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RESUMO 

A problematica acerca da ressocializagao do preso frente ao atual sistema 
penitenciario e uma das mazelas que mais aflige a sociedade, diante disto, faz-se 
um breve historico da origem da pena privativa de liberdade, bem como dos 
propositos a serem alcangados pelo seu cumprimento, apontando as teorias que se 
ocupam do tema e o posicionamento seguido pelo ordenamento juridico patrio. 
Descrevem-se os modelos de sistemas penitenciarios adotados em varios paises, 
caracterizando-os desde os primeiros a serem implantados ate os utilizados na 
atualidade, de forma a evidenciar o sistema adotado no Brasil. Verifica-se que o 
problema do sistema penitenciario brasileiro vai muito alem do que e mostrado e 
talvez por isso seja um assunto tao delicado e polemico. Varias iniciativas sao 
postas em pratica, entretanto sao questionadas pelo fato que a situagao do sistema 
penitenciario tende a piorar e os estabelecimentos prisionais outrora considerados 
"escolas do crime" evoluem para "faculdades do crime". Cada vez mais, esse se 
torna um problema de todos, e ignorar tal situagao e contribuir para que haja mais 
revolta, vinganga e indignagao. Nao ha recuperagao, alimentagao adequada, 
aplicagao dos direitos humanos, dignidade ou respeito, ha vergonha, humilhagao e 
desinteresse. Para a consecugao do estudo foi elaborado texto de cunho pratico, 
atraves do metodo juridico exegetico, historico evolutivo e dedutivo. Desse modo, o 
objetivo maior deste trabalho e mostrar que e publica e notoria a falencia do Sistema 
Penitenciario no processo de ressocializagao do apenado, presente o inconformismo 
dos presos que observam seus direitos desrespeitados e nao cumpridos conforme a 
Lei de Execugao Pen.al e a Constituigao Federal. 

Palavras chave: Sistema Penitenciario. Preso. Ressocializagao do preso. 



ABSTRACT 

The problem concerning the resocialization of the prisoner front to the current 
penitentiary system is one of the sore spots that more it afflicts the society, before 
this, it's made an abbreviation historical of the origin of the private feather of freedom, 
as well as of the purposes to be reached by it execution, the theories that are in 
charge of the theme and the following positioning for the structures juridical national 
appearing. The models of penitentiary systems adopted at several countries are 
described, characterizing them from the first ones be implanted until used at the 
present time, in way to evidence the system adopted in Brazil. It's verified that the 
problem of the Brazilian penitentiary system goes very in addition is shown and 
maybe for that it is such a delicate and controversial subject. Several initiatives are 
put into practice, however they are questioned by the fact that the situation of the 
penitentiary system tends to worsen and the prisons formerly considered "schools of 
the crime" develop for "universities of the crime". More and more, that if it turns a 
problem of all, and to ignore such situation is to contribute so that there is more 
revolt, revenge and indignation. No there is recovery, appropriate feeding, and 
application of the human rights, dignity or respect; there are shame, humiliation and 
indifference. For the attainment of the study text of practical stamp was elaborated, 
through the research methods exegesis juridical, historical evolutionary and 
deductive. This way, the larger objective of this scientific research is to show that it is 
public and well-known the bankruptcy of the Penitentiary System in the process of 
resocialization of the condemned, before the prisoners' revolt that observe their 
disrespected rights and no accomplished according to the Law of Penal Execution 
and the Federal Constitution. 

Key words: Penitentiary system; Arrested; The prisoner's resocialization. 
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INTRODUgAO 

Percebe-se uma grande inquietagao da sociedade ante a crise do sistema 

penitenciario brasileiro cuja situagao e caotica. A falta de condigoes necessarias a 

salubridade dos internos juntamente com a inexistencia de perspectivas de 

reintegragao social quando da liberagao, consequencias da ausencia de uma polltica 

inteligente para o setor, pois a questao prisional nao faz parte da lista de prioridades 

das pollticas publicas brasileiras, torna a liberdade cruel, pois esses homens sao 

libertados apenas fisicamente, nao possuindo nenhuma esperanga de ser 

reintegrado ao seio familiar. 

Essa realidade acaba por char uma situagao de descontentamento no meio 

social, visto que os reais objetivos da execugao penal, que sao propiciar meios para 

que a sentenga criminal seja integralmente cumprida e que haja a ressocializagao do 

sentenciado, propiciado assim o seu retorno ao convivio social, nao estao sendo 

cumpridos, contrariando dessa forma o disposto no artigo 1° da Lei de Execugao 

Penal. 

O sistema penitenciario brasileiro tern sido alvo de muitas discussoes nas 

ultimas decadas. Estas discussoes ocorrem desde a academia, em um nivel mais 

cientifico, ate nos grupos menores (nas associagoes de classes, escolas e 

movimentos sociais) alem das igrejas, que em sua programagao, coloca o tema em 

seus eventos mais importantes. E assunto frequente no sistema de comunicagao 

tanto escrito como televisado. 

O assunto interessa a toda a sociedade, tendo em vista que a cada dia 

aumenta a marginalidade e os crimes estao evoluindo para niveis de crueldade 

jamais observados em toda a historia da humanidade. Varias sao as causas 
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atribuidas para o aumento da criminalidade e dos delinquentes, gerando uma 

demanda alem da capacidade que o sistema prisional pode suportar. 

Destarte, diante da problematica acima exposta a pesquisa tern como objetivo 

geral avaliar a vida no carcere, analisando a possibilidade da ressocializagao do 

preso, a fim de evitar que este apos o cumprimento da sua sentenga penal volte a 

delinquir. 

Como objetivos especificos tem-se a analisar o processo historico-evolutivo 

da pena, bem como dos sistemas penitenciarios, verificar os problemas enfrentados 

pelos presos no seu cotidiano, sobretudo, a superlotagao dos estabelecimentos e 

sua influencia no comportamento dos detentos. 

A vertente metodologica da pesquisa e de natureza qualitativa, em virtude de 

a mesma ter o condao de facilitar a compreensao e classificar processos dinamicos 

experimentados por grupos sociais, alem de apresentar contribuigoes no processo 

de mudanga. 

O metodo de abordagem que deve ser utilizado e o dedutivo, por tratar-se de 

um metodo que permite partir das teorias e leis gerais para chegar a determinagao 

ou previsao de fenomenos particulares. Parte do geral para o particular. Iniciara, do 

conceito geral das penas privativas de liberdade ate a analise, em detalhes, da 

formagao do sistema penitenciario e suas influencias perante a sociedade. 

Como metodo de interpretagao juridico utilizou-se o exegetico, onde se busca 

descobrir o verdadeiro sentido e o alcance da lei. Alem do metodo historico-

evolutivo. 

Para tanto, se realizou uma pesquisa exploratoria, desenvolvida 

principalmente nas areas das ciencias humanas e sociais, buscando desenvolver, 

modificar e esclarecer conceitos e ideias sobre o sistema penitenciario e sua fungao 
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ressocializadora, com base em materials ja existentes, como doutrinas, legislagao, 

periodicos, artigos cientificos, e tudo o que esteve ao alcance e pode servir de 

analise acerca do tema abordado, o que permitira ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenomenos muito mais ampla. 

Inicialmente, no primeiro capitulo, tratar-se-a do surgimento da pena como 

forma de vinganga, desde a Antiguidade, passando pela Idade Media e 

posteriormente a Modernidade, mostrando a necessidade da instituigao da pena 

privativa de liberdade, como forma de punigao. 

Em seguida, abordar-se-a os sistemas penitenciarios, analisando os sistemas 

classicos e os aplicados atualmente no ordenamento patrio. Evidencia-se a 

realidade no atual sistema penitenciario brasileiro, o inadequado tratamento recebido 

pelos detentos, o problema da superlotagao das penitenciarias que na maioria das 

vezes ocasionam as rebelioes. 

Por fim, no ultimo capitulo, sera tratada da ressocializagao do preso, que e a 

principal finalidade da pena privativa de liberdade, abordando de forma critica a sua 

real efetividade, bem como a assistencia que e dada aos individuos que estao 

saindo da prisao e retornando ao convivio social. 



CAPITULO 1 ORIGEM E EVOLUQAO DA PENA 

Na origem do Direito Penal, a aplicacao da pena era calcada, na moral, nos 

costumes, nos temores dos homens, nos habitos e nas crencas. Tinha as raizes 

fincadas no sentimento de vinganga, como se fosse uma divida a ser quitada em 

correspondencia ao mal cometido, que levava o homem primitivo a defender-se 

daqueles que atentassem contra a seguranga de seus familiares, membros da tribo 

ou da sua propria seguranga. Segundo Magalhaes Noronha (1999, p.20). 

A pena, em sua origem, nada mais foi que vindita, pois e mais que 
compreensivel que naquela criatura, dominada pelos instintos, o revide a 
agressao sofrida devia ser fatal, nao havendo preocupacoes com a 
proporgao, nem mesmo com sua justiga. 

Destarte, a pena era uma forma de vingar o delito cometido. A vinganga 

privada na maioria das vezes era feita sem nenhuma limitagao, e quase sempre com 

excessos, o ofendido investia-se com odio desproporcional contra o agressor, bem 

como em seus familiares e membros da sua tribo, gerando furia da outra parte e, por 

conseguinte, reagao aos excessos cometidos. Sucediam-se desse modo, lutas 

exacerbadas entre grupos e familias, que assim iam se enfraquecendo, pela 

redugao de mao-de-obra e pela redugao do numero de homens que estavam aptos a 

participarem da guerra contra um inimigo externo. 

1.1 O Surgimento da Pena como Forma de Punigao 

A historia da pena e tradicionalmente contada a partir do termino do periodo 

da vinganga privada, onde a transferencia do poder de punir passa a ser do Estado, 

pois os delitos passaram a ser considerados um atentado a ordem publica. 
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Percorrendo as fases, da antiguidade, da Idade Media e da Idade Moderna. Na 

Antiguidade, inicio dos relatos em busca da pena como forma de punigao, vem 

regulada no Codigo de Hamurabi (2300 a .C) , o qual ja em seu tempo evidenciava 

uma preocupagao com a forma de punigao aplicada naquela epoca: 

.196 - Se alguem arranca um olho a um outro, se Ihe devera arrancar o olho. 
197 - Se ele quebra um osso a um outro, se Ihe devera quebrar o osso. 
198 - Se ele arranca um olho de um liberto, devera pagar uma mina. 
199 - Se ele arranca um olho de um escravo alheio, ou quebra um osso ao 
escravo alheio, devera pagar metade de seu preco. 
200 - Se alguem parte os dentes de um outro de igual condigao, devera ter 
partido os seus dentes. 

Pode-se observar no Codigo de Hamurabi a preocupagao com a justa 

retribuigao dos delitos, este Codigo ficou sendo conhecido pela frase: "olho por olho, 

dente por dente". 

Mesmo causando sofrimento ao homem, esta Lei transformou as punigoes, 

antes desproporcionais, em algo proporcional, deixando como para atualidade um 

dos principios que regem a aplicagao da pena: o princlpio da proporcionalidade. 

A prisao nesta epoca servia apenas, para encarcerar os delinquentes 

preservando-os, ate seu julgamento ou execugao. Recorria-se a pena de morte, as 

infamantes e as penas corporais. A prisao nao tinha carater punitivo e era 

considerado lugar para a tortura e custodia. 

Como ainda nao havia uma estrutura penitenciaria, os acusados eram 

mantidos em ruinas ou insalubres de castelos, conventos abandonados, torres, 

palacios ou calabougos, permaneciam nestes lugares ate a celebragao do 

julgamento. 

A primeira instituigao penal da Antiguidade foi o Hospicio de Sao Miguel, 

construido pelo Papa Clemente, em Roma, conhecida como Casa de Corregao. 
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Estas casas serviam de asilos para os velhos, e tambem, para reeducar os jovens, 

separando homens de mulheres e culpados de infragoes mais graves. A noite eram 

isolados e de dia trabalhavam em conjunto. 

A Idade Media e considerada o periodo onde se fizeram as leis mais severas 

e barbaras conhecidas e aplicadas pela humanidade. A maioria dessas violentas e 

desumanas agressoes e amplamente conhecida por todos. Dissertando acerca do 

tema, Michael Focault (2000, p.24) destaca que: 

Na idade media com toda a convulsao social que houve com a ascensao e 
queda de imperios, do feudalismo, foram editadas leis severas, quern as 
transgredisse era considerado inimigo do soberano. A crueldade das 
punicoes nao se encontra precedentes na historia da humanidade. Elas 
variam, tais como a morte, os suplicios, o degredo, os agoites, as 
amputacoes, as gales (prisao flutuante), trabalhos forcados, confisco dos 
bens. 

As penas passaram a ser um espetaculo, eram feitas em praca publica com a 

presenga de uma plateia, formada de pessoas comuns, que eram convocadas pelo 

Estado, na figura de seu soberano, para presenciarem os sofrimentos alheios como 

forma de intimidagao social a pratica de crimes, ou de revoltas ao sistema da epoca. 

Uma pena para ser considerada um suplicio, deve obedecer a alguns 

criterios, devera produzir certa quantidade de sofrimento, a morte e considerada um 

suplicio na forma de que ela nao somente signifique a extingao do direito a vida, mas 

na ocasiao e o termo final de uma graduagao calculada de sofrimentos. A morte 

suplicio e uma forma'de reter a vida ao sofrimento. 

O suplicio repousa na arte quantitativa do sofrimento, de acordo com a 

gravidade do crime cometido e que vai se determinar o ferimento fisico, a qualidade, 

a intensidade e o tempo dos ferimentos que deve ser aplicado ao criminoso, veja-se 
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agora de acordo com a ordenacao de 1670 um castigo por ela descrito, conforme 

aponta Focault (2000, p.30): 

A pena de morte natural compreende todos os tipos de morte: uns podem 
ser condenados a forca, outros a ter a mao ou a lingua cortada ou furada e 
ser enforcada em seguida; outros, por crimes mais graves, a ser 
arrebentados vivos e expiar na roda depois de ter os membros 
arrebentados; outros a ser arrebentados ate a morte natural, outros a ser 
estrangulados; outros a ter a lingua cortada ou furada, em seguida 
queimados vivos, outros a ser puxados por quatro cavalos, outros a ter a 
cabeca cortada, outros enfim a ter a cabeca quebrada. 

Existiam suplicios ainda em que o criminoso tinha o seu ventre aberto, suas 

entranhas arrancadas as pressas, para que ele tivesse tempo de ve-las sendo 

langadas na fogueira, depois eles ainda eram decapitados e seu corpo era dividido 

em postas. 

Estes suplicios tinham a finalidade de arrancar confissoes de supostos 

autores de delitos ou aplicar-lhes sancoes, com o fim de exempla-los e evitar a 

pratica de novas infragoes. 

Eram feitos de forma brutal, e serviam de exemplo do que nao se deve seguir, 

de maneira alguma. Eles eram os verdadeiros exemplos da tirania, crueldade e do 

modo de eliminagao praticados e utilizados pelos povos antigos, como forma de 

guardar a criminalidade. 

O excesso das violencias cometidas era tido como gloria e o fato do culpado 

gritar, gemer nao era considerado vergonhoso, mas sim como o proprio cerimonial 

de justiga que se manifesta em sua forga. 

Ocorre que com o passar do tempo, os expectadores dos suplicios 

comegaram a se incomodar e se revoltar contra o modo como era combatida a 

criminalidade, fazendo com que o carrasco se parecesse com o criminoso, os juizes 
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como assassinos, invertendo assim os papeis e tornando os supliciados objetos de 

admiracao, temendo evidentemente a possibilidade de serem os proximos. 

O processo e a sentenga que antes eram ocultados passaram a ser publicos 

e a execugao que antes era vista como um espetaculo e era exposto 

prazerosamente passou a ser oculta ao olhar do povo, como evidencia Focault 

(2000, p.13): 

Desde entao, o escandalo e a luz serao partilhados de outra forma; e 
propria condenacao que marcara o delinquente com sinal negativo e 
univoco: publicidade, portanto, dos debates e da sentenga; quanto a 
execugao, ela e como uma vergonha suplementar que a justiga tern 
vergonha de impor ao condenado; ela guarda distancia, tendendo sempre a 
confia-la a outros sob a marca do sigilo. 

Assim, a ideia da pena deixa de ser a de vinganga ou punigao, para procurar 

corrigir, "curar", reeducar o transgressor. Os suplicios, da maneira como eram 

praticados, atraves da dor, crueldade e barbarie sao retirados do palco, para dar 

lugar ao sujeito juridico detentor de direitos. As penas foram modificadas e 

passaram a sentenciar os criminosos de outrora a pratica de trabalhos forgados, e a 

pena de morte. Uma so morte para todos, que nao se prolongasse que fosse obtida 

de uma so vez e que nao fossem recorridas aos suplicios crueis e de longa duragao, 

surgindo assim a decapitagao, atraves da guilhotina, onde a morte e reduzida a um 

acontecimento visivel, mas instantaneo. 

Na Idade Moderna em face ao desenvolvimento das cidades, os senhores 

feudais antes considerados senhores absolutos do pasto, que o dividia apenas com 

seus criados, servos e vassalos, veem suas terras serem tomadas pela crescente 

burguesia. Fazendo com que a invasao da propriedade fosse considerada uma 

atitude criminosa, quando os criados, servos e vassala buscava retirar os pastos das 



17 

propriedades, onde antes andavam livremente, embora em condigao subalterna. 

Mas os pastos e tudo que eles continham passaram a pertencer a burguesia. 

Essa mudanga de maos dos dominios das terras gerou uma grande 

quantidade de mendigos e bandidos, ja que, os lavradores expulsos pela burguesia 

das terras e dos campos onde viviam, passaram a viver pelo pais, sem nenhuma 

condigao de sobrevivencia, uma vez que, nao tinham onde viver nem o que comer. 

Sem ter o que fazer, passaram a perambular pelas ruas assaltando e cometendo 

todos os tipos de crimes. 

Com o cenario de pobreza e miseria na Europa, o aumento da criminalidade 

foi inevitavel e forgando o desenvolvimento das penas privativas de liberdade, com o 

intuito de expelir mendigos, vagabundos e prostitutas. Ante a impossibilidade de 

dizimar toda uma populagao de delinquentes, a autoridade penal viu-se sujeitada a 

restringir os casos em que se aplicavam a pena de morte. Especialmente nos crimes 

cometidos contra o patrimonio, que nao seriam solucionados com a aplicagao da 

pena de morte, ja que fatalmente exterminaria milhares de delinquentes assolados 

pela fome. 

Nesse contexto, surgiu um movimento cultural conhecido como lluminismo, 

corrente de pensamento que afirmava que os homens eram naturalmente bons e 

iguais entre si, mas eram corrompidos pela sociedade. 

No seculo XVIII, na epoca do lluminismo, destacaram-se dois importantes 

pensadores da evolugao historica do Direito Penal: Cesare Beccaria (Dos delitos e 

das penas) e John Howard (O estado das prisoes na Inglaterra e pais de Gales), 

cujas obras tinham a preocupagao com o direito de punir e se propuseram a 

combater os abusos e torturas cometidos em nome do Direito Penal. 
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Fora definida a utilidade da pena, a qual deveria produzir algum beneficio ao 

delinquente e nao somente como retribuicao ao mal causado. Nesse periodo 

ocorreu a reforma prisional, dando inicio ao Periodo Humanitario das prisoes, com 

uma serie de movimentos de reforma por toda a Europa, movimentos estes que 

combatiam a dureza e falta de idoneidade das prisoes como local para que sejam 

cumpridas penas ressocializadoras. 

A atengao dos pensadores desse periodo estava voltada a protecao da 

liberdade individual contra o arbitrio do Estado, ao fim da tortura, da pena de morte e 

da finalidade estatal da pena Beccaria (1764, apud, Noronha, 1999, p.25) ressalta 

que: 

(...) combate a tortura nos interrogatorios e julgamentos; fala sobre a 
duracao dos processos, que deve variar conforme a importancia do crime, 
bate-se pela moderagao das penas. Opoe-se a execugao capital, que deve 
ser substituida pela prisao perpetua; defende o banimento e impugna o 
confisco e as penas infamantes. Prega a celeridade e certeza do castigo, o 
que constitui verdade incontestavel: "Quanto mais pronta for a pena e mais 
de perto seguir o delito, tanto mais justa e util ela sera";aconselha a 
proporgao entre ela e o delito; e passa a examinar, em sucessivos capitulos 
diversas figuras delituosas (lesa - magestade, violencias, injurias, duelos, 
roubo, contrabando, falencia e infracoes contra a tranqiiilidade 
publica. 

Essa conjuntura social permitiu o surgimento das casas de correcao, que 

tinham como objetivo a reeducagao do infrator, atraves de um regime de disciplina e 

trabalho. 

1.2 Os Propositos da Pena Privativa de Liberdade 

Sucessivas discussoes sobre a finalidade da pena privativa de liberdade, 

sempre correram, sendo este um tema contraditorio, ja que possui varias correntes 

de pensamento as quais demonstram objetivos e finalidades divergentes. De acordo 
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com Thompson (2000, p.03) sao tres as finalidades da pena de prisao, conforme se 

descreve a seguir: 

Punigao retributiva do mal causado pelo delinquente; prevencao na pratica 
de novas infracoes, atraves da intimidacao do condenado e das pessoas 
potencialmente criminosas; regeneragao do preso, no sentido de 
transforma-lo de criminoso em nao criminoso. 

Ao longo do tempo varias teorias se formaram e dentre elas as mais 

importantes sao as teorias absolutas ou retributivas, as teorias relativas de 

prevencao ou finalistas e as teorias mistas. 

Nas teorias absolutas que teve como seu maior defensor Kant, as penas 

seriam meramente uma consequencia justa e necessaria para o crime perpetrado. 

Baseava-se no simples fato desta subsistir como uma consequencia logica 

contra aqueles que atentassem contra a lei, subsistindo sem qualquer outra 

necessidade e deveria ser desprendida de qualquer outro fundamento, em outras 

palavras, seria a vinganga pura e simples. 

Esta corrente explica a finalidade objetiva da pena, pois tern como unico 

fundamento a existencia do crime e segue a ideia do espirito de vinganga, o qual 

remonta a origem das penas, delineando um poder estatal ilimitado no interesse de 

punir. 

Estas teorias trazem em seu bojo a ideia de prevengao, ou seja, que o 

delinquente nao volte a cometer crimes ou incentive outros a delinquir. Tern como 

finalidade a prevengao, onde a pena passa a ser vista como uma oportunidade de 

ressocializagao e nao como um castigo, como retribuigao do mal pelo mal. 

As Teorias Relativas estao divididas em duas especies distintas, voltadas 

para a prevengao especial e a prevengao geral. Ao analisar este tema Fragoso, 

(1994, p.47) critica com brilhantismo essas duas teorias: 
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Tanto a teoria da prevengao geral como a da prevengao especial deixam 
sem explicar os criterios mediante os quais deve o Estado recorrer a pena 
criminal. Como ocorre com as teorias absolutas, aqui tambem se pressupoe 
a necessidade da pena. A prevengao geral nao estabelece os limites da 
reagao punitiva e tende a criar um direito penal do terror. Totalmente 
inadmissivel e, de resto, que a pena seja imposta com criterios alheios ao 
autor do crime, para atraves da punigao produzir efeito sobre outras 
pessoas. Isto significaria, como observa Kant, misturar o homem com o 
direito das coisas. A prevengao especial tambem nao pode, por si so, 
constituir fundamento para a pena. Ha delinquentes que nao carecem de 
ressocializagao alguma, em relagao aos quais e possivel fazer um seguro 
prognostico de nao reincidencia. A prevengao especial nao permite 
estabelecer a pena a ser aplicada e conduz a ideia de pena indeterminada, 
a ser aplicada como especie de tratamento, que deve cessar com a cura do 
enfermo. A experiencia com a cura indeterminada e negativa. Por outro 
lado, parece ilusorio pretender alcangar a recuperagao social do delinquente 
atraves das penas privativas de liberdade. 

A presente corrente apresenta argumentagao bastante fragil, haja vista que e 

uma ilusao confiar ao Direito Penal o unico meio de solucionar todos os problemas 

decorrentes da criminalidade. 

As teorias mistas sao um meio termo entre as teorias absolutas e as teorias 

relativas e atribuem um duplo fundamento a pena: a retribuigao, por meio do castigo, 

e prevengao, instrumento de defesa da sociedade. 

As teorias mistas partem da ideia da retribuigao como base, acrescentando os 

fins preventivos e gerais. Retribuigao e prevengao convivem em uma mesma 

realidade, que se coordenam mutuamente, e uma nao pode subordinar-se a outra. 

Nao havendo dessa forma nas teorias mistas fungoes distintas: no momento da 

ameaga da pena (legislador) e decisiva a prevengao geral: no momento da execugao 

da pena, prevalece a prevengao especial, porque entao se pretende a reeducagao e 

socializagao do delinquente. 

Dentre as teorias expostas do direito patrio, de acordo com o artigo 59 do 

Codigo Penal Brasileiro, optou-se pela teoria mista. O referido artigo determina que 

a lei aplicada deva ser aquela suficiente e necessaria para reprovagao e prevengao 
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do crime. Entretanto, do modo como vem sendo conduzida a politica criminal, ele e 

mais retribuicionista do que prevencionista. 

Diante do exposto, o posicionamento seguido pelo ordenamento juridico 

patrio e o da pena como elemento configurador da justica, levando sempre em 

consideracao a legitimidade social para a aplicagao da pena. 

As teorias mistas, neste intento, apresentam-se como niveladoras entre a 

ansia social por justica e a utilidade da pena em relacao as questoes da coesao 

social e nao como controle do crime como objeto da execugao, posto que nao se 

pode ainda conceber um sistema penal sem a pena privativa de liberdade para 

punigao dos crimes de maior gravidade, casos em que a privagao da liberdade e 

indispensavel. Assim, o transgressor da norma penal, quando sentenciado pelo seu 

delito, deve cumprir sua condenagao, na proporgao do mesmo delito, e 

posteriormente ser posto em liberdade, na esperanga que este esteja apto a 

conviver pacificamente no seio social. 



CAPITULO 2 ANALISE DOS SISTEMAS PENITENClARIOS E SUA EVULOQAO 

HISTORICA-SOCIAL 

Tecidas as consideragoes acerca da origem e evolucao das penas, 

necessaria se faz a analise dos sistemas penitenciarios que surgiram paralelamente 

a evolugao da propria pena. 

Os sistemas penitenciarios originaram-se por uma exigencia do proprio 

homem, pela necessidade de um tratamento coercitivo, para retirar da sociedade 

pessoas que praticassem crimes ou que de alguma forma atentassem contra a 

seguranga, tranquilidade e convivencia com os demais seres humanos. 

2.1 Sistemas Penitenciarios Classicos 

A pena privativa de liberdade foi reconhecida como substituta da pena de 

morte, surgindo dessa forma um grande numero de casas de detengao. Nos 

primeiros sistemas penitenciarios, a pena era aplicada como detengao eterna e 

solitaria, de modo que os detentos eram isolados em celas muradas, a fim de proibir 

a comunicagao com outros aprisionados. 

Nesta estrutura regimes especificos sao estabelecidos para o cumprimento da 

pena atribuida, levando com estima a intensidade ou o grau em que a liberdade do 

individuo foi atingida. Manuel Pedro Pimentel (1996, p.93) assevera que: 

(...) sistema e genero, enquanto regime e especie. Os regimes 
penitenciarios cabem dentro do sistema penitenciario. Os sistemas 
penitenciarios representam corpos de doutrinas que se realizam atraves de 
formas politicas e sociais constitutivas das prisoes. Os regimes 
penitenciarios sao a forma de administracao das prisoes e os modos pelos 
quais se executam as penas, obedecendo a um complexo de preceitos 
legais ou regulamentares. 
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Os sistemas penitenciarios que receberam destaque na doutrina foram os 

chamados sistemas penitenciarios classicos tais como o sistema da Filadelfia 

(pensilvanico, Belga ou celular), o sistema de Auburn e o sistema Progressivo 

(Ingles e Irlandes). 

O sistema da Filadelfia, inicialmente aplicado na Pensilvania e tambem 

adotado na Belgica, consiste no isolamento absoluto sem trabalho ou visitas. Na 

propria cela, o preso trabalhava, recebia a visita de um religioso, dos diretores, dos 

funcionarios e orientacoes medicas. Permitiam-se de vez em quando passeios 

solitarios em patios cerrados, motivando dessa forma momentos de meditagao e 

reflexao. 

O fato de ser caracterizado como um sistema rigorosamente celular levou 

Noronha (1999, p.99) a aplicar a conhecida expressao: "A cela e o tumulo do vivo". 

Sempre presente na cela, a Blblia, era a unica comunicagao que o preso tinha 

com Deus, se fosse analfabeto contentava-se apenas em ver, tocar e apreciar o 

culto Sagrado. Dessa forma, o preso teria que compreender sua penitencia do crime 

como um pecado, o cumprimento da reprimenda penal como regeneragao e 

salvagao, ou seja, trabalho da consciencia para que a punigao fosse temida. 

O sistema da Filadelfia foi amenizado pelo de Auburn, em que o isolamento 

ocorre apenas na parte da noite. Teve sua origem na cidade de Auburn, no Estado 

de Nova lorque em 1818, tendo como diretor Elam Lyndis. 

A caracteristica do sistema de Auburn era o silencio absoluto, durante o dia 

os presos trabalhavam juntos em oficinas e eram observados e castigados pelo uso 

de chicotes, caso o silencio obrigatorio fosse desobedecido, o que o levou a ser 

chamado de silent system (sistema silencioso). 
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Os presos se comunicavam atraves de gestos que eram feitos com as maos, 

formando uma especie de alfabeto, esta pratica pode ser observada ate hoje em 

penitenciarias de seguranga maxima, onde a disciplina e mais rigida. Neste sentido, 

Focault (2000, p.200) observa que. 

O modelo de Auburn prescreve a cela individual durante a noite, o trabalho 
e as refeigoes em comum, mas sob a regra do silencio absoluto, os 
detentos so podendo falar com os guardas, com a permissao destes e em 
voz baixa. Referenda clara tomada ao modelo monastico; referenda 
tambem tomada a disciplina de oficina. 

A vantagem do sistema de Auburn em relagao ao da Filadelfia era encontrada 

na possibilidade de adaptar o preso a rotina do trabalho industrial: o trabalho em 

oficinas, durante oito ou dez horas por dia, compensava custos dos investimentos e 

dava um melhor perfil ao presidio. 

Em Auburn, o local destinado para a reclusao era duramente distribuido, e 

essa divisao tinha que ser mantida e obedecida. A cela para pernoitar, a oficina para 

trabalhar, o refeitorio para se alimentar, a galeria para peregrinar, o banheiro para se 

banhar, urinar e defecar. O mutismo absoluto vinte e quatro horas por dia e a 

disciplina no presidio, eram asseguradas pelo cauteloso chicote nas maos de 

guardas. 

Mais brando ainda e o Sistema Ingles ou Progressivo que teve sua origem na 

Inglaterra no seculo XIX, tendo como principal objetivo estimular o bom 

comportamento e o trabalho do preso. A principio o sentenciado ficava recluso na 

cela. Este periodo era chamado de periodo inicial ou de prova, onde o apenado 

recebia uma unica refeigao diaria. 

Sucedendo o periodo inicial, o preso era submetido ao isolamento durante a 

noite, ao trabalho e ensino durante o dia juntamente com os demais detentos, 
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posteriormente o preso era posto em liberdade sob condigao, mais conhecida por 

liberdade condicional. 

Este sistema tambem foi adotado na Irlanda, por Walter Crofton, e a ele foi 

acrescido mais uma etapa, onde o preso trabalhava em uma colonia agricola antes 

da liberdade condicional, onde o condenado trabalhava ao ar livre durante o dia e a 

noite se recolhia ao presidio. 

Ainda hoje, o sistema progressivo, e adotado na maioria dos paises inclusive 

no Brasil. 

2.2 Sistema Penitenciario Adotado no Brasil 

Durante o Brasil Colonia, a pena adotada era a Portuguesa, esta mesma lei 

era aplicada em diversos paises da Europa. As ordenagoes Afonsinas, Manuelinas e 

o Codigo de D. Sebastiao, onde o crime confundia-se com o pecado e com a ofensa 

moral, os hereges, as blasfemias, bruxarias, eram punidos severamente. Em 

Salvador no ano de 1551, ja se mencionava a existencia de uma cadeia muito boa e 

bem acabada com casa de audiencia e camara em cima, feitas de pedra, barro, cal, 

e telhas. 

A pena privativa de liberdade teve sua origem no Brasil, com o Codigo 

Criminal do Imperio, por volta do ano de 1830. A pena de morte era aplicada nos 

casos de homicidio, insurreigao de escravos e latrocinio. Este codigo apresentou, 

ainda, um avango de grande importancia, a diminuigao dos condenados a pena de 

morte, pois havia antes presciencia de pena de morte para o caso do condenado a 

prisao ter feito mais do que setenta infragoes, estabelece como modalidades de 

penas a morte pela forca, a prisao simples com o trabalho, a gale com trabalho 
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publico, a multa, a suspensao, a perda do emprego e o acoite, conforme estatulra o 

seu artigo 43. 

A Constituicao de 1824 aboliu a tortura, a marca de ferro quente, os acoites, e 

outras penas crueis que eram disciplinadas pelas Ordenagoes do Reino de Portugal, 

estabelecendo ainda que as prisoes deveriam ser limpas, seguras, bem arejadas e 

instituir a separacao dos criminosos, de acordo com o delito cometido. 

Nas prisoes brasileiras o trabalho foi instituido com o primeiro codigo penal de 

1830, era tido como uma obrigagao, entretanto as condicoes do carcere eram 

inadequadas para a sobrevivencia, por serem imundas, pestilentas e infectadas. 

Neste caso o Codigo determinava que, ate a construgao de novos estabelecimentos, 

a prisao com trabalho se convertia em prisao simples, com o acrescimo de mais um 

sexto na duragao da pena. 

O sistema penitenciario nao tratava bem seus detentos e por falta de espago 

muitos eram remetidos para a prisao no arquipelago de Fernando de Noronha, 

ficando assim configurado que ao inves de regenerar o delinquente, o regime em 

vigencia na epoca, passou a corrompe-lo ainda mais. 

No ano de 1890, o Codigo Republicano aboliu a pena de morte e ampliou as 

penas privativas de liberdade, como a pena de reclusao, utilizando-a nos crimes de 

natureza meramente politica. Ainda ficou estabelecido que as penas restritivas de 

liberdade nao poderiam exceder 30 anos, principio que prevalece ate os dias atuais. 

No Codigo Republicano, os sistemas tinham como base as prisoes celulares, 

previstas para a grande maioria dos procedimentos criminals. O preso seria isolado 

em uma cela e depois passaria ao regime de trabalho comum, segregagao noturna 

com o imperio do silencio na parte do dia. O condenado a pena superior a seis anos, 
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com bom comportamento e depois de cumprida metade da sua condenagao, poderia 

conseguir a transferencia para uma penitenciaria agricola. 

Em 1940, foi elaborado um novo Codigo Penal Brasileiro, estatuindo penas 

privativas de liberdade, uma para crimes mais graves, na qual o preso podia receber 

uma sentenga de no maximo trinta anos, conhecida como pena de reclusao. E uma 

pena para crimes de menor impacto, na qual o condenado poderia receber a 

sentenga de no maximo tres anos, a chamada pena de detengao. Os detentos 

deveriam estar separados dos reclusos, porem esta separagao nunca foi obedecida 

pelas autoridades brasileiras e as diferengas desapareciam com o tempo, tornando-

se valida apenas para carater processual. A respeito da tematica Noronha (1999, p. 

224)assevera que: 

O Codigo Penal de 1940 classificou as penas em principais (reclusao, 
detengao e multa) e acessdrias (perda da fungao publica, interdicao e de 
direitos e publicacao da sentenga), as primeiras sempre aplicaveis, 
enquanto as segundas eventualmente impostas e cumulativamente com 
aquelas. 

Durante o ano de 1977, ocorreu a reforma do Codigo Penal, ficando 

estabelecido que, as prisoes deveriam ser destinadas a crimes mais graves e 

delinquentes mais perigosos, uma vez que superpopulagao das penitenciarias ja era 

um fator preocupante. Dessa forma, foram ampliados os casos de sursis, institui a 

prisao albergue e estabeleceu os regimes atuais de cumprimento da pena de prisao 

que sao eles: o regime fechado, o regime semi-aberto e o regime aberto. 

Em 1984 foi editada a Lei de Execugao Penal, determinando a mesma que os 

condenados sejam qualificados de acordo com seus antecedentes e personalidade. 

Para orientar a individualizagao da execugao penal, os presos provisorios devem 

estar separados dos condenados e os reincidentes separados dos presos primarios. 



28 

Simbolo historico das prisoes brasileiras foi a casa de detengao de Sao Paulo, 

mais conhecida com Carandiru, que tinha acomodados em suas dependencias oito 

mil homens, apesar de sua capacidade maxima ser de tres mil quinhentos e vinte 

homens. 

O Carandiru ficou conhecido a nlvel mundial, devido a miseria de seu interior, a 

superlotacao, aos diversos motins, rebelioes, fugas, episodios de desmando e 

violencia, principalmente pelo massacre que levou a obito 111 presos em 1992, 

protagonizado pela pollcia militar. 

O sistema penitenciario brasileiro foi estruturado para garantir a integridade 

fisica e moral dos .encarcerados, bem como adequar os estabelecimentos as 

condigoes pessoais, e as minimas condigoes para a sobrevivencia com dignidade 

dos detentos. 

Tendo como ideal a ressocializagao, ou seja, a reeducagao do transgressor, a 

fim de que este, apos o cumprimento de sua sentenga penal, retorne a sociedade 

recuperado, pronto para recomegar sua vida buscando reintegrar-se ao seio social 

evitando dessa forma a sua reincidencia. 

2.3 Do Tratamento nos Sistemas 

A Constituigao Federal de 1988, no tltulo de direitos e garantias fundamentals, 

em seu art. 5° determina: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
XLVII - nao havera penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de carater perpetuo; 
c) de trabalho forcados; 
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d) de banimento; 
e) crueis 

Diversas normas em vigencia garantem a integridade fisica e moral dos 

presos, encontrando. fundamento no supracitado dispositivo constitucional. Todas 

tendem assegurar um tratamento digno e humano, a despeito da gravidade do crime 

que tenham cometido. 

No entanto, o cumprimento da pena privativa de liberdade e cruel e 

desumana. Ressaltando a desumanizacao e a crueldade, existente no ambiente 

carcerario, Bittencourt (1993, p. 245) tece importantissimos comentarios acerca do 

tema, demonstrando que: 

(...) existem centros penitenciarios em que a ofensa a dignidade humana e 
rotineira, tanto em nacoes desenvolvidas como em subdesenvolvidas. As 
mazelas da prisao nao sao privileges apenas de paises do terceiro mundo. 
De um modo geral, as deficiencias prisionais compendiadas na literatura 
especializada apresentam muitas caracteristicas semelhantes: mau trato 
verbal (insultos, grosseiros, etc.) ou de fato (castigos sadicos, crueldades 
jnjustificadas e varios metodos sutis de fazer o recluso sofrer, sem incorrer 
em evidente violacao do ordenamento, etc.); 

Estas deficiencias sao regras nas penitenciarias brasileiras. Os presos 

vivenciam uma realidade degradante. O sistema penitenciario brasileiro esta 

praticamente falido, bem como as penas aplicadas, na maioria das vezes estao 

equivocadas. E necessario, portanto, que se busquem alternativas para que os 

infratores cumpram suas penas em penitenciarias capacitadas que tratem o 

condenado como um ser humano que cometeu um erro devendo refletir sobre seus 

atos para que nao mais os pratique em discordancia com a lei, e que dessa forma 

possa ser ressocializado. 
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Nao se podem ignorar as condigoes subumanas em que ficam submetidos os 

detentos no carcere. As penitenciarias nao oferecem nenhuma condigao estrutural e 

material para abrigar os condenados. 

A integridade moral do apenado e desrespeitada desde sua entrada na 

prisao. A revista minuciosa feita na sua admissao, algemas nos pulsos, a troca das 

roupas pessoais, ja dao inlcio ao processo de despersonalizagao representando os 

primeiros indlcios do desrespeito a sua integridade que marca a vida no carcere. 

O preso tern direito conforme disposigao da Lei de Execugao Penal a 

alimentagao, vestuario e as instalagoes higienicas. 

A Lei de Execugao Penal preve, assistencia a saude do preso e do internado, 

de carater preventivo e curativo, compreendendo atendimento medico, odontologico 

e farmaceutico. Se dentro do hospital nao existir instalagao adequada, o tratamento 

devera ser feito em outro lugar, com a previa autorizagao do diretor da penitenciaria. 

Observa-se, no entanto, a falta de financiamento adequado, falta de medicamentos, 

profissionais habilitados e falta de atendimento preventivo, principalmente aos 

detentos portadores do virus HIV. 

Sem o material necessario o medico, consegue prestar somente, atendimento 

superficial, primeiros socorros, tornando-se dificil os diagnosticos mais precisos, pela 

impossibilidade de conseguir exames laboratoriais. 

O acompanhamento aos doentes mentais e inexistente e eles, sao mantidos 

na maioria das vezes nas cadeias, contribuindo dessa forma para o aumento da 

revolta, ja que, os presos tern que suportar a perturbagao durante o dia e no periodo 

do repouso noturno, desses doentes. 

A Lei de Execugao Penal assegura, ainda, a assistencia juridica destinadas 

aos presos que nao tern recursos financeiros. A assistencia educacional, que 
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compreendera a instrugao escolar e a formagao profissional do preso; a assistencia 

social tendo como -finalidade preparar o preso para o retorno a liberdade; a 

assistencia religiosa, com liberdade da escolha do culto. E ainda a assistencia ao 

egresso que consiste na orientagao para o retorno a vida em liberdade, na 

concessao se necessario de alojamento e alimentagao no periodo. 

A Lei de Execugao Penal que vigora no Brasil e uma das mais avangadas do 

mundo, e se cumprida de forma integral na pratica, certamente propiciaria a 

ressocializagao de uma parcela consideravel da populagao carceraria. 

No entanto, o que e vivenciado hoje, nos sistemas penitenciarios e que estes 

nao respeitam todos os direitos assegurados pela Lei de Execugao Penal, como e 

sabido que as normas que disciplinam a execugao e a realidade do sistema estao 

muito distantes. Assim e inaceitavel que os condenados fiquem submetidos a um 

regime de cumprimento de pena barbaro. 

Observa-se que, com a condenagao, o transgressor nao se sujeita apenas a 

privagao de sua liberdade, nao Ihes e imposto apenas o seu afastamento da 

sociedade, pois o ambiente do carcere hoje em dia nao e muito diferente das 

masmorras e calabougos da epoca em que a pena privativa de liberdade foi 

estabelecida. A evolugao do direito penal parece que se limitou apenas na teoria, 

quando constatada a realidade da execugao penal. 

O sujeito que transgride uma lei ou norma penal, estara sujeito a pena 

privativa de liberdade. Ao Estado e licito privar o delinquente de sua liberdade, 

durante o periodo da condenagao, porem nao e licito submete-lo durante o 

cumprimento desta pena, a condigoes desumanas, violencias de toda ordem fisica, 

moral, sexual, enfim ao castigo atroz que e a vida na penitenciaria. 
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As prisoes sao cenarios de constantes transgressoes aos direitos humanos e, 

consequentemente, do direito dos presos. O conflito entre presos e carcereiros, 

assim como brigas de ajuste de contas entre os proprios detentos, tern sido cada 

vez mais frequentes. 

O problema sexual na prisao constitui outra consequencia inevitavel em face 

do encarceramento. Com a imposigao da pena privativa de liberdade, nao se pode 

incluir como castigo, a abstinencia sexual dos presos. Todavia, na pratica, e o que 

ocorre, contrariando dessa forma a fungao ressocializadora da prisao, uma vez que 

e impossivel pretender-se a readaptacao social de alguem, retirando um dos 

instintos fundamentals do ser humano. 

Quanto a problematica da situagao sexual carceraria, merecem destaque as 

consideragoes de Noronha (1999, p.241): 

A solucao do problema sexual nas prisoes e complexa, pois esta 
intimamente ligada a outras questoes e deve ter sempre em vista o decoro e 
a compostura. Ele encontra sua solucao natural nas penitenciarias 
agricolas, onde se permite ao sentenciado viver com a familia. "Nos outros 
estabelecimentos, o trabalho, os desportes, as leituras sadias, a assistencia 
religiosa etc. podem tornar menos ardua a abstinencia.". 

Desta forma, a privagao sexual traz grandes consequencias negativas para o 

recluso, das quais se destacam: problemas fisicos e psiquicos; desajustes que 

impedem ou dificultam o retorno a uma vida sexual normal; o homossexualismo; o 

onanismo e a destruigao da relagao conjugal do recluso. 

Como se pode observar, o desrespeito aos direitos humanos encontra-se 

evidenciado nas penitenciarias do pais, que nao possuem capacidade para 

recuperagao dos delinquentes. O preso sai da penitenciaria revoltado, mais ate do 
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que quando entrou e, nao raro volta a criminalidade, colocando em pratica o que 

aprendeu na prisao. 

2.4 Da Superlotagao nas Penitenciarias 

Um dos problemas que mais aflige a sociedade hoje em dia e a destinagao 

que deve ter aquelas pessoas que cometeram algum tipo de delito ou que atentaram 

contra a ordem publica. 

O transgressor precisa ser punido de forma eficaz e sua pena carece ser 

aplicada de acordo com o delito cometido. O condenado deve sair da prisao 

recuperado, pronto para reintegrar-se a sociedade e nao mais agir erroneamente. 

Hodiernamente, o que se observa no Brasil sao penitenciarias praticamente 

falidas, tendo seu ideal modificado e ao inves de ressocializar corrompem ainda 

mais o delinquente, uma vez que tais instituigoes sao verdadeiras "escolas do 

crime", pois presos de alta periculosidade sao colocados em conjunto com presos de 

menor grau de periculosidade, inexistindo assim uma distribuigao de presos de 

acordo com os delitos praticados. 

Em sua maioria, os presos, sao jovens originarios das camadas sociais mais 

pobres, que nao tern acesso a educagao nem a formagao profissional, sao filhos de 

familias sem estrutura e que ja sao marginalizados. Portanto, sao pessoas que 

convivem em uma situagao delicada e, se nao encontrarem as condigoes de 

educagao nos presidios, nao poderao voltar a sociedade como cidadaos de bem. 

Com a crescente criminalidade e o alto nivel de violencia verificado no Brasil, 

onde a populagao tornou-se refem dos bandidos, as penitenciarias vem recebendo 

um grande numero de condenados, sem estarem adequadas estruturalmente para 

receber este excessivo contingente. 
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A realidade cruel dos presos brasileiros consubstancia-se, principalmente, no 

fato de que sao amontoados em minusculos espagos, tendo sua integridade 

reduzida e suas chances de recuperacao diminuldas, e nao sao os unicos a 

sofrerem com esta situagao, pois suas familias tambem sofrem. 

As deficiencias observadas nas penitenciarias tais como: mau cheiro, 

promiscuidade, transmissao de doengas, falta de higiene, a presenga de toxicos, a 

violencia sexual entre os presos, a perda da privacidade, a falta de conforto, exigem 

do preso uma nova reeducagao em seus habitos e valores para sobreviverem a 

estas situagoes adversas. 

Diante das condigoes que sao impostas aos apenados nas prisoes, seria 

imposslvel que nao causassem danos psicologicos aos presos. As prisoes adotam 

um regime fechado, conhecido como de seguranga maxima, com a plena 

desvinculagao da sociedade, causando grandes perturbagoes psiquicas, aos 

detentos que nao se adaptam ao isolamento que Ihes e imposto. 

O preso e obrigado a aprender as regras de convivencia dentro das 

penitenciarias, seguindo o caminho ditado pelos que dominam o meio carcerario, a 

lei da sobrevivencia, os mais fortes sobrevivem, tornando-se um criminoso sem 

chance de recuperagao. 

Pode ainda o preso lutar contra a imposigao dos presos mais fortes, e que 

dominam o meio carcerario, ou assumir o papel de "bom preso", tendo um bom 

comportamento e se conformando com a dura realidade que Ihes e imposta. 

Os estabelecimentos prisionais nao comportam todos os condenados, muitos 

deles que ja se encontram em condenagao definitiva, cumpre sua pena nas 

delegacias ou em Cadeias Publicas por falta de vagas nas penitenciarias. 
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Os presos que se encontram em regime semi-aberto tambem se recolhem a 

Cadeia Publica para o repouso noturno, gerando uma rebeldia entre os demais 

presos que nao gozam deste melhoramento, pela inexistencia ou falta de colonias 

agricolas e casa do albergado. 

As penitenciarias nao comportam o numero total de condenados, os agentes 

penitenciarios nao tern etica no dia a dia com o preso, muitas vezes desrespeitando-

os ferindo o princlpio basico da dignidade da pessoa humana. 

Alem de ineficiente, a pena privativa de liberdade e assaz onerosa. O 

contribuinte paga muito caro sem nenhuma perspectiva de retorno. Nesse contexto, 

enquadram-se as chamadas penas alternativas, aplicadas as infracoes de menor 

potencial ofensivo ou multa e consistindo na imposicao de penas de prestacao de 

servigos a comunidade, oferece uma tentativa de reingresso do preso ao convivio 

social. 

As penas alternativas deveriam ter maior aplicabilidade no Brasil, uma vez 

que os crimes mais praticados e que constituem a grande massa do sistema penal 

brasileiro poderiam ser punidos com penas desta natureza. 

Viabilizando a aplicagao destas penas alternativas, impedir-se-ia de mandar 

para prisao infratores primarios, que estao aptos a ressocializagao, evitando o 

convivio com presos de alta periculosidade, alem disso, contribuiria para a 

diminuigao da superlotagao. 

Como solugao para as mazelas do sistema carcerario brasileiro, questiona-se 

a real efetividade da criagao de presidios de seguranga maxima, inspirados nas 

supermax americanas presidios estes que se destinam ao carcere de individuos de 

alta periculosidade, os detentos responsaveis na maioria das vezes, por chefiar o 

trafico de drogas dentro dos proprios estabelecimentos. 
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Estes presidios possuem equipamentos da mais alta tecnologia, como 

mecanismos de bloquear ondas eletronicas produzidas por celulares e aparelhos 

similares, cercas eletricas, camaras filmadoras e seguranga vinte e quatro horas. Por 

certo, contribuem ainda que humildemente, para a diminuicao da criminalidade 

impondo um isolamento rlgido aqueles detentos mais perigosos, todavia, nao 

resolve os problemas dos outros presos que continuam amontoados em celas 

precarias e com capacidade bem inferior ao numero de presos que atualmente 

abarcam. 

Na maioria das vezes, estas penitenciarias de seguranga maxima sao 

tentativas de mascarar o problema da criminalidade no pals, iludindo a populagao, 

tentando justificar altos gastos do patrimonio publico em projetos que nao resolve 

em nem um por cento esta grande problematica. 

Atualmente, drscute-se no Brasil a privatizagao dos presidios, por influencia, 

principalmente, dos Estados Unidos da America e de alguns paises europeus. No 

entanto, tern sido alvo de criticas por grande parte da doutrina, devido aos elevados 

custos, tambem ocasionando a comercializagao da pena que tende a ser vista como 

uma forma de obtengao de lucro. 

E importante destacar que, com a privatizagao nao se transfere a fungao 

jurisdicional do Estado, a empresa privada contratada cuidara da execugao material 

da pena, ou seja, da alimentagao, limpeza, vestuario, etc. O Estado permanece com 

o ius puniendi, concentrando-se nas maos do juiz a prerrogativa de fixar o quantum 

da pena e as suas condigoes de cumprimento. 

A privatizagao apresenta-se ineficaz diante de toda a problematica do sistema 

penitenciario brasileiro que encontra-se em um grau bastante contaminado pelos 
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problemas acima destacados. Destarte, esta medida apresenta-se como mais uma 

forma de justificar o gasto das verbas publicas. 

Ressalta-se ainda que, a melhoria das condigoes prisionais, exige um 

empenho especial das autoridades judiciais. Impoe-se tambem a acao das 

comunidades e das igrejas. 

A sociedade deve-se uma satisfacao que justifique projetos e pollticas 

publicas que apontem para uma verdadeira ressocializagao do condenado e nao 

somente o acrescimo do numero de vagas nos presidios que serve exclusivamente 

para justificar gastos publicos, onde alem de nao atingir os objetivos que se propoe, 

somente beneficia o constante aumento da criminalidade. 

A superlotagao e uma realidade no sistema penitenciario patrio, o excesso de 

presos na cela e um dos principals motivos, apontado pelos proprios detentos, das 

rebelioes devido a precaria situagao vivenciadas por eles no carcere. 

2.5 As Rebelioes 

O termo rebelar refere-se as seguintes concepgoes: "despertar em (alguem) 

resistencia ou oposigao (a governo ou autoridade). Nao aceitar, ou lutar contra 

autoridade ou governo instituido; manifestar-se contra". E neste ambiente que esta 

pesquisa esta focalizada, uma vez que a forga policial deve manter a ordem e a 

seguranga dos cidadaos, prendendo em penitenciarias os infratores, traficantes, 

assassinos, ou qualquer individuo que provoque desordem ou coloquem em risco a 

vida das pessoas, conduzindo-os a justiga para a analise dos seus atos. Verifica-se 

inicialmente que rebeliao e um "ato ou efeito de rebelar; revolugao"; que motim e 
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"revolta; sublevagao", logo tern o mesmo significado e servirao de referenda para 

esta pesquisa. 

Como foi constatada nas definigoes acima citadas a rebeliao caracteriza-se 

pela insubordinacao dos detentos a autoridade pelo uso ou nao da agressao. O que 

e observado habitualmente e que os meios de comunicagao, durante a passagem 

destes incidentes prisionais, qualificam como rebelioes as fugas; as evasoes que 

ocorrem nas unidades prisionais; as tentativas de fuga; os movimentos 

reivindicatorios que podem resultar danos ao patrimonio e outros que ocorrem no 

sistema prisional, como se fossem rebelioes propriamente ditas, causando panico a 

populagao. 

As causas das rebelioes sao diversas, permanencia da prisao alem do tempo 

previsto na condenagao, ou a nao progressao de um regime mais severo para um 

mais brando, violencia exercida contra o preso, inclusive a tortura, desde o momento 

de sua admissao no presidio. 

Submissao a um degradante meio de sobrevivencia nas cadeias, delegacias 

ou prisoes por ausencia de uma minima condigao de acomodagao. A superlotagao, 

sendo muitas vezes obrigados a dormir no chao, as vezes amarrados as celas ou 

nos banheiros proximos aos buracos de esgoto, ausencia de ambientes 

diferenciados que propiciem a separagao do condenando de acordo com o crime 

cometido, a pena aplicada, a periculosidade, o sexo e a idade. Como evidencia 

Foucault (2000, p.29) a rebeliao assim como a prisao sao bastantes antigas: 

Nos ultimos anos, houve revoltas em prisoes em muitos lugares do mundo. 
Os objetivos que tinham certamente qualquer coisa de paradoxal. Eram 
revoltas contra toda uma miseria fisica que dura ha mais de um seculo: 
contra o frio, contra a sufocacao e o excesso de populacao, contra as 
paredes velhas, contra a fome, contra golpes. Mas eram revoltas tambem 
contra as prisoes modelos, contra os tranquilizantes, contra o isolamento, 
contra o servico medico ou educative Revolta cujos objetivos eram so 
materiais? Revoltas contraditorias contra a decadencia, e ao mesmo tempo 
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contra o conforto; contra os guardas, e ao mesmo tempo contra os 
psiquiatras? De fato, tratava-se realmente dos corpos e de coisas materials 
em, todos esses movimentos: como se trata disso nos inumeros discursos 
que a prisao tern produzido desde o comeco do seculo XIX. O que provocou 
esses discursos e essas revoltas, essas lembrancas e invectivas forma 
realmente essas pequenas, essas infimas coisas materiais. 

Foucalt (2000, p. 29) ainda afirma que as rebelioes apresentavam 

reclamagoes dos presos nao atendidas, principalmente com relagao ao tratamento 

dispensados pelos funcionarios do sistema penitenciario, como se pode evidenciar a 

seguir: 

Quern quiser tern toda a liberdade de ver nisso apenas reivindicacoes cegas 
ou suspeitar que haja ai estrategias estranhas. Tratava-se bem de uma 
revolta, ao nivel dos corpos, contra o proprio corpo da prisao. O que estava 
em jogo nao era o quadro rude demais ou ascetico demais, rudimentar 
demais ou aperfeicoado demais da prisao, era sua materialidade na medida 
em que ele e instrumento e vetor de poder; era toda essa tecnologia da 
"alma" - a dos educadores, psicologos e dos psiquiatras - nao consegue 
mascarar nem compensar, pela boa razao de que nao passa de um de seus 
instrumentos. E desta prisao, como todos os investimentos politicos do 
corpo que ela reune em sua arquitetura fechada que eu gostaria de fazer a 
historia. Por puro anacronismo? Nao, se entendemos com isso fazer a 
historia do passado nos termos do presente. Sim, se entendermos com isso 
fazer a historia do presente. 

Desta forma, evidencia-se no sistema penitenciario brasileiro um descaso 

para com o preso, impondo a este um tratamento desumano e cruel, alimentando 

um sentimento de revolta. Por isso, reclama-se das autoridades competentes uma 

atencao maior na interpretagao dos deveres e direitos dos presos, procurando 

equilibra-los. 

A obediencia a lei nao pode se confrontar com as desordens de sua 

interpretagao, induzindo uma reflexao acerca dos direitos e deveres dos presos, 

onde, na pratica os deveres sao cobrados e os direitos, que estao regulados na 

Constituigao e na Lei de Execugao Penal, sequer sao observados. Corroborando 

com tal entendimento Beccaria (2000, p. 47) observa que: 
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A desordem que nasce da obediencia rigorosa a letra de uma lei penal nao 
pode ser comparada as desordens que nascem de uma interpretagao. Tal 
momentaneo inconveniente pode levar a correcao facil e necessaria dos 
termos da lei, que sao a causa da incerteza, mas impede o fatal abuso da 
razao, do qual nascem as controversias arbitrarias e venais. 

A superlotagao nas penitenciarias tern sido evidenciada como a principal 

causa das rebelioes, juntamente com o descaso do Governo e dos funcionarios do 

sistema prisional. Um dos elementos mais significantes dos incidentes de rebelioes, 

greves de fome e outras formas de protesto nos estabelecimentos carcerarios do 

Brasil estao diretamente ligados a superlotagao. Em varios casos os presos 

rebelados meramente exigem que sejam transferidos para estabelecimentos menos 

lotados, querendo trocar um distrito policial para ocupar vaga em uma penitenciaria 

mais ampla. Neste aspecto, Beccaria (2000, p. 28) ressalta: 

E impossivel prevenir todas as desordens no embate universal das paixoes 
humanas. Crescem aquelas na razao geometrica da populacao e do 
entrelacamento dos interesses particulares, que nao e possivel direcionar 
geometricamente para a utilidade publica. 

Ao adentrar na penitenciaria, o detento torna-se uma figura anonima, privada 

de seus bens, afastada de sua familia. Torna-se subserviente, amedrontado pela 

falta de seguranga que domina no interior das prisoes: e frequentemente revistado, 

recriminado e castigado, incorpora a glria que e dominante no ambiente, aprende 

novas maneiras de sobreviver, adquire o habito da inversao sexual, descamba para 

novos modelos de comportamento, de atitude simulada, enganosa e ameagadora. 

O convivio na prisao e a desocupagao, sem duvida, modificam a 

personalidade e o comportamento do detento, tornando-o hostil, individualista, 

libertino e respeitado de acordo com o grau de crueldade atribuido ao delito 

perpetrado ou ao ato que submete a massa carceraria, fatores estes que tambem 

contribuem para o acontecimento de rebelioes Beccaria (2000, p. 58) entende que: 
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Os homens escravizados sao mais voluptuosos, mais libertinos, mais crueis 
que os homens livres. Estes meditam sobre as ciencias, meditam sobre os 
interesses da nacao, veem os grandes objetos, e os imitam; mas aqueles, 
-satisfeitos com o dia presente, procuram o estrepito da libertinagem uma 
distracao ao aniquilamento em que se encontram. Habitualmente a 
incerteza em tudo, o exito dos seus delitos torna-se para eles problematico, 
favorecendo a paixao que os determina. 

O estabelecimento cerrado da prisao, prisonaliza a mentalidade de todos os 

seus integrantes: diretores, assistentes sociais, psiquiatras, psicologos, agentes 

penitenciarios, funcionarios, policias e os detentos, mantendo-os sob constante 

desconfianga e tensao, ocasionando conflitos diversos que podem ocasionar 

rebelioes. 

As fugas, as tentativas de fugas frustradas, a falta de seguranga e outros 

incidentes prisionais tern colaborado para o acontecimento de rebelioes. 

Portanto, a promiscuidade entre presos e funcionarios, a facilitagao de 

naturezas diversas a corrupgao, juntamente com todos os motivos ja elencados, sao 

os principals motivos das rebelioes no sistema penitenciario. 

Para reverter este estado caotico, uma das medidas que o Estado deveria 

adotar era a correta aplicagao da Lei de Execugao Penal, ou seja, o seu 

cumprimento em sua totalidade; proporcionar formagao adequada aos agentes 

penitenciarios e remunera-los dignamente; preocupar-se com a principal fungao da 

pena privativa de liberdade que e a ressocializagao do apenado a sociedade e nao 

apenas punir por punir. 

Diante do exposto, percebe-se que desde o inicio de sua evolugao historica o 

sistema penitenciario brasileiro vem tentando encontrar metodos para o 

cumprimento de sua .finalidade, atraves dos modelos adotados em diversos lugares 

do mundo. Entretanto, diante da situagao caotica que se encontram as prisoes, 

SS8BBB 
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demonstra que a finalidade da pena privativa de liberdade, de longe, nao e 

alcancada, evidenciando a urgencia de medidas a serem tomadas para que as 

atuais "escolas do crime" nao evoluam para verdadeiras" faculdades do crime", 

aniquilando totalmente as chances de alguem que ingressa nos estabelecimentos 

prisionais, retornar apto ao convivio social. 



CAPITULO 3 A RESSOCIALIZAQAO NO SISTEMA PENITENCIARIO 

A pena privativa de liberdade nao dirime o grande aumento da criminalidade 

no Brasil, em virtude disto tern sido alvo de crlticas em todo o pais. A crise no 

sistema penitenciario e observada principalmente pela insuficiencia de espaco fisico 

adequado para a reclusao de um numero de apenados superior as vagas 

disponiveis no sistema, acarretando a superlotagao, a insalubridade e a ma 

conservagao das instalacoes. 

A inobservancia de fatos de assaz importancia social tais como o tratamento 

inadequado pelo qual o preso e submetido, a inutilidade do metodo usado no 

tratamento de delinquentes habituais e reincidentes, os elevados custos de 

construcao e conservagao dos estabelecimentos penais, as consequencias 

prejudiciais para os infratores primarios, ocasionais ou responsaveis por delitos de 

pequena significagao, sujeitos na intimidade do carcere, a corrupgao e perda 

paulatina da aptidao para o trabalho. 

5.1 A pena privativa de liberdade como principal meio de punigao: 

Diante destes motivos, a pena de prisao deveria ser adotada como ultimo 

recurso no combate a criminalidade, apesar de a pena privativa de liberdade ter 

como fungao na sua execugao, a ressocializagao dos delinquentes, pode-se 

observar que ao longo dos anos, a prisao nao recupera, mas revolta e humilha o 

homem. E importante tambem que haja uma pena condizente com o ato praticado: a 

pena privativa de liberdade nao deve ser a solugao parar todos os crimes. 
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Todavia, pela deficiencia de estrutura do Estado, a pena privativa de liberdade 

tern servido para remover o individuo infrator do ambito social e garantir a seguranga 

dos demais. Apesar disso, a pena privativa de liberdade nao e apenas um meio de 

afastar aquele que cometeu um crime no seio da sociedade e mante-lo a margem do 

convivio social, em virtude de seu dolo e periculosidade, deve ser tambem uma 

forma de dar-lhe condigoes para que se recupere e retorne apto a viver em 

sociedade, para que esta nao sofra as consequencias suscitadas pela degradagao 

humana do preso como ha muito vem acontecendo. Ja que o preso sai da prisao 

revoltado e, nao raro volta a criminalidade (85% oitenta e cinco por cento dos 

casos), colocando em pratica o que aprendeu na penitenciaria. 

Com efeito, a realidade do sistema penitenciario, caracteristicamente 

criminalizante, operando num contexto de um conjunto antiquado onde subsiste uma 

escola para a reprodugao do crime. Na pratica, apenas segrega, temporariamente o 

condenado, pela otica exclusiva da coagao. As metas conflitantes punir, prevenir e 

regenerar nao alcanga os objetivos a que se propoem. 

A seletividade do sistema penal e exercida, majoritariamente, sobre as 

populagoes menos favorecidas economica e socialmente. Acrescentando-se aos 

problemas decorrentes da superpopulagao carceraria e dos fenomenos da 

prisionizagao do preso e ex-preso, encontra-se no sistema penitenciario, centrado na 

pena de prisao em regime fechado, uma das mais desumanas vitimizagoes 

praticadas com garantia institucional. 

Com o crescente aumento da criminalidade, tendo em vista que a cada dia 

propaga-se a marginalidade e os crimes evoluem para niveis de crueldade jamais 

vistos em toda a historia, a prisao surge como solugao para a revolta das vitimas e 

testemunhas, e e vista como a unica solugao para a punigao Todavia, contribui 
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apenas para uma dos designios da pena que e: a punigao retributiva causada pelo 

criminoso. Para a teoria mista, a pena, por sua natureza e imposta, tern seu aspecto 

moral, mas sua finalidade nao e simplesmente prevengao, mas um misto de 

educagao e corregao. 

Da forma que esta sendo cumprida, a pena nao ira contribuir para outra 

finalidade a nao ser a de transformar um preso nao criminoso em criminoso, ou seja, 

a pena privativa de liberdade nao esta contribuindo para a reeducagao do preso. Em 

consonancia com tal entendimento Mirabete (2001, p. 23) relata: 

Assim, embora o pensamento dominante se funde sobre a ressocializagao, 
e preciso nunca esquecer que o direito, o processo e a execugao penal 
constituem apenas um meio para a reintegragao social, indispensavel, mas 
nem por isso o de maior alcance, porque a melhor defesa da sociedade se 
obtem pela politica social do Estado e pela ajuda pessoal. A afirmagao de 
que e possivel, mediante carcere, castigar o delinquente, neutralizando-o, 
Por meio de um sistema de seguranga e, ao mesmo tempo, ressocializa-lo 
com tratamento ja nao se sustenta, exigindo-se a escolha de novos 
caminhos para a execugao das penas, principalmente no que tange as 
privativas de liberdade. 

A pena privativa de liberdade atualmente, serve apenas para o aprendizado e 

aperfeigoamento de novos crimes, diante das experiencias trocadas pela "escola do 

crime", descumprindo dessa forma outra finalidade da pena, a prevengao da pratica 

de novos crimes, de modo a intimidar o delinquente a nao mais comete-lo, bem 

como os demais integrantes da sociedade. 

Tais estabelecimentos expoem os presos as mais diversas formas de 

degradagao flsica, moral e psicologica. A superpolugao aliada ao clima social 

carcerario e a violencia na prisao sao os principals fatores que condicionam o 

comportamento dos internos, os quais, perdem a dignidade dentro do presidio, ao 

reingressar a sociedade tern, muitas vezes, como unica alternativa o submundo do 

crime. De volta a sociedade, tendem a vingar-se das injustigas sofridas, uma vez 
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que dificilmente conseguirao recuperar sua integridade fisica, sua honra, sua paz de 

espirito, bens que Ihe foram subtraidos durante o periodo em que ficaram reclusos. 

Tornando esse um dos principals motivos a alta media de reincidencia criminal, 

vitimando dessa forma toda a sociedade com a reincidencia criminal na medida em 

que se ressente da violencia praticada pelo ex-detento. 

5.2 Ressocializagao do detento 

O processo de ressocializagao consiste na restauragao da dignidade social e 

da reintegragao do condenado ao exercicio dos direitos e deveres e tornar o ser 

humano apto a exercer suas fungoes no seio da sociedade novamente sacrificado 

pela condenagao. 

A finalidade das penas privativas de liberdade, quando aplicada e recuperar, 

reeducar ou educar o condenado, tendo uma finalidade educativa que e de natureza 

juridica. 

O processo de ressocializagao, previsto na Lei de Execugao Penal, e assaz 

complexo diante de uma sociedade preconceituosa e por outro lado temente em 

aceitar um ex-preso de volta ao convivio social, em virtude da falta de seguranga 

que o Estado nao Ihe proporciona na recuperagao do preso. 

O Estado deve trabalhar na reeducagao do apenado, fornecendo-lhe meios 

de desenvolver uma atividade profissional, de acordo com suas habilidades, para 

reinseri-lo na sociedade, para que esta venha contribuir na realizagao do bem 

comum. 
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No artigo 10 da Lei de Execugao Penal, o legislador, tratou da assistencia 

penitenciaria, que tern por objetivo a ressocializagao do preso e a prevengao da 

reincidencia criminal. Acerca deste tema Mirabete (2001, p.59) afirma que: 

Por sua finalidade reeducadora, por seu carater individualizado, pela 
adogao das tecnicas das ciencias naturais (antropologicas, psiquiatricas, 
sociologicas), o sistema penitenciario converteu-se em tratamento 
penitenciario, dada sua analogia com os tratamentos medicos, psicologicos, 
pedagogicos etc., tecnicas cujo uso vao progredindo nos estabelecimentos 
de cumprimento das penas privativas de liberdade, sem que isso importe, 
nas tendencias modernas, em conceituar o delinquente como "enfermo". 

Este tratamento tern como objetivo fazer do preso ou internado uma pessoa 

capacitada a viver respeitando a lei penal, procurando na medida do possivel, 

desenvolver na ressocializagao uma atitude de consideragao por si mesmo e de 

responsabilidade individual e social, tendo respeito a sua familia, ao proximo e de 

um modo geral a sociedade. 

A pega fundamental neste tratamento e o condenado, consubstanciando-se 

em um conjunto de medidas sociologicas, penais, psicologicas, educativas, com a 

finalidade de tentar modelar a personalidade do detento, para sua ressocializagao. 

A pena privativa de liberdade, do ponto de vista educativo e ressocializador, 

apresenta diversos aspectos negativos, uma vez que, e praticamente impossivel 

atingir a finalidade da pena, ja que seus direitos nao sao devidamente respeitados, 

podendo-se observar estes desrespeitos, na superlotagao das penitenciarias, na 

falta de higiene, na violencia sexual e flsica entre os presos, nos toxicos que se 

encontram presentes no ambiente carcerario, na carencia de funcionarios 

especializados, dentre outros anteriormente mencionados. 

Na prisao, o transgressor aprende novas experiencias, atraves das quais 

desenvolvera seus pfincipios enquanto estiver encarcerado, moldando dessa forma 
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sua conduta. Como uma das finalidades da prisao e socializar os valores do 

condenado, seria de se esperar que as penitenciarias fossem ambientes, que 

proporcionassem ao detento uma serie de conhecimentos que Ihe vinculassem, ou 

que Ihe permitisse desenvolver atividades que contribuissem de alguma forma para 

a sociedade. 

Todavia, as penitenciarias sao ambientes sobrecarregados, em terriveis 

condigoes de sobrevivencia humana, nao desenvolvem nenhum ensino aos presos, 

para que estes possam voltar a viver pacificamente com a sociedade, por isso 

muitas vezes os ex-detentos voltam a praticar crimes, pois sofrem com a 

discriminagao que recebem perante a sociedade, dificultando dessa forma o preso 

na obtengao de trabalho, e na convivencia com os demais. 

A principal finalidade da pena e sem duvida recuperar o preso, tornando-o 

assim apto a conviver harmonicamente na sociedade, corroborando com tal 

entendimento Falconi (1995, p.37) preleciona que: 

Em nosso modesto ponto de vista, a pena deve estar a service- de dois 
interesses principais: util ao usuario dela, servindo-lhe de parametros para 
seus passos futuros; util a coletividade, tendo em vista a reinsercao social 
daquele membro ocasionalmente desviado dos limites toleraveis de 
coexistencia comunitaria. 

Para que ocorra a ressocializagao do preso faz-se necessario um conjunto de 

condigoes propicias, tais como uma instituigao penitenciaria idonea, funcionarios 

capacitados ao tratamento que o preso deve receber no cumprimento de sua 

condenagao, e necessario tambem que a capacidade do numero dos presos nao 

seja extrapolada, evitando dessa forma a superlotagao dos presidios. E importante 

que haja uma pena condizente com o delito cometido, e que a pena privativa de 

liberdade nao seja utilizada para solugao de todos os atos criminosos. Mas como 
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alcangar esta finalidade em meio a situagao degradante que o sistema penitenciario 

patrio esta imerso? 

Tem-se entendido que a ideia principal do processo ressocializador ha de 

unir-se, necessariamente, ao postulado da progressiva humanizagao, embora, o 

preso sob custodia do Estado, exerga uma parcela, ainda que minima, mas 

fundamental de sua liberdade, de tal maneira que, asseguradas medidas como as 

permissoes de saida, o trabalho externo, e os regimes abertos, pois sao estes 

caracteres que distinguem o homem dos animais, ou seja, e necessario o 

cercearmento da liberdade do preso, nao Ihe retire sua qualidade humana. Os 

vinculos familiares, afetivos e sociais tambem sao de grande contribuigao para 

afastar os condenados da delinquencia. Acerca desta problematica Bitencourt (1993, 

p.250) destaca: 

A ressocializagao nao pode ser conseguida numa instituigao como a prisao. 
Os centros de execugao penal, as penitenciarias, tendem a converter-se 
num microcosmos no qual se reproduzem e se agravam as graves 
contradigoes que existem no sistema social exterior.(...) a pena privativa de 
liberdade nao ressocializa, ao contrario, estigmatiza o recluso, impedindo 
sua plena reincorporagao ao meio social. A prisao nao cumpre uma fungao 
ressocializadora. Serve como instrumento para a manutengao da estrutura 
social de dominagao. Mas, apesar da contribuigao da Criminologia Critica, 
somente num futuro distante poderao ser realizadas das suas proposigoes, 
nao se podendo, de inicio, suprimir inteiramente a prisao. 

Destarte, a pena privativa de liberdade devera ser utilizada como um dos 

ultimos recursos para punigao do condenado, devendo reservar a pena de prisao 

para o infrator violento e perigoso, que ameace concretamente a sociedade, ja que a 

pena de prisao nao consegue atingir a sua finalidade, reincorporando o preso a 

sociedade. O que se observa atualmente e a inversao do papel da penitenciaria, 

transformando os presos em verdadeiros criminosos, uma vez que as condigoes 
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para a sobrevivencia do detento sao minimas, e eles tern que aprender a lidar com a 

dura realidade que Ihes e imposta, onde os mais fortes sobrevivem. 

E de suma importancia esclarecer que, nao esta sendo pregada a 

impunidade. Quern comete crimes tern que pagar por eles, de acordo com as leis do 

pals. Defende-se uma legislagao que estabeleca uma proporcionalidade entre o 

crime cometido e o castigo aplicado. 

A esperanga de alcangar a "ressocializagao", "recuperagao", "readaptagao" ou 

"reeducagao social" e outras denominagoes otimistas de igual genero, adentrou 

formalmente em sistemas normativos com proclamagoes retoricas em modernas 

Constituigoes, Codigos Penais, e Leis Penitenciarias sem que a execugao pratica 

das medidas corresponda aos anseios de "ressocializagao", que nao raramente se 

exaurem na literalidade dos textos. 

5.3 Assistencia ao Egresso 

De acordo com o artigo 26 da Lei de Execugao Penal: 

Art. 26 Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: 
I - o liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saida do 
estabelecimento; 
II - o liberado condicional, durante o periodo de prova. 

Conforme preleciona a Lei das Execugoes Penais considera-se egresso o 

liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saida do estabelecimento 

penal, e o liberado condicional, durante o periodo de prova. O liberado definitivo e 

aquele que cumpriu a pena privativa de liberdade integralmente ou foi beneficiado 

por qualquer causa extintiva da punibilidade depois do cumprimento de parte da 

sangao imposta. 
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O condenado sera tido como egresso, nas hipoteses acima destacadas, e 

contara dessa forma com a assistencia pos-prisional pelo prazo de um ano a contar 

da data em que foi colocado em liberdade, sem prejuizo da limitacao prevista no 

artigo 25, II, da Lei de Execugao Penal. E considerado tambem como egresso o 

liberado condicional, enquanto durar o periodo de prova. Nos dois casos, expirado o 

prazo, que nao podera ser prorrogado, o condenado perdera a qualificagao juridica 

de egresso, devendo ser encaminhado, se necessario, ao Servico Social comum. 

Nao ha duvidas de que a prestagao de assistencia ao liberado, concedendo-

Ihe meios adequados a seu sustento e amparo social, e tida como um trabalho 

complementar desenvolvido na instituigao penitenciaria, uma vez que a 

insensibilidade da administragao e da propria sociedade pode anular o resultado das 

tarefas realizadas no estabelecimento com a finalidade de reeducar o condenado em 

sua ressocializagao Miotto (apt/d Mirabete 2001, p.61) aponta que: 

(...) Toda ausencia prolongada acarreta desajustamento e, na prisao, o 
condenado vai tendo sua evolucao em conformidade com sua nova 
situagao, desprendendo-se da antiga e alheando-se do ambiente que saiu, 
que vai seguindo sua evolucao e diversificando-se. Quando o preso volta 
para seu antigo ambiente, este nao Ihe parecera o mesmo; o que 
certamente Ihe causara dificuldade de ambientagao e reajustamento. 

Faz-se necessaria, portanto, a assistencia ao egresso, visando promover seu 

retorno a sociedade. Nos primordios essa assistencia, foi obra principalmente das 

associagoes privadas, por meios dos chamados patronatos, que se ocuparam em 

socorrer os presos e liberados, impulsionados por um sentimento humanitario. 

Hodiernamente, o Estado tern assumido o controle dessas atividades, a 

assistencia pos-carceraria deve ser prestada por pessoas antecipadamente 

capacitadas, uma vez que, assumindo fundamentalmente o carater, nao de ajuda, 

mas de um verdadeiro tratamento, a boa vontade, produto de sentimentos criativos e 
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religiosos, nao e suficiente para cumprir com uma fungao que implica o 

conhecimento de certas tecnicas especializadas. 

Embora alguns paises adotem uma legislagao especifica para tratar do 

assunto da reintegragao social das pessoas liberadas do sistema penitenciario, a 

legislagao brasileira preferiu a unificagao com o sistema da execugao penal. 

Verifica-se desta forma no artigo. 10 da Lei de Execugao Penal: "A assistencia 

ao preso e ao internado e dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno a convivencia em sociedade", e o paragrafo unico da referida lei ainda 

apresenta: "A assistencia estende-se ao egresso". 

Com o objetivo de diminuir os efeitos negativos que incidem sobre a vida dos 

egressos, ha muito vem se aconselhando medidas propensas a reforgar os lagos 

que os unem a sua familia e a comunidade, criando dessa maneira um numero 

maior de relagoes como o mundo exterior, a fim de que se produza o ajustamento ou 

reajustamento necessario com o intuito de encontrar condigoes de ressocializagao 

ao ser colocado em liberdade. De acordo com o estudo Mirabete (2001, p.62) 

destaca que: 

E manifesta a importancia de se promover e facilitar a reinsercao social do 
condenado, respeitada suas particularidades de personalidade, nao so com 
a remocao dos obstaculos criados pela privacao da liberdade, como 
tambem com a utilizacao, tanto quanto seja possivel de todos os meios que 
possam auxiliar nessa tarefa. Junto a laborterapia, o programa de 
reeducacao na fase executoria da pena privativa de liberdade e uma das 
bases fundamentais desse processo, e em todo programa destinado a 
reinsercao social nao deve faltar a assistencia material, moral e intelectual, 
pois a reeducacao e readaptacao social implica necessariamente 
desenvolver intensa acao educativa. Nesse sentido, pode-se falar em 
"tratamento" penitenciario sem o perigo de transforma-lo em um sistema 
opressor de transformacao do homem condenado ou internado. 

O trabalho de assistencia ao egresso e de grande importancia, porque, apos a 

libertagao do sistema penitenciario, o detento retornara ao convivio social livre. 
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Entretanto, durante seu periodo de reclusao sofreu muitas influencias negativas do 

carcere. Neste sentido Mirabete (2001, p.61) ainda aponta que: 

Todo individuo, desde que excluido do contato com outros individuos ou do 
meio social, tende a uma evolucao diversa da experimentada pelos outros 
homens ou por esse meio social. Ocorre, nessa hipotese, o que se tern 
denominado de evolugao desproporcional entre o individuo e a comunidade, 
o que pode conduzir ou agravar o desajustamento social. O mais grave 
inconveniente a que, tradicionalmente, tern levado a pena privativa de 
liberdade e a marginalizacao do preso. 

Desta forma, os efeitos da prisionizacao e a rejeicao social praticamente 

inviabilizam o egresso de viver em sociedade, contribuindo decisivamente para os 

alarmantes e notorios indices de reincidencia. Pois, quando retorna a liberdade o 

egresso encontra uma sociedade fechada, inacessivel, indolente e individualista e 

que, ela mesma, o impulsiona a delinquir novamente. 

Contudo, em que pesem os esforgos legislatives, a realidade do egresso no 

Brasil e contraria ao preconizado, haja vista que este normalmente se encontra so e 

impossibilitado de conviver em sociedade com uma pessoa "comum", pois carrega o 

estigma social de transgressor e nao consegue ser aceito pela sociedade. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

O sistema penitenciario brasileiro e baseado na pena privativa de liberdade, 

que nem sempre reprime o comportamento criminoso. Os estabelecimentos 

prisionais tornaram-se 'otimos' ambientes para char pessoas violentas e perversas. 

A realidade carceraria brasileira e no minimo preocupante, senao caotica. As 

penitenciarias estao superlotadas e ainda, sem estrutura, continuam recebendo um 

grande numero de indiciados ou condenados. Isto sem mencionar os inumeros 

mandados de prisao que aguardam cumprimento. Na tentativa de contornar o 

problema, alternativas sao buscadas, porem o que se percebe e o agravamento da 

superpopulagao carceraria. 

Observou-se que o decllnio do sistema penitenciario brasileiro e decorrente 

dos custos crescentes do encarceramento aliado a falta de investimentos publicos 

no setor, o que tern como consequencia a superlotagao das prisoes. A partir dal 

decorrem uma serie de problemas tais como a falta de higiene, de um regime 

alimentar adequado, de leitos, aliados a deficiencia no servigo medico, elevado 

indice de consumo de drogas e de abusos sexuais, ambiente proplcio a violencia. 

Cumpre salientar que os delinquentes nao sao aqui tornados como pessoas 

que merecem qualquer tipo de regalias, mas sim como pessoas que tern de cumprir 

determinada pena imposta judicialmente, nao Ihes retirando o direito de ter o minimo 

de condigoes de sobrevivencia dentro do presidio, para cumprir sua sentenga com 

dignidade, o que nos atuais termos, trata-se quase de uma segunda pena, 

consubstanciada no sofrimento e nas privagoes. O proposito maior deveria ser o de 

reinserir o apenado na sociedade, em um ambiente no qual sao respeitados os 

direitos fundamentals do cidadao. 
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A penitenciaria, ao inves de organismo de custodia para ressocializagao dos 

presos, tornou-se uma verdadeira escola para o desenvolvimento e aprendizado de 

novos delitos. 

A pena privativa de liberdade, nao deve ser vista como o unico recurso para 

controle da criminalidade, como tern sucedido ao longo da historia da humanidade, 

por inumeras razoes. Hodiernamente, e de sabedoria comum que as prisoes nao 

cumprem as suas finalidades. 

A tendencia e buscar novas alternativas para recuperar os condenados, que 

nao os isole da sociedade, porque a pena privativa de liberdade determina a perda 

do direito de ir e vir da pessoa, ou seja, o direito a liberdade, alem de a prisao 

mostrar-se ser um local onde nao se cumpre principios, nem regras basicas 

estabelecidas, para o alcance da finalidade a que se destina. 

Desta maneira, pode-se observar que a Lei de Execugao Penal tern consistido 

apenas em letra morta, sem aplicabilidade na pratica, no que diz respeito, 

principalmente, ao desrespeito aos direitos dos condenados, que deveria no minimo, 

oferecer aos presos, os direitos garantidos pela Constituigao Federal, nao apenas 

dentro das penitenciarias, como tambem fora dela, no seu egresso, facilitando a 

oportunidade de trabalho, e de uma convivencia pacifica no seio da sociedade. 

O sucateamento do sistema penitenciario, aliado a falta de capacidade dos 

que lidam com o universo carcerario, a omissao do Estado e da propria sociedade 

compoe o quadro da cruel realidade do sistema penal brasileiro. 

As penas alternativas sao de suma importancia, uma vez que nao ha sentido 

em aprisionar pessoas, que apesar de terem cometido algum tipo de delito, nao 

oferecem perigo real'a sociedade. Estaria impedindo que mandassem para a prisao 

infratores primarios, ainda perfeitamente recuperaveis, evitando desta maneira o 
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"contagio" da prigionizagao, alem de possibilitar uma efetiva ressocializagao do 

infra tor. 

Notou-se que e imprescindivel encarar os problemas das penitenciarias de 

forma mais coerente. Um sistema carcerario violento, promiscuo, sem a minima 

condigao de higiene, superlotado, sem respeito aos direitos humanos, tendera a 

produzir reincidentes mais violentos, que certamente devolverao a sociedade tudo o 

que sofreram durante o cumprimento de sua condenagao dentro das penitenciarias. 

Por fim, para que se tenha seguranga e tranquilidade e necessario unir forgas 

entre os varios segmentos da sociedade civil organizada, assim como as instituigoes 

governamentais e nao-governamentais, com um planejamento a curto, medio e 

longo prazo, responsabilidades definidas nas tres esferas de governo, como tambem 

agendas reguladoras que fiscalizem a correta aplicagao das penas privativas de 

liberdade, resguardando assim os direitos humanos dos condenados, propiciando 

dessa forma uma efetiva ressocializagao, onde o egresso volte a conviver 

pacificamente no seio da sociedade. 
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