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RESUMO 

Uma das reflexoes mais desafiadoras sobre a qual se tern debrucado a sociedade 
moderna e, sem duvida, a administragao dos presidios brasileiros. O ponto central 
dessa analise e a eficacia do modelo vigente, posto que a sistematica do 
apenamento de individuos neste regime, nas condigoes oferecidas pelos 
estabelecimentos estaduais, vem delineando ha muito uma dicotomia entre Direitos 
Humanos e Direito Penitenciario. Nao resta espago para a conciliagao de ambos os 
conceitos. Nessa conjuntura, a proposta de recuperagao social aparenta ser 
inatingivel, diante dos indicadores da realidade interna dos presidios, os quais 
denunciam sua ineficiencia. Resta evidente que e necessario analisar a proposta de 
privatizagao dos presidios estaduais brasileiros, ponderando os aspectos gerais 
relevantes nesse processo. Os entusiastas do modelo o defendem atribuindo o baixo 
indice de reincidencia criminal as condigoes salubres dos presidios, bem ao 
incentivo ao trabalho. Legalmente, a gestao privada dos presidios encontra respaldo 
no Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, considerando que o 
sistema de gestao publica das penitenciarias vem falhando na sua observancia. 
Assim, atraves do implemento de politicas publicas destinadas a garantia dos 
direitos fundamentals nas penitenciarias, ter-se-ia uma maneira mais eficaz de 
recuperagao de apenados e de prevengao a reincidencia do criminoso. Sob o prisma 
economico, a privatizagao promete otimizar gastos para a Administragao Publica, de 
modo que tambem o bem-estar social estaria sendo preservado, devido a diminuigao 
da violencia, atraves da redugao nos indices de reincidencia criminal. O presente 
estudo se dedica ao exame das publicagoes mais recentes acerca do tema, bem 
como de outros estudos analiticos envolvendo a questao. Comparam-se os 
resultados no ambito das penitenciarias de gestao publica e privada, apontando 
seus maiores gargalos e diferengas, beneficios e maleficios do processo de 
privatizagao, assim como as questoes legais e eticas envolvidas. Examina-se a sua 
viabilidade, para os estabelecimentos prisionais estaduais brasileiros, de modo a 
aprimorar seus resultados enquanto instrumento de recuperagao do individuo 
apenado. Foi desenvolvida uma pesquisa de cunho bibliografico, atraves da opiniao 
de doutrinadores e juristas, bem como a analise da legislagao vigente no pais para 
obtengao do resultado final. Foi observado o direito comparado, analisando-se os 
sistemas implementados na Europa, Estados Unidos e no Brasil. A metodologia 
usada e a do metodo qualitativo, e da analise indutiva de seus dados. Isso 
possibilitou a conclusao pela pertinencia do uso do modelo proposto, como meio de 
melhoria dos resultados em reabilitagao de individuos para o retorno ao convivio 
social, para a situagao brasileira. 

Palavras-chave: Privatizagao. Presidios Estaduais. Recuperagao. Sociedade. 



ABSTRACT 

Contemporary society has been confronted with challenging ideas, among which 
worth mentioning the administration of Brazilian prisons. Questions the effectiveness 
of the current model, since the only systematic individuals in this regime, the 
conditions offered by state institutions, has been outlining a dichotomy between long 
Human Rights and Prisons. There remains room for the reconciliation of both 
concepts. At this juncture, the proposed social recovery takes air of intangible, on 
indicators of the internal reality of the prisons, which betray their inefficiency. The 
issue brings to light the debate about the need to analyze the proposed privatization 
of state prisons in Brazil, considering the economic, political and social information in 
the process. Model enthusiasts attribute the low rate of recidivism for healthy 
conditions of the prisons, as well as incentives to work. Concerning the legal 
framework, the private management of prisons is supported by the observance of the 
Constitutional Principle of Human Dignity, asserting that the system of public 
management of prisons is failing in its fulfillment. Thus, to implement public policies 
designed to guarantee fundamental rights positives, also inside the prison, would be 
a more efficient recovery of inmates and to prevent recurrence of crime. On the 
economic side, the measure would optimize expenditures for general government, so 
also the social welfare would be preserved due to the reduction of violence by 
reducing the rates of recidivism. This study is devoted to the examination of more 
recent publications on the subject, and other analytical studies involving the issue. 
Compare the results within the prison of public and private management, pointing out 
its major bottlenecks and differences, advantages and disadvantages of the 
privatization process, as well as legal and ethical issues involved. Examines the 
viability for the Brazilian prisons in order to improve their results as a tool for recovery 
of individual inmates. A search was performed based on bibliography, through the 
opinions of scholars and jurists, as well as analysis of existing legislation in the 
country to obtain the final result. Comparative law was observed by analyzing the 
systems implemented in Europe, USA and Brazil. The methodology used is that of 
qualitative methods and inductive analysis of their data. This allowed the conclusion 
by the applicability of the proposed model as a means of improving results in 
rehabilitation of individuals for the return to social life, to the Brazilian situation. 

Keywords: Privatization. Prisons. Recovery. Society. 
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1 INTRODUQAO 

Para entender o regime de apenamento atraves da privagao de liberdade, 

deve-se, antes de tudo, ter em mente que a historia do desenvolvimento do Direito 

Penal e tao antiga quanto a da existencia humana. Para que a sociedade se 

desenvolvesse ao nlvel em que hoje subsiste, fez-se mister o surgimento de normas 

de comportamento, de modo a preservar o equilibrio das relacoes em grupo. O 

desrespeito a este elenco normativo gerou como conseqiiencia para o infrator a 

punigao, donde eis que surge a definigao do crime e da pena. 

A pena privativa de liberdade, hoje tripartida no ordenamento juridico 

brasileiro em reclusao, detencao ou prisao simples, advem de um processo evolutivo 

longinquo, com suas bases na Lei de Taliao, passando pelos suplicios e ate as 

penalidades corporais. 

O carcere, enquanto forma de apenamento, foi historicamente inspirado nas 

penitencias do direito eclesiastico, muito presentes no final do seculo XVI. Sua 

conversao em punigao judiciaria, porem, so ocorreu no seculo XVIII e inicio do 

seculo passado, com o surgimento do Codigo Criminal Frances de 1808. 

Contudo, desde o seu nascedouro, existe uma incomoda pretensao, no seio 

da sociedade, de se humanizar esse tipo de punigao. Isso se explica, em parte, 

devido ao carater nao-natural desta punigao, ja que a liberdade e um atributo 

inerente ao ser humano. Busca-se, entao, a concretizagao deste proposito atraves 

da construgao de estabelecimentos que possibilitem uma condigao digna de 

sobrevivencia ao recluso. 

Nao existem, de fato, na historia das sociedades humanas civilizadas, 

registros de que alguma delas tenha conseguido alcangar os seus fins sem a 

aplicagao de medidas restritivas da liberdade, o que denota que a simples aplicacao 

das medidas retributivas e preventivas nao sao suficientes para a determinagao de 

uma conduta padrao aceitavel. 

Nesse aspecto, a historia da prisao acompanha a da evolugao das 

civilizagoes, e nao ha perspectiva de que va deixar de existir em algum momento no 

futuro. Por outro lado, legisladores e administradores publicos vem trabalhando, ao 

longo da historia, no sentido de reforma-la, visando sua adequagao, cada vez maior, 

ao seu fim: a reintegragao do apenado a sociedade. Esta e a ideia central da pena 
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privativa de liberdade. Sua essencia deveria ser sempre a de priorizagao dos direitos 

humanos, da educacao, do trabalho e da dignidade do preso. 

Desse modo, o tema discutido atualmente nao e a prisao como consequencia 

pela pratica de um delito, mas o modelo de administragao das penitenciarias, posto 

que punir, encarcerar e vigiar nao tern demonstrado ser suficientes, sendo primordial 

que o prisioneiro tenha acesso a um universo que o permite se reabilitar moral e 

socialmente. 

O panorama, porem, que hoje faz parte da rotina dos presidiarios brasileiros e 

o da degradacao, bestializacao e descaso. Sao constantes as cenas de violencia, e 

acontecem envolvendo detentos e agentes penitenciarios, e, em determinadas 

ocasioes, com requintes de crueldade dantesca. No Brasil, as rebelioes estao 

sempre sendo notlcia, e as barbaries deixam claro que o poder publico nao esta no 

comando destas instituicoes. O assassinato e a forma mais comum de protesto 

contra as condigoes de encarceramento. 

Recentemente, o julgamento dos envolvidos na chacina do Presidio de Urso 

Branco, localizado em Porto Velho, Rondonia - famoso por ter colocado o Brasil na 

Corte Internacional de Direitos Humanos - trouxe novamente a membria da 

populagao um fato: no sistema carcerario brasileiro, ninguem mais sabe quern esta 

refem de quern. 

Diante de tal contexto, onde a populagao penitenciaria e submetida a 

condigoes sofriveis de encarceramento, e a sociedade, intimidada pelos surtos de 

violencia e de crimes hediondos, exige uma legislagao mais contundente para os 

delinquentes, o Estado brasileiro se tern esquivado de fornecer recursos para a 

construgao de estabelecimentos prisionais mais modernos e adequados. 

Esta e, entao, a conjuntura em que a privatizagao do sistema carcerario vem 

ganhando espago como uma das alternativas para minimizar o flagelo do sistema 

carcerario no Brasil. 

Desse modo, e coerente que se realize o estudo de ambas as posigoes a luz 

do ordenamento juridico e da realidade brasileira, ponderando-se acerca de todas as 

questoes legais e eticas envolvidas na transferencia para o novo modelo de gestao. 

Para responder ao questionamento feito no presente trabalho, tem-se como 

objetivo geral identificar os principais aspectos envolvidos na privatizagao dos 

presidios, sendo eles tanto eticos quanto juridicos, analisando as consequencias dos 

mesmos para a sociedade brasileira. 
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Como objetivos especificos deste trabalho, estao conhecer o historico das 

punicoes e da aplicagao da pena privativa de liberdade, e dos presidios, bem como 

sua adequacao enquanto ferramenta de recuperagao de individuos; analisar os 

resultados obtidos pelo Estado enquanto agente administrador dos presidios; discutir 

os aspectos positivos e negativos da utilizagao da iniciativa privada na gestao dos 

estabelecimentos de reclusao. 

Em face das inumeras tensoes e embates da sociedade hodierna, o exame 

analitico da instituigao da prisao enquanto regime punitivo merece atengao tanto de 

juristas como de gestores publicos, tendo em vista que, com a crescente 

criminalidade no mundo, o encarceramento vem sendo cada vez mais demandado 

enquanto forma de apenamento e de recuperagao de delinquentes. 

Entretanto, as dificuldades encontradas na proposta de reabilitagao dos 

prisioneiros atraves dos estabelecimentos estaduais administrados pelo Governo, 

sao muitas. Cobrangas e questionamentos surgem da sociedade, das entidades 

representativas dos direitos humanos sociais, e hoje mesmo os gestores publicos e 

parlamentares vem se envolvendo no debate, face os custos do Estado com a 

administragao dos estabelecimentos e dos pifios resultados positivos alcangados. 

Tais questionamentos, em especial os focados na protegao juridica ao individuo 

apenado, constituem pauta de relevancia extrema, devido a propria complexidade 

das relagoes de direito envolvidas. 

Na pesquisa em tela, examina-se o modelo de gestao privativa dos presidios, 

com base em experiencias ja realizadas ao redor do mundo e dentro do proprio 

Brasil. Analisam-se os seus resultados concretos, principalmente em termos de 

eficiencia e eficacia para a Administragao Publica, bem como considerando, ainda, 

os beneficios do modelo proposto para os apenados. 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho realizou um estudo 

qualitativo, utilizando como referenda informagoes disponibilizadas por fontes 

escritas, periodicos e publicagoes acerca da questao. Trata-se, entao, de uma 

pesquisa descritiva, tendo em vista que, por definigao, busca descrever o fato por 

meio de levantamentos ou observagoes. Alem disso, descreve as caracteristicas de 

determinada populagao, fenomeno ou estabelecimento de relagoes entre variaveis. 

Em geral, este trabalho se torna descritivo por assumir a forma de 

levantamento, ja que procura conhecer e descrever o processo de privatizagao de 

presidios adotado em alguns paises e em uns poucos estabelecimentos estaduais 



12 

brasileiros, identificando seus gargalos e aspectos positivos, se comparado ao 

modelo de gestao estatal. 

Para tal realizacao, optou pelo uso da pesquisa bibliografica, mediante a 

utilizacao de construcoes de diversos autores sobre a essencia do assunto em foco. 

Como forma de obtencao do resultado que se almeja, utilizou-se tambem da 

pesquisa documental, bem como, do metodo qualitative considerando a relacao 

dinamica entre o mundo real e o sujeito, que nao pode ser traduzida em numeros. 

A interpretacao dos fenomenos e de seu significado e de extrema relevancia 

para o processo de pesquisa qualitativa. Nao necessita do uso de metodos ou 

tecnicas estatisticas. O meio ambiente e a fonte imediata para a coleta de dados, e o 

pesquisador e o principal ator neste processo. A pesquisa e considerada descritiva, 

quando seus autores analisam seus dados de forma indutiva. O processo e seu 

significado sao os focos principais de abordagem. 
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2 ANALISE HISTORICA DA PRISAO COMO MEDIDA PUNITIVA NA E S F E R A DO 

DIREITO PENAL 

O conceito religioso de prisao e ainda anterior a concepcao juridica do 

instituto. A prisao inventada pelo direito canonico seria um estado de clausura para o 

pecador, um tipo de expiacao pelo crime cometido. No sofrimento de ter sua 

liberdade abstraida, o reu meditaria acerca de sua culpa, e, devastado pelo remorso, 

sua alma seria curada, e o mesmo teria seus sentimentos e valores morais 

modificados. Explana Bittencourt (2001, p. 13): 

O direito candnico contribuiu consideravelmente para o surgimento da 
prisao moderna (...). Precisamente do vocabulo penitencia, de estrita 
vinculacao com o direito canonico, surgiram as palavras penitenciario e 
penitenciaria. Essa influencia veio completar-se com o predominio que os 
conceitos teol6gico-morais tiveram, ate o seculo XVIII, no direito penal, ja 
que se considerava que o crime era um pecado contra as leis humanas e 
divinas. 

Segundo Pereira (2001, p. 42), ja no seculo XV, nas prisoes de Toscana, os 

presos se distraiam e trabalhavam, confeccionando pecas de artesanato em 

ceramica, madeira, couro, e aprendiam a tecer rouparia em flanela, IS e seda, com 

materia prima advinda da Africa e dos paises Orientais. Isto demonstra que a visao 

do sistema penal italiano, desde aquela epoca, ja era de zelo para com a educacao 

dos presidiarios, evitando, assim, que estes vivessem no ocio. 

Se na Italia a postura era essa, por outro lado, o sistema penal predominante 

no mundo, do seculo XII ao ano de 1854, tinha a pena privativa de liberdade como 

primordial ao desenvolvimento e manutencao de uma sociedade salutar. Nao havia, 

contudo, uma nocao clara de respeito a dignidade ou mesmo a preservagao da 

integridade do presidiario. A pena de morte era muitas vezes imposta, 

principalmente nos casos de ofensas aos costumes, sendo que sua execugao vinha 

acompanhada por requintes de crueldade e selvageria. 

De forma costumeira, eram praticadas atrocidades contra os prisioneiros, 

envolvendo mutilagoes e outras taticas grosseiras. Os cadaveres ficavam expostos a 

populagao de fora grotesca, como modo de intimidar outros possiveis infratores. Nas 
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palavras da ja citada Marianne dos Reis Pereira (2001, p. 18), "as pessoas 

condenadas eram queimadas ou enterradas vivas, enforcadas, decapitadas, 

afogadas e seus corpos colocados em oleo fervente ou dissolvidos em soda". 

Excluindo-se as prisoes canonicas, as primeiras experiencias no que tange a 

criagao de recintos para abrigar detentos surgiram na Europa do seculo XVI, atraves 

dos estabelecimentos conhecidos por "casas de forga". Nelas, os delinquentes 

internados eram sujeitos a regime de trabalho forgado. As ditas casas serviam de 

deposito nao so para os condenados, mas tambem para mendigos, vagabundos, 

prostitutas e os jovens desonestos ou devassos. 

No comego, o objetivo da prisao era apenas manter o acusado sob a custodia 

do Estado, para que o processo pudesse tramitar sem a sua interferencia, ou 

prevenindo sua fuga, para a posterior aplicagao da sentenga definitiva, que sempre 

era muito mais severa que a simples privagao de liberdade, chegando-se ate mesmo 

a pena de morte. 

Nos seculos XVII e XVIII, as prisoes se espalharam por todo o continente 

europeu desordenadamente. Nao se tinha nogao de que a criagao de um sistema 

penitenciario ajudaria a organizar o sistema punitivo do Estado, de modo que tais 

prisoes se desenvolviam alheias a observancia de qualquer normative Nao haviam 

boas condigoes minimas de higiene, de educagao ou mesmo morais. Os detentos se 

ajuntavam de forma promiscua e repugnante, obrigados a conviver com penalidades 

arduas, envolvendo punigoes corporais e trabalhos crueis. 

Todavia, ate o seculo XVIII, o aprisionamento nao era muito usado como 

medida punitiva. A partir da Revolugao Francesa foi que os usuais castigos e 

torturas foram perdendo espago e sendo substituidos pela pena de reclusao em um 

estabelecimento do sistema prisional. 

So entao, paulatinamente, as penas foram se tornando mais humanas. 

Apesar de nao ter havido a extingao da pena de morte, as execugoes tomaram ares 

mais discretos. As exposigoes de corpos e esquartejamentos foram banidos. 

Nessa mesma epoca, o maior tempo de reclusao foi legalmente restrito a 20 

anos, como medida para coibir arbitrariedades e abusos do Judiciario. 

Alem disso, os debates acerca da ressocializagao dos individuos apenados 

comegaram a suscitar a hip6tese de reformas no sistema vigente, atraves da 

implantagao de atividades nos presidios que permitissem ao prisioneiro empregar 
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seu tempo de reclusao de forma produtiva, tanto para seu proprio bem-estar, como 

tambem para otimizar os gastos da Administragao Publica com a sua manutengao. 

As prisoes defendidas por esta nova sociedade deveriam empregar tecnicas 

de disciplina e vigilancia realmente eficazes, centradas no objetivo de transformar os 

individuos reclusos e de proteger a sociedade da temida reincidencia. Na prisao, 

eles teriam a chance de serem pacificados, reeducados e reconduzidos a sociedade 

para uma vida produtiva e sa. 

O primeiro estabelecimento prisional dentro do perfil da prisao moderna surgiu 

na America do Norte. A proposta, inovadora e ousada, consistia em privar da 

liberdade o individuo que dela tenha abusado, com o escopo de prevenir outros 

crimes, mas, tambem, de modificar os costumes dessa pessoa, a fim de que o seu 

retorno ao convivio na sociedade nao se constitua em um transtorno para outrem, ou 

mesmo para ele proprio. 

A proposta das penitenciarias americanas reformadas e que o preso, recluso 

em uma cela, apartado dos demais, recebera tratamento digno e humano. Ali ele 

podera meditar acerca de sua conduta delituosa, e das consequencias por ela 

trazidas para a sua vida. Essa proposta esta embasada na teoria da coagao 

psicologica, teoria essa que defende que a pena tern por objetivo propiciar 

condigoes para a reintegragao social do condenado sem maiores traumas ou 

constrangimentos. 

Sabe-se, contudo, e resta evidente aos olhos de qualquer cidadao, que a 

proposta do modelo acima descrito esta, nos dias atuais, reduzida a uma Utopia 

idilica, face as condigoes de confinamento a que os presidiarios estao submetidos, 

principalmente aqui no Brasil, onde recuperagao do preso e ainda mais dificil. 

A manutengao do encarcerado representa um custo expressivo para o 

Estado, que precisa, ainda, gerenciar outras questoes, como a superlotagao e a 

precariedade dos estabelecimentos. A situagao desumana fomenta constantes 

denuncias na imprensa, e, internamente, rebelioes. A conseqiiencia mais natural 

para a conjuntura mencionada e uma elevadissima taxa de reincidencia. 

2.1 A ideia de privatizagao do sistema prisional e sua origem 
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Quern primeiro sugeriu a participagao da iniciativa privada na administragao 

de presidios foi o ingles Jeremy Bentham, que, em plena Inglaterra do seculo XVII, 

idealizou as penitenciarias do tipo industrials (THOMPSON, 2006). 

Ja em 1834, ele enxergava o segmento como uma otima possibilidade de 

negocio, e formulou a proposta para a Coroa. A epoca, porem, a Administragao 

Publica ficou escandalizada com a proposta, e nem sequer ponderou a respeito, 

principalmente quando vislumbraram que o unico fator motivador de Bentham era o 

ganho financeiro que o contrato Ihe iria proporcionar. 

Evidentemente, nao havia espago para tal proposta na Europa do seculo XVII. 

Todavia, ao longo das mudangas nos cenarios mundiais, tanto gestores publicos 

quanto a sociedade de modo geral passou a questionar mais o real papel do Estado 

enquanto tutor por excelencia do bem estar publico. Foi assim que a ideia de 

repassar a administragao de presidios para part iculars foi ganhando terreno, e 

desta vez, com grande forga. 

O Estado constatou que centralizar tantas atividades nao era interessante, 

dando-se conta que nao conseguiria administrar com eficacia e eficiencia o Bem-

Comum se continuasse a gastar tempo e energia com atividades que poderia 

repassar a outrem, que as desempenharia de modo mais consistente. O 

pensamento, entao, preponderante, passou a ser o de que a solugao para os 

resultados desapontadores do Estado, em termos de gestao, estaria na otimizagao 

administrativa do capital privado. 

Assim nasceu a corrente teorica que advogava com veemencia a questao da 

privatizagao nos diversos setores da economia, a qual se tornou uma tendencia 

mundial. No Brasil, esse momento vivenciou seu apogeu na era COLLOR. De fato, 

seu Programa Nacional de Desestatizagao reorganizava a posigao do Estado na 

economia, transferindo para a iniciativa privada atividades que sobrecarregavam o 

setor publico. 

Independentemente das suas reais motivagoes, as consequencias das 

privatizagoes sao de extrema relevancia para o Direito, ja que o assunto tern relagao 

direta com alguns topicos constitucionalmente protegidos. Afeta, ainda, definigoes, 

diretrizes e principios do Direito Administrative 

k am 
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2.2 Privatizagao do sistema prisional: a experiencia internacional 

O fenomeno de privatizagao dos estabelecimentos prisionais, em nlvel 

internacional, teve inlcio nos anos 70, nos Estados Unidos. Seu momento mais 

glorioso, porem, ocorreu na decada de 80, quando a politica de privatizagoes se 

consolidou como uma ideia viavel, rentavel e lucrativa, mais especificamente durante 

o governo de Ronald Reagan. Conforme assevera Minhoto (2002, p.156): 

A superpopulacSo penitenciaria e os custos crescentes do encarceramento 
s3o as principais razoes invocadas pelos governos norte-americano e 
britanico para justificar a adocSo de uma politica sistematica de privatizagao 
de presidios a partir dos anos 80. 

O argumento central e mais forte do entao Presidente, em defesa da 

implementagao da proposta, focava-se no fato de que a iniciativa privada seria mais 

eficiente e gastaria menos que a Administragao Publica, embora, ainda hoje, muitos 

politicos e pensadores norte-americanos nao concordam com esta tese, embasados, 

inclusive, em estudos estatisticos. 

2.2.1 O modelo europeu de gestao privada dos presidios 

Foi na mesma decada de 80 que a Inglaterra aderiu a politica internacional de 

privatizagoes, na qual se mantem ate os dias atuais. Nos paises mais organizados 

da Europa, hoje, existe um invejavel sistema prisional, citado como referenda para o 

restante do mundo. 

No modelo carcerario europeu, o condenado recem-introduzido na prisao e 

logo informado acerca dos seus direitos e deveres. Passa, em seguida, por um 

minucioso exame medico-ambulatorial, e, em sendo diagnosticada alguma 

enfermidade fisica ou mental, o detento e informado de que recebera tratamento 

adequado para sua condigao. Ele recebe gratuitamente fardamento completo de 
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inverno e verao, contendo, inclusive, o traje que ira usar quando tiver que 

comparecer as audiencias. 

Cada detento, normalmente, recebe alojamento proprio e individual, posto que 

separacao, solidao e a privacidade sao vistos como pontos essenciais a reeducagao 

do individuo, que tern como fundamento a reflexao acerca da conduta delituosa. 

Existem, contudo, casos em que sao admitidos dois detentos em um so recinto. Na 

divisao dos grupos, a administragao considera criterios como idade, saude e 

periculosidade. O detento acusado de causar desordem ou transtorno dentro do 

estabelecimento e imediatamente transferido para o confinamento solitario, de modo 

que sua influencia nao exerga efeito prejudicial sobre os demais prisioneiros. 

Observa-se, assim, que o foco do modelo europeu esta em tratar o preso com 

dignidade e respeito. Nao sao admitidas condutas vexatorias ou discriminatorias no 

ambito dos presidios. O apenado tern direito elaborar para a Administragao suas 

proprias consultas, requerimentos e apelos. 

Na rotina diaria, os presos dividem seu tempo entre atividades de recreagao, 

lazer, esportes, trabalho e educagao, ja que tais atividades sao vistas como 

primarias a manutengao da saude fisica e mental do recluso, alem de serem direitos 

constitucionalmente assegurados. Existe uma equipe multiprofissional que realiza 

animagoes teatrais, conferencias, estudos e outras oficinas. 

Durante sua vida no carcere, a politica de administragao penitenciaria 

entende que o tempo do individuo deve ser gasto de forma inteligente, de modo, 

quando sair de la, o preso tenha tido oportunidade de agregar algum conhecimento 

a sua valoragao, enquanto individuo. Por isso que existe a orientagao de que cada 

prisioneiro participe de atividades escolares que ajudem a aprimorar sua formagao. 

O prisioneiro deve sair do seu tempo de reclusao com uma profissao primaria. 

Por isso, o presidio Ihe da acesso a alguns oficios mais basicos e de maior 

empregabilidade, os quais podem ser uteis tanto dentro quanto fora da prisao, para 

sua reinsergao no mercado de trabalho. A maioria dos estabelecimentos prisionais 

fornece cursos de formagao de mecanico de carros e maquinas agricolas, montador 

eletricista, pedreiro, pintor, entre outros. 

A administragao possui ainda, religiosos a disposigao de qualquer preso, para 

que Ihes seja prestada assistencia espiritual, quando demandada. 

O sistema europeu valoriza demasiadamente o trabalho do encarcerado, 

sendo este considerado como um dos fatores mais importantes para viabilizar o 
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controle sobre os detentos, bem como a sua recuperagao. Por isso, o trabalho nao e 

enxergado como uma punigao, mas como uma oportunidade, um direito humano 

fundamental, essencial na reeducagao do homem. O recluso precisa de uma vida 

produtiva para nao se esquecer de sua condigao humana, para se sentir motivado a 

mudar. 

Por isso, na escolha da ocupagao do preso, elementos como a coagao sao 

descartados. Sao relevantes aspectos como a aptidao e o talento. A remuneragao e 

fixada como taxa diaria ou por produtividade, sendo o montante de sua remuneragao 

depositado na conta particular do detento, mensalmente. Ele mesmo controla seu 

salario com total privacidade, desde que nao utilize para fins ilicitos ou prejudiciais a 

sua reabilitagao. 

O prisioneiro n§o apenado com pena grave podera trabalhar externamente, 

desde que haja autorizagao da Administragao do presidio, e que seu regime de 

prisao seja o aberto. 

O detento que, por razoes de saude ou inaptidao fisica, for impossibilitado 

para as atividades laborais, percebe ajuda de custo para seus gastos pessoais. 

A administragao da Penitenciaria cuida, ainda, da alimentagao dos apenados 

de forma rigorosa, fornece-lhes diariamente refeigoes saudaveis e balanceadas. O 

prisioneiro doente ou que necessite de alimentagao especial podera solicitar 

refeigoes condizentes com a sua situagao. Todos os pratos sao preparados pelos 

proprios presos, sob o auspicio do diretor, que deve experimentar tudo que sair da 

cozinha, antes de servir aos demais. 

Com relagao aos estabelecimentos para reabilitagao de menores, neles, o 

Governo mantem um rigoroso programa de reestruturagao da personalidade, 

centrado no combate ao uso e trafico de drogas. A imputabilidade penal inglesa se 

da a partir dos 08 (oito) anos de idade. Na Irlanda do Norte, comega aos 10 (dez) 

anos. 

Nao obstante a aparente perfeigao, o sistema europeu ainda carece de 

bastante aprimoramento e empenho tanto do Governo como da sociedade no que 

respeita ao retorno do infrator ao convivio social, posto que em determinados paises 

do continente europeu, o processo e mais delicado que em outros, existindo muito 

preconceito nao tratado no seio da sociedade. A aversao contra ex-detentos e 

extrema em algumas comunidades, afetando principalmente o empresariado. Isso 

compromete a empregabilidade do ex-presidiario, que ja pagou sua divida para com 
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a sociedade. Em contrapartida, ha outros lugares em que os empresarios ate 

mesmo auxiliam na reintegracao dos ex-presidiarios. E mesmo com este gargalo 

visivel, nao resta duvida de que e um sistema bem mais eficiente que o brasileiro 

para recuperagao de individuos. 

A Suiga, por exemplo, e hoje um exemplo vivo de um pais exitoso na gestao 

do seu sistema penitenciario. Suas prisoes, no formato de fazendas industrials, sao 

dotadas de assistentes sociais, enfermeiros, psicologos, medicos e dentistas. As 

fazendas possuem maquinario de primeira linha, usado tanto na criacao como no 

abate de aves. Uma parte do que e produzido destina-se a subsistencia do proprio 

estabelecimento, e a outra parte e comercializada. As propriedades produzem, 

ainda, trigo e milho. As cozinhas sao dotadas de toda a infra-estrutura de higiene 

mais moderna. 

Nas suas oficinas multiplas, o trabalho nao e obrigatorio, mas a grande 

maioria dos detentos trabalha. Existe oportunidade para o aprendizado de diversas 

ocupacoes, atraves da ministracao de cursos de mecanica geral, hidraulica, 

eletricidade, encadernacao, confecgao de material escolar, calgados, moveis e 

padaria. A manutengao logistica do estabelecimento e realizada pelos proprios 

presidiarios. Para os que se interessam existe, ainda, a possibilidade de realizarem 

cursos a distancia, o que estimula a frequencia as bibliotecas. 

Outro modelo de administragao penitenciaria que se sobressai e o alem§o. A 

prisao de STRAUBING, por exemplo, nao carece de verba do Governo para 

funcionar, pois toda a sua subsistencia advem das atividades desenvolvidas nos 

seus recintos pelos proprios detentos. O excedente desta produgao e destinado, 

ainda, as familias dos condenados, como forma de ajudar na sua manutengao. 

A separagao dos prisioneiros neste modelo obedece ao criterio de gravidade 

dos crimes praticados, sejam ele sexuais, passionais, latrocinio, ou assassinatos 

politicos, de modo a facilitar seu acompanhamento. Os presos recebem tratamento 

psicologico especifico para cada situagao, com a aplicagao de ensinamentos 

condicionados ao tipo de temperamento de cada um. 

Em Straubing, sao priorizados como elementos de formagao do novo carater 

do individuo o trabalho, o ensino profissionalizante. Por isso, o leque de opgoes de 

lazer e vasto, e sao ofertados cursos especiais aos detentos que nao possuem ainda 

profissao definida, para que todos saiam de la com um oficio, do qual poderao fazer 

uso quando em liberdade. 
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A administragao cuida, ainda, do retorno do ex-apenado ao meio social, 

providenciando para este trabalho, moradia e roupas adequadas. E colocado a sua 

disposigao, ainda, um credito para subsidiar seus primeiros dias fora do presidio, e 

ele recebe uma pequena ajuda de custo para as despesas com o retorno a sua terra 

natal. 

Muitos outros paises, alem dos ja mencionados Alemanha, Suiga, Inglaterra e 

Estados Unidos, vem delegando a administragao de suas penitenciarias ao ente 

particular, preservando a atuagao do Estado apenas como custos legis. Sao 

exemplos desse fenomeno Australia, Africa do Sul, Peru, Bulgaria, Chile, Irlanda, 

Israel, Escocia, Canada e Hong Kong. 

2.2.2 Breve analise do modelo americano de gestao privada dos presidios 

Atualmente, estao sediadas nos Estados Unidos as empresas com atuagao 

mais significativa no modelo de gestao privada de estabelecimentos prisionais. Sua 

presenga, porem, na esta restrita ao continente americano. Antes, e extensiva ao 

restante do mundo. Sao elas a Corrections Corporation of America e a Wackenhut 

Corrections Corporation. Juntas, essas duas empresas administram mais de 

100.000 internos, entre EUA, Reino Unido e Australia. 

Segundo dados informados pelo Governo norte-americano (MINHOTO; 2002), 

muitos estabelecimentos privatizados tiveram redugao de custos com manutengao 

apos a implantagao do modelo de gestao privada, chegando, em alguns casos, a ate 

63% de economia com relagao aos custos da Administragao realizada pelo ente 

publico. Ainda o mesmo levantamento de dados informou que as penitenciarias de 

gestao privada nunca tiveram resultados negativos, o que representaria uma 

melhoria notoria. 

Apesar desses dados, atualmente, o sistema carcerario americano ainda nao 

esta completamente terceirizado, o que, contudo, nao significa que a proposta nao 

tenha expectativa de breve expansao. Mesmo havendo quern se posicione contra, 

assegurando que a gestao privada nao tern executado um servigo eficiente ou 

sequer mais barato, como tambem nao tern conseguido reduzir a criminalidade e a 

reincidencia. As prisoes privadas estao em expansao e as empresas gerenciadoras 

estao ampliando seus lucros, de modo que a tendencia norte-americana e que se 
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caminhe rumo a privatizagao total das penitenciarias. Ja que existe a permissao 

constitucional para o modelo de privatizagao dos presidios, este deve continuar a 

crescer nos proximos anos. Mas o Estado, tambem, devera manter-se firme na 

posigao de agente fiscalizador, acompanhando a prestagao de servigo dos 

particulares e, principalmente, cuidando da preservagao da dignidade e dos direitos 

humanos no tratamento penitenciario. 

Do panorama tragado, portanto, conclui-se que o discurso em favor da 

privatizagao dos presidios segue a mesma logica de argumentagao das 

privatizagoes em geral: vantagens da otimizagao administrativa. Para os presidios, 

porem, tal nexo revela-se ainda mais atraente, uma vez que a falencia dos sistemas 

carcerarios ao redor do mundo e indiscutivel. A discussao, porem, nao pode ser 

resumida a relagao custo-beneficio para o Estado, ja que existem questoes de 

direitos humanos envolvidas. 
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3 PRIVATIZAgAO DOS PRESIDIOS ESTADUAIS BRASILEIROS: O MODELO 

PROPOSTO E AS E X P E R I E N C E S IMPLEMENTADAS 

A elevagao dos indices de criminalidade nos paises subdesenvolvidos 

denota a gravidade e urgencia de reflexao em torno do quadro da administragao 

carceraria nesses paises, com foco especial na situagao brasileira, considerando-se 

as atrocidades que vem se tornando rotina dentro de tais estabelecimentos. 

A imagem do presidio contemporaneo e, indubitavelmente, uma das mais 

desconfortaveis, desafiadoras e tenebrosas, para as entidades de protegao aos 

direitos humanos. E uma chaga viva e intratavel. As pessimas condigoes carcerarias 

sao causa para o efeito nao-reabilitador da pena privativa de liberdade. Isso porque 

nao se ha de falar em reabilitagao atraves de um tratamento prisional em que seres 

humanos sao bestificados. 

£ verdade que a falencia atual do regime nao refuta a necessidade da 

aplicagao da pena privativa de liberdade. Como ja foi dito neste trabalho, a historia 

das sociedades civilizadas demonstra que a privagao da liberdade do delinquente 

ainda e imprescindivel a manutengao do equilibrio e da paz social. Entao, o 

problema nao e a aplicagao da pena em si, mas as condigoes em que esta aplicagao 

vem ocorrendo, ja que os estabelecimentos sao improprios para tanto, e 

administrados de forma omissa, inoperante e ineficaz. 

A conjuntura frustrante descrita de colapso da gestao publica nas prisoes 

fornece uma argumentagao consistente a proposta da privatizagao dos presidios, 

como uma tentativa de mudanga, ou mesmo de reestruturagao do caos. Corrobora 

tal pensamento o comentario realizado por Carvalho (1994, p.38): 

Entregar as penitenciarias a uma direg3o estranha a nova ideologia do 
tratamento penitenciario e a filosofia da execug§o penal, quando a sua 
legislag§o ja alcancou um estagio t§o promissor, e uma perspectiva nova 
que merece estudos muito mais acurados quanto aos seus aspectos 
sociais, juridicos e legais. 

Assim, depreende-se que, mesmo os mais resistentes a ideia ja estao se 

abrindo a possibilidade de um estudo mais profundo acerca da viabilidade da 
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aplicacao concreta do novo sistema de gestao, ja que em meio a inoperancia do 

sistema vigente, seria, sim, melhor do que a sistematica que se tern hoje. 

3.1 Teorias sobre as formas de privatizagao do sistema prisional 

O doutrinador Kuehne (2001, p. 15) tece uma interessante classificagao para 

as modalidades de gestao privada de penitenciarias. Segundo ele, o modelo estaria 

dividido em quatro formatos principais: 

Na primeira modalidade o particular se responsabilizaria pela construgao e 

administragao dos estabelecimentos carcerarios, fazendo-o integralmente. Essa 

teoria dificilmente encontraria suporte no ordenamento juridico brasileiro, ja que a 

Constituigao Federal nao permite ao Estado delegar essa responsabilidade a 

particular de forma total e irrestrita. 

Na segunda situagSo, a iniciativa privada arcaria com a construgao dos 

presidios, para, em momento posterior, arrendar os predios ao Poder Publico. Nesta 

situagao, o trabalho dos detentos continuaria sob a tutela do Estado, mas os demais 

aspectos logisticos e operacionais do funcionamento do Presidio passariam ao ente 

privado. 

A terceira modalidade preve a transferencia da gestao do trabalho dos presos 

no ambito da carceragem para a empresa privada, vislumbrando reposigao dos 

recursos desembolsados para a construgao do estabelecimento, manutengao e 

administragao do presidio. Nesse modelo e que estao centradas as discussoes mais 

polemicas, especialmente no que tange a etica e legalidade dessa situagao, ja que o 

presidiario e, por natureza de sua condigao, hipossuficiente, e nao pode haver 

trabalho forgado. Ate que ponto o presidiario possui real liberalidade para consentir 

nesse tipo de prestagao de servigo? Ate que ponto esse consentimento e legitimo? 

O quarto modelo de terceirizagao proposto pelo autor supra, consiste no 

repasse a iniciativa privada de apenas alguns determinados segmentos da 

administragao prisional. 

Para exemplificar as diferengas entre os modelos citados, podemos contrapor 

o modelo americano e o frances. No americano, o administrador particular tern 
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grande autonomia no gerenciamento do estabelecimento. Ja no modelo 

implementado na Franca, a participagao do Estado e maior. 

O sistema frances nao permite a privatizagao total dos estabelecimentos, 

optando por fazer uso de um modelo de gestao mista, onde a diregao geral, 

administragao e seguranga externa do presidio seriam de competencia do setor 

publico. A iniciativa privada, caberia a construgao do estabelecimento, a guarda 

interna dos presos, a responsabilidade para com o trabalho dos detentos, bem como 

sua educagao, transporte, alimentagao, lazer e toda a parte de assistencia social, 

juridica e espiritual, alem da saude fisica e mental do preso. 

No Brasil, ate o momento, a tendencia e que o nosso modelo tenha mais 

tragos similares ao frances, distanciando-se um pouco da proposta americana. Isso 

se deve ao fato de que o modelo frances e mais facilmente respaldado no 

ordenamento juridico-legal brasileiro, e, ainda, demonstra maior primazia na 

protegao ao individuo e ao seu trabalho, sendo este seu enfoque principal. 

3.2 O fenomeno da privatizagao dos presidios estaduais brasileiros: breve historico e 

experiencias atuais 

Nao data de muito longe a historia da proposta de privatizagao dos presidios 

estaduais brasileiros. Segundo Minhoto (2002, p. 142), "o Conselho Nacional de 

Politica Criminal e Penitenciaria sugeriu a adogao do modelo de prisoes privadas 

pela primeira vez em 1992". 

Conforme o autor acima, em 1992, o Conselho Nacional de Politica Criminal e 

Penitenciaria, orgao entao subordinado ao Ministerio da Justiga, formalizou uma 

proposta para que o Estado permitisse a terceirizagao dos seus estabelecimentos 

prisionais. A epoca, o Conselho argumentou que a medida ja vinha sendo adotada 

de forma exitosa em outros estabelecimentos ao redor do mundo, e representaria 

um renascimento das expectativas da sociedade e do Estado em termos de melhoria 

nos resultados de reabilitagao de apenados. 

O Conselho alegou, ainda, em sua proposta, que o modelo reduziria os 

encargos e gastos publicos, modernizaria os estabelecimentos, e proporcionaria 

maiores condigoes de respeito a integridade fisica e moral do preso. Para os 
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defensores da proposta, a terceirizacao da gestao representaria um possivel alivio a 

superpopulacao dos estabelecimentos penais. 

A proposta apresentada ventilava, ainda, a criacao de um Sistema 

Penitenciario Federal, sendo que este orgao ficaria encarregado pelo cumprimento 

da pena privativa de liberdade em regime fechado, para que os estabelecimentos 

estaduais ficassem apenas com a responsabilidade pelo cumprimento da pena 

privativa de liberdade em regime medio, semi-aberto e aberto. 

Havia, tambem, a previsao de que todo o processo de terceirizacao ocorreria 

atraves de licitacao publica, e que a relacao juridica entre as partes seria regulada 

por contrato. A iniciativa privada seriam delegados os servicos penitenciarios de 

alimentagao, saude, trabalho e educacao dos detentos, alem da prerrogativa de 

construgao e administragao dos estabelecimentos, sendo que esta se daria por meio 

de gestao mista, ficando O Estado com a responsabilidade pela supervisao da 

prestagao do servigo. 

O ponto forte desta proposta seria a economia de custos que a privatizagao 

traria para o Estado e para os contribuintes, exatamente como no modelo norte-

americano. 

Na ocasiao, alguns estados, principalmente Sao Paulo, tiveram interesse na 

adesao ao regime transferencia de gestao dos estabelecimentos prisionais a 

iniciativa privada. Houve, porem, na epoca, um forte movimento em contrario a 

adogao das medidas. A oposigao partiu principalmente da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

O argumento da oposigao era o de que a execugao da pena e uma fungao 

publica intransferivel e que a privatizagao permitiria uma continua e ilicita exploragao 

do trabalho prisional, violando de forma explicita direitos e garantias constitucionais 

dos presos. 

Diante dos argumentos apresentados, a proposta, que parecia uma solugao 

razoavel para as mazelas do sistema penitenciario brasileiro precisou ser arquivada. 

Ja em 1996, no estado de Goias, a materia ressurgiu, quando o entao 

deputado estadual Sandro Mabel apresentou o projeto de lei 1.727 na Assembleia 

Legislativa. O projeto versava sobre a permissao a particular para a prestagao de 

servigos penitenciarios, bem como sobre a participagao, com igual objetivo, da 

comunidade e de associagoes sem fins lucrativos dentro dos estabelecimentos 

prisionais, com fins de auxiliar no processo de reabilitagao dos apenados. 
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O grande motivador para a elaboracao do aludido projeto, conforme justificou 

o deputado, em seu texto, teria sido a situagao lastimavel e periclitante do Centro 

Penitenciario Agricola e Industrial de Goias (CEPAIGO), em Aparecida de Goiania, 

absolutamente superlotado e sem condigoes de absorver o grande contingente de 

condenados pela justiga criminal goiana. 

O projeto, entao, fornecia a opgao de se adotarem prisoes privadas dentro do 

Estado de Goias, alcangando os condenados ao regime semi-aberto e ao regime 

aberto, faixa na qual se concentra grande parte dos presos, reservando ao Estado a 

custodia daqueles de maior periculosidade. O texto, redigido pelo deputado, 

justificava a adogao das medidas com base em argumentos economicos e de 

relevancia social. 

Passados mais alguns anos, e veio a primeira experiencia de terceirizagao 

dos servigos penitenciarios concretizada no Brasil. Ocorreu no Parana, na 

Penitenciaria industrial de Guarapuava (PIG). Com capacidade para 240 presos, a 

Penitenciaria Industrial de Guarapuava iniciou suas atividades em 1999. O modelo 

de terceirizagao escolhido foi o de parceria publico-privada, onde o presidio e 

gerenciado pelo governo do estado, obedecendo, todavia, ao modelo de 

terceirizagao dos servigos secundarios, a cargo de empresas privadas, dentre os 

quais estariam seguranga interna, assistencia social, medica e psicologica. 

Na Prisao de Guarapuava, a empresa Humanitas Administragao Prisional 

Privada S/C Ltda estava responsavel por todas as atividades la exercidas, desde 

que dentre as citadas acima, tendo, inclusive, convenio com uma fabrica de moveis 

que emprega os detentos, garantindo-lhes rendimento e auxiliando-os em sua 

recuperagao. 

O regime de gestao privada permitiu a Penitenciaria de Guarapuava oferecer 

melhor e mais amplo acompanhamento aos condenados. Foram construidas 

dependencias para servigos tecnicos, um pequeno auditorio para advogados, 

consultorio medico, enfermaria, ambulatorio, gabinete dentario, farmacia, gabinete 

psicologico, salas de aula, de informatica e biblioteca. 

As dependencias para servigos gerais foram agraciadas com uma boa 

cozinha profissional, refeitorio limpo e adequado, lavanderia e padaria. O 

estabelecimento recebeu espagos para lazer e visitas, inclusive intimas, sendo todo 

o aparato material necessario proporcionado pela empresa terceirizada. 
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A terceirizagao possibilitou aos detentos acesso ao trabalho remunerado e a 

educagao gratuita, da alfabetizagao ao ensino medio, sendo o material escolar 

fornecido pela Secretaria de Educagao. As atividades desenvolvidas pelos detentos 

passaram a ser acompanhadas por tecnicos e pedagogos. Os internos passaram, 

ainda, a serem encaminhados para seu posto de trabalho, respeitando-se as 

condigoes fisicas e a aptidao de cada um. 

Ao ingressarem na penitenciaria, os presos deveriam ser prontamente 

informados quanto as condigoes legais em que se encontram, tambem sendo 

esclarecidos quanto aos seus direitos e deveres. 

O que e de se espantar, porem, e que, apesar dos resultados positivos 

alcangados em termos de queda relevante nos indices de reincidencia criminal dos 

egressos dessa penitenciaria (cerca de 10%, comparados com a media nacional de 

70%) e de relevantes avangos em termos de respeito aos direitos humanos dos 

apenados, o contrato com a empresa Humanitas Administragao Prisional nao foi 

renovado pelo entao governador Roberto Requiao. 

Mais adiante, encorajados pela experiencia bem sucedida no Parana, outro 

projeto de privatizagao surgiu e foi implementado no Ceara, na Penitenciaria de 

Juazeiro do Norte, no Vale do Cariri. 

Segundo Osterman, em sua monografia acerca da Privatizagao dos Presidios 

Brasileiros, existem no Brasil atualmente 16 instituigoes prisionais com atividades 

terceirizadas a empresas privadas, dentre as quais merecem destaque por sua 

atuagao: o Instituto Nacional de Administragao Penitenciaria, a CONAP (Companhia 

Nacional de Administragao Presidiaria), a Yumata, Reviver e a Montesinos. 

No Estado de Minas Gerais, o Governador Aecio Neves foi pioneiro na 

implementagao de medidas nesse sentido. 

Vale ressaltar, porem, que as estatisticas que refletem as experiencias no Brasil com 

relagao a co-gestao na administragao de presidios, ainda nao estcio amadurecidas, e 

por isso nao fornecem um panorama conclusivo. Mesmo assim, revelam que o 

indice de reincidencia e bem menor que o do atual sistema publico. 

3.3 Da desnecessidade de privatizagao dos presidios federais. 
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Previstos originalmente desde 1984, no artigo 86, paragrafo 1° da Lei de 

Execugao Penal, os presidios federais estao em funcionamento desde 2006, apos a 

reestruturagao do DEPEN - Departamento Penitenciario Nacional e a consequente 

criagao do Sistema Penitenciario Federal, com o escopo de ser o administrador e 

fiscalizador das Penitenciarias Federais, em expressa determinagao ao contido na 

LEP, especialmente em seu artigo 72, paragrafo unico, que Ihe confere essa 

delegagao de forma exclusiva. 

Enquanto os sistemas penitenciarios estaduais negligenciam praticamente 

todas as exigencias normativas previstas pela nossa legislagao, principalmente com 

relagao ao respeito e preservagao dos Direitos Humanos dos prisioneiros, a mesma 

realidade nao e verificada nos presidios federais. Os estabelecimentos possuem, 

cada um, 208 vagas. Para eles sao encaminhados os detentos incluidos no RDD 

(Regime Disciplinar Diferenciado), bem como outros casos peculiares. 

Enquanto nos presidios estaduais a assistencia ao prisioneiro e esquecida 

absolutamente, nos presidios federais, contudo, a mesma e prestada de forma 

eficaz. Os prisioneiros recebem atendimento medico, juridico, educacional, social e 

religioso, por pessoas qualificadas para tanto. Percebem, ainda, um auxilio material 

para manutengao de suas necessidades mais basicas. 

Aos prisioneiros e facultada, ainda, a participagao em atividades de cunho 

educacional, inclusive profissionalizante. Pode ser citada como exemplo a 

Penitenciaria Federal de Mossoro que, em 2010, conta com 48 detentos 

matriculados no ensino fundamental e medio, e da Penitenciaria Federal de Campo 

Grande, que possui 119 presos matriculados em cursos profissionalizantes de 

Mecanica de Autos e Alimentos Seguros. 

Outro aspecto importante a ressaltar e o sistema de vigilancia nos presidios, 

com equipamentos que identificam drogas e explosivos nas roupas dos visitantes, 

detectores de metais, cameras escondidas, sensores de presenga, entre outras 

tecnologias. Cada preso e confinado em ceias individuals, sendo monitorado 24 

horas por dia, por um circuito de cameras em tempo real. Esse sistema e 

reconhecido mundialmente, equiparando-se aos presidios mais modernos dos 

paises desenvolvidos. 

N3o obstante as criticas, como a do penalista Roberto Delmanto, que em 

artigo publicado no Boletim do Instituto Brasileiro de Ciencias Criminals, proclamou 

que o RDD fere a Constituigao Federal, que dispoe, em clausulas petreas que 



30 

"ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante e 

que nao havera penas crueis" (art.50,lll) os presidos atendem tanto os requisitos 

legais de respeito ao preso e tambem como forma eficaz de isolar criminosos de alta 

periculosidade. Entretanto, a construgao e a manutengao desses presidios sao 

demais dispendiosas para ser aplicada em larga escala, principalmente se 

considerarmos as outras areas da sociedade, tambem importantes e que exigem um 

maior investimento. 

Do exposto, pode-se extrair que as prisoes federais no Brasil vem cumprindo 

de maneira eficaz as determinagoes legais e executivas para o seu funcionamento, o 

que tornaria desnecessaria a sua privatizagao, pelo menos em principio, podendo-se 

optar por uma analise mais profunda em um segundo momento acerca dos custos 

com o funcionamento de tais estabelecimentos, e como ficariam essas despesas 

com o seu repasse a iniciativa privada. Com numeros mais precisos, certamente 

sera possivel uma ponderagao mais segura com relagao ao custo-beneficio do 

processo. 
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4 ARGUMENTOS FAVORAVEIS E CONTRARIOS A PRIVATIZAgAO DO SETOR 

PRISIONAL NO BRASIL 

O discurso em favor da proposta de privatizagao dos presidios estaduais 

brasileiros vem seguindo a mesma logica que rege a argumentacao quanto as 

privatizagoes, de forma generica, a saber: vantagens da otimizagao administrativa, 

principalmente. Mesmo assim, muitos refutam a ideia de forma bastante 

contundente. Para estes, existem nuances e consequencias escondidas por tras da 

proposta privatizadora. Para esta pesquisa, ambos os lados da questao merecem 

ser explanados. 

4.1 Argumentos e beneficios favoraveis a privatizagao 

A Revista Veja, publicagao da Editora Abril, em sua edigao 2101, de 25 de 

fevereiro de 2009, divulgou informagoes positivas e animadoras com relagao a 

administragao privada de presidios no Brasil. Conforme a publicagao, os resultados 

sao promissores, e existe uma tendencia de que se caminhe no sentido de ampliar a 

participagao da iniciativa privada no setor, quer seja atraves de terceirizagao, ou por 

meio de parcerias publico-privadas. 

Defensores da tese da privatizagao dos estabelecimentos penais citam dentre 

os efeitos positivos, os elencados a seguir. 

4.1.1 Da incorporagao definitiva do Estado no papel de tutor do apenado 

O Estado abandonaria de vez o papel de algoz, e incorporando o papel de 

tutor dos interesses do apenado. Permitindo que uma administragao penitenciaria 

ineficaz, em que individuos sao sujeitos a situagoes crueis, seja substituida pelo 

modelo privatizado, o Estado estaria ficando encarregado do papel de fiscal do 

contrato estabelecido, e no exercicio deste papel, estaria dentre as suas atribuigdes 
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a de zelar pelo cumprimento das clausulas contratuais, em especial daquelas que 

digam respeito ao bem estar e a saude dos apenados, respeitando outros direitos 

que Ihes sao assegurados. 

O desrespeito a tais regras geraria, para a cessionaria, a aplicagao de multas, 

ou mesmo, conforme a gravidade da situagao, a rescisao do contrato. O Poder 

Publico poderia punir o funcionario da empresa privada que viesse a prejudicar a 

eficiencia da execugao penal, sendo esta prerrogativa mais que uma faculdade: um 

verdadeiro dever, se relevante o vinculo de subordinagao para com o Estado, por 

razao do contrato ou da propria lei. Assim, ainda que seja uma parceria publico 

privada, podem haver sim, no contrato, clausulas exorbitantes, desde que visem 

tutelar o bem comum. 

4.1.2 A redugao nos indices de fuga e reincidencia 

Segundo Paulo Helder Bordin, autor citado por Armando Lucio Ribeiro (2009: 

p. 15), o indice de fuga das unidades terceirizadas e zero, e a reincidencia, no 

periodo pos prisao, seria de apenas 2%. Considerando que em 2003, o 

Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) informava que o indice de 

reincidencia no Brasil era de 82%, a marca de 2% das unidades terceirizadas e 

impossivel de nao ser comentada. 

As causas deste baixo indice de reincidencia podem estar ligadas as boas 

condigoes encontradas no interior das penitenciarias, como: salubridade do 

ambiente, assistencia medica e odontologica, bem como, o incentivo ao trabalho. 

Todos esses pontos favorecem a ressocializagao e fortalecem a dignidade da 

pessoa humana, principio constitucional aviltado nas prisoes brasileiras, 

principalmente nas estaduais . 

4.1.3 Preservagao dos Direitos Humanos dos Apenados 
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A transferencia de algumas atribuigoes de gestao nas penitenciarias a 

iniciativa privada, permitiria ao Estado satisfazer em maior grau os direitos 

constitucionais e legais dos reclusos (art. 5°, XLVII, XLVIII, XLIX,L; e art. 11 c/c 41 

da Lei de Execugao Penal), o que geraria uma gama de fatores positivos para a 

sociedade e o Estado. 

A tarefa do Estado para lidar com os graves problemas que afetam o sistema 

carcerario brasileiro compactua com a ideia de privatizagao. A participagao da 

iniciativa privada propiciara um atalhamento quanto ao alcance da dignidade 

humana do preso, ja que podera oferecer de forma mais eficaz trabalho, escola, 

lazer, vestuario, local mais higienico, construgao de celas e presidios que respeitem 

os direitos dos internos, nos temos da lei. 

Todos esses beneficios irao formar um ambiente em que existam mais 

chances de o preso nao voltar a delinquir, e querer ser util, ao ponto de disputar 

vaga de emprego. Ajudando o Estado, nestes aspectos (emprego e estudo), estara 

concorrendo para a valorizagao social do trabalho, da livre iniciativa, da busca do 

pleno emprego, tudo isto, para que se tenha uma existencia digna (caput e VIII do 

art. 170 da CF). 

4.1.4 Diminuigao dos problemas de corrupgao interna nos estabelecimentos 

A terceirizagao tern se revelado uma barreira eficaz a corrupgao que nas 

demais prisoes proliferam a cada dia, posto que retirasse do comando os chefes do 

crime organizado e, ao mesmo tempo, atuaria de forma mais agressiva na 

fiscalizagao da atuagao do ente privado responsavel pela seguranga interna do 

estabelecimento. Nesse ponto, fatores como baixos salarios dos agentes 

penitenciarios e a estabilidade que possuem por serem funcionarios publicos de 

carreira - pontos que fragilizam a entrada da corrupgao nas prisoes - seriam dois 

problemas simultaneamente eliminados, ja que os prestadores de servigo nao 

possuem estabilidade alguma, e seu salario nao seria de competencia direta do 

Estado. 
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4.2 Argumentos desfavoraveis a privatizagao do sistema prisional 

Alguns doutrinadores apresentam pensamentos contrarios a tese da 

privatizagao dos presidios, utilizando-se de muitos os argumentos contrarios, dentre 

os quais, alguns merecem elucidagao neste trabalho, senao vejamos: 

4.2.1 Da elevagao dos custos de manutengao dos presos 

Um dos argumentos contrarios a terceirizagao dos servigos penitenciarios 

seria o seu elevado custo inicial. Segundo o Ministerio da Justiga, o custo mensal de 

um preso, no novo modelo terceirizado, seria 40% mais caro que no regime publico. 

Todavia, este aumento e apenas inicial, e seria compensado ao longo do tempo, 

com a remissao de penas e a drastica diminuigao do numero de rebelioes. 

4.2.2 Da indelegabilidade do dever de punir e de recuperar 

Os mais avessos a proposta de privatizagao dos presidios embasam seu 

raciocinio sob o argumento de que o dever constitucional de punir e recuperar 

delinquentes e exclusivo do Estado. Tal premissa e absolutamente coerente com o 

texto constitucional. Entretanto, pecam, quando generalizam o entendimento, 

acreditando somente na privatizagao total (EUA) ou mista (Franga), esquecendo que 

a Lei de Execugao Penal e a Constituigao Federal permitem que o ente privado 

exerga as atividades extrajudiciais, administrativas. 

4.2.3 Do interesse da entidade privada apenas no lucro, e nao na reabilitagao de 

individuos 
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Os militantes em contrario a privatizagao dos estabelecimentos prisionais 

utilizam como um dos argumentos de embate que a iniciativa privada visa so ao 

lucro. Segundo eles, como o lucro faz parte do conceito de empresa, e muitas vezes 

a probidade e a etica sao deixadas em segundo piano, colocando-se em primeiro os 

cifroes das moedas, entao, o apego ao objetivo central de reabilitagao dos apenados 

estaria sofrendo grave risco. 

Entretanto, n§o ha prejuizo neste fator para a implantagao da proposta, posto 

que a oferta, para ter demanda, segundo as leis de mercado, precisa ser atrativa. O 

ente privado para ser atraido a lidar com o sistema prisional tern que vislumbrar no 

negocio alguma possibilidade de lucro, seja ele financeiro ou de imagem. E isto e 

amplamente posslvel, respeitada as limitagoes legais e constitucionais envolvidas. 

4.2.4 Da exploragao do trabalho dos apenados por empresa privada 

Independentemente da urgencia e do imediatismo que o tema da privatizagao 

dos presidios estaduais brasileiros exige, e necessario que se faga uma seria 

reflexao acerca da exploragao do trabalho dos presos pela iniciativa privada dentro 

dos presidios. Os doutrinadores que condenam a privatizagao do sistema prisional 

tern esse como um de seus argumentos mais fortes. A exploragao do trabalho do 

preso pela empresa privada, e o posslvel apego ao lucro excessivo, seriam ambos 

problemas serios. 

A situagao exige meticulosa analise juridica, ja que e sutil a linha de 

separagao entre esta relagao de trabalho proposta e o abominavel trabalho forgado, 

repudiado em todo o mundo. Deve-se partir do pressuposto de que tal atividade 

laboral sera exercida por um individuo que tern a sua liberdade privada, ou seja, esta 

naturalmente hipossuficiente, fazendo-se mister ter uma compreensao profunda do 

que representa coloca-la a disposigao do particular para que esse extraia dela seus 

lucros. 

Nao existe, hoje, previsao normativa especifica nos diplomas penais 

nacionais que regulamente tal relagao de trabalho. As hipoteses de trabalho, interno 

e externo, previstas na Lei de Execugoes Penais (Lei n. 7.210/84) nao mencionam 

estabelecimentos carcerarios privatizados, nem preveem a colocagSo do apenado a 
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disposigao desses particulares. Sao, mais precisamente, hipoteses de concretizagao 

do direito ao trabalho previsto no art. 39 do Codigo Penal, tendo em vista que, 

conforme expresso no art. 28 da LEP, o trabalho do condenado e uma condicao de 

preservacao de sua dignidade. 

A Lei de Execugoes Penais estabelece que o trabalho do detento pode ser 

gerenciado por fundagao ou empresa publica, deixando a seu arbltrio a realizagao 

de convenios com a iniciativa privada para a implantagao de oficinas (art. 34, § 2°). A 

influencia do capital privado, nesses casos, acontece de modo muito discreto, posto 

que a empresa nao controla a mao-de-obra carceraria. Reza, ainda, que a prestagao 

de trabalho a entidade privada depende do consentimento expresso do preso. (§ 3° 

do art. 36 da LEP). 

Nisso reside talvez o ponto mais controverso do debate acerca da 

transferencia da administragao dos presidios estaduais a iniciativa privada: na 

legalidade questionavel da exploragao do trabalho carcerario por uma empresa 

privada. Como exercita-la nos limites constitucionais e da propria disciplina da 

execugao penal? Ha uma grande diferenga entre a simples participagao da iniciativa 

privada como tomadora do servigo dos presidiarios, e a transferencia total para ela 

do controle sobre a sua mao-de-obra. 

Nao e de hoje que o trabalho dos apenados e objeto da cobiga da iniciativa 

privada. Isso porque a Lei de Execugao Penal preve que o preso deva ganhar ao 

menos a remuneragao de 3A do salario minimo vigente (caput do art. 29), o que 

representa uma boa economia para as empresas privadas. Preve, ainda, que sua 

Jornada normal de trabalho sera entre 6 a 8 horas diarias de segunda a sabado com 

descansando domingos e feriados (art. 33). 

Ou seja: respeitados os direitos trabalhistas citados, nao ha qualquer outro 

encargo social para o ente privado. Portanto, se a empresa de gestao privada do 

presidio qualificar os apenados para o trabalho e conseguir o consentimento 

voluntario destes para tanto, seus lucros poderao ser enormes. 

Nao obstante os questionamentos levantados acerca da legalidade de tal 

relagao laboral.e fato inconteste que, qualquer que seja a modalidade prisional 

adotada, ao preso se deve possibilitar trabalho. Repetindo as palavras de Cordeiro 

(2004, p. 58), "O ocio perpetrado nas cadeias brasileiras e o demolidor dos homens". 

Necessario lembrar, porem, que a prestagao de trabalho a entidade privada depende 
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de consentimento do preso, conforme versa o artigo 36, § 3°, da Lei de Execugao 

Penal. 

Neste ponto, e sabido que o preso tern tutelado constitucionalmente o direito 

de nao ser forgado fisica nem moralmente (art. 5.°, XLVIII, allnea c, da Constituigao 

Federal do Brasil) ao trabalho. Para o condenado a pena de prisao simples, o 

trabalho e facultative se a pena aplicada nao exceder a quinze dias, conforme 

estabelece o paragrafo 2.° do art. 6.° do Decreto-Lei n. 3688, de 03 de outubro de 

1941 (Lei das Contravengoes Penais). O condenado por crime politico tambem nao 

esta obrigado ao trabalho, conforme reza a Lei de Execugao Penal, no seu art. 200, 

por mais estranho que tal dispositivo seja. Para o preso provisorio, o trabalho e, da 

mesma forma, uma faculdade, e nao uma obrigagao, e so podera ser executado no 

interior do estabelecimento. 

Entretanto, todo condenado definitivo esta obrigado ao trabalho, desde que 

atendidas as suas aptidoes e capacidades (art. 31 da LEP). Se a empresa contrariar 

tais preceitos, ela estara cometendo um crime, e, portanto sera penalizada, inclusive 

em flagrante. 

Ademais, nem nos EUA, onde se possibilita a privatizagao total, a empresa 

possui total livre arbitrio, pois la existe a atuagao do Contract Monitor, responsavel 

pela fiscalizagao diaria do cumprimento das clausulas contratuais, que, se nao forem 

obedecidas, acarretam multas para a parte culpada, ou, ate mesmo, a rescisao do 

contrato. 

De todos os argumentos acima apresentados, entende-se que a terceirizagao 

dos presidios e uma alternativa viavel, interessante, e, principalmente, da forma 

como esta sendo proposta, que nao implica na perda de diregao do estabelecimento 

pelo Estado, e sim, que determinados servigos sejam executados pela iniciativa 

privada. Nas palavras do congressista Pedro Eurico (2010), membro do PSDB: 

Em nada vai adiantar estancar uma rebeliao se n§o excluir a raiz do 
problema. Isso se sobrepoe ao embate Governo e oposigao. O fato e que o 
sistema prisional encontra-se falido. £ necessaria uma revis§o profunda. O 
Estado nao precisaria abrir mao do controle penal sobre os detentos, mas 
entregaria a empresas a gestao das penitenciarias. Os companheiros 
precisam se livrar da posigSo atrasada de se colocarem contra a 
privatizag§o com medo do Estado perder forcas. O Estado esta ameagado 
pela sua incompetencia. 
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Quanto maior a agilidade com que essa experiencia seja disseminada pelo 

pals, maior sera a possibilidade de retomar o controle do sistema prisional, hoje nas 

maos do Estado apenas na letra morta da Lei. 

Na pratica, os Presidios sao comandados por criminosos que, sem pudores, 

de dentro dos estabelecimentos penais, continuam a administrar a alta cupula do 

crime organizado e do narcotrafico, e de suas celas, ditam as normas de 

sobrevivencia dentro das penitenciarias, enquanto que, do lado de fora, a sociedade 

continua a tolerar o terror disseminado pelos seus comparsas em liberdade. Em seu 

trabalho de pesquisa monografico, reflete Marianne dos Reis Pereira (2002, p. 31): 

As prisoes, atualmente, nao recuperam. Sua situagSo e t§o degradante que 
Scio rotuladas com expressdes como: Sucursais do inferno, universidades 
do crime e depbsitos de seres humanos. 

O posicionamento juridico do Estado, da sociedade e dos operadores do 

Direito, ponderando os argumentos contrarios e favoraveis ao tema, deverSo primar, 

neste primeiro momento, pela melhoria absoluta nas condigoes ofertadas de respeito 

aos Direitos Humanos dos presidiarios. Se a privatizagao dos estabelecimentos 

viabilizar tal transmudagao de conjuntura, entao ela sera valida. Nas palavras do 

jurista Fernando Capez (2009, p. 18): 

£ melhor que esse lixo que existe hoje. N6s temos depbsitos humanos, 
escolas de crime, fabrica de rebelides. O estado n§o tern recursos para 
gerir, para construir os presidios. A privatizagao deve ser enfrentada nao do 
ponto de vista ideolbgico 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 condigdes de vida e da readaptagSo 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 dos presidios brasileiros nao e uma questao de 

escolha, mas uma necessidade indiscutivel. £ um fato. 
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5 DA LEGALIDADE DO MODELO DE GESTAO PRIVADA: ENQUADRAMENTO 

JURIDICO-NORMATIVO NA LEGISLAQAO PATRIA 

Outra questao relevante, que merece analise meticulosa, e a modalidade de 

enquadramento juridico-normativo no ambito da legislacao patria, de modo que haja 

observancia expressa e incondicional ao Principio da Legalidade. Muito 

oportunamente recorda Di Pietro (1997, p. 117): 

O entusiasmo pela privatizagao (entendida no sentido de busca pelo regime 
juridico de direito privado para a Administragao Publica), nao pode chegar 
ao ponto de tornar letra morta o principio da legalidade, porque sem este 
nSo se pode falar em Estado de Direito. 

Muito se tern comentado acerca da evolugao do Direito Administrativo, do 

surgimento de novos institutos, da flexibilidade de seu regime juridico. Entretanto, 

quando a materia diz respeito ao Principio da Legalidade aplicado a Administragao 

Publica, nao ha de se falar em flexibilizagao: e facultado ao administrador publico 

fazer apenas aquilo que a lei permite expressa ou implicitamente. Mesmo que o 

Direito Administrativo assegure a Administragao Publica certa dose de 

discricionariedade, visando a realizagao do bem comum, sempre existira esse 

esbarro. Segundo a legislagao patria, em se tratando de Direito Administrativo, nao e 

competente quern quer, mas quern pode. 

Quando da experiencia do Presidio Regional do Cariri, a Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceara buscou apoiar sua decisao de privatizagao 

legalmente atraves do Projeto de Lei n.° 51/2000. Referido diploma autorizava o 

Poder Executivo a transferir a administragao das penitenciarias estaduais a iniciativa 

privada. O projeto Nao obteve o respaldo da Comissao de Constituigao e Justiga. 

Mas, mesmo assim, o Estado do Ceara levou adiante o processo de privatizagao, 

firmando o contrato com a prestadora. 

A imprescindibilidade da autorizagao a que se destinava o projeto de lei n.° 

51/2000, e evidente, caso se atenha ao que prescrevem os arts. 73 e 74, da Lei n.° 

7.210/84, como consequencia do inciso I, do art. 24, da Constituigao Federal 

Brasileira: 
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Art. 73. A legislagao local podera criar Departamento Penitenciario ou 6rg§o 
similar, com as atribuicdes que estabelecer. 

Art. 74. O Departamento Penitenciario local, ou 6rgao similar, tern por 
finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da 
Unidade da FederacSo a que pertencer. 

Assevera Mirabette (2000, p. 362) que "as demais atividades administrativas, 

ou seja, nao jurisdicionais, que sao de ordem administrativa, mas, apenas de 

execugao material, podem ficar a cargo de orgaos oficiais ou de particulares". 

E facultado ao ente particular orientar os apenados, fiscalizar o cumprimento 

das penas de prestagao de servigo a comunidade, bem como auxiliar na fiscalizagao 

do cumprimento das condigoes da suspensao e do livramento condicional, por forga 

das prerrogativas que Ihe conferem a propria Lei de Execugao Penal. 

Tambem ja foi visto que a iniciativa particular pode ajudar no trabalho interno 

como e no trabalho externo do condenado a pena privativa de liberdade, no 

tratamento medico, farmaceutico e odontologico, na execugao das penas de 

interdigao temporaria de direitos etc. 

Pode-se, entao, sem medo de estar violando a legislagao patria, estender a 

participagao das empresas privadas a outras atividades administrativas, de natureza 

meramente material, que hoje estao a cargo de orgaos oficiais e que, por vezes, nao 

sao executadas a contento. Nao ha obice a que lei federal ou estadual, atraves de 

instrumento habil (delegagao, concessao, permissao ou privatizagao) delegue a uma 

pessoa jurldica de direito privado a tarefa de promogao da execugao material das 

penas. 

Em se tratando dos Departamentos Penitenciarios locais, devera a legislagao 

estadual disciplinar a materia no que diz respeito ao pessoal penitenciario, podendo 

ser ele um orgao publico, ou uma entidade privada. Certamente, nessa hipotese, 

ocorrera o controle e fiscalizagao do juiz da execugao e a atividade administrativa-

judiciaria aos demais orgaos da execugao penal, conforme as especificagoes da Lei 

n.° 7.210/84. 

E necessario, porem, observar que o Brasil nao tern uma jurisdigao 

administrativa, como a francesa e a italiana, com fungao de criar direito. Na Franga, 

grande parte dos institutos do direito administrativo tira sua forga de decisoes 

judiciais, ou seja, sua validade nao depende de previsao legal. 
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D'Urso (1999, p.45) assegura que a tese da privatizagao de presidios ira 

mitigar os maleficios causados pelas prisoes brasileiras atualmente. Segundo ele, na 

epoca de sua pesquisa, o preso custava ao Estado 50 dolares por dia, enquanto que 

para a administragao privada este valor cairia para 25 dolares. O professor ainda 

avalia que se a Constituigao Federal nao proibiu a privatizagao, permitiu. E conclui 

distribuindo as tarefas: a jurisdicional sempre nas maos do Estado-juiz, restando ao 

particular cuidar da alimentagao, limpeza, roupas, e demais servigos materiais da 

execugao penal. Nao havendo obices legais, posto que se o legislador constitucional 

nao proibiu, permitiu a participagao da iniciativa privada na gestao do sistema 

penitenciario. 

Entretanto, muito embora a maior parte dos doutrinadores entendam que a 

legislagao brasileira nao proibiu a privatizagao de presidios, a tese por eles 

defendida nao e unanime. 

O jurista Edmundo Oliveira (2001, p.336) classifica a natureza juridica da 

execugao penal, no sentido de limitar a atribuigao privada no setor prisional: 

A atividade administrativa extrajudicial, que pode ser exercidapor 6rg§os do 
pr6prio Estado ou por entidades privadas, conforme previsao em lei federal 
ou estadual. £ o caso da promogSo de trabalho e da assistencia religiosa, 
juridica, educacional e a saude do preso. 

No seu conceito, a atividade jurisdicional e a atividade administrativo-

judiciaria permanecem absolutamente intocaveis, s6 podendo ser exercidas pelo 

Estado. Porem, no tocante a atividade administrativa extrajudicial, a saber, saude, 

trabalho, estudo, limpeza, vestuario, lazer, construgao de presidio, estas poderiam 

ser transferidas ao ente privado. 

Tais prerrogativas estao amplamente difundidas na LEP, respectivamente, 

nos artigos 4°, 13, 14, § 2°, 20, 36, 78 e 80: 

Art. 4° - O Estado devera recorrer a cooperagSo dacomunidade nas 
atividades de execugao da pena e da medida de seguranga. 
U 
Art. 1 3 - 0 estabelecimento dispora de instalagdes e servigos que atendam 
aos presos nas suas necessidades pessoais, alem de locais destinados a 
venda de produtos e objetos permitidos e nao fornecidos pela 
Administragao. 
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Art. 14 - A assistencia a saude do preso e do internado, de carater 
preventivo e curativo, compreendera atendimento medico, farmaceutico e 
odontol6gico. 
[...] 
§2° Quando o estabelecimento penal nSo estiver aparelhado para prover a 
assistencia medica necessaria, esta sera prestada em outro local, mediante 
autorizacao da direcao do estabelecimento. 
[...] 
Art.20 - As atividades educacionais podem ser objeto de convenio com 
entidades publicas ou particulares, que instalem escolas ou oferecam 
cursos especializados. 
[...] 
Art. 3 6 - 0 trabalho externo sera admissivel para os presos em regime 
fechado somente em servico ou obras publicas realizadas pelo 6rg§o da 
administracao direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas 
as cautelas contra fuga e em favor da disciplina. 
[•••] 

Art.78 - O Patronato publico ou particular destina-se a prestar assistencia 
aos albergados e aos egressos 
[...} 
Art.80 - Havera, em cada comarca, um Conselho da Comunidade, 
composta, no minimo, por um representante de associacSo comercial ou 
industrial, um advogado indicado pela sec3o da Ordem dos Advogados do 
Brasil e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do 
Conselho Nacional de Assistentes Sociais. 

Resta, entao, cristalina a possibilidade legal da iniciativa privada exercer tais 

atividades extrajudiciais. Assim, em havendo interesse, por parte do Estado, do 

exercicio no ambito dos estabelecimentos prisionais, das atividades extrajudiciais 

administrativas por entidade privada, o enquadramento juridico normativo nao sera 

problema. 
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6 CONCLUSAO 

A privatizagao dos presidios estaduais e, para os que defendem uma 

mudanga na politica penitenciaria brasileira, uma tentativa experimentada em alguns 

paises que nao pode deixar de ser implementada. 

O debate e longo e exaustivo, e suscita argumentos fortes tanto em seu favor, 

como em contrario. Um fato, contudo, independentemente do posicionamento que 

se tenha, e inegavel: que mesmo sem uma reflexao aprofundada, no Brasil, qualquer 

um e capaz de concluir que o carcere, do modo como ora se administra, nao 

recupera o apenado, ao contrario, agride aquele que precisa de ajuda. 

Como foi bastante enfatizado ao longo deste trabalho, as condigoes dos 

estabelecimentos atuais remontam a falta de espago e a ausencia absoluta de 

higiene ou salubridade, tornando a rotina de vida dos presidiarios precaria, 

acostumados que estao a imundicie, ao ocio e a promiscuidade. 

A Lei de Execugao Penal assegura ao condenado que suas condigoes de 

encarceramento devem favorecer sua reintegragao social harmonica, o que 

atualmente simplesmente nao ocorre. 

Entretanto, para que haja a possibilidade de privatizagao no pais, deve-se 

separar criteriosamente que tipos de atividades seriam delegadas a iniciativa 

privada, sem que se venha a contrariar a Constituigao Federal e as normas infra-

constitucionais, preservando sua vigencia, validade e eficacia. 

Tal separagao precisa ser realizada para que sejam silenciados todos os 

questionamentos em sentido contrario, ja que estao focados na impossibilidade de 

delegagao do poder de punir, e, sobretudo, para que nao conceba, sob o aspecto 

etico-moral, que uma empresa possa gozar de lucros a custa do sofrimento humano. 

O poder estatal nao estaria sendo transferido para a iniciativa privada, que 

visando o lucro, utilizaria a mao-de-obra dos encarcerados. Apenas a administragao 

das prisoes, sem que isto implique na retirada da fungSo jurisdicional do Estado, a 

qual e indelegavel. A iniciativa privada se encarregaria apenas dos aspectos de 

alimentagao, vestuario e limpeza. O trabalho do detento seria utilizado mediante 

uma justa remuneragao, que se destinaria para a reparagao do dano por ele 

causado ou para a vitima. 
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As defesas mais apaixonadas asseguram que a privatizagao pode salvar o 

sistema penitenciario brasileiro. Ocorre, porem, que se trata de uma medida com 

profundas consequencias legais e sociais. 

Reduzindo-se o papel do Governo, e dando maior importancia ao setor 

privado, pretende-se melhorar a prestagao de servigo a populagao carceraria, que 

vem sendo prestada de forma bastante precaria pelo Poder Estatal. 

A analise das experiencias nesse sentido ao redor do mundo demonstra 

ganhos relevantes tanto em termos de baixa nos indices de reincidencia criminal, 

como no que tange a politica de respeito aos Direitos Humanos dos apenados. 

Todavia, ha de se mencionar que a privatizagao dos presidios nao pode ser 

vista como antidoto capaz de eliminar de uma so vez e por si so as mazelas 

historicas, endemicas, do sistema penitenciario, pois um projeto nesse sentido e 

complexo e endogeno, sendo as medidas exogenas apenas suportes 

complementares estruturantes sobre as quais as mudangas intrinsecas buscarao 

respaldo. 

Um fator favoravel, entretanto, nao pode ser contestado: que a administragao 

privada dos presidios, em detrimento da Estatal, sempre estara sujeita ao 

mecanismo de controle da livre concorrencia. Em nao atendendo as expectativas 

para as quais o servigo foi contratado, sempre se pode aprimora-lo, atraves da 

contratagao de um outro prestador, mais eficiente e eficaz, pois na iniciativa privada, 

a empresa atua com base na relagao de causa e efeito existente entre bom 

desempenho e ganhos financeiros, de modo que existe um fator motivador 

economico natural para a prestagao do servigo penitenciario com qualidade, com 

respeito aos direitos humanos do apenado e outros dispositivos do contrato firmado 

com o Estado. 

Quando, por outro lado, a mesma prestagao de servigos e realizada pelo 

Poder Publico, a realidade e o fracasso na obtengao de resultados significativos em 

termos de reabilitagao e recolocagao do individuo na sociedade, apos o 

cumprimento de sua pena. Os resultados pifios, porem, ao inves de envergonhar os 

administradores, sao utilizados pelos mesmos para angariar mais verbas para o seu 

objeto de gestao, verba esta mal utilizada na melhor das situagoes, posto que, na 

pior hipotese, o recurso e desviado para outros fins, acarretando mais e mais 

ineficiencia e um rombo nas finangas publicas cada vez maior. 
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Essa e a politica que vem imperando no servigo publico como um todo: 

acomodagao, preguica, ausencia de criatividade na gestao e na utilizacao dos meios 

de producao disponiveis, pouca eficiencia e muitas corrupgao. A privatizagao dos 

estabelecimentos prisionais traria a utilizagao da eficiencia e da vontade de lucrar 

das empresas privadas para o universo dos presidios, para a consecugao de fins 

publicos, o que pode, em medio prazo, tornar o convlvio no sistema prisional mais 

humano. 

Independentemente da forma como for implementada, seja atraves da co-

gestao, ou na forma de parcerias publico-privadas, a iniciativa privada no ambito dos 

presidios brasileiros vem demonstrando o seu potencial em reduzir custos e 

melhorar a qualidade dos servigos penitenciarios. Tal fato ja esta se evidenciando 

atraves dos resultados obtidos em termos de melhorias dos 16 estabelecimentos 

penais ja submetidos a gestao privada no territorio nacional. 

Significa que, mesmo visando o lucro, a entidade privada vem mantendo um 

servigo muito mais eficiente e rapido, diverso da burocracia estatal, possuindo todo o 

interesse na atividade empreendida, em trabalhar com etica e zelo, ja que estara 

integralmente sob a vigilancia estatal, podendo calhar com a pena de rescisao 

contratual, outras sangoes e negatividade de sua imagem. 

Na proposta de privatizagao mais coerente para a situagao brasileira, o 

Estado permaneceria com as fungoes jurisdicionais indelegaveis 

constitucionalmente, apenas havendo a possibilidade de cada Estado Federado 

implantar, de acordo com as peculiaridades de cada Regiao, a realizagao de 

parceria com a iniciativa privada nas atividades administrativas extrajudiciais. 

O trabalho de pesquisa hora desenvolvido buscou fornecer uma visao ampla, 

clara e sucinta, acerca das questoes legais, eticas, sociais e morais insitas ao 

processo de transferencia da gestao publica dos presidios estaduais a administragao 

de entidades privadas. Permitiu, assim, uma reflexao acerca da oportunidade e 

necessidade de sua implantagao no Brasil, buscando uma melhoria nas condigoes 

de internamento dos apenados e de sua recuperagao para o convivio salutar em 

sociedade. Restou, pois, evidente que, em que pese os inumeros apontamentos 

contrarios a privatizagao dos presidios no Brasil, os possiveis beneficios os 

superam. 
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