos. 

Este Codigo acima citado continua em vigor ate hoje, porem com diversas 

modificagoes. Trouxe como inovagao para o cumprimento das penas privativas de 

liberdade, o livramento condicional e a progressao de regime. Em 1984, a parte 

geral do codigo passou por uma grande reforma, uma delas foi a substituigao da 

pena de prisao por pena alternativa, que seria aplicada quando a pena fosse menor 

do que um ano e o reu fosse primario e de bons antecedentes. As penas 

alternativas, no inicio, nao funcionaram, haja vista estar enraizada na tradigao 

juridica a ideia de prisao. Os que eram contra a esta modalidade de pena, alegavam 

que nao era possivel a fiscalizagao quanto a execugao das mesmas. 

O legislador brasileiro continuava desejando que a prisao fosse empregada 

apenas em crimes graves, por isso em 1995 elaborou a Lei n° 9.099, possibilitando a 

criagao dos Juizados Especiais Criminals nos Estados. O que foi bem aceito pela 

sociedade juridica, passando-se a aplicar a pena alternativa nos casos de crimes de 

menor potencial ofensivo, punidos com pena igual ou inferior a um ano. 

Em 2001 foi editada a Lei n° 10.259, criando os Juizados Especiais Civeis e 

Criminals na esfera federal. Trazendo uma nova conceituagao sobre crimes de 

menor potencial ofensivo, tratando-os como os punidos com pena menor ou igual a 
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dois anos. Passou-se a adotar os dois anos como medida para definir se um crime e 

de menor potencial ofensivo, tambem na esfera dos juizados especiais criminals. A 

pena privativa de liberdade tambem sede lugar a aplicacao das penas restritivas de 

direito, conforme nova redagao dada ao art. 44 do Codigo Penal Brasileiro pela Lei 

n° 9.714 de 1998, possibilitando a substituigao nos crimes em que a pena cominada 

seja igual ou inferior a quatro anos, e nao se tenha utilizado violencia ou grave 

ameaca. 

O ordenamento juridico brasileiro, em relagao as questoes penitenciarias, 

sofreu forte influencia dos direitos humanos, que se expandiu internacionalmente, 

apos os maus-tratos sofridos pelos judeus, na Segunda Guerra Mundial. Em 1948, 

com a Declaragao dos Direitos Humanos, surge a necessidade de uma nova 

avaliagao em relagao ao sistema penitenciario brasileiro, visando a efetiva aplicagao 

dos direitos dos presos. 

Atraves do exposto acima, de acordo com a doutrina de Nunes (2010, p. 39-

40), foi possivel compreender o desenvolvimento historico do sistema penitenciario 

brasileiro. Analisando as legislagoes aplicadas no decorrer do tempo, as intengoes 

do legislador, as varias maneiras de utilizagao da prisao, dentre outros aspectos. 

Sendo todo este procedimento necessario para que seja possivel compreender a 

realidade sobre o tema. 

2.2 A Realidade das Prisoes Brasileiras 

Atualmente, diante de tantas noticias envolvendo o sistema penitenciario 

brasileiro, torna-se necessario voltar-se a discutir as questoes sobre a crise em que 

se encontram as prisoes brasileiras e o sistema como um todo. O ano de 2006 foi 

marcado pela explosao da crise carceraria no Brasil, onde contemplou-se atraves da 

midia, o poder do crime realizado na sociedade, atraves de ordens emanadas por 

criminosos encarcerados. 

Uma grande incongruencia surgiu, demonstrando que o problema e bem 

mais serio do que todos podiam imaginar. Acreditava-se que bastava prender os 

delinquentes em presidios e o problema estaria, ao menos, temporariamente 

resolvido. Ledo engano, pois alem de continuarem a exercer o crime de dentro, 
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quando saem dos estabelecimentos prisionais trazem consigo um diploma de 

graduados em diversas especies de crimes. 

Durante toda existencia a pena sofreu inumeras modificagoes, no inicio era a 

epoca da vinganga privada, onde nao havia nenhuma proporcionalidade entre o 

crime e o castigo, epoca esta, da pena de taliao: "dente por dente, olho por olho"; 

depois surgiu a vinganga divina, sendo a pena imposta ao crime, uma satisfagao dos 

deuses ofendidos com o delito e tambem um castigo ao infrator; vinganga publica, o 

Estado torna-se o detentor do direito de punir e de executar a pena, mas esta ainda 

permanece com finalidade de vinganga; no periodo cientifico passou-se a aplicar 

uma pena determinada para o tipo de crime cometido e de acordo com a 

periculosidade do agente; e por ultimo, surge em 1945 e permanece ate hoje, a fase 

da Nova Defesa Social, onde se visa recuperar, reeducar o preso e proteger a 

sociedade atraves da pena. 

Surgiu, entao, a ideia de que a pena deve proporcionar ao preso uma 

ressocializagao, prepara-lo para voltar a conviver em sociedade. Isto nao e o que 

vem ocorrendo no Brasil, pois de acordo com o Professor Roberto da Silva, em 

pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, aproximadamente oitenta por cento dos que 

cumprem pena no Brasil voltam a praticar crimes e retornam a prisao (SILVA, 2006). 

O que nos faz chegar a logica conclusao de que a pena de prisao no Brasil nao 

alcanga o seu principal objetivo, qual seja, reeducagao do detento para sua volta a 

viver em sociedade. Por isso a importancia de analisar a situagao e procurar uma 

maneira para alcangar este objetivo. 

O Sistema Prisional Brasileiro nao se encontra em condigoes de melhorar a 

vida de nenhum detento, pelo contrario, ajuda a corromper ainda mais a 

personalidade do individuo. Muitos sao os problemas encontrados em nossas 

prisoes e que foram de forma interessante tratados pela advogada Marcial (2006), 

em artigo cujo trecho sera citado abaixo: 

Neste contexto, sao fatos modernos e recentes da realidade do 
Sistema Penitenciario: Cadeias Publicas segregam presos a 
serem condenados e com condenacoes definitivas, em virtude 
da inexistencia de vagas nas poucas penitenciarias em 
atividade', A superlotagao dos estabelecimentos penais em 
atividade, acarreta a violencia sexual entre os presos, a 
presenca de toxico, a falta de higiene que ocasionam 
epidemias gastrointestinais etc; Presos condenados a regime 
semi-aberto recolhem-se a Cadeia publica para repouso 
noturno, gerando revolta entre os demais que nao gozam de tal 
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beneficio, pela inexistencia de um grande numero de Colonias 
Agricolas; Doentes mentais, mantidos nas cadeias, contribuem 
para o aumento da revolta dos presos, os quais tern que 
suportar a perturbacao durante o dia e no repouso noturno, de 
tais doentes; As condigoes em que se encontram os 
estabelecimentos penais em atividade (superlotagao, falta de 
higiene, toxico, violencias sexuais, conforme supra 
mencionado) nao fazem mais do que incentivarem ao crime; 
Um em cada tres presos esta em situagao irregular, ou seja, 
deveriam estar em presidios, mas encontram-se confinados em 
delegacias ou em cadeias publicas; De 10% a 20% dos presos 
brasileiros podem estar contaminados com o virus da AIDS; A 
maioria dos presos cumprem penas de quatro a oito anos de 
reclusao, por crimes como: roubos, furtos, trafico de drogas etc; 
Para solucionar o problema da superlotagao dos presidios, 
seria necessario construir 145 novos estabelecimentos, a um 
custo de 1,7 bilhoes de Reais; Os crimes mais comuns no Sul e 
Sudeste do Brasil sao de roubo e furto, enquanto que no 
Amazonas e no Acre o crime mais comum e o trafico de 
drogas. Alagoas e o estado onde ha mais presos por homicidio. 
Chegam ao numero expressivo de 56,8% da massa carceraria; 
Ja no Nordeste e Centro - Oeste, a maioria das prisoes ocorre 
por assassinato; Sao Paulo e a cidade onde ha maior numero 
de presos por habitantes e tambem a pior situagao carceraria: 
174 presos para cada grupo de 100.000 habitantes; Em 
Alagoas, por outro lado, ha apenas 17 presos para cada 
100.000 habitantes, os dados nao sao animadores, apenas 
refletem a impunidade que prevalece no Estado. Mais da 
metade dos presos alagoanos sao homicidas; O Estado do Rio 
Grande do Sul e que reiine as melhores condigoes carcerarias. 
Nao ha preso em situagao irregular. 

A superlotagao carceraria, desrespeito aos direitos dos presos, a tortura e os 

maus-tratos, o trafico de drogas e de armas, as rebelioes, fugas, corrupgao, as 

facgoes criminosas sao realidades encontradas nas prisoes brasileiras. 

2.2.1 Superlotagao carceraria 

Um dos problemas mais serios enfrentados pelo sistema penitenciario 

brasileiro e a questao da superlotagao, que tras consigo muitos outros. Gera uma 

revolta sem tamanho nos detentos, pois enfrentam problemas como falta de espago 

para dormir, escassez de higiene nas celas, causando a propagagao de doengas 

contagiosas, acarretando rebelioes. Proporciona a interagao entre detentos de 

menor potencial ofensivo, com os ja bastante experientes na pratica dos crimes, 

sendo este o motivo que faz com que as prisoes sejam conhecidas como 

universidades do crime. ,Os detentos adquirem informagoes de como diversificarem 
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na pratica de atos criminosos, possuem toda liberdade na troca de experiencias 

sobre os mais diversos crimes. 

O numero de detentos aumenta a cada ano de uma maneira monstruosa e a 

estrutura penitenciaria nao acompanha este crescimento. Precisa-se entender que 

nao basta prender em celas superlotadas, sem um minimo de condigoes dignas de 

um ser humano viver. Com isso so estara ajudando a organizar a "faculdade dos 

criminosos" ou entao, mantendo o "deposito de pessoas". 

E necessario que as penitenciarias possuam uma infra-estrutura para o 

recebimento destes novos detentos, pois caso contrario nao conseguira colocar em 

pratica o que apregoa a Lei de Execugao Penal em seu art. 1°, parte final: "(...) 

proporcionar condigoes para a harmonica integragao social do condenado e do 

internado" 

2.2.2 Desrespeito aos direitos dos presos 

A Lei de Execugao Penal, de 11 de julho de 1984, visa a tornar efetivo o que 

esta disposto na sentenga ou decisao criminal, proporcionando ao condenado ou 

internado condigoes para que alcance sua ressocializagao e saia da posigao de as 

margens da sociedade. 

Mesmo sendo uma lei com 26 anos, continua sendo atual e merece elogios 

quanto a sua elaboragao. Caso fosse realmente respeitada, a sociedade, enfrentaria 

menos problemas. Compoe-se de 204 artigos que se dividem em titulos como: Do 

objeto e da Aplicagao da Lei de Execugao Penal; Do Condenado e do Internado; 

Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina; Dos Orgaos da Execugao Penal; Dos 

Estabelecimentos Penais; Da Execugao das Penas em Especie; Da Execugao das 

Medidas de Seguranga; Dos Incidentes de Execugao; Do Procedimento Judicial e 

das Disposigoes Finais e Transitorias. 

Tal legislagao garante muitos deveres, mas tambem muitos direitos aos 

presos, em seu artigo 3° diz que sera assegurado aos detentos "todos os direitos 

nao atingidos pela sentenga ou pela lei". Este artigo fundamenta o fato de que e 

direito dos presos e deve ser respeitado, por exemplo, uma cela limpa, um local 

higienizado; uma alimentagao digna de um ser humano; espago para dormir, haja 
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vista, que as celas sao lotadas e os presos sao obrigados a revezarem o espaco no 

chao. 

Estes direitos nao sao atingidos pela sentenga criminal, mas sao 

desrespeitados todos os dias nos presidios brasileiros. 

No paragrafo unico deste mesmo artigo esta escrito que: "Nao havera 

qualquer distingao de natureza racial, social, religiosa ou politica". Entao, como 

explicar o fato de haver nos presidios celas confortaveis para um determinado 

detento, com direito a televisao, TV a cabo, dentre outras regalias, enquanto outros 

20 dividem uma cela que caberia apenas 5? A explicagao que consigo chegar e a 

que, o direito explicito no paragrafo unico do artigo 3° quanto a distingao social nao 

esta sendo garantido, e letra morta da lei. 

E dever de o Estado prestar assistencia ao preso e ao internado, com o 

intuito de prevenir o crime e ensinar as diretrizes para a volta a convivencia em 

sociedade auxiliando ao egresso, que e aquele que saiu do estabelecimento 

prisional. 

Esta assistencia devera ser material, a saude, juridica, educacional, social e 

religiosa. Material quanto ao fornecimento de alimentos, vestuario e instalagoes 

higienicas, uma situagao distante da realidade, haja vista que a alimentagao nos 

presidios e precaria e as instalagoes sao despreziveis. 

Saude, assistencia preventiva e curativa, conforme define a lei. As celas sao 

ambientes proliferadores de doengas, como tuberculoses. A assistencia de carater 

preventiva nao e feita, os atendimentos na maioria das vezes sao feitos em hospitais 

da regiao dos estabelecimentos prisionais. E assegurada aos detentos uma 

assessoria juridica gratuita, para aqueles que nao possuem condigoes de pagar um 

advogado. Porem, sao muitos casos para poucos defensores publicos, que ainda 

enfrentam as pessimas condigoes de trabalho disponibilizadas pelos estados-

membros. 

Assistencia educacional, direito que esta diretamente ligado a 

ressocializagao do detento. Assim como o trabalho, a educagao dignifica o homem. 

E e um dos meios para recuperar estes homens e mulheres que sao seres humanos 

e precisam de uma segunda chance. Nao uma segunda chance desestruturada 

como vem ocorrendo, mas algo organizado para que se possa colher os frutos da 

diminuigao da criminalidade. 
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Em relagao a educagao destinada aos detentos, o governo do estado da 

Paraiba, com o intuito de diminuir o indice de detentos analfabetos, mais de 50%, 

instalou uma escola penitenciaria com o objetivo de qualificar os profissionais na 

area de ensino para que estejam preparados para levarem seus conhecimentos para 

dentro dos presidios do estado. 

O apenado ainda tern direito a uma assistencia social e religiosa, tudo com o 

intuito de ajuda-lo a voltar a viver em sociedade. Duas assistencias que muitas 

vezes nao sao valorizadas, mas que ajudam de forma profunda na transformacao do 

detento como pessoa. 

O trabalho, como define o art. 28 da Lei de Execugao Penal, e tido como, 

dever social e condigao de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva. 

O Estado nao possibilita meios de todos os detentos trabalharem, e um privilegio de 

poucos. Necessita-se de ocupa-los com atividades, para que nao tenham tempo de 

maquinarem o mal. Na Segao II - Dos Direitos, art. 41 , da LEP (Lei de Execugao 

Penal), ha um vasto rol dos direitos dos presos. Constituem estes direitos: 

I - alimentacao suficiente e vestuario; 
II - atribuigao de trabalho e sua remuneracao; 
III - previdencia social; 
IV - constituicao de peculio; 
V - proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, 
o descanso e a recreacao; 
VI - exercicio das atividades profissionais, intelectuais, 
artisticas e 
desportivas anteriores, desde que compativeis com a execugao 
da pena; 
VII - assistencia material, a saude, juridica, educacional, social 
e religiosa; 
VIII - protegao contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do conjuge, da companheira, de parentes e amigos 
em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto as exigencias da 
individualizagao 
da pena; 
XIII - audiencia especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representagao e petigao a qualquer autoridade, em 
defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de 
co r responden t escrita, da 
leitura e de outros meios de informagao que nao comprometam 
a moral e os 
bons costumes. 
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Este rol de direitos acima exposto e tido como exemplificativo, porque 

considera-se que o que nao foi atingido pela sentenga ou decisao criminal, e entao, 

um direito do detento. 

2.2.3 Tortura e maus-tratos 

Problema comum nas carceragens de todo o pais e a tortura e os maus 

tratos. Tecnicas crueis sao utilizadas, ou na busca de confissoes, ou na maneira de 

impor autoridade ou como forma de castigo aos detentos. 

Embora no Brasil haja legislagao propria sobre o crime de tortura, Lei n° 

9.455/97, dentro das prisoes brasileiras ocorre de forma costumeira o uso da 

violencia, nao so fisica, mas tambem mentaj j 

De acordo com o art.1° da Lei n° 9.455/97, que define o crime de tortura 

como sendo: 

I - constranger alguem com emprego de violencia ou grave 
ameaca, 
causando-lhe sofrimento fisico ou mental: 
a) com o fim de obter informacao, declaracao ou confissao da 
vitima ou de 
terceira pessoa; 
b) para provocar acao ou omissao de natureza criminosa; 
c) em razao de discriminaccio racial ou religiosa; 
II - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, 
com emprego 
de violencia ou grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou 
mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de carater 
preventivo. 

Em 2001, a Comissao de Direitos Humanos da Organizagao das Nagoes 

Unidas (ONU) divulgou um relatorio sobre a tortura no Brasil, produzido pelo ingles 

Nigel Rodley, ex-relator das Nagoes Unidas sobre Tortura e atual integrante do 

Comite de Direitos Humanos da ONU. 

Durante missao, que ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2004, o 

relator pode confirmar as varias denuncias que existiam a respeito da tortura e 

maus-tratos que ocorriam no sistema penitenciario brasileiro. Em outubro de 2005 
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te r ia o Brasil admitido os maus tratos e torturas praticadas contra OS presidiarios, 

mas ate aquele momento nao havia aplicado na pratica as medidas de combate. 

Anos apos a publicacao deste relatorio, os problemas continuam os 

mesmos. Os detentos, em todas as partes do pais, sao tratados de forma desumana 

e costumeiramente sao torturados. Trechos da conclusao do relatorio da ONU 

(2001), abaixo citados, comprovam isto: 

(...) a tortura e maus tratos semelhantes sao difundidos de 
modo generalizado e sistematico na maioria das localidades 
visitadas pelo Relator Especial no pais e, conforme sugerem 
testemunhos indiretos apresentados por fontes fidedignas ao 
Relator Especial, na maioria das demais partes do Pais 
tambem. A pratica da tortura pode ser encontrada em todas as 
fases de detengao: prisao, detengao preliminar, outras formas 
de prisao provisoria, bem como em penitenciarias e instituigoes 
destinadas a menores infratores. Ela nao acontece com todos 
ou em todos os lugares; acontece, principalmente, com os 
criminosos comuns, pobres e negros que se envolvem em 
crimes de menor gravidade ou na distribuigao de drogas em 
pequena escala. E acontece nas delegacias de policia e nas 
instituigfies prisionais pelas quais passam esses tipos de 
transgressores. Os propositus variam desde a obtengao de 
informagao e confissoes ate a lubrificagao de sistemas de 
extors§o financeira. A consistencia dos relatos recebidos, o fato 
de que a maioria dos detentos ainda apresentava marcas 
visiveis e consistentes com seus testemunhos, somados ao 
fato de o Relator Especial ter podido descobrir, em 
praticamente todas as delegacias de policia visitadas, 
instrumentos de tortura conforme os descritos pelas supostas 
vitimas, tais como barras de ferro e cabos de madeira, tornam 
dificil uma refutag3o das muitas denuncias de tortura trazidas a 
sua atengao. Em duas ocasioes (...), gragas a informagoes 
fornecidas pelos pr6prios detentos, o Relator Especial pode 
descobrir grandes cabos de madeira nos quais haviam sido 
inscritos - pelos funcionarios encarregados da execugao da lei -
comentarios laconicos que n§o deixavam duvida quanto a seu 
uso. Alem disso, as condigoes de detengao em muitos lugares, 
conforme abertamente anunciado pelas proprias autoridades, 
sao subumanas. As piores condigoes encontradas pelo Relator 
Especial tendiam a ser em celas de delegacias de policia, onde 
as pessoas eram mantidas por mais tempo do que o periodo 
legalmente prescrito de 24 horas. O Relator Especial sente-se 
compelido a observar a intoleravel agressao aos sentidos 
encontrada na maioria dos locais de detengao, principalmente 
nas carceragens policiais visitadas, agressao para a qual o 
Relator Especial n§o tern palavras para expressar. O problema 
nao foi atenuado pelo fato de as autoridades muitas vezes 
estarem cientes e o haverem advertido das condigoes que 
descobriria. O Relator Especial so pode concordar com a 
afirmag§o comum que ouviu daqueles que se encontravam 
amontoados do lado de dentro das grades, no sentido de que 
"eles nos tratam como animais e esperam que nos 
comportemos como seres humanos quando sairmos. 
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A tortura e os maus-tratos sao na maioria das vezes praticados pelos 

proprios agentes publicos. Entao, para que deixem de ser uma realidade nas prisoes 

e necessario que sejam aplicadas punigoes eficazes a quern comete estes crimes. 

Alem disto, e de fundamental importancia a mudanga na consciencia das 

autoridades, haja vista ser a tortura e os maus-tratos, uma cultura arraigada ha 

muitos anos. A pratica deste crime e algo costumeiro desde a epoca da ditadura 

militar. 

2.2.4 Trafico de drogas e de armas 

O grande patrocinador da criminalidade no Brasil e o trafico de drogas e de 

armas. Foi atraves da comercializagao destes produtos que o crime organizado 

conseguiu tomar proporgoes tao grandes e dificeis de ser combatido. E um dos 

inumeros problemas encontrados nos presidios brasileiros. 

Os traficantes, mesmo presos, organizam o trafico realizado nas cidades. Os 

muros das prisoes nao conseguem deter que continuem controlando-o, isto devido a 

ajuda de algumas autoridades coniventes e a falta de um efetivo combate por meio 

do poder publico^ 

Dentro das proprias prisoes o trafico esta presente, fato comprovado quando 

sao feitas vistorias, onde sao encontradas varias armas e drogas. As drogas sao 

levadas pelas familias dos detentos, seja em pouca quantidade para consumo 

proprio ou em grande para a venda. As armas, alem de serem transportadas pelos 

familiares, sao produzidas pelos proprios detentos com materials que encontram nas 

proprias celas, como por exemplo, latas de aluminio. 

O meio utilizado para se conseguir introduzir estes produtos ilicitos nas 

prisoes, e atraves dos agentes penitenciarios que recebem propinas dos familiares 

dos detentos para ficarem em silencio e serem benevolentes quando fizerem as 

inspegoes nas celas. Ha tambem varios casos onde os parentes, na maioria das 

vezes, as companheiras, utilizam o proprio corpo para transportarem as drogas, 

engolindo-as, por exemplo. 

Para que o trafico de drogas e de armas nao seja algo costumeiro em 

nossas prisoes, e preciso que o poder publico exerga uma fiscalizagao mais seria 
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quanto ao q u e entra nos presidios, puna de forma eficiente seus agentes corruptos e 

isole os chefes do trafico dentro das prisoes, para que nao tenham condigoes de 

comandarem o crime executado fora delas. 

2.2.5 Rebelioes e fugas 

Algo costumeiro nos presidios do Brasil sao as rebelioes e as fugas, embora 

muitas vezes nao sejam, nem mesmo, noticiadas pela imprensa. O sistema 

penitenciario brasileiro esta sob o controle de um poder paralelo ao poder publico, 

composto pelas inumeras facgoes criminosas. Estas sao as responsaveis pela 

organizagao de rebelioes e fugas nos presidios, realizadas em um determinado, ou 

em varios estabelecimentos prisionais ao mesmo tempo. 

As rebelioes sao motivadas pelo descontentamento dos detentos quanto a 

realidade que vivem dentro das prisoes. Reclamam pelos maus-tratos, falta de 

higiene que sao obrigados a viver, pessima alimentagao, transferencia de presos de 

facgoes criminosas distintas, superlotagao, dentre outrasjEm 1992 ocorreu uma das 

mais repercutidas e tragicas rebelioes de nosso pais, tendo como palco a Casa de 

Detengao em Sao Paulo, popularmente conhecida como Carandiru. Com um saldo 

de 111 detentos mortos, apos invasao da policia militar com o intuito de deter a 

rebeliao, nos restou comprovado o total despreparo dos orgaos de seguranga 

publica para enfrentarem situagoes como estas. 

A historia do Carandiru foi relatada em livros e filme, divulgando um pouco 

do que se passa dentro dos muros das prisoes e motiva as rebelioes. Este presidio 

chegou a abrigar mais de oito mil detentos, sendo um total de sete mil na epoca da 

rebeliao. 

Em 2002, comegou o processo de desativagao do Carandiru com a 

transferencia dos presos e demoligao de algumas partes do complexo. Hoje 

encontra-se totalmente desativado. Outra situagao comum nos nossos presidios sao 

as fugas. Estas sao articuladas das formas mais ousadas do que imagina-se. Ja 

houve casos de bandidos capturarem os seus parceiros de crime, utilizando-se de 

helicopteros que sao pousados nos patios dos presidios. Este fato motivou a 
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colocacao de barras de ferros no teto dos patios de alguns estabelecimentos 

prisionais no estado de Sao Paulo. 

Uma manifestacao de total destemor as leis e as autoridades do pais. Nada 

mais intimida os delinquentes, os bandidos estao cada vez mais preparados para 

executarem suas acoes criminosas, enquanto que o poder publico se apresenta 

despreparado para enfrentar situagoes como estas. 

2.2.6 Corrupgao 

Um mal comum em varios paises inclusive no Brasil e a corrupgao. Ha 

indicios de sua presenga em todos os setores da administragao, infelizmente nao 

seria diferente em nossas prisoes. E impossivel que presos tenham acesso a 

objetos, como armas, drogas, celulares, sem a colaboragao de alguns agentes e 

policiais corruptos. Tambem ha indicios da conivencia, quando os criminosos estao 

organizando fugas e rebelioes^ 

Como ja explanado, o trafico de drogas e de armas e visivel nas prisoes. 

Quando sao realizadas vistorias serias sao encontradas armas poderosas, como 

fuzis, pistolas, explosivos utilizados em rebelioes e ate granadas. Alem da maconha 

que e a droga mais utilizada dentro dos presidios, cachimbos para uso de crack, 

dentre outros objetos proibidos. 

Atualmente o uso de celulares pelos apenados tern auxiliado-os no 

cometimento de varios crimes, como sequestros, golpes, ameagas, rebelioes, fugas. 

Um golpe praticado pelos detentos e o envio de mensagens para celulares, 

informando que a pessoa fora beneficiada com um determinado premio, mas que 

para a liberagao do mesmo, e necessario a compra de cartoes de recarga, cujo 

codigo devera ser informado ao numero de celular indicado na mensagem. 

A corrupgao e algo inerente ao homem e esta presente em todos os ramos 

da sociedade. Para combate-la nos estabelecimentos prisionais e necessario que 

haja uma rigorosa punigao aos praticantes, diminuigao do contato entre os detentos 

e os agentes penitenciarios, melhoria nos salarios e condigoes de trabalho para 

estes. 
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2.2.7 Facgoes criminosas 

No que concerne a origem da organizagao do crime no Brasil, se remonta a 

epoca da ditadura, imposta por Getulio Vargas, tal periodo ficou conhecido como 

Estado Novo. Nesta epoca, muitos politicos, comunistas, revolucionarios, enfim, 

militantes de esquerda dividiam as celas das penitenciarias brasileiras com 

criminosos comuns. Os detentos por crimes comuns tiveram a oportunidade de 

aprender muito com os presos politicos. Alem de aprender a ler e escrever, 

compartilhavam das causas revolucionarias, passavam a entender as causas da 

miseria no Brasil, observavam como os revolucionarios se organizavam, dentre 

outras ligoes. Embora tenham aprendido tanto durante este periodo, o crime 

realizado nas cidades ainda nao era executado de forma organizada (AMORIM, 

2006). 

Ja no periodo da Ditadura Militar, compreendido entre os anos de 1964 a 

1985, novamente revolucionarios politicos eram encarcerados juntos aos presos 

comuns. Porem, desta vez as informagoes obtidas dentro dos estabelecimentos 

prisionais eram aplicadas na elaboragao dos crimes fora das prisoes. Surgindo, 

entao, as facgoes criminosas dentro das proprias penitenciarias e delegacias. 

Conforme informagoes do autor acima citado, o Comando Vermelho (CV) 

teria surgido exatamente nesta epoca, em 1979, tendo como bergo o Presidio 

Candido Mendes, em llha Grande, Angra dos Reis - RJ. Sendo os seus principals 

fundadores: Willans da Silva, Paulo Cesar Chaves e Eucana de Azevedo. O trafico 

da cocaina garantiu todo o desenvolvimento desta organizagao criminosa, que 

possuia como lema a seguinte expressao: "Paz, Justiga e Liberdade" (AMORIM, 

2006). 

Em Sao Paulo, a mais conhecida facgao criminosa, e o Primeiro Comando 

da Capital (PCC). Sendo uma organizagao nova, com inicio em 2002, em atividade 

na maioria dos presidios de Sao Paulo. Nao se sabe ao certo de onde surgiu, uns 

dizem que seria uma nova divisao que ocorreu no Terceiro Comando (TC) ou seria o 

proprio TC ramificado. O Terceiro Comando e uma organizagao que teria se 

rebelado da sua raiz criadora, o Comando Vermelho, na decada de 80, hoje tambem 

em funcionamento no Rio de Janeiro (AMORIM, 2006). 
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Embora menos divulgadas pela midia, varias sao as facgoes que existem. 

Sao Qlas: Comando Democratico pela Liberdade (CDL) e o Comando 

Revolucionario Brasileiro da Criminalidade (CRBC), ambas do estado de Sao Paulo 

e sao as maiores rivais do PCC. No Rio de Janeiro, alem do Comando Vermelho 

(CV) e do Terceiro Comando (TC), grande rival do CV; ha o Primeiro Comando 

Jovem (PCJ); facgao Amigos dos Amigos (ADA); tambem ha o Comando Vermelho 

Jovem (CVJ), um ramo do CV, composto por jovens (AMORIM, 2006). 

As rebelioes em diversos presidios ao mesmo tempo; fugas; assassinatos e 

sequestros, mesmo fora das prisoes, sao organizados pelos lideres destas 

organizagoes, atraves de celulares, dentro das proprias prisoes. 

A existencia destas organizagoes criminosas em atividade nos presidios, 

nao e uma realidade apenas nos estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, pelo 

menos mais seis estados, como Mato Grosso do Sul, Parana, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, e o Distrito Federal enfrentam este 

mesmo problema. 
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3 PRIVATIZAQAO DOS PRESJDIOS 

3.1 Conceito e Fundamentagao da Privatizagao 

Antes de tratar especificamente sobre a privatizagao dos presidios, e 

necessario entender o que vem a ser privatizagao. Citar-se-a conceitos que definem 

de forma clara este instituto e far-se-a uma analise historica sobre a maneira de 

atuagao do Estado, fundamentando, desta forma a figura da privatizagao. 

A privatizagao pode ser definida como o meio utilizado para retirar atividades 

da esfera de atuagao do Estado, com o intuito de serem executadas por entidades 

privadas. O Estado passa a ser o fiscalizador da execugao destas atividades, 

deixando de ser o executor direto. Existem varios instrumentos que possibilitam a 

transferencia da execugao de certas fungoes do Estado para a iniciativa privada. E o 

que Di Pietro (2002, p. 18) procura definir como conceito amplo da privatizagao. 

O conceito amplo tern a vantagem de abarcar todas as tecnicas possiveis, 
ja aplicadas ou ainda a serem criadas, com o mesmo objetivo (...) de reduzir 
a atuac3o estatal e prestigiar a iniciativa privada, a liberdade de competicao 
e os modos privados de gestao das atividades sociais e das atividades 
economicas a cargo do Estado. Neste sentido amplo, e correto afirmar que 
a concess3o de servicos e de obras publicas e os varios modos de parceria 
com o setor privado constituem formas de privatizar 

Alem da concessao, ha a figura da desestatizagao ou desnacionalizagao, 

onde o Estado vende empresas estatais para o setor privado; a desregulagao, 

gerando a diminuigao da intervengao estatal nas atividades economicas privadas; o 

desaparecimento dos monopolios nas atividades economicas e os contracting out, 

sendo esta a forma utilizada pela Administragao Publica para celebrar acordos na 

busca de colaboragao da iniciativa privada, como exemplos citam-se os convenios e 

os contratos de obras e prestagao de servigos, neste ultimo tipo enquadra-se a 

terceirizagao (DI PIETRO, 2002). 

Com a finalidade de entender o instituto da privatizagao e necessario 

compreender as mudangas ocorridas na atuagao do Estado no decorrer do tempo. 

Primeiramente existia um Estado Liberal, depois passou a ser intitulado como 

Estado Social e atualmente e chamado de Estado Neoliberal. 
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O Estado Liberal (seculo XVIII) fundamentava-se no direito a liberdade, 

passando-se a garantir liberdade de iniciativa as pessoas e as empresas, pregando 

que esta seria a maneira de se chegar ha um bem-estar geral. Acreditava-se que o 

desenvolvimento do pais e a melhor distribuigao de renda seria alcancada atraves 

da liberdade dada a iniciativa privada, sem a intervencao do Estado. 

Ja o Estado Social surge como reagao ao Estado Liberal, pois este nao 

conseguia diminuir com as diferengas sociais que havia gerado. O Estado Social 

possui como objetivo principal a busca da igualdade, sendo assim passou a intervir 

na ordem economica e social para ajudar os mais necessitados (Dl PIETRO, 2002). 

O Estado aumenta suas atribuigoes visando alcangar a igualdade entre seus 

cidadaos. Criou empresas estatais e fundagoes para que pudesse controlar 

diretamente servigos comerciais, industrials e sociais. E passou a intervir na 

economia atraves das sociedades de economia mista, empresas publicas e outras 

empresas onde possuia o controle acionario. Diante da grande quantidade de novas 

atribuigoes, o Estado nao conseguiu desempenhar suas fungoes, passando a ser 

ineficiente na prestagao de servigos, alem de tornar-se extremamente burocratico. 

Surge neste contexto o Estado Neoliberal (a partir do seculo XX), 

caracterizado pela desestatizagao, cuja intengao e a redugao dos gastos publicos. O 

Estado utiliza-se da privatizagao para repassar algumas de suas atribuigoes para a 

iniciativa privada, tornando-se um regulador e fiscalizador das atividades realizadas 

pelos particulares. 

Muitas sao as atividades que passaram a ser realizadas pelas empresas 

privadas, como por exemplo: a telefonia, a distribuigao de agua e luz, dentre outras. 

Diante desta nova forma de atuagao do Estado, faz-se necessario a analise sobre a 

privatizagao no ambito prisional para conhecer a viabilidade e as consequencias que 

possam vir a ocorrer, haja vista ser esta uma possivel tendencia em nosso pais. 

3.2 Historico da Privatizagao dos Presidios 

Nesse topico sera demonstrado o desenvolvimento historico das prisoes 

privadas, as quais ja se encontravam presentes na Inglaterra medieval. Naquela 
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epoca as prisoes pertenciam aos reis, mas nao havia no orcamento estatal nenhuma 

verba estipulada para sustenta-las (MINHOTO, 2000). 

Havia a cobranga de diversas taxas aos presos para que os 

estabelecimentos fossem administrados. Os administradores destas prisoes 

possuiam como objetivo a obtengao de lucros, e para isto negociavam ate mesmo o 

cargo de administrador. 

Em 1791, Jeremy Bentham propos o que hoje e reconhecida como a 

primeira proposta moderna de contratacao de prisoes, pois as prisoes privadas 

atuais adotam tracos semelhantes ao demonstrado nesta epoca. Tendo em vista 

que naquele periodo historico, tudo deveria ser regido por contrato. 

O Estado pagaria um valor por cada preso para o empresario, que receberia 

uma parcela do lucro obtido atraves do trabalho dos presos e em troca deveria 

proporcionar alimentagao, educagao, vestuario e um ambiente higienizado. 

O trabalho prisional surgiu principalmente no noroeste europeu nas 

chamadas casas de corregao e nas casas de trabalho, na epoca da transigao do 

feudalismo para o capitalismo no seculo XVI. As casas de corregao foram criadas 

com o intuito de serem locais para o cumprimento de penas. 

O trabalho permaneceu nos estabelecimentos prisionais modernos no final 

do seculo XVIII nos Estados Unidos, com o intuito de que o detento se 

arrependesse, exercesse o trabalho como uma penitencia e fosse reabilitado. 

Nesta epoca dois sistemas penitenciarios se desenvolveram: o sistema de 

Filadelfia e o sistema de Auburn. O primeiro caracterizava-se por prever o 

encarceramento na solitaria durante o dia e o trabalho deveria ser executado dentro 

da propria cela. No segundo sistema, o trabalho prisional era feito em conjunto pelos 

presos, que nao poderiam se comunicar e o encarceramento solitario a noite. 

No sistema de Filadelfia, a autoridade correcional administrava por completo 

a produgao. Era ela quern comprava a materia-prima, supervisionava as atividades e 

distribuia o produto final no mercado. O trabalho era artesanal, os produtos 

conseguiam ser competitivos no mercado, por causa do baixo custo da produgao, 

haja vista que os presos nao eram remunerados pelo seu trabalho. 

No sistema Auburn havia a presenga de dois comandos, a autoridade 

disciplinar do carcere e a autoridade da empresa. O trabalho possuia um carater 

industrial e era executado pela empresa. Os estabelecimentos prisionais dos 

Estados Unidos adotaram o sistema Auburn em quase todas as prisoes. 
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Pratica comum era o arrendamento, no qual os presos eram arrendados, 

trabalhavam em troca de custodia e alimentagao (MINHOTO, 2000). Este sistema foi 

muito empregado nos Estados Unidos, apos a Guerra Civil nos Estados norte-

americanos do Sul. 

Nos Estados do Norte e Leste, aplicava-se a modalidade contratual. Nesta o 

Estado continuava sendo o administrador da prisao era responsavel pela 

alimentagao e vestuario dos presos. O negociado com os particulares era a 

administragao das oficinas prisionais, o contratante pagava uma quantia fixa ao 

Estado pelo trabalho do preso fornecia materia-prima as oficinas e fazia a 

distribuigao dos produtos, com interesse no lucro obtido. 

Os dois sistemas, arrendamento e contratual, existiram ate a decada de 30 

do seculo passado. Mas foram proibidos de serem adotados em quase todos os 

Estados norte-americanos, pois contribuiram para a diminuigao dos salarios medios 

na sociedade e geraram injustigas e maus-tratos aos presos. Com isto, as prisoes 

industriais passaram a ser administradas pelo Estado. 

No final da decada de 60 e inicio da decada de 70, as prisoes publicas 

novamente passaram a envolver o setor privado em suas atividades, apos longo 

periodo de monopolio. 

Na Inglaterra e na Europa o sistema adotado foi o de Filadelfia, 

diferentemente do utilizado nos Estados Unidos. Prevalecia entao, o 

encarceramento solitario em periodo integral e o trabalho era aplicado como um 

castigo. 

Tanto nos EUA (seculo XX), Inglaterra e Europa (a partir da segunda metade 

do seculo XIX e principalmente a partir do inicio do seculo XX) a prisao administrada 

pelo poder publico e considerada falha. A superlotagao, os gastos excessivos e as 

pessimas condigoes nos carceres foram problemas enfrentados nos 

estabelecimentos prisionais, que impulsionaram a ideia de privatizagao. 

Diante desta realidade de descontentamento e busca de melhorias, ha um 

grande incentivo para que as empresas privadas participem da administragao dos 

sistemas prisionais, visando o bem-estar dos presos e a consequents reabilitagao 

dos mesmos. 

Para melhor compreensao sobre a privatizagao, especificamente no setor 

penitenciario, e necessario realizar um estudo sobre as varias modalidades 

existentes. 
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3.3 Modalidades Existentes 

E atraves da privatizagao que se retira da esfera de atuagao do poder 

publico algumas fungoes, para que estas sejam executadas pelos particulares, 

mediante previo pagamento, cabendo ao Estado a fiscalizagao destes servigos 

prestados. 

Na esfera de privatizagao penitenciaria, ha quatro modalidades que sao 

empregadas atualmente em alguns paises. No primeiro modelo, a administragao 

total e realizada pela iniciativa privada, ou seja, a privatizagao total; ha tambem a 

forma de construgao de novos estabelecimentos realizada pelo setor privado, que 

depois os aluga para o Estado; privatizagao do trabalho prisional (Prisoes 

Industriais), e por ultimo, a modalidade de execugao de determinados servigos pelas 

empresas privadas ou terceirizagao. 

3.3.1 Administragao total pela iniciativa privada 

Essa e a modalidade de privatizagao mais ousada no ambito prisional. E a 

privatizagao total. Toda a administragao do estabelecimento prisional e feita pelos 

particulares, a instituigao privada e responsavel pela construgao das prisoes, 

administragao e manutengao dos presos nestes estabelecimentos. 

Os Estados Unidos na decada de 80 do seculo passado, devido a sua 

ideologia neoliberal, foram um grande precursor da privatizagao dos presidios. A 

privatizagao total e um modelo utilizado por este pais, porem menos empregada do 

que as outras modalidades. Ha duas companhias que se destacam atualmente na 

administragao de prisoes, nao so nos EUA, mas tambem em paises como: Canada, 

Inglaterra, Franga, Alemanha, Australia e Porto Rico. Sao elas a Corrections 

Corporation of America (CCA) e a Wackenhut Corrections Corporations. 

A primeira experiencia de privatizagao total foi realizada no setor juvenil, 

conhecida como unidade de tratamento intensive administrada pela RCA Service 
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Company. A RCA administra pequenos estabelecimentos, regulados por contratos e 

com pouca expressao financeira. Sendo um modelo reproduzido por outras 

empresas na administragao privada de setor juvenil. 

Ha uma excegao quanto ao tamanho do estabelecimento, e a Okeechobee 

School for Boys, uma escola de treinamento para jovens delinquentes administrada 

pela Fundagao Eckerd, abriga entre 400 a 450 jovens. E considerado o maior 

estabelecimento prisional de jovens administrada por empresa privada. 

Visando controlar o grande fluxo de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, o 

Servigo Federal de Imigragao e Naturalizagao (INS), contratou empresas privadas 

para construir e administrar os estabelecimentos prisionais. A detengao de 

imigrantes e considerada o mercado mais atrativo para as empresas, pois nao ha 

necessidade de investimento em alta seguranga. Basta o uso de cadeados e arame 

farpado, alem de que os segurangas nao precisam andar armados. 

O primeiro estabelecimento penitenciario privado para adultos e 

administrado desde 1986 pela empresa U. S. Corrections Corporation. E a prisao de 

Saint Mary, localizada no Kentucky. 

3.3.2 Construgao de novos estabelecimentos realizada pelo setor privado 

Na busca de novas formas de financiamento para a construgao de 

estabelecimentos prisionais, os Estados Unidos passaram a adotar a pratica do 

contrato de arrendamento. 

Neste tipo de contrato, a empresa privada constroi o estabelecimento 

prisional e depois o aluga por certa quantidade de anos ao Estado, este devera 

administra-los com seu proprio pessoal. Passados os anos como locatario, o Estado 

torna-se proprietario e completo administrador do estabelecimento. 

A grande preocupagao dos que sao contrarios a esta modalidade de 

privatizagao seria o alto valor gasto pelas empresas na construgao desses 

estabelecimentos. Conforme relata Sussekind {apud Kuehne, 2001): 

(...) em um determinado Estado, so a terraplanagem custou 5 milhoes de 
reais quando, com uma cifra dessa ordem, no Estado do Parana, foram 
construidas duas penitenciarias a precos que n3o atingiram esse montante, 
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quais sejam, as penitenciarias de Londrina e de Maringa, ambas com 
capacidade para 360 presos. 

Esta preocupacao demonstrada acima e bastante coerente, haja vista a 

possibilidade da existencia de contratos de locagao, que venham a retirar do erario 

publico muito mais do que o necessario para a construgao de um estabelecimento 

prisional, com o objetivo de beneficiar determinada empresa. 

3.3.3 Privatizagao do trabalho prisional (Prisoes Industriais) 

As prisoes industriais sao aquelas administradas por empresas privadas que 

se utilizam do trabalho do preso como forma de obterem lucro. A iniciativa privada 

disponibiliza trabalho para o preso, que em troca recebe alimentagao, educagao, 

vestuario, ou seja, recebe o que precisa para suprir suas necessidades basicas. De 

acordo com nossa legislagao e viavel esta modalidade de privatizagao, conforme 

explica Kuehne (2001): 

Hoje podemos dizer tranquilamente, que, frente aos comandos insertos no 
Codigo Penal, na Lei de Execugao Penal, o trabalho tanto interno, quanto 
externo, e perfeitamente possivel e viavel, e nenhuma alteracao legislativa 
seria necessaria para viabilizar tal modalidade de servigos. 

Porem diante da experiencia de paises como os Estados Unidos e 

Inglaterra, visualizam-se pontos negativos. Observa-se que os detentos sao 

remunerados abaixo do que realmente deveriam pelo trabalho que exercem. 

O interesse das empresas e grande em relagao a essas prisoes industriais, 

pois o lucro e bastante alto. Haja vista o baixo custo com a remuneragao dos presos, 

gerando com isto, um desequilibrio em relagao a oferta de emprego para os 

trabalhadores livres, pois, demonstra ser mais viavel para o empregador contratar 

detentos do que os trabalhadores. Alem de pagarem a estes ultimos salarios mais 

altos, sao responsaveis tambem pelo cumprimento de obrigagoes trabalhistas e 

previdenciarias. 
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3.3.4 Execugao de determinados servigos pelas empresas privadas 

Na modalidade de terceirizagao, o Estado repassa alguns servigos para que 

a empresa privada execute. Os servigos que sao privatizados sao: o fornecimento de 

alimentagao aos presos, vestuario, limpeza das celas, assistencia medica, juridica, 

acompanhamento de assistentes sociais, educagao, enfim, setores relacionados a 

execugao material da pena. 

Nao se retira da esfera de atuagao do Estado a administragao da pena. O 

Estado continua a deter a fungao jurisdicional, pois esta e indelegavel. Inclusive, 

continua o Estado sendo responsavel diretamente pela vida do detento. 

Nesta modalidade, o Estado divide fungoes com a iniciativa privada. 

Enquanto o ente privado e responsavel pela administragao dos servigos de 

manutengao da unidade prisional, o Estado e o administrador da pena e cuida do 

detento no aspecto juridico. 

Em artigo sobre a privatizagao dos presidios, Kuehne (2001) relata uma 

situagao de uma penitenciaria terceirizada em Guarapuava, Parana: 

(...) mostrava uma situacao completamente diferenciada daquilo que 
estavamos acostumados a ver: adentravamos em cadeias, em presidios, 
com aqueles ambientes fetidos, com coloracao amarelada do contingente, 
com aquele ambiente, enfim, que ate ja nos tornava, no ingresso, temerosos 
de irmos com mais profundidade e verificar o que realmente poderia ocorrer 
nos "fundfies" dos carceres. Neste estabelecimento, esse quadro, por 
completo, foi revertido... Verificamos e pudemos constatar que a dignidade 
do ser humano ali estava sendo realgada e observada. 

No Brasil, ja existem alguns estados que estao terceirizando atividades 

relacionadas a manutengao dos estabelecimentos prisionais, como Ceara, Bahia, 

Espirito Santo, Santa Catarina e Amazonas. No Parana haviam seis penitenciarias 

terceirizadas, mas o estado aboliu esta politica. 

Nao e interessante para os estabelecimentos prisionais brasileiros a adogao 

das tres primeiras modalidades apresentadas, conforme ja demonstrado. Sao elas: a 

privatizagao total, financiamento da construgao de presidios pela empresa privada e 

as prisoes industriais. A proposta da terceirizagao seria uma modalidade compativel 

com o ordenamento juridico brasileiro, conforme sera demonstrado. 
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4 VIABILIDADE DA PRIVATIZAQAO DOS PRESJDIOS NO BRASIL 

4.1 Consideragoes Iniciais 

A viabilidade da privatizagao dos presidios no Brasil deve ser tratada sobre 

dois aspectos, a possibilidade juridica e a economica. A primeira diz respeito a 

permissao dada ou nao pelo nosso ordenamento juridico, qual ou quais modalidades 

poderiam ser aplicadas sem que se ferissem as nossas leis, quais os requisitos 

legais necessarios, dentre outros. Porem, este trabalho relaciona apenas a 

viabilidade da privatizagao sob o aspecto juridico. 

Sob o aspecto economico, a viabilidade da privatizagao abrange os fatores 

relacionados aos gastos do poder publico na manutengao dos estabelecimentos 

prisionais. E um estudo voltado a analise economica para saber se seria 

interessante a privatizagao em relagao a redugao dos gastos. 

Os dados sao manipulados pelos grupos de interesse, os que sao contrarios 

a privatizagao alegam que os gastos do poder publico sao ate maiores, ja os que 

sao a favor afirmam que ha redugao, porem, estas despesas nao apresentam 

valores concretos. 

De acordo com a problematica abordada, verificar-se-a a viabilidade de 

ocorrencia da privatizagao dos presidios no Brasil sob o aspecto juridico. Apontando 

qual modalidade pode ser aplicada e quais os requisitos legais a serem observados 

para que o ordenamento juridico brasileiro seja respeitado. 

4.2 Argumentos Contrarios 

Apos a fase da vinganga privada, o Estado passou a ser o titular do direito 

de punir. O jus puniendi passou a ser exercido pelo ente soberano, Estado. O uso da 

forga foi monopolizado por este, que se utiliza dela como forma de auxilio na 

manutengao da ordem publica. Sendo, entao, indelegavel a particulares o uso da 

forga e a execugao da pena, como tambem a elaboragao e a aplicagao das leis_j 



38 

As empresas privadas visam o lucro nas suas atividades, permanecendo 

este objetivo quando estao gerindo penitenciarias. Surge entao um grande contra-

senso, pois o objetivo da pena de prisao atualmente e a ressocializacao dos 

detentos. Dois objetivos entram em confronto, o primeiro e o lucro e o segundo a 

ressocializacacv A grande preocupacao dos que se opoem a privatizagao e saber 

qual destes prevalecera, haja vista, que se vive em um mundo totalmente capitalista, 

onde o que vale e o ter. Conforme indagagao feita por Faria {apud MINHOTO, 2002, 

p. 16), sobre Privatizagao de Presidios: "Qual o interesse dessas firmas, cujas 

'fabricas' podem enfrentar problemas de flutuagao de mao-de-obra, em ressocializar 

os presos que se revelarem excelentes trabalhadores em suas linhas de 

montagem?". 

O preso e visto por estas empresas como mao-de-obra, como objeto na 

obtengao de lucros, quanto mais presos mais lucros. A criminalidade passa a ser um 

fator determinante no desenvolvimento da empresa e na obtengao cada vez maior 

do lucro. 

As empresas conseguem auferir grande quantidade de lucro quando 

investem na administragao de presidios, pois exploram o trabalho dos presos 

remunerando-os abaixo do devido. Os detentos sao tratados quase que num regime 

de semiescravidao, pois trabalham, recebem pouco pelo trabalho executado e nao 

sao beneficiados com os servigos que deveriam dispor, como por exemplo: 

alimentagao digna, vestuario descente, tratamentos de desintoxicagao para os 

viciados, programas de alfabetizagao, dentre outros. Alem disto, os baixos salarios 

dos trabalhadores detentos acabam desvalorizando os ganhos dos trabalhadores 

livres (MINHOTO, 2 0 0 0 ) j 

A preocupagao em relagao a privatizagao do trabalho dos presos e antiga, 

sendo manifestada em 1955, no Primeiro Congresso das Nagoes Unidas sobre a 

Prevengao do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Genebra. 

Neste evento foi elaborado um documento intitulado como "Regras Minimas para o 

Tratamento dos Reclusos". O trabalho e tido como fator importante na rotina dos 

presos, porem no item esta definida a seguinte orientagao: "As industrias e 

exploragoes agricolas devem de preferencia ser dirigidas pela administragao e nao 

por empresarios privados". 
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Estes argumentos contrarios a privatizagao dos presidios fundamentam-se 

na realidade encontrada nas prisoes privadas espalhadas pelo mundo, 

principalmente nas norte-americanas. 

A entrega da construgao de presidios as entidades particulares e tida como 

forma de beneficiar determinadas empresas, pois se observa na pratica a alta taxa 

de lucratividade das mesmas. Elas gastam altos valores para construir os presidios e 

cobram alugueis exorbitantes ao Estado. O gasto do Estado acaba sendo maior do 

que se fosse ele mesmo o construtor dos presidios. 

4.3 Argumentos a Favor 

A privatizagao dos presidios e vista como um meio de solucionar ou 

amenizar a situagao caotica em que os mesmos se encontram, tanto no Brasil como 

em inumeros outros paises. A melhoria na qualidade de vida, o respeito aos direitos 

dos detentos e a possivel reabilitagao dos mesmos sao resultados esperados com a 

privatizagao. 

Muitos sao os juristas brasileiros que defendem a ideia de privatizagao dos 

presidios, dentre eles Capez (DATAVENIA, 2002) que se posiciona da seguinte 

forma quando indagado sobre esta questao: 

E melhor que esse lixo que existe hoje. Nos temos depositos humanos, 
escolas de crime, fabrica de rebeliSes. O estado n3o tern recursos para 
gerir, para construir os presidios. A privatizagao deve ser enfrentada nao 
doponto de vista ideologico ou juridico, se sou a favor ou contra. Tern que 
ser enfrentada como uma necessidade absolutamente insuperavel. Ou 
privatizamos os presidios; aumentamos o numero de presidios; melhoramos 
as condigoes de vida e da readaptagao social do preso sem necessidade do 
investimento do Estado, ou vamos continuar assistindo essas cenas que 
envergonham nossa nagao perante o mundo. Portanto, a privatizagao nao e 
a questao de escolha, mas uma necessidade indiscutivel 6 um fato. 

Tambem se posiciona a favor da privatizagao, porem com ressalvas, Gomes 

(DATAVENIA, 2002), que esclarece qual modalidade recebe seu apoio, conforme 

explicitou ao ser questionado: 

Sou contrario a uma privatizagao total e absoluta dos presidios. Mas, temos 
duas experiencias no pais de terceirizagao, terceirizou-se apenas alguns 
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setores, algumas tarefas. Essas experiencias foram no Parana e no Ceara, 
experiencias muito positivas. Terceirizaram os servigos de seguranga, 
alimentagao, trabalho, etc. Ha uma empresa cuidando da alimentagao de 
todos, dando trabalho e remunerando nesses presidios, que possuem cerca 
de 250 presos cada um. O preso esta se sentindo mais humano, esta 
fazendo peculio, mandando para a familia e entao esta se sentindo util, 
humano. Cbvio que este e o caminho. Sou favoravel a terceirizagao dos 
presidios. 

O sistema penitenciario gerido pelo poder publico nao tern respeitado o 

princlpio da dignidade e tambem a integridade fisica e moral, constitucionalmente 

protegidas em face dos detentos^Na realidade a propria sociedade quando trata de 

assuntos relacionados a melhoria de vida dos detentos, questiona e nao concorda, 

pois ainda ve na prisao a figura da vinganga. 

A pena de prisao nao possui como objetivo principal a vinganga, atualmente 

a ressocializagao do criminoso e o que se almeja. Sendo que este objetivo nao tern 

sido alcangado nos estabelecimentos prisionais geridos pelo poder publico. 

A precaria qualidade de vida dos presos sao fatores que impulsionam o 

debate sobre a adogao das penitenciarias privadasj Os defensores desta proposta 

acreditam que inumeros problemas como: a falta de higiene das celas, superlotagao, 

rebelioes, fugas, desrespeito aos direitos fundamentals dos presos, dentre outros, 

seriam controlados ou ate mesmo extintos. 

Diversos paises adotam a privatizagao de presidios como maneira de 

solucionar os problemas. Observa-se das experiencias de outros paises, 

modalidades que nao sao interessantes de serem empregadas pelo Brasil, porem a 

terceirizagao aparenta ser a forma que acarretaria beneficios, principalmente em 

relagao ao bem-estar dos presos.jHaja vista que o Estado e responsavel pela vida 

dos detentos e precisa respeitar os direitos dos mesmos. 

A seguir, trata-se da modalidade que se considera a mais viavel a ser 

aplicada no Brasil, que e a terceirizagao. Primeiramente, e necessario compreender 

este instituto, para tanto, reportar-se ao Direito do Trabalho e depois sera abordado 

as especificidades junto a administragao publica, definindo, assim, quais os servigos 

que poderiam ser terceirizados e quais as prerrogativas juridicas para que isto venha 

a acontecer. 
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4.4 Terceirizagao como Modalidade Viavel 

A terceirizagao sempre foi utilizada pela iniciativa privada, atualmente a 

administragao publica passou a utilizar-se desta forma de privatizagao para obter 

parcerias na realizagao de determinada atividade. Tornando-se um instituto que 

socorre a administragao publica. De acordo com o posicionamento apresentado no 

direito do trabalho, a terceirizagao e tida como a contratagao, por determinada 

empresa, de servigos de terceiros para o desempenho de atividade-meio (Di Pietro, 

2002, p.162) ; / 

A doutrina trabalhista se refere a terceirizagao em dois tipos: a licita e a 

ilicita. A terceirizagao licita esta atualmente definida no Enunciado 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho (2000), assim, dispoe: 

I - A contratagao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, 
formando-se o vinculo diretamente com o tomador dos servigos, salvo no 
caso de trabalho temporario (Lei n° 6.019, de 03-01-74). 
II - A contratagao irregular de trabalhador, atraves de empresa interposta, 
nao gera vinculo de emprego com os 6rg§os da Administragao Publica 
Direta, Indireta ou Fundacional (Art. 37, II, da Constituigao da Republica). 
III - N§o forma vinculo de emprego com o tomador a contratagao de 
servigos de vigilancia (Lei n° 7.102, de 20-06-1983), de conservagao e 
limpeza, bem como a de servigos especializados ligados a atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinagao direta. 
IV - O inadimplemento das obrigagoes trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiaria do tomador dos 
servigos, quanto aquelas obrigagoes, inclusive quanto aos 6rg§os da 
administragao direta, das autarquias, das fundagoes publicas, das empresas 
publicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado 
da relagao processual e constem tambem do titulo executivo judicial (art. 71 
da Lei n° 8.666, de 21.06.1993). (Alterado pela Res. 96/2000, DJ 
18.09.2000). 

Assim, o Enunciado 331 abrange quatro grupos de situagoes que compoem 

a terceirizagao licita, sao elas: situagoes empresariais que autorizem contratagao de 

trabalho temporario; atividades de vigilancia; atividades de conservagao e limpeza e 

por ultimo a terceirizagao dos servigos especializados ligados a atividade-meio do 

tomador. 

No primeiro grupo de situagoes que autorizem a terceirizagao temos o 

trabalho temporario, regulado pela Lei n° 6.019/74. A lei tipifica as hipoteses de 

contratagao de trabalho temporario que sao, de acordo com Delgado (2004, p.439): 

"[...] quando se trata de necessidades transitorias de substituigao de pessoal regular 
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e permanente da empresa tomadora ou se trata de necessidade resultante de 

acrescimo extraordinario de servigos dessa empresa". Alem desta tipificagao a lei 

estabelece outros requisitos para a utilizagao do trabalho temporario. 

No segundo grupo temos as atividades de vigilancia, que sao reguladas pela 

Lei n° 7.102/8353. Qualquer pessoa seja ela fisicas ou juridicas [...] que contratem 

servigos de vigilancia mediante empresas especializadas [...] poderao, no tocante a 

esse tipo de forga de trabalho e servigos especializados, valer-se do instrumento 

juridico da terceirizagao [...] (DELGADO, 2004, p.439). E importante ressaltar que 

vigia nao e o mesmo que vigilante, pois este e especializado na prestagao da 

vigilancia, enquanto aquele nao e especializado, sendo vinculado diretamente ao 

tomador de servigos. O proximo grupo e o que envolve a contratagao de atividades 

de conservagao e limpeza, sendo um dos primeiros servigos terceirizados em nosso 

pais. 

E por ultimo, o quarto grupo de situagoes passiveis de contratagao 

terceirizada licita, que se refere aos servigos especializados ligados a atividade meio 

do tomador. De acordo com Delgado (2004, p. 440): 

Atividades-fim podem ser conceituadas como as funcoes e tarefas 
empresariais e laborais que se ajustam ao nucleo da dinamica e 
contribuindo inclusive para a definiccio de seu posicionamento e 
classificaccio no contexto empresarial e economico. Sao, portanto, 
atividades nucleares e definitorias da essencia da dinamica empresarial do 
tomador dos servigos. Por outro lado, atividades-meio sao aquelas fungoes 
e tarefas empresariais e laborais que nao se ajustam ao nucleo da dinamica 
empresarial do tomador dos servigos, nem compoem a essencia dessa 
dinamica ou contribuem para a definig§o de seu posicionamento no 
contexto empresarial e economico mais amplo. Sao, portanto, atividades 
perifericas a essencia da dinamica empresarial do tomador dos servigos. 
Sao ilustrativamente, as atividades referidas pela Lei n° 5.645, de 1970: 
"transporte, conservagao, custodia, operagao de elevadores, limpeza e 
outras assemelhadas". Sao tambem outras atividades meramente 
instrumentais, de estrito apoio logistico ao empreendimento (servigo de 
alimentagao aos empregados do estabelecimento, etc.). 

A terceirizagao sera considerada ilicita quando nao estiver de acordo com os 

grupos de situagoes definidos no enunciado acima analisado. Quando nao forem 

observadas as vedagoes em relagao a este instituto, havera vinculo direto entre o 

tomador de servigos e o trabalhador terceirizado. 

Com excegao de quando o tomador de servigos for a administragao publica, 

neste caso mesmo que haja uma terceirizagao ilicita, o vinculo empregaticio nao 
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sera formado devido ao impedimento constitutional, como sera constatado adiante 

ao analisar a especificidade em relagao a administragao publica. 

4.4.1 Caracteristicas da terceirizagao na administragao publica 

A Constituigao Federal de 1988 tratou de forma especial e diferenciada a 

questao da terceirizagao no ambito da administragao publica direta, indireta e 

fundacional. No artigo 37, inciso II c/c o paragrafo 2° da CF, ha um requisito 

indispensavel para a investidura em cargos e empregos publicos, qual seja, a 

aprovagao previa em concurso publico, sendo considerado ato nulo a contratagao 

sem a observancia deste requisito, assim: 

Art. 37 A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: 
II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovagao 
previa em concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego (...). 
§ 2° A nao-observancia do disposto nos incisos II e III implicara a nulidade 
do ato e a punigao da autoridade responsavel, nos termos da lei. 

Muitas vezes a terceirizagao no ambito da administragao publica foi utilizada 

para apadrinhar determinadas pessoas, porem essa vedagao imposta pela 

Constituigao Federal impede que mesmo no caso de terceirizagao ilicita haja vinculo 

empregaticio. 

Em relagao a administragao publica o que nao pode ser objeto de 

terceirizagao sao os servigos relacionados as suas fungoes tipicas, o servigo publico 

como um todo nao pode vir a ser terceirizado, como tambem o fornecimento de 

mao-de-obra O que e possivel e a terceirizagao como contrato de prestagao de 

servigos, conforme se observa da leitura dos artigos do Decreto n° 2.271, de 7 de 

julho de 1997, transcritos abaixo: 

Art. 1° No ambito da Administragao Publica Federal direta, autarquica e 
fundacional poderSo ser objeto de execugSo indireta as atividades materials 
acessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
area de competencia legal do 6rg§o ou entidade. 
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§ 1° As atividades de conservagao, limpeza, seguranga, vigilancia, 
transportes, informatica, copeiragem, recepgao, reprografia, 
telecomunicagoes e manutengao de predios, equipamentos e instalagoes 
serao, de preferencia, objeto de execugao indireta. § 2° Nao poderao ser 
objeto de execugao indireta as atividades inerentes as categorias funcionais 
abrangidas pelo piano de cargos do orgao ou entidade, salvo expressa 
disposigao legal em contrario ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no ambito do quadro geral de pessoal. 
Art. 3° O objeto da contratagao sera definido de forma expressa no edital de 
licitag§o e no contrato exclusivamente como prestagao de servigos. 

Nao se confunde terceirizagao com a concessao e a permissao de servigos 

publicos. A terceirizagao consiste em transmitir para terceiros a execugao de 

atividades determinadas, nao atribuidas ao Estado como servigo publico, que e 

exercido em carater complementar de uma atividade-fim, que e o servigo publico. 

Assim, dispoem Di Pietro (2002, p. 169): 

A concessao tern por objeto um servigo publico; nao uma determinada 
atividade ligada ao servigo publico, mas todo o complexo de atividades 
indispensaveis a realizagao de um especifico servigo publico, envolvendo a 
gestao e a execugao material. Por exemplo, a navegagao aerea, a energia 
eletrica, ou qualquer um dos servigos previstos no art. 2 1 , inciso XII, da 
Constituigao. A Administragao transfere o servigo em seu todo, 
estabelecendo as condigoes em que quer que ele seja desempenhado; a 
concess iona l e que vai ter a alternativa de terceirizar ou nao determinadas 
atividades materials ligadas ao objeto da concessao. 

Nos contratos de prestagao de servigos (terceirizagao), o poder publico e o 

contratante de um prestador de servigo que ira apenas executar a tarefa, e um 

executor material. Assim, continua o poder publico a ser o sujeito diretamente ligado 

aos usuarios, sendo, portanto, o responsavel direto pelos servigos. O contratado-

executor material nao possui qualquer relagao juridica com os usuarios do servigo, 

estes possuem vinculo com a entidade publica. O poder publico e quern cobra pelos 

servigos prestados, o contratado e remunerado pelo valor acordado junto ao 

contratante governamental, ele nao e remunerado atraves de tarifas cobradas aos 

usuarios. De acordo com Mello (2000, p. 602) faz uma diferenciagao muito clara dos 

institutos da concessao, permissao e terceirizagao, este e tratado por ele como 

contratos de prestagao de servigo, assim: 

Em suma: o servigo continua a ser prestado diretamente pela entidade 
publica a que esta afeto, a qual apenas se serve de um agente material. Ja, 
na concessao, tal como se passa igualmente na permissao, e em contraste 
com o que ocorre nos meros contratos administrativos de prestagao de 
servigos, ainda que publicos, o concedente se retira do encargo de prestar 
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diretamente o servigo e transfere para o concessionary a qualidade, o titulo 
juridico, de prestador do servigo ao usuario, isto e, o de pessoa interposta 
entre o Poder Publico e a coletividade. 

Na terceirizagao nao ha transferencia da execugao do servigo publico, o que 

se delega para ser executado pelo particular sao servigos acessorios indispensaveis 

para se obter o fim almejado que e a realizagao do servigo publico. 

As principals vantagens obtidas sao o exercicio das atividades-meio por 

empresas especializadas e a concentragao da atividade da administragao publica na 

execugao dos servigos das atividades-fim. 

Com o intuito de compreender ainda mais sobre quais os servigos que 

podem ser terceirizados no estabelecimento prisional brasileiro, apresenta-se uma 

explanagao sobre os servigos considerados acessorios e aqueles considerados 

servigos publicos. 

4.4.2 Atividades-meio e atividades-fim da administragao publica no setor 
prisional 

Os servigos que podem ser objetos de terceirizagao no ambito da 

administragao publica sao os servigos acessorios, ou seja, as atividades-meio. Estas 

devem ser realizadas com o intuito de atingir a realizagao do servigo publico, que e a 

atividade-fim. 

Antes de analisar sobre as atividades-meio, deve-se explicar o que sao as 

atividades-fim do Estado. Para compreender melhor, sera utilizada a classificagao 

proposta por Meirelles (2007, p. 332) em relagao aos servigos publicos, de acordo 

seu posicionamento, estes podem ser divididos em proprios e improprios em relagao 

a forma de atuagao do Estado. 

Servigos proprios do Estado: sao aqueles que se relacionam intimamente 
com as atribuigoes do Poder Publico (seguranga, politica, higiene e saude 
publica etc.) e para a execug§o dos quais a Administragao usa da 
supremacia sobre os administrados. Por esta razao, s6 devem ser 
prestados por 6rg§os ou entidades publicas, sem delegag^o a particulares. 
[...] Servigos improprios do Estado: sao os que nao afetam 
substancialmente as necessidades da comunidade, mas satisfazem 
interesses comuns de seus membros, e, por isso, a Administragao os presta 
remuneradamente, por seus orgaos ou entidades descentralizadas 



46 

(autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista, fundacoes 
governamentais), ou delega sua prestagao a concessionaries, 
permissionarios ou autorizatarios. Esses servigos, normalmente sao 
rentaveis e podem ser realizados com ou sem privilegio (nao confundir com 
monop6lio), mas sempre sob regulamentagao e controle do Poder Publico 
competente. 

No ambito do setor prisional os servigos dividem-se em servigos publicos e 

servigos acessorios. Os servigos publicos sao proprios do Estado nao cabendo 

delegagao para particulares. Ja os servigos acessorios ou atividades-meio sao 

aquelas relacionadas a execugao material da pena, como por exemplo: alimentagao, 

vestuario, limpeza, enfim, servigos de hotelaria, que podem ser terceirizados. 

As atividades-fim neste ramo de atuagao do Estado sao consideradas como 

servigos publicos propriamente ditos, estes sao definidos por Meirelles (2007, p.331) 

da seguinte forma: 

[...] sao os que a Administragao presta diretamente a comunidade, por 
reconhecer sua essencialidade e necessidade para sobrevivencia do grupo 
social e do pr6prio Estado. Por isso mesmo, tais servigos sao considerados 
privativos do Poder Publico, no sentido de que so a Administragao deve 
presta-los, sem delegagao a terceiros, mesmo porque geralmente exigem 
atos de imperio e medidas compulsorias em relagao aos administrados. 
Exemplo desses servigos sao os de defesa nacional, os de policia, os de 
preservag3o da saude publica. 

A fungao jurisdicional, o direito de punir, assim como o de executar a pena 

sao atribuigoes privativas do Estado, nao podendo ser delegado para nenhum 

particular e nem mesmo geridos conjuntamente. O direito atingido com a pena de 

prisao e a liberdade, sendo a sua restrigao atribuida somente ao Estado, sendo este 

representado pelo juiz. Cabera a este a aplicagao da pena, determinando, para 

tanto, as diretrizes para a execugao da sentenga, tambem ha a presenga do 

Ministerio Publico, ora como parte na agao publica, ora como fiscal da execugao 

penal. 

E importante ressaltar, que o poder de policia e o uso da forga nao podem 

ser delegados a particulares, pois tais poderes, tambem sao privativos do ente 

soberano. O primeiro tern carater repressivo, visando "punir os infratores da lei 

penal" (Dl PIETRO, 2002). O segundo e atribuigao do Estado, pois este e o unico 

legitimo para garantir a seguranga publica, utilizando-se da forga quando necessario. 
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A Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, define a possibilidade da 

terceirizagao, no ambito da administragao publica. No artigo 6°, inciso II da lei 

supracitada, ha um rol de servigos que podem ser terceirizados: 

Art. 6°, inciso II Servigo - toda atividade destinada a obter determinada 
utilidade de interesse para a Administragao, tais como: demoligao, conserto, 
instalagao, montagem, operagao, conservagao, reparagao, adaptagao, 
manutengao, transporte, locag^o de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
tecnico-profissionais; 

No tocante a possibilidade de se terceirizar os trabalhos tecnico-

profissionais, desta forma a Lei n.° 8.666/1993 no seu artigo 13 dispoem quais sao 

os trabalhos tecnico-profissionais, assim: 

Art. 13 Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos; 
II - pareceres, pericias e avaliagoes em geral; 
III - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou 
tributarias; 
IV - fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento de obras ou servigos; 
V - patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; 
VII - restauragao de obras de arte e bens de valor historico. 

De acordo com o inciso V, acima exposto, ha possibilidade de se terceirizar 

a assistencia juridica no sistema prisional, pois assim como todos os servigos 

elencados no artigo 6° da lei, "sao atividades-meio de que a Administragao necessita 

para a prestagao de suas atividades-fim" (Dl PIETRO, 2002). 

Em detrimento, dos argumentos, anteriormente citados, considere-se viavel 

juridicamente a adogao da terceirizagao como modalidade de privatizagao prisional, 

porem apenas os servigos de alimentagao, vestuario, limpeza, assistencia medica, 

odontologica, psicologica, juridica, dentre outros, seriam delegados para terceiros 

executarem. 

Alguns estados brasileiros estao terceirizando atividades no sistema 

prisional. A posteriori sera demonstrado o funcionamento destes estabelecimentos 

privatizados. 
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4.5 Experiencias Brasileiras 

Estados como Ceara, Bahia, Espirito Santo, Santa Catarina e Amazonas 

adotam o instituto da privatizagao no setor prisional. O primeiro estado a 

compartilhar sua gestao prisional com particulares foi o Parana. De antemao, serao 

analisados, especificamente, os estados do Ceara e Parana 

A privatizagao de presidios nestes estados brasileiros tern excedido os 

limites quanto as possibilidades de delegagao dos servigos aos particulares. 

Conforme foi exposto, as tarefas que podem vir a ser terceirizadas sao aquelas 

classificadas como atividades-meio, sendo a administragao do estabelecimento 

prisional uma atividade-fim, um servigo inerente ao Estado, nao podendo ser este 

terceirizado como vem acorrendo em alguns estados. 

A primeira experiencia de administragao prisional privada ocorreu no estado 

do Parana. Sendo inaugurada no dia 12 de novembro de 1999 a Penitenciaria 

Industrial de Guarapuava - PIG, destinada aos condenados masculinos em regime 

fechado. De acordo com dados oficiais do Departamento Penitenciario do Parana 

esta foi a primeira unidade prisional em que toda sua operacionalizagao e executada 

por uma empresa privada contratada pelo Estado, mediante processo licitatorio. 

A empresa contratada disponibiliza o pessoal responsavel pelos servigos de 

seguranga, tecnicos, administrativos e servigos gerais. Os materials de expediente e 

de limpeza, o fornecimento da alimentagao, medicamentos, uniformes, material de 

higiene pessoal, roupa de cama, dentre outros, sao da responsabilidade da mesma. 

O Estado controla e administra a custodia do preso. Os cargos de Diregao, Vice-

Diregao e Fiscal de Seguranga da Unidade sao preenchidos por funcionarios 

publicos, o Estado atraves destes funcionarios acompanha, fiscaliza e orienta o 

trabalho desempenhado pela empresa privada. Na PIG o Estado e o responsavel 

pela custodia do preso, a empresa contratada e responsavel pela operacionalizagao 

da Unidade e a iniciativa privada e quern disponibiliza trabalho para os detentos. A 

PIG era na verdade uma prisao-industrial e terceirizada, atualmente nao ha mais 

nenhuma. 

Outro exemplo de privatizagao prisional que se destaca em ambito nacional 

e a do estado do Ceara. A Penitenciaria Industrial Regional do Cariri foi inaugurada 

em 17 de novembro de 2000, e uma penitenciaria em regime fechado, localizada no 
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municipio de Juazeiro do Norte, conforme dados oficiais da Secretaria da Justica e 

Cidadania do Estado do Ceara - SEJUS.73. Existe ainda a Penitenciaria Industrial 

Regional de Sobral (Pirs) e o Instituto Presidio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO -

II). 

A experiencia de privatizagao neste estado tern gerado grandes 

repercussoes. A OAB e o MPF ajuizaram agao civil publica com o objetivo de que 

sejam suspensos os contratos entre o estado do Ceara e a empresa que administra 

as penitenciarias, a Companhia Nacional de Administragao Prisional (Conap). 

A Resolugao n° 08 do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 

expoem de forma clara quais os servigos nao podem ser objetos de terceirizagao no 

sistema prisional brasileiro, sao eles: os "relacionados a seguranga, a administragao 

e ao gerenciamento de unidades, bem como a disciplina, ao efetivo 

acompanhamento e a avaliagao da individualizagao da execugao penal". 

Outra irregularidade e a ausencia de lei estadual permitindo que a 

administragao prisional seja realizada por empresas privadas. Haja vista ser a 

competencia para legislar, em relagao ao direito penitenciario, concorrente entre a 

Uniao e os estados, conforme art. 24, inciso I, da Constituigao Federal de 1988. 

O problema e o exagero dos servigos atingidos pela terceirizagao. E 

necessario que haja observancia quanto aos servigos executados por particulares. 

No Brasil ha uma forte presenga da privatizagao na modalidade de prisao industrial, 

que nao convem ser a mais coerente. 

A administragao penitenciaria e o trabalho do preso nao podem ser objetos 

de lucro de certas empresas, a primeira, por ser considerada como um servigo 

estritamente publico; e o segundo, devido aos problemas que ocorrem em outros 

paises que adotam esta modalidade de privatizagao. 

Estes estados brasileiros adotam a modalidade de terceirizagao, porem com 

as irregularidades demonstradas. Na realidade, esta se privatizando o trabalho do 

preso, a administragao da penitenciaria esta sendo gerida em parceria com a 

iniciativa privada e os servigos de execugao material, como alimentagao, vestuario, e 

outros, sao terceirizados. 

Inumeras foram as propostas legislativas para que as modalidades de 

privatizagao fossem reguladas por lei e aplicadas no Brasil. Em carater 

exemplificativo, a seguir, indica-se algumas destas propostas. 
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4.5.1 Propostas legislativas 

Em 1992, o Conselho Nacional de Politics Criminal e Penitenciaria 

(CNPCP), que e um orgao subordinado ao Ministerio da Justica com a atribuicao de 

formular diretrizes para o sistema penitenciario brasileiro, propos formalmente a 

adogao das prisoes privadas no Brasil. Esta proposta na ocasiao foi arquivada, 

voltando a ser discutida em reuniao do orgao em 2002, o que aliados a outros 

fatores, determinou a expedicao da Resolucao n° 08, que visa a rejeigao de 

quaisquer propostas no sentido de promover a privatizagao do Sistema Penitenciario 

Brasileiro, outros fatores levados em consideragao pelo orgao foram: 

Considerando decisao ja firmada por este Colegiado no Processo SAL n. 
08027.000152/00-71, de Privatizagao do Sistema Penitenciario Brasileiro; 
Considerando propostas legislativas a respeito do tema; Considerando que 
as funcoes de ordem jurisdicional e relacionadas a seguranga publica sao 
atribuigoes do Estado indelegaveis por imperativo constitucional; 
Considerando a incompatibilidade entre, de um lado, os objetivos 
perseguidos pela politica penitenciaria, em especial, os fins da pena 
privativa de liberdade (retribuigao, prevengao e ressocializagao) e, de outro 
lado, a logica de mercado, insita a atividade negocial; 

O artigo 1° e 2° dessa resolugao determinam, respectivamente, a diretriz a 

ser seguida e os servigos que podem ser objeto de execugao por terceiros, assim: 

Art. 1° - Recomendar a rejeigao de quaisquer propostas tendentes a 
privatizagao do Sistema Penitenciario Brasileiro. 
Art. 2° - Considerar admissivel que os servigos penitenciarios nao 
relacionados a seguranga, a administragSo e ao gerenciamento de 
unidades, bem como a disciplina, ao efetivo acompanhamento e a avaliagao 
da individualizagSo da execugao penal, possam ser executados por 
empresa privada. 
Paragrafo unico: Os servigos tecnicos relacionados ao acompanhamento e 
a avaliagao da individualizag§o da execugao penal, assim compreendidos 
os relativos a assistencia juridica; medica, psicol6gica e social, por se 
inserirem em atividades administrativas destinadas a instruir decisoes 
judiciais, sob nenhuma hip6tese ou pretexto deverao ser realizadas por 
empresas privadas, de forma direta ou delegada, uma vez que compoem 
requisitos da avaliagao do merito dos condenados. 

No estado de Sao Paulo dois projetos foram enviados a Assembleia 

Legislativa, o primeiro, que e de autoria do Deputado Erasmo Dias (Projeto de Lei n° 

944) e o segundo de autoria do proprio Executivo Estadual, que deveria, inicialmente 

tramitar em regime de urgencia. O mesmo se deu com o estado de Minas Gerais 
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que formulou um projeto que foi enviado ao Congresso Nacional, cuja autoria foi do 

entao deputado federal Edmar Moreira do PRN. 

Atraves do Projeto de Lei n° 51/2000, a Assembleia Legislativa do Ceara 

"buscou autorizar o Poder Executivo Estadual a 'privatizar' os presidios mantidos 

pelo Estado do Ceara, iniciativa que recebera a desaprovagao da Comissao de 

Constituigao, Justiga e Redagao respectiva." 

Destarte, varias ja foram as tentativas de uma regulamentagao em favor da 

privatizagao dos presidios, porem ha uma grande e congruente preocupagao do 

legislativo brasileiro, que ao observar as experiencias de outros paises teme a 

ocorrencia dos mesmos problemas. 
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5 CONCLUSAO 

A realidade em que se encontra o sistema penitenciario brasileiro e critica. 

Inumeros problemas sao vividos pelos detentos, que nao possuem qualquer chance 

de se ressocializarem^ Superlotagao, rebelioes e fugas, corrupgao, desrespeito aos 

direitos dos presos, tortura e maus-tratos, trafico de drogas e de armas e a presenga 

de facgoes criminosas sao algumas das situagoes encontradas nas prisoes 

brasileiras. £>s presidios passaram a ser chamados de "faculdades do crime" ou 

entao, "depositos de seres humanos'^ 

O Poder Publico mostra-se ineficaz ao combate destes problemas, entao, 

diante deste cenario surge a ideia de privatizagao das prisoes. Uma possibilidade ja 

real em muitos paises, porem para que seja aplicada de forma correta no Brasil e 

produza os frutos desejados e necessario que as leis patrias sejam respeitadas^ 

Foi realizada a avaliagao da possibilidade, no ambito juridico, de privatizagao 

dos presidios brasileiros. De forma especifica relatou-se sobre o processo historico 

do sistema penitenciario brasileiro; expondo os problemas atuais enfrentados pelo 

poder publico nos estabelecimentos prisionais; bem como, foram apresentadas as 

quatro modalidades de privatizagao prisional existentes, no intuito de enfatizar a 

modalidade de terceirizagao como a possivel a ser utilizada pelo Brasil. Realizou-se 

tambem, analise das experiencias de privatizagao existentes no Brasil, no intuito de 

compreender quais as atividades no ambito prisional podem ser terceirizadas. 

Atraves do uso do metodo de abordagem dedutivo, realizou-se o objetivo 

proposto, vislumbrando a efetiva possibilidade de privatizagao do sistema prisional 

brasileiro, atraves da modalidade de terceirizagao, defendida neste trabalho. Isso foi 

possivel devido a utilizagao do estudo comparativo, realizado entre as diversas 

modalidades de privatizagao prisionaljde diversos paises. LPara tanto, ainda foram 

utilizadas como tecnicas de pesquisa o metodo bibliografico, desenvolvida atraves 

do estudo de doutrinas pertinentes ao tema, bem como, atraves do metodo 

exegetico juridico, realizando consultas e interpretagao das proposigoes normativas, 

atingindo-se, assim, a finalidade da pesquisa aqui proposta. 

Ha quatro modalidades de privatizagao no ambito prisional. Sao elas: 

administragao total pela iniciativa privada; construgao de novos estabelecimentos 
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realizada pelo setor privado; privatizagao do trabalho prisional e terceirizagao. 

Destas quatro, somente a terceirizagao mostra-se viavel juridicamente em nosso 

pais. X 

De acordo com a analise da experiencia de outros Estados que adotam as 

outras modalidades de privatizagao, muitos problemas sao encontrados. Alem disto, 

a ideia de pena de prisao, que atualmente alem de punir, visa a ressocializagao do 

delinquente, choca-se com a logica capitalista das empresas. Nota-se que para as 

empresas privadas a criminalidade e um fator benefico em relagao aos lucros 

adquiridos. ^ 

A modalidade de terceirizagao e a melhor opgao, conforme posicionamento 

proposto neste trabalho monografico, pois traz beneficios diversos aos presos. O 

Estado continua sendo o titular da jurisdigao, do direito de punir e da execugao da 

pena propriamente dita. Nao ha delegagao de servigos publicos, o que passa a ser 

executado pela iniciativa privada sao as atividades-meio para se chegar a finalidade, 

que e a realizagao do servigo publico. Servigos relacionados a alimentagao, limpeza, 

vestuario, assistencia medica, odontologica, psicologica, juridica, dentre outros, sao 

viaveis juridicamente de serem terceirizados. Nao ha qualquer tipo de afronta a 

legislagao vigente em nosso pais e nem mesmo necessidade da edigao de novas 

leis. 

Alguns estados brasileiros estao terceirizando os estabelecimentos prisionais, 

porem e necessario observar as limitagoes do que se pode delegar aos particulares. 

Ha na realidade um verdadeiro exagero dos estados-membros, que acabam 

terceirizando servigos publicos propriamente ditos, como por exemplo: a seguranga 

interna dos estabelecimentos prisionais. E necessario que haja punigoes a estes 

estabelecimentos que exagerarem em relagao ao que terceirizar. 

Verificou-se que a terceirizagao, feita de forma correta, se apresenta como 

uma possivel alternativa de melhoria na qualidade de vida dos detentos. E preciso 

que seja investido nisto, para que se possa ao menos tentar ressocializar um preso. 

O indice de reincidencia no Brasil e alto, precisa-se lutar para que esta realidade 

seja diferente. Alem do mais, e necessario e urgente que haja melhoria de vida nos 

carceres brasileiros. A situagao dos detentos e degradante, a cada dia inumeros 

direitos sao desrespeitados. 

Constatou-se a necessidade de compreender que alem desta proposta 

apresentada, e necessario que surjam e sejam aplicadas outras, para que os presos 
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possam ser tratados como aquilo que realmente sao: seres humanos. A sancao 

aplicada aos presidiarios atinge o direito a liberdade, e uma pena privativa de 

liberdade, portanto, a dignidade nao pode ser atingida quando uma pessoa e 

condenada, nao existe pena restritiva de dignidade. 

A relevancia juridica do tema adveio da necessidade de demonstrar que, a 

privatizagao, na forma de terceirizagao, do sistema penitenciario brasileiro e a 

medida mais viavel frente a realidade encontrada de desrespeito ao principio da 

dignidade da pessoa humana dos apenados nos presidio brasileiros. 
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