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RESUMO 

A realidade de fracasso em que se encontra o sistema penitenciario brasileiro, em 

decorrencia de diversas problematicas que vive o sistema atualmente, busca-se de 

forma intensa uma solucao para dirimir tais problemas. Sendo a principal meta e 

finalidade dessa pesquisa o estudo da privatizagao do sistema penitenciario 

brasileiro, com o intuito de corrigir este segmento da administragao publica que 

segue sob o comando do poder estatal, analisando a pena privativa de liberdade e a 

Lei de Execugao Penal no seu piano teorico e posteriormente passando a analisar 

frente a realidade brasileira, que se mostra em verdadeira situagao caotica ante a 

inertia do Estado. Observa a possibilidade de privatizar as prisoes brasileiras em 

sua modalidade de terceirizacao, respeitando os ditames legais, expondo os 

posicionamentos favoraveis e contrarios. Justifica-se, entao, pelo estado caotico 

pelo qual passa as prisoes brasileiras, que clamam por uma nova politica de 

gerenciamento, visando o melhoramento dos servicos prestados aos presos, pois o 

Estado nao oferece tais servigos de forma satisfatoria. O metodo de abordagem 

utilizado foi o dedutivo, utilizando-se de pesquisas bibliograficas, por meio da leitura 

de doutrinas de direito, artigos cientificos, legislagoes vigentes e textos diversos. Por 

fim, chega-se a conclusao que a terceirizagao dos presidios brasileiros e uma 

alternativa pertinente, viavel e necessaria, pois traz bons resultados e se apresenta 

como uma solugao para muitos problemas vividos nas penitenciarias brasileiras. 

Palavras-chave: Sistema Penitenciario. Execugao Penal. Dignidade da pessoa 

humana. Privatizagao. 



RESUMEE 

La realite de I'echec ou se trouve le systeme de prison bresilen, que resulte de divers 

problemes que vit Le systeme actuellement, se cherce d'une forme intense une 

solution pour finir ces problemes. Les principal but et objectif de cette recherche c'est 

I'etude de la privatization du systeme de prison bresilien, dans le but de corriger ce 

segment de I'administration publique qui continue sous le comande du pouvoir de 

I'etat, en faisant I'analyse de La peine privative de liberie et de la peine privative de 

liberte et de la loi d'execution penale dons son plan theorique et postericurement en 

passant a analyser en face de la realite bresilenne que si montre dans une vraie 

situation chootique devant I'inertie de I'etat. S'oberve la possibility de privatizer les 

prisons bresiliennes dans leur modalite de privatizon, em ce qui concerne les avis 

legales, em exposition des positions favorables et contraires. Se justifie, alors, por 

I'etat chootique qui possent les prisons bresilennes, que reclament pour une nouvelle 

politique de geronce qui vise ameliorer les services donnes o aux prisonniers, parce 

que I'etat n'offre pas ces services d'une formesatifasfaisante. Le methad d'approche 

utilise a ete Le deductif, avec des recherches bibliographes, par lecture des 

doctrines de droit, des articles scientifeques, legislations em viqueur et textes divers. 

Pour La fin, on a conclu que La privatizacion des prisions bresiliennes est une 

alternative pertinente, faisable et necessaire, parce que cause des bons resultats ET 

se presente comme une solution paur beaucoup des problimes vecus dans les 

prisions bresiliennes. 

Mots-cles: Systeme de prisons. Execution Penale. Dignite de la personne humaine. 

Privatization. 
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1 INTRODUgAO 

O presente trabalho monografico pretende destacar e abordar as questoes 

acerca da privatizagao do sistema penitenciario brasileiro, encontrando respaldo na 

caotica situagao pela qual passam os presidios brasileiros, sendo de comum 

opiniao, que estes se encontram a beira de um colapso, em decorrencia de diversas 

problematicas em que vive o sistema atualmente. 

Tal pesquisa tern o objetivo de mostrar de forma clara a triste realidade 

vivenciada por nosso sistema prisional, analisando o grande contraste entre a lei de 

Execugao Penal e sua aplicabilidade no campo da execugao da pena, mostrando 

que o caos que vive o sistema prisional nao reflete apenas nos detentos, mas 

tambem em toda sociedade. E expor a privatizagao das prisoes em sua modalidade 

de terceirizagao, como uma alternativa viavel e eficaz para combater de forma 

assidua os problemas vividos nas prisoes. 

Para dissertar sobre o tema, serao tomadas por base as pesquisas 

bibliograficas, por meio da leitura de doutrinas de direito, artigos cientificos, 

legislagoes vigentes e textos diversos, utilizando-se do metodo dedutivo em sua 

abordagem, partindo-se de uma visao ampla para alcangar uma solugao especifica 

para o problema em questao. 

E perceptivel a defasagem das prisoes brasileiras, que possui um importante 

papel no processo de ressocializagao e reeducagao dos presos, sendo importante 

indagar ate quando o Estado ficara inerte diante de tal situgao e se tern o mesmo 

condigoes de sozinho reverter tal quadro, pois e notorio que o estado so sai de sua 

inertia, diante de situagoes tragicas ou quando sao invocados pela midia, deixando 

muito a desejar para um sistema que a cada dia que passa clama por urgentes 

solugoes. 

O trabalho sera dividido em tres capitulos, onde o primeiro destina-se a 

explicitar e compreender a pena de prisao ou pena privativa de liberdade, expondo 

seus conceitos, evolugao historica e seus objetivos no piano juridico penal. Busca-se 

demonstrar que desde os primordios da criagao das prisoes, ja se observava que as 

mesmas ja possuiam muitos problemas, como a falta de higienizagao, superlotagao, 

precarias condigoes de sobrevivencia, entre outros. No transcorrer de tal capitulo, 

sera demonstrada, de forma clara e objetiva, como deveria a execugao da pena ser 
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aplicada a luz da Lei de Execugao Penal, tragando e expondo os tipos de pena 

privativa de liberdade, os regimes que sao aplicados e os mais variados 

estabelecimentos penais existentes em nosso pais para que sejam cumpridos a 

pena de prisao. Por ultimo, sera tragado e feita uma explanagao acerca da 

classificagao dos presos, por meio do exame criminologico, que possui o objetivo de 

individualizar a pena. 

Posteriormente, no segundo capitulo, sera feito um breve historico sobre a 

origem das prisoes no Brasil, passando assim a analisar a atual situagao e a dura 

realidade das prisoes brasileiras, demonstrando que os presidios vivem hoje num 

processo de verdadeiro fracasso, pois os problemas como superlotagao, desrespeito 

aos direitos dos presos, tortura e maus-tratos, rebelioes, fugas, trafico de drogas e 

de armas, corrupgoes, facgoes criminosas atuando dentro dos presidios, estao cada 

vez mais frequentes em nossa realidade, mostrando que o Poder Publico se 

encontra inerte diante de tal situagao. 

Por fim, no terceiro e ultimo capitulo, diante do exposto no capitulo anterior, 

sera feita uma abordagem sobre o tema da privatizagao do sistema penitenciario 

brasileiro, fazendo uma breve explanagao sobre o tema inicialmente, onde 

consequentemente passara a expor e fazer um breve comentario sobre sua origem 

e evolugao historica. Sera estabelecida a conceituagao de privatizagao 

diferenciando-a de terceirizagao, e demonstrara os diversos tipos de parcerias 

publico-privado existentes atualmente, fazendo sempre referenda a que e mais 

viavel e traz bons resultados para nossa realidade, mostrando e colocando a 

privatizagao em sua modalidade de terceirizagao, como uma politica viavel para 

estancar o caos do nosso sistema, mas expondo de forma clara, os obstaculos que 

impedem tal politica, como tambem os posicionamentos contrarios e favoraveis a 

privatizagao, para logo apos demonstrar os fatores que ensejam tal politica, 

embasando tais argumentos na citagao da experiencia de terceirizagao aplicada no 

Presidio Industrial Regional do Cariri - PIRC. 
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2. A PENA DE PRISAO 

O capitulo que se faz presente trara uma analise compendiada e resumida 

acerca da pena de prisao, trazendo em seu conteudo, a sua origem e evolucao 

historica, como tambem seus tipos, formas e objetivos. 

2.1 CONSIDERAQOES INICIAIS. 

A pena de prisao e uma consequencia natural imposta pelo estado que tern 

o dever/poder para restringir a liberdade de alguem que pratica uma infragao penal. 

O estado faz-se valer de seu ius puniendi, para impor ao agente que 

cometeu um fato tipico, ilicito e culpavel a imposigao da perda de seu status 

libertatis, que vem a ser a retirada de tal individuo do meio social em que vive e ser 

conduzido a estabelecimentos prisionais. 

Diante de tal questao, e importante esclarecer que a pena de prisao afeta e 

priva o individuo de um dos bens mais importantes que o ser humano e possuidor, 

que vem ser a liberdade. 

Importante questao a ressaltar, nesse inicio de trabalho, vem ser a questao 

inerente ao real interesse e objetivo que o legislador visou ao aplicar a pena de 

prisao. Este nao apenas visualizou a punigao do sujeito ou mesmo proteger bens, 

interesses da sociedade e prevenir a coletividade de futuras infracoes. Procurou ele 

com essa forma de atitude tentar reeducar e ressocializar tal individuo para o 

mesmo ter plenas condigoes de se reintegrar a sociedade de forma adequada com 

os costumes e comportamento digno de cidadao comum, sendo este o principal 

objetivo visado pelo legislador. 

Cumpre-se esclarecer que, na realidade, esses objetivos almejados pelo 

legislador nao vem sendo observados e nem postos em praticas na nossa realidade 

atual, tendo em vista que a reeducagao e a ressocializagao desses sujeitos sao 

altamente prejudicadas por precariedades existentes nos estabelecimentos em que 

sao encarcerados. Muitos sao os problemas enfrentados por tais individuos, uma 

vez que estes sao langados em um meio onde existe uma probabilidade imensa de 
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transformar-se em delinquentes de uma periculosidade maior do que sua posigao 

anterior, onde se deparam com outros criminosos de periculosidade da mais leviana 

ate o mais hediondo, facilitando a sua transformacao, e que muitas vezes e 

motivada pela revolta que atinge a todos devido ao tratamento que e dado aos 

mesmos nesses estabelecimentos, voltando estes a cometer diversos outros tipos 

de infragoes. 

Sendo assim, faz-se perceber que esses estabelecimentos em que sao 

cumpridas tais penas representam um ambiente que propicia ensinamentos 

maleficos para os reclusos, onde a ociosidade e essa forma de tratamento e de 

convivencia com os demais tornam a vida destes um verdadeiro inferno e a 

sociedade de certa forma encara tal situagao de forma omissa, pois para a maioria, 

esses estabelecimentos servem para que estes fiquem livres de tais sujeitos e que 

por um certo tempo nao terao estes em seu convivio, considerando muitas vezes 

esses estabelecimentos como depositos de presos. 

Apos breve analise da situagao exposta, pode-se dizer que o Estado, diante 

do poder e do dever que tern de representar toda a sociedade, priva o sujeito de sua 

liberdade, com o fim de reeduca-lo e ressocializa-lo da melhor forma e de acordo 

com as leis vigentes. Porem, tais objetivos nao sao alcangados por parte desse ente 

publico, tendo em vista as condigoes precarias, arcaicas e deterioradas pelas quais 

passam os estabelecimentos, que nao fornecem a minima condigao aos detentos 

para que eles possuam condigoes para uma sobrevivencia digna e honrosa, sendo 

essa consequencia altamente prejudicial para o Estado, para a sociedade e para o 

proprio individuo, pois a pena de prisao, na maioria das vezes, ao inves de diminuir 

os crimes, parece estimula-los. 

2.2 ORIGEM E EVOLUQAO HIST6RICA 

Desde os tempos mais remotos, a humanidade se organiza e convive em 

grupos humanos, nao vivendo isoladamente, surgindo assim, a necessidade de 

existir regras de comportamento social. Nas sociedades primitivas, as primeiras leis 

observadas foram as leis penais, contudo, a ideia de prisao como pena criminal nao 

existia no pensamento do homem. Antes do seculo XVIII, segundo afirmativas de 
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Carvalho Filho (2002, p. 19) "a unica punicao usada pelo Estado era a pena de 

morte, nas suas diversas formas de execugao". A pena de morte, utilizada antes do 

seculo XVIII, era utilizada como forma de intimidagao para os demais componentes 

da sociedade local, para que estes nao viessem a cometer tais crimes que foram 

passiveis da pena de morte. 

No decorrer do tempo, os protestos da sociedade, visando a moderagao das 

penas em relagao ao crime cometido, e o consideravel aumento da criminalidade, 

fizeram observar que a pena de morte era inutil, pois a criminalidade nao era 

estancada, conforme assevera Alberto Wunderlich (2006, p.01) "a pena de morte 

comegou a perder sua forga na segunda metade do seculo XVIII, pois nao conseguia 

conter os avango da criminalidade e nao alcangava mais os objetivos de seguranga 

das classes superiores". 

Com a decadencia da pena de morte, surgiu a privagao da liberdade, por 

meio da pena de prisao, como demonstra Alberto Wunderlich (2006, p.02) que: 

O direito de punir do estado, especialmente, com a pena de prisao e 
relativamente recente. Com a decadencia da pena de morte e com os 
problemas socioeconomics do inicio do seculo XVIII e que a prisao, ate 
entao pena corporal, passou a ser considerada a pena das sociedades 
civilizadas. 

A Igreja deu origem a prisao, pois ela recolhia os seus seguidores e 

religiosos pecadores, a fim de que estes viessem sofrer a expiagao. Como bem 

assevera Pedro Pimentel(1983, p. 132): 

A pena de prisao, teve sua origem nos mosteiros da idade media, como 
punicao impostas aos monges ou clerigos faltosos, fazendo com que se 
recolhessem as suas celas para se dedicarem, em silencio, a mediacao e 
se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se assim com Deus. 

Foi na sociedade crista que foram observadas as primeiras prisoes, que 

possuiam em sua essencia o objetivo de punir o autor do delito, sendo este 

encarcerados em celas e masmorras, onde possuiam a finalidade de sua 

reintegragao por meio da solidao, da prece, do silencio, das oragoes e mediagoes, 

fazendo com que esses chegassem ao arrependimento e tivessem remorsos pela 

sua atitude malefica a sociedade, pois a Igreja via atraves dessas atitudes o modo 
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mais facil do mesmo se regenerar e se aproximar de Deus, pois via no delito a figura 

do pecado. 

Se posiciona nessa vertente Oliveira citando Funes (2003, p.50), quando 

dispoe que: 

A Igreja instaura com a prisao canonica o sistema da solidao e do silencio. 
A sua reforma tern profundas raizes espirituais. A prisao eclesiastica e para 
os clerigos e se inspira nos principios da moral catolica: o resgate do 
pecado pela dor, o remorso pela ma acao, o arrependimento da alma 
manchada pela culpa. Todos esses fins de reintegracao moral se alcancam 
com a solidao, a mediacao e a prece. 

Diante do exposto acima, e de se observar que a Igreja tinha a plena 

conviccao que resolveria tal problema criminal do seu modo, com isso, utilizou-se de 

todo o seu poder existente em relacao a sociedade da epoca e fez com que a pena 

de morte perdesse sua forga, fazendo com que a mesma viesse a ser substituida 

pela pena de prisao. 

O certo e que a pena de prisao deveria ser um meio altamente eficaz desde 

os primordios de sua criagao, agindo de forma incisiva e produtiva em relagao aos 

individuos que nela estavam inseridos, fazendo com que os objetivos e finalidades 

primordiais da pena de prisao fossem observados, fazendo com que prevalecessem 

atitudes que viessem ressocializar e reeducar os sujeitos inseridos nessas penas, 

mas essa situagao esta demonstrada de forma contraria nas palavras de Foucault 

(1999, p.27) que afirma que "o fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo 

tempo em que o projeto de criagao, estando longe de transformar os delinquentes 

em pessoas honestas e preparadas para reintegrar a sociedade". 

E de salientar, que a precariedade carceraria vem se perpetuando ate os 

dias atuais, situagao descrita por Funes, quando citado por Oliveira (2003, p.51), 

onde narra a situagao dos carceres no seculo XVIII: 

Os detidos sao amontoados confusamente numa prosmicuidade intoleravel; 
achando-se submetidos ao regime mais duro, sofrem penas disciplinares 
corporais e sao obrigados a trabalhos penosos. S6 recebem alimentacao 
minima(pao e agua). A falta de ar, alimentacao e dos cuidados higienicos 
mais elementares e tal que as febres infecciosas se propagam no interior 
das prisoes, dizimam os reclusos e se transmitem para fora, produzindo 
verdadeiros danos a populacao livre. 
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Observa-se diante dessas breves consideracoes, que eram sempre 

aplicadas medidas degradantes ao apenado, tanto desgastantes a sua integridade 

fisica, psiquica e moral, algo que vem sendo amenizado e atenuado para uma forma 

mais branda, por meio de novas politicas implantadas e que passaram a reger em 

determinados paises, onde pode-se citar como exemplo o Brasil, quando passou a 

respeitar os direitos humanos, sendo inseridos nesse rol, o direito dos presos, onde 

foram promulgadas leis mais brandas e beneficas apos a Constituigao Federal de 

1988, onde foi estabelecido o Estado Democratico de Direito, onde as penas foram 

estabelecidas de forma mais humanitaria. Mas ressalta-se que a prisoes ainda 

constituem um grave e grande problemas pela qual o estado deve solucionar e que 

a sociedade enfrenta nos dias atuais. 

2.3 CONCEITOS 

Importante questao a ser levantada para que se de continuidade a pesquisa 

e esclarecer que pena e prisao, apesar de serem colocadas de forma sinonima, 

estas por sua vez nao se confundem, pois uma e genero e a outra e sua especie. 

Para Fernando Capez (2001, p.357): 

O conceito de pena surge como uma sancao penal de carater aflitivo, 
imposta pelo estado, em execucao de uma sentenca, ao culpado pela 
pratica de uma infracao penal, consistente na restricao ou privagao de um 
bem juridico, cuja finalidade e aplicar a retribuicao punitiva ao delinquente, 
promover a sua readaptacao social e prevenir novas transgressoes pela 
intimidacao dirigida a coletividade 

Segundo ensinamentos de Damasio de Jesus (1999, p.519): 

Pena e a sancao aflitiva imposta pelo estado, mediante acao penal, ao autor 
de uma de uma infracao penal, como retribuigao de seu ato ilicito, 
consistente na diminuicao de um bem juridico, e cujo fim e evitar novos 
delitos, no sentido de evitar a pratica de novas infracoes. 

Portanto, a pena vem a ser uma punicao imposta pelo Estado, onde este 

age em defesa de toda sociedade, com o intuito de coibir e evitar a pratica de novas 
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infracoes, punindo assim o delinquente que cometeu determinado crime ou 

contravengao. 

Sobre a prisao, que nada mais e do que uma das especies da pena, prevista 

no inciso I do artigo 32 do Codigo Penal, Fernando Capez (2004, p.227) conceitua 

como sendo " a privagao da liberdade de locomogao determinada por ordem escrita 

da autoridade competente ou em caso de flagrante delito." 

Aplicada a pena de prisao, esta o sujeito privado de sua liberdade de 

locomogao, que tern como metas principais recuperar ou modificar comportamentos, 

carater e temperamento dos apenados, reduzir o crime e dar seguranga a sociedade 

ate que este seja ressocializado. 

2.4 EXECUQAO PENAL 

A priori, e de extrema importancia evidenciar que na Lei de Execugao Penal 

- Lei n° 7.210/84, encontram-se previstas as disposigoes que regem os direitos e 

deveres do condenado no curso da execugao penal, salientando por sua vez, que a 

aplicagao dessas normas so tern atuagao apos o transito em julgado da sentenga 

condenatoria, onde e transferido a competencia ao juizo da execugao, onde os 

procedimentos a serem adotados terao inicio com a prisao do condenado. 

Sobre a execugao penal, Mirabete (1999, p.26/27) ensina que: 

A execucao penal e uma atividade complexa, que se desenvolve nos pianos 
jurisdicionais e administrativos. Ha uma autonomia cientffica, juridica e 
legislativa do Direito Penitenciario. No Brasil, sao relativamente antigos a 
ideia e os estudos para conceder a autonomia legislativa do Direito 
Penitenciario. Diante da Lei de Execugao Penal, mais apropriado e falar em 
um Direito de Execugao Penal do que usar a denominagao mais restrita de 
Direito Penitenciario. O objeto do Direito Penitenciario (ou da Execugao 
Penal), diante de algumas flagrantes contradigoes entre a cominagao e 
aplicagao da pena e sua execugao, dirigiu-se aos estudos do 
desenvolvimento de meios e metodos para a execugao da pena como 
defesa social e ressocializagao do condenado. A lei de Execugao Penal 
adotou os postulados da Nova Defesa Social, aliando a esta a prevengao 
criminal e a humanizagao da execugao da pena e afastando o tratamento 
reformador, na esteira das mais recentes legislagoes a respeito da materia. 

A lei de Execugao Penal, dispoe em seu artigo 1°, os objetivos que essa lei 

tende a alcangar, que vem a ser o fato de providenciar meios para que as sentengas 
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ou decisoes criminais sejam integralmente cumpridas, visando tambem recuperar o 

condenado e o internado para propicia-los condigoes de se reintegrarem ao meio 

social. 

Em relagao aos objetivos que traz a Lei de Execugao Penal, Portela de 

Almeida, em sua tese de doutorado (2008, p.55/56), assevera que: 

Pode-se deduzir que a execugao penal tern dois objetivos basilares, o 
primeiro que consiste em efetivar as disposigoes de sentenga ou decisao 
criminal, que significa o efetivo cumprimento do disposto da sentenga penal 
condenatoria ou absolutoria impropria, buscando conseguir a 
ressocializagao do individuo e a prevengao de delitos. O segundo e de 
proporcionar condigoes para a harmonica integragao social do condenado e 
do internado, oferecendo meios necessarios para a ressocializagao e a 
reintegragao na sociedade dos condenados e dos submetidos a medida de 
seguranga. 

E de se observar, que a essencia dessa lei e o de conferir ao condenado 

uma serie de direitos sociais indispensaveis para a preservagao de sua dignidade 

como pessoa humana, sempre prezando pela sua ressocializagao, onde sua visao 

nao e demonstrada apenas com o carater de isolamento do condenado e nem 

mesmo apenas o fato de retribuir o maleficio causado pelo mesmo, pois os 

interesses dessa lei vao muito mais alem do que esse carater punitivo e repressivo. 

Importante destacar, que a Lei de Execugao Penal em seu artigo 3°, 

"assegura ao condenado e ao internado todos os direitos nao atingidos pela 

sentenga ou pela lei", ressaltando-se porem, que podem ser eles privados apenas 

dos direitos politicos, de acordo com o artigo 15, inciso III, da Constituigao Federal. 

No mesmo diploma legal, dos artigos 10 ao 27, vem estabelecidos uma series de 

direitos que devem ser observados em relagao ao condenado, como direito a vida, 

como tambem a assistencia material (alimentagao, vestuario e instalagoes 

higienicas), a saude (atendimento medico, farmaceutico e odontologico), 

educacional (instrugao escolar e profissional), juridica (para os privados de capital 

financeiro para constituir advogado), social (a fim de ajudar e facilitar sua 

ressocializagao) e tambem assistencia religiosa. Toda essa gama de direitos 

estabelecidos em relagao ao apenado existe para que seja garantido o respeito a 

dignidade da pessoa humana, como tambem propiciar a sua reeducagao e facilitar a 

sua ressocializagao. 



20 

A Lei de Execugao Penal, langa mao de uma serie de direitos e deveres 

inerentes aos presos. Os deveres dos presos, vem estabelecido na Lei de Execugao 

Penal, em seu artigo 39, da seguinte forma: 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentenga; 
II - obediencia ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quern deva 
relacionar-se; 
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 
IV - conduta oposta aos movimentos individual's ou coletivos de fuga ou de 
subversao a ordem ou a disciplina; 
V - execugao do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
VI - submissao a sangao disciplinar imposta; 
VII - indenizagao a vitima ou aos seus sucessores; 
VIII - indenizagao ao Estado, quando possivel, das despesas realizadas 
com a sua manutengao, mediante desconto proporcional da remuneragao 
do trabalho; 
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 
X - conservagao dos objetos de uso pessoal. 
Paragrafo unico. Aplica-se ao preso provis6rio, no que couber, o disposto 
neste artigo. 

Demonstra a Lei de Execugao Penal que os condenados devem ter uma 

postura adequada diante do cumprimento da pena privativa de liberdade, pois sua 

postura indo de acordo com os deveres a eles inerentes ira facilitar no seu processo 

de ressocializagao. 

No que concerne aos direitos dos presos, estes vem elencados em alguns 

dispositivos que devem ser observados em relagao aos mesmos, e o que dispoe o 

artigo 40,41 e 42 da LEP: 

Art. 40. Impoe-se a todas as autoridades o respeito a integridade fisica e 
moral dos condenados e dos presos provis6rios. 
Art. 41 . Constituem direitos do preso: 
I - alimentagao suficiente e vestuario; 
II - atribuigao de trabalho e sua remuneragao; 
III - Previdencia Social; 
I V - constituigao de peculio; 
V - proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreagao; 
VI - exerclcio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e 
desportivas anteriores, desde que compativeis com a execugao da pena; 
VII - assistencia material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa; 
VIII - protegao contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do conjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
XII - igualdade de tratamento salvo quanto as exigencias da 
individualizagao da pena; 
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XIII - audiencia especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representacao e peticao a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondencia escrita, da 
leitura e de outros meios de informacao que nao comprometam a moral e os 
bons costumes. 
XVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciaria competente. 
Paragrafo unico. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderao ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento. 
Art. 42. Aplica-se ao preso provisorio e ao submetido a medida de 
seguranca, no que couber, o disposto nesta Secao. 

A lei de execugao penal nao vem conseguindo atingir a sua finalidade 

principal de ressocializagao dos presos, tendo em vista a nao aplicabilidade de tais 

ditames legais que se demonstram altamente satisfatorios no piano teorico, mas que 

nao vem sendo postos em pratica pelos orgaos competentes, algo que sera 

demonstrado no capitulo seguinte 

2.5 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

A pena privativa de liberdade e a pena que segrega o apenado do convivio 

do meio social, implicando assim o seu afastamento do seio da sociedade, sendo 

prevista no artigo 32 do Codigo Penal, disposta com as demais penas, que vem a 

ser as restritivas de direito e a de multa. 

Diante da finalidade deste trabalho, interessa restringir os estudos apenas 

para a pena privativa de liberdade, pois esta constitui o centro da politica penal e a 

principal forma de punigao aplicada pelo Estado, pois como exposto anteriormente, 

tern ela o objetivo de recuperar o individuo, eliminando de vez as penas aplicadas 

anteriormente, como torturas e penas de morte. 

Diante dos varios problemas pelos quais passa o sistema prisional brasileiro, 

problemas esses que serao tragados posteriormente em momento oportuno, as 

penas privativas de liberdade nao tern obtido exito na ressocializagao dos individuos, 

mas ressalta-se que mesmo diante de tamanha dificuldade que estes encontram, tal 

pena privativa de liberdade ainda e vista, para os olhos de muitos, como solugao 

para os delinquentes da sociedade, privando estes de sua liberdade como forma de 

repressao e de defesa social. 



22 

2.5.1 Reclusao e Detengao 

O artigo 33 do Codigo Penal fundamenta que a pena privativa de liberdade e 

dividida em reclusao e detengao. Em suas ligoes, Rogerio Greco (2009, p.497) 

leciona que: 

O Codigo Penal preve duas penas privativas de liberdade - reclusao e 
detengao - sobre as quais incidem uma serie de implicacoes de Direito 
Penal e de Processo Penal, tais como o regime de cumprimento a ser fixado 
na sentenga condenat6ria e a possibilidade de concessao de fianga pela 
autoridade policial. 

Prado (2003, p. 187), sobre a diferenciagao entre ambos, assevera que: 

A diferenciagao entre reclusao e detengao hoje se restringe quase que 
exclusivamente ao regime de cumprimento de pena, que na primeira 
hipotese deve ser feito em regime fechado, semi-aberto ou aberto, enquanto 
que na segunda alternativa - detengao - admite-se a execugao somente em 
regime semi-aberto ou aberto, segundo dispoe o art. 33, caput,6a CP. 

Com isso, pode-se afirmar que no cumprimento da pena, pelo menos em 

sua fase inicial, nos crime de maior gravidade e aplicada a reclusao, reservando 

assim a detengao, para os crimes de menor gravidade. 

2.5.2Regimes de Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade 

O Codigo Penal estabelece tres regimes de cumprimento das penas 

privativas de liberdade, que vem a ser o regime fechado, o semi-aberto e o aberto. 

Bitencourt (2003, p. 422/423), ensina que: 

A Lei n.7.209/84 manteve a classificagao dos regimes de cumprimento de 
pena instituido pela Lei n. 6.416/77. Abandonou, contudo, a periculosidade 
como fator determinante para a adogao deste ou daquele regime, como 
fazia aquele diploma legal. Agora, os regimes sao determinados 
fundamentalmente pela especie e quantidade de pena e pela reincidencia, 
aliadas ao merito do condenado, num autentico sistema progressive 
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No artigo 33, § 1°, alinea "a", do Codigo Penal, vem previsto o regime 

fechado, que constitui a forma mais gravosa da execugao penal, na qual a pena vem 

ser cumprida em estabelecimento penal de seguranga maxima ou media, indo em 

conformidade com a Lei de execugao Penal em seu artigo 87, sera cumprida em 

penitenciarias. 

Segundo Mirabete (1999, p.247): 

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

Importante ressaltar o que estabelece o artigo 33, § 2° e sua alinea "a", do 

Codigo Penal, em que as penas privativas de liberdade, devem ser executadas de 

forma progressiva e o individuo que for condenado com uma pena superior a 08 

(oito) anos devera comegar a cumpri-la em regime fechado. 

Ressalta-se que sao varias a regras existentes para os ingressos no regime 

fechado da pena privativa de liberdade, vindo elas prevista no Codigo Penal como 

pode-se explicitar que no cumprimento de tal regime, o condenado devera ser 

submetido a exame criminologico de classificagao para individualizagao da execugao 

(artigo 34, caput). O apenado sujeito a tal regime, fica sujeito a isolamento no 

periodo noturno e trabalho no periodo diurno (artigo 34, § 1°), sendo que este 

trabalho sera em comum dentro do estabelecimento, indo de acordo com sua 

aptidoes e ocupagoes anteriores, desde que elas sejam compativeis com a 

execugao da pena (artigo 34, §2°), nao podendo frequentar cursos de instrugao ou 

profissionalizantes, onde admite-se o trabalho externo apenas em servigos ou obras 

publicas (artigo 34, § 3°), onde deve-se tomar todas as precaugoes para se evitar a 

fuga. 

O artigo 33, § 2°, alinea "b", do Codigo Penal, assevera que o condenado 

que nao seja reincidente, e que for submetido a pena privativa de liberdade por mais 

de 04 (quatro) anos e menos que 08 (oito) anos, sera destinado ao regime semi-

aberto, como tambem sera encaminhado ao mesmo destino os condenados ao 

regime fechado que cumpriram ao menos um sexto da pena, que possuirem 

indicatives para a progressao, e o que traz o artigo 112 da Lei de Execugao Penal. O 
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condenado cumprira a pena em colonia agricola, industrial ou estabelecimento 

similar. 

Com isso, observa-se que o regime semi-aberto, e destinado a pessoas que 

cometeram delitos de intensidade mediana, onde estes devem ser subjugados a 

tratamentos mais brandos, comparados aos que submetidos os sujeitos ao regime 

fechado. 

De acordo com o artigo 35, § 1° e 2°, do Codigo Penal, estara sujeito ao 

exame criminologico, os condenados a pena privativa de liberdade que ingressarem 

no regime semi-aberto, como o que e necessario para o regime fechado, para que 

haja a classificagao para a individualizacao da execugao. Como regra estabelecida 

nesses paragrafos, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o periodo 

diurno em colonia agricola, industrial ou estabelecimento similar, podendo ainda 

realizar trabalho externo, inclusive na iniciativa privada, admitindo-se tambem a 

frequencia a cursos supletivos profissionalizantes de instrugao de segundo grau ou 

superior. 

Por fim, encontra-se o regime aberto, como ultima modalidade de regime de 

cumprimento da pena privativa de liberdade, onde esta, segundo o artigo 36 do 

Codigo Penal, deve ser pautado e baseado na autodisciplina e no senso de 

responsabilidade do apenado. 

Nucci(2008, p. 1023), sobre o regime aberto, leciona que: 

Somente ingressara nesse regime o condenado que estiver trabalhando ou 
demonstre poder faze-lo imediatamente, bem como apresentar perfil de 
autodisciplina e senso de responsabilidade, detectaveis pela analise de 
seus antecedentes (se estiver solto) ou pelo resultado de exames aos quais 
se submetem durante o cumprimento da pena em regime mais severo 
(art.114,LEP). 

Com isso, pode-se perceber que o regime aberto e a fase mais branda e 

suave da execugao penal, onde o condenado devera cumprir a pena em casa de 

albergado ou estabelecimento adequado e cuja finalidade primordial e a realizagao 

intensiva da formagao escolar e profissional do apenado e a sua reinsergao social. 

Podera cumprir a pena em regime aberto desde o inicio da pena, o 

condenado nao reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, 

conforme estabelece o artigo 33, § 2°, alinea "c", do Codigo Penal. 
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Conforme o artigo 36, § 1°, do Codigo Penal, o condenado devera, trabalhar, 

frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, isso fora do estabelecimento 

penal e sem vigilancia direta dos orgaos da execugao, onde devem permanecer 

recolhido em periodo noturno e nos dias de folga na casa de albergado. Vale 

salientar, que o condenado sera transferido do regime aberto, se praticar fato 

definido como crime doloso, se frustrar os fins da execugao ou se, podendo, nao 

pagar a multa cumulativamente aplicada, conforme vem estabelecido no artigo 36, § 

2°, do Codigo Penal. 

2.6 TIPOS DE ESTABELECIMENTOS PENAIS 

O artigo 82 da Lei n°7.210/84, dispoe que "os estabelecimentos penais 

destinam-se ao condenado, ao submetido a medida de seguranga, ao preso 

provisorio e ao egresso" 

A Lei de Execugao Penal indica os tipos de estabelecimentos penais, 

disponibilizando o seu destino e suas caracteristicas nos capitulos II, III, IV, V, VI e 

VII, que vem a ser, respectivamente, as penitenciarias, a colonia agricola, industrial 

ou similar, a casa de albergado, o centro de observagao, o hospital de custodia e a 

cadeia publica. 

Apesar do estudo em questao estar pautado e voltado ao estabelecimento 

penal que se denomina de penitenciaria, faz-se necessario ressaltar e fazer uma 

explanagao sobre todos os tipos de estabelecimentos penais, tendo em vista sua 

importancias para o sistema como um todo, conforme sera visto a seguir. 

2.6.1 Penitenciaria 

A Lei de Execugao Penal em seu artigo 87, prescreve que "a penitenciaria 

destina-se ao condenado a pena de reclusao, em regime fechado". Com isso, o 

estabelecimento penitenciario esta destinado aqueles condenados a pena privativa 

de liberdade em regime fechado, que foi condenado a uma pena superior a 08 (oito) 
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anos, devendo cumprir ao menos o inicio da pena em tal estabelecimento, que e 

considerado um sistema de seguranca maxima. 

Como e de se observar, sob o enfoque da seguranca, a penitenciaria se 

define como estabelecimento de seguranca maxima. Em relagao a esse enfoque, 

segundo C.Calon citado por Albergaria (1993, p. 104) esclarece que: 

Nas prisoes de seguranca maxima, nas quais predomina a ideia de 
prevengao contra a fuga, os edificios sao de forte e s6lida construgao. Estes 
estabelecimentos se encontram rodeados de muro alto, intransponlvel e 
dotado de torre, com guardas armados, bem como de refletores para 
prevencao de fuga a noite. Estas prisoes sao destinadas aos criminosos 
mais perigosos. 

A Lei de Execugao Penal, no artigo 88, traz uma serie de requisitos basicos 

que deveriam ser seguidos pelas penitenciarias, quais sejam: a) o condenado sera 

alojado em cela individual que contera dormitorio, aparelho sanitario e lavatorio; b) 

deve ser requisitos basicos de tal unidade celular a salubridade do ambiente pela 

concorrencia de fatores de aeragao, insolagao e condicionamento termico adequado 

a existencia humana; a cela deve ter uma area minima de seis metros quadros e 

como mostra o artigo 89 de tal lei, a penitenciaria de mulheres podera ser dotada de 

segao para gestantes e parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao 

menor desamparado cuja responsavel esteja presa. Os requisitos basicos sao 

obrigatorios e os demais para os estabelecimentos femininos sao facultativos. 

As penitenciarias de homens serao construidas, obrigatoriamente, em local 

afastado do centro urbano, ressaltando-se que essa distancia nao pode restringir a 

visitagao. Sobre isso, assevera Mirabete(1999, p.250): 

Por raz6es de seguranca, determina-se que a penitenciaria de homens seja 
construida em local afastado do centro urbano. A possibilidade de motins e 
fugas assim exige para a seguranca da comunidade. Entretanto, a 
localizacao do estabelecimento nao deve restringir a possibilidade de 
visitacao aos presos, que e fundamental no processo de sua reinsercao 
social. 

A realidade dos presidios brasileiros passa longe do que estabelece a lei, 

pois nao segue nem de longe tais requisitos trazidos no artigo 88 da LEP, algo que 

sera demonstrado em segao posterior, fato esse que dificulta em demasia a 

potencialidade pretendida para a reabilitagao social do condenado. 
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2.6.2 Colonia Agricola, Industrial ou Similar 

A colonia agricola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena 

em regime semi-aberto, conforme determina o art. 91 da Lei de Execugao Penal. 

Para obter o direito de ficar em tal estabelecimento, "o condenado nao deve ser 

reincidente e ter sido condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 

08 (oito) anos", conforme estabelece o Codigo Penal, em seu artigo 33, § 2°, alinea 

"6" como tambem, "o condenado que tiver cumprido ao menos um sexto da pena 

em regime anterior e seu merito indicar a progressao" ( art. 112 da LEP), nesse 

sentido aduz Mirabete (1999, p.252): 

Os estabelecimentos semi-abertos tern configuracao arquitet6nica mais 
simples, uma vez que as precaugoes de seguranga sao menores do que as 
previstas para as penitenciarias. Funda-se o regime principalmente na 
capacidade do senso de responsabilidade do condenado, estimulado e 
valorizado, que o leva a cumprir com os deveres proprios de seu status, em 
especial o de trabalhar, submeter-se a disciplina e nao fugir. 

Observa-se que tal estabelecimento e destinado aos condenados de media 

periculosidade, que devem observar a disciplina, nao empreender a fuga e prezar 

pelo trabalho. 

2.6.3 Casa de Albergado 

Conforme estabelece o artigo 93, da Lei de Execugao Penal, o 

estabelecimento denominado casa de albergado destina-se ao cumprimento da 

pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitagao de fim de 

semana. Lembrando que tais condenados nao sao reincidentes e foram condenados 

a uma pena inferior a 04 (quatro) anos (Codigo Penal, artigo 33, § 2°, alinea "c"). 

Para Mirabete (1999, p.255), as casas de albergado: 

Destinam-se aos condenados aptos para viver em semi liberdade, ou seja, 
aqueles que, por nao apresentarem periculosidade, nao desejarem fugir, 
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possuirem autodisciplina e senso de responsabilidade, estao em condicSes 
de dele desfrutar sem por em risco a ordem publica por estarem ajustado ao 
processo de reintegracao social. 

A grande diferenga que pode ser apontada em relagao aos demais 

estabelecimentos e que a casa de albergado devera situar-se em centro urbano, e 

caracterizar-se pela ausencia de obstaculos fisicos contra a fuga (art.94 da LEP). 

Dai observa-se que tal regime aberto, que vem a ser cumprido na casa de 

albergado, funda-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do 

condenado, onde tais individuos nao colocam em risco a ordem publica, tendo em 

vista esta ajustado ao processo de reintegragao social ao qual esta submetido. 

2.6.4 Centro de Observagao 

O centro de observagao inclui-se entre os estabelecimentos penitenciarios 

de regime fechado, possui seguranga maxima e esta fundamentado e regido nos 

artigos 96, 97 e 98 da Lei de Execugao Penal. 

E no centro de observagao que sao realizados os exames gerais e 

criminologicos de fundamental importancia para a classificagao do preso, 

viabilizando assim, a individualizagao da execugao da pena, para que seja feito e 

aplicado um tratamento adequado para o condenado, indicando o tipo de 

estabelecimento onde este sera inserido. 

No centro de observagao podem ser realizadas pesquisas criminologicas, 

sendo este instalado em unidade autonoma ou em anexo a estabelecimento, 

conforme artigo 97, da Lei de execugao Penal. 

2.6.5 Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico 

Esse tipo de estabelecimento destina-se aos inimputaveis e semi-

imputaveis, referidos no art. 26 e seu paragrafo unico do Codigo Penal, onde acolhe 
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os individuos subjugados a medida de seguranga, de acordo com o exposto no 

artigo 99 da Lei de Execugao Penal. Conforme salienta Nucci (2008, p.1018): 

Os hospitais de custodia e tratamento psiquiatrico destinam-se a quern 
cumpre medida de seguranca de internacao (inimputaveis ou semi-
inimputaveis). Nesses locais, periodicamente, realizam-se os exames 
psiquiatricos para acompanhamento dos internados (arts.99 e 100, LEP). 
Por vezes, podem tambem abrigar aqueles que estao sujeitos ao tratamento 
ambulatorial (art.97, CP), embora nao se equipare a internagao. 

Importante questao que deve ser mencionada e a referente ao artigo 96, 

inciso I do Codigo Penal, que estabelece que na falta de tal estabelecimento a 

medida de seguranga deve ser cumprida em outro estabelecimento adequado. 

Lembrando que tais ambientes devem apresentar caracteristicas hospitalares, 

contando com aparelhagem apropriada as diversas formas de tratamento, sempre 

levando em consideragao as condigoes minimas de salubridade do ambiente, como 

os fatores de aeragao, insolagao e condicionamento termico adequado a existencia 

humana. 

2.6.6 Cadeia Publica 

A Lei de Execugao Penal em seu artigo 102, preceitua que a Cadeia Publica 

destina-se ao recolhimento de presos provisorios, ou seja, e o estabelecimento 

adequado para o cumprimento de pena de breve duragao, pena esta que nao foi 

imposta ou que nao e definitiva. Nucci (1999, p.263), lecionando sobre cadeia 

publica, firma que: 

Denomina-se cadeia publica o local destinado ao recolhimento de presos 
provisorios (art. 102, LEP), o que indica, mais uma vez a necessidade de 
separacao entre aqueles que nao podem ser considerados culpados, por 
inexistencia de sentenga condenatdria em transito em julgado, e os 
definitivamente julgados. 

Sobre a prisao provisoria, Denilson Feitoza (2008, p.726), assevera que: 

Prisao provis6ria e a prisao, de natureza cautelar, nao decorrente de 
sentenga penal condenatdria transitada em julgado, sendo imposta nao 
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como sangao, mas para acautelar a investigagao criminal, o processo penal, 
a aplicabilidade da lei penal ou a seguranga publica, bem como, no caso da 
prisao disciplinar, a hierarquia e disciplinas militares. 

De acordo com o Codigo de Processo penal, sao considerados presos 

provisorios: os autuados em flagrante delito; os presos preventivamente; os 

pronunciados para o julgamento do tribunal do juri e os condenados por sentenga 

penal recorrivel. Pode-se acrescentar aqueles submetidos a prisao temporaria. 

Com o intuito de resguardar o interesse da administragao da justiga criminal 

e a permanencia do preso em local proximo ao seu meio social e familiar, o artigo 

103 da Lei de Execugao penal estabelece que cada comarca tera pelo menos uma 

cadeia publica, pois a sua proximidade e de extrema importancia, onde se 

desenvolve o inquerito policial ou do juizo onde corre o processo penal, tendo em 

vista as variadas vezes que sera necessaria a presenga do preso para realizagao 

das investigagoes, audiencias, julgamentos e etc. 

2.7 CLASSIFICAQAO DOS PRESOS 

Segundo disposigao prevista no artigo 5° da Lei de Execugao penal, os 

condenados serao classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, 

para orientar a individualizagao da execugao penal. A individualizagao da pena, e 

direito garantido constitucionalmente, de acordo com o artigo 5°, inciso XLVI, 1° 

parte, da Constituigao Federal de 1988. 

Essa individualizagao da pena, que deve acontecer tanto no ambito 

executivo quanto no Legislativo e no Judiciario, permite que a execugao penal seja 

aplicada de forma diferenciada e variada de condenado a condenado, uma vez que 

os mesmos nao sao iguais, tendo com isso o intuito de proporcionar a cada preso as 

oportunidades e os elementos necessarios para lograr exito em sua reinsergao 

social. 

Assim se posiciona Mirabete (1999, p. 46/47): 

Nao ha mais duvida de que nem todo preso deve ser submetido ao mesmo 
programa de execugao e de que, durante a fase executbria da pena, se 
exige um ajustamento desse programa conforme reagao observada no 
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condenado, podendo-se s6 assim falar em verdadeira individualizagao no 
momento executive [...] As legislagoes modernas tern introduzidos 
processos de selegao e, para esse fim, criados centres de observagao e 
exames aos quais levam o preso para ali se decidir sobre seu destino a 
determinado estabelecimento e a determinada forma de execugao. Esse 
procedimento de classificagao se funda em determinados sistemas de 
selegao e visa a possibilidade de prognost ics referentes especialmente ao 
grau de perigo de reincidencia ou de periculosidade do condenado. 

Portanto, a classificagao do preso e de extrema significancia para se obter 

um resultado produtivo no processo de ressocializagao do preso, pois diante de suas 

condigoes pessoais, sao estabelecidas diretrizes e programas de execugao mais 

ajustadas a cada individuo. 

2.7.1 Exame Criminologico 

O exame criminologico e uma especie do genero exame da personalidade, 

tendo como objetivo a investigagao medica, psicologica e social do condenado. 

Conforme ensinamentos de Mirabete (1999, p.50): 

No exame criminolbgico, a personalidade do criminoso e examinada em 
relagao ao crime em concreto, ao fato por ele praticado, pretendendo-se 
com isso explicar a dinamica criminal (diagn6stico criminolbgico), propondo 
medidas recuperadoras( assistencia criminiatrica) e a avaliagao da 
possibilidade de delinquir (prognbstico criminolbgico). 

Conforme estabelece o artigo 8° da LEP, o exame criminologico sera 

indispensavel aos condenados em regime fechado, visando obter elementos 

necessarios para uma adequada classificagao e com vista a individualizagao da 

execugao. Essa analise, por sua vez, e facultativa aos condenados a pena privativa 

de liberdade em regime semi-aberto, conforme expoe o artigo 8°, paragrafo unico da 

LEP. 

O exame criminologico e realizado por uma comissao tecnica de 

classificagao que para adquirir sucesso na obtengao de dados reveladores da 

personalidade do preso, podera entrevistar pessoas, requisitar de repartigoes 

publicas ou estabelecimentos privados, dados e informagoes, como tambem realizar 

outras diligencias e exames necessarios. Essa comissao deve existir em cada 
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estabelecimento criminal, mas realidade atual nao condiz com o ordenamento 

existente, pois raros sao os estabelecimentos que possuem uma comissao tecnica 

de classificagao em conformidade com os preceitos legais. 

Por termino, e importante ressaltar uma modificagao trazida pela Lei 

n°10.792/03, que traz uma nova redagao ao artigo 112 da Lei de Execugao Penal. 

Nucci (2008, p. 999), afirma que: 

Essa alteracao deve-se a pressdes de varios setores, especialmente de 
integrantes do poder executivo, que arcam com os custos nao s6 das 
comissoes existentes, mas tambem dos presidios em geral, sob o 
argumento de serem seus laudos "padronizados", de pouca valia para a 
individualizacao execut6ria. 

Conforme tal mudanga, o novo diploma elimina a precisao do parecer da 

comissao tecnica de classificagao e do exame criminologico para concessao de 

progressao e regressao de regimes, como tambem para obtengao do livramento 

condicional, deixando-a apenas obrigatoria ao inicio da execugao. 

A pena de prisao, principal forma de punigao imposta em nosso 

ordenamento juridico, foi de forma superficial explicada, demonstrando sua evolugao 

historica, foram vistas suas qualidades impostas pela legislagao penal, que nao e a 

realidade, conforme sera visto no capitulo posterior. 



3 O SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO 

33 

Tal capitulo ira esbocar um breve historico sobre a origem das prisoes no 

Brasil, passando posteriormente a analisar a atual situagao e a dura realidade das 

prisoes brasileiras, mostrando suas problematicas e demonstrando que os presidios 

brasileiros vive hoje num processo de verdadeiro fracasso. 

3.1 BREVE HISTORICO SOBRE A ORIGEM DAS PRISOES BRASILEIRAS 

Durante o periodo de colonizagao, quando o Brasil era colonizado por 

Portugal e ainda nao possuia um governo centralizado, existia uma grande 

dificuldade de se aplicar as normas vigentes de tal metropole, tendo em vista, ser o 

Brasil colonial dividido em capitanias hereditarias. Essas capitanias eram 

governadas por donatarios, que possuiam o direito de punir e impor as regras de 

acordo com seus criterios e ao seu livre arbitrio, conforme demonstra Adeildo Nunes 

(2005, p. 39) ao dizer que "a depender da capitania, as normas poderiam variar de 

conteudo, rigor e especie de punigao, tambem". 

Promulgadas em 1446, as Ordenagoes Afonsinas, que constituiam a base 

do regime juridico em vigor no Reino de Portugal, que nao chegaram a ser 

implantadas aqui no Brasil. As ideias contidas em tal ordenamento sofriam influencia 

direta do direito Canonico, Romano e Costumeiro. E caracteristica marcante desse 

ordenamento a rigidez das disposigoes relacionadas ao direito Penal e Processual 

penal, que buscavam oprimir de forma severa o cometimento de crimes. 

Cumpre-se ressaltar que nas Ordenagoes Afonsinas eram impostas penas 

bastantes crueis, nas quais pode se incluir a pena de morte. A prisao ja encontrava 

seu espago, mas era restrita e possuia carater provisorio e preventivo, tendo em 

vista ser a mesma destinada aos individuos que esperavam por julgamento para que 

os mesmos nao viessem a fugir. 

As Ordenagoes Afonsinas (ate 1512) quase nao tiveram duragao, haja vista 

a entrada em vigor das Ordenagoes Manuelinas que foram promulgadas em 1521. 

Houve uma revisao em relagao a ordenagao anterior e algumas corregoes foram 
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feitas nas Ordenagoes Manuelinas que entraram em vigor, mas nao houve uma 

mudanga significativa, pois a pena ainda era tratada com crueldade e 

desproporcionalidade. Importante questao trazida nesse diploma foi o surgimento da 

pena privativa de liberdade. 

A primeira prisao no Brasil encontrava-se localizada na cidade de Salvador, 

sede do governo-geral, onde foi erguida no ano de 1551, possuindo fungao 

altamente diferenciada das que costumeiramente observam-se na atualidade. Sobre 

o tema, leciona Adeildo Nunes (2005, p.39): 

Estas prisoes serviam para custodiar desordeiros, escravos fugitivos e 
acusados a espera de julgamento. Nao eram cercadas por muros e os 
presos mantinham contato com as pessoas que transitavam em suas 
proximidades, e atraves das grades recebiam alimentos, roupas e 
informagOes do que estavam acontecendo fora das prisoes. 

Como e de se observar, as prisoes implantadas no Brasil, foram utilizadas 

de formas variadas, uma vez que serviram para guardar escravos fugitivos e foram 

utilizadas como asilo para criangas de ruas alem de servir como casas para abrigar 

doentes mentais e de carceres de inimigos politicos. 

No periodo em que Portugal foi dominado pela Espanha, foi ordenada pelo 

entao imperador D. Felipe I, que todas as leis fossem reformadas. Esta reforma 

aconteceu, durante o reinado de D. Felipe II, com a promulgagao das Ordenagoes 

Filipinas em 1603. Ressalta-se que estas ordenagoes nao trouxeram modificagoes 

consideraveis em relagao as vigentes anteriormente. Mesmo readquirindo sua 

independencia, as Ordenagoes Filipinas continuaram em vigor. As Ordenagoes do 

Rei Felipe II deveriam ser observadas pela sociedade brasileira a pouco formada e 

se fundavam em cunho religioso, tendo em vista ser o crime considerado um pecado 

e uma ofensa moral. As penas aplicadas eram severas e crueis, por isso em muitas 

situagoes, dependendo do delito, acarretavam na morte do criminoso, sendo, na 

maioria das vezes, as penas aplicadas de forma desproporcional e com requintes de 

crueldade. 

Com o advento da Constituigao de 1824, ficou previsto que se elaborasse 

uma legislagao penal, que em momento posterior veio se concretizar com a 

promulgagao do Codigo Criminal do Imperio, em 1830, fazendo com que as 

disposigoes previstas nas Ordenagoes Filipinas fossem terminantemente revogadas 

e extintas do nosso ordenamento. 
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0 Codigo Criminal do Imperio trouxe profundas modificagoes na maneira de 

punir o criminoso, pois este foi baseado nos ideais do iluminismo que se fazia 

presente em muitos paises. Possuia esse Codigo um carater humanitario, 

caminhando em conformidade com os principios e ideais de igualdade, solidariedade 

e fraternidade, numa fase que se denominou periodo de humanizagao, com ampla 

repercussao aqui no Brasil. 

Mesmo diante desse avango, permaneceu a pena capital para alguns casos, 

como por exemplo, em caso de homicidios ou graves ofensas dos escravos aos 

seus senhores entre outros. Conforme demonstra Falconi (1995, p. 77): 

Conquanto elogiado tanto na Europa como na America, por efetivamente ter 
dado um carater mais humanitario ao Direito Punitivo, o C6digo Criminal do 
Imperio manteve a aplicagao da pena capital ainda em determinados casos. 
Este, sem embargo, teria sido o grande equivoco daquele diploma. 

Pode-se observar que so apos o advento do Codigo Criminal do Imperio e 

que se pode reconhecer e se falar em prisao com forma de sangao, surgindo, a 

partir dai, tratamentos diferenciados para cada tipo de delito. A partir desse contexto, 

a prisao nao mais possui apenas o carater preventivo e provisorio como antes. 

Apos o advento da proclamagao da Republica em 1889, foi estabelecido e 

promulgado, um ano depois, o Codigo Penal de 1890 que iria substituir o Codigo 

Criminal do Imperio. A prisao vem estabelecida de forma diferenciada, onde a pena 

privativa de liberdade foi organizada em especies, quais sejam: a) a prisao celular, 

onde o individuo era posto em isolamento e era obrigado a trabalhar, prisao essa 

que eram aplicadas em quase todos os tipos de crimes e em algumas 

contravengoes; b) a prisao reclusao, onde a pena era executada em 

estabelecimentos militares; c) a prisao com trabalho obrigatorio, nas colonias 

agricolas ou em presidios militares; d) e, por ultimo, a prisao disciplinar, que era 

imposta aos menores de 21 (vinte e um) anos, executada em unidades industrials 

especiais. 

Em 1940, atraves do projeto de Alcantara Machado, surge o Codigo Penal, 

que continua em vigor ate os dias atuais, porem com muitas modificagoes, reformas 

e adequagoes. Com advento deste Codigo, as penas privativas de liberdade 

passaram a ser divididas em dois tipos: reclusao e detengao, devendo a reclusao ter 

duragao e aplicagao maxima de 30 (trinta) anos e a detengao 03 (tres) anos. 
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Contempla este Codigo uma grande inovagao para o cumprimento da pena privativa 

de liberdade que vem a ser o livramento condicional e a progressao de regime. 

O Codigo Penal, no ano de 1984 foi reformado em sua integralidade na parte 

geral, trazendo inovagoes em sua essencia, onde foram observadas mudangas 

significativas como a introdugao de novos e modernos conceitos no que tange os 

principios basicos da Direito Penal, a consolidagao do novo modelo de cumprimento 

de pena, tratando das progressoes e regressoes de regimes. Outra mudanga 

importante foi a substituigao da pena de prisao por penas alternativas, que podem 

ser a prestagao de servigos a comunidade e a restrigao de direitos, aplicadas 

quando a pena fosse menor do que um ano e o reu fosse primario e de bons 

antecedentes. Vale ressaltar que, nesse mesmo ano, entrou em vigor a Lei de 

Execugao Penal n°7.210/84, na qual traz em seus dispositivos inovagoes positivas 

na execugao das penas, trazendo toda estrutura juridica necessaria ao cumprimento 

da pena. 

Diante do que foi descrito, pode-se visualizar o desenvolvimento historico do 

sistema penitenciario brasileiro e analisar as legislagoes aplicadas no decorrer dos 

tempos bem como as intengoes do legislador, sendo tal procedimento importante 

para que se assimile a realidade existente e que sera adiante exposta. 

3.2 A REALIDADE DAS PRISOES BRASILEIRAS 

Atualmente, sao constantes os noticiarios versando sobre o sistema 

penitenciario brasileiro, donde pode-se constatar, a tamanha crise pela qual passa 

as prisoes brasileiras e o sistema como um todo, sendo viavel e necessario discutir 

as questoes que envolvem tal crise. O ano de 2006 foi o marco da explosao da crise 

carceraria no Brasil, onde a midia trouxe a tona o poder existente nas maos dos 

criminosos encarcerados, que possuem direta influencia de comando nos crimes 

realizados contra a sociedade. 

O problema enfrentado na realidade e bem mais grave do que se imagina, 

pois a sociedade tinha em mente que bastava encarcerar os criminosos em 

presidios e o problema estaria, ao menos por certo tempo, resolvido. Mas a situagao 

vai mais alem do que se imagina, pois os mesmos continuam a comandar o crime de 
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dentro dos estabelecimentos criminais e quando conseguem a tao sonhada 

liberdade trazem consigo um aprendizado das mais diversas e variadas especies de 

crimes. 

Do seu surgimento ate os dias atuais, a pena passou por profundas 

transformacoes e modificagoes. No inicio de sua existencia, fase denominada de 

epoca da vinganga privada, a aplicagao da pena se caracterizava por nao haver uma 

proporcionalidade entre o crime e o castigo; depois surgiu a vinganga divina, onde o 

jus puniendi era legitimado ao particular e a pena se fundamentava na justiga divina; 

na epoca da vinganga publica, surge o Estado como detentor do direito de punir e de 

executar a pena, tendo em sua essencia o carater de vinganga; houve um periodo 

em que foi observado um avango na aplicagao da pena, periodo esse considerado 

como periodo cientifico, onde se passou a aplicar uma pena determinada para o tipo 

de crime cometido e de acordo com a periculosidade do agente; e, posteriormente, 

surge a fase da Nova Defesa social, onde a pena visa reeducar, recuperar o preso e 

proteger a sociedade, algo que perdura ate os dias atuais. 

Diante de tais modificagoes e transformagoes, observa-se que a pena hoje 

tern a finalidade e o dever de proporcionar ao preso uma ressocializagao, para que o 

mesmo possa reintegrar-se na sociedade e conviver de forma integra e pacifica com 

os demais membros da sociedade. Essa situagao nao e observada no nosso pais, 

pois de acordo com o professor Roberto da Silva (2009, p.01), em pesquisa 

realizada pela pelo instituto Ethos, aproximadamente oitenta por cento dos que 

cumprem pena no Brasil voltam a praticar crimes e retornam a prisao. Essa 

informagao somente vem a demonstrar, que nos faz perceber, que a pena de prisao 

em nosso pais nao vem obtendo exito em alcangar o seu objetivo primordial, que 

vem a ser a ressocializagao do preso. Por isso a importancia de estudar e analisar 

tal situagao alem de viabilizar estudos e possibilidades viaveis para alcangar tais 

objetivos. 

Muitos sao os problemas encontrados nas prisoes que inviabilizam a 

reeducagao dos encarcerados. O sistema prisional brasileiro nao se encontra em 

condigoes de melhorar a vida de nenhum preso, pelo contrario, ajuda a corromper 

ainda mais a personalidade de tais individuos. 

A advogada Fernanda Magalhaes (2006), traz em seu artigo problematicas 

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

A situagao carceraria atual realmente vive um caos, uma vez que, a cada dia 

que passa, as problematicas vao aumentando e as solugoes para tais problemas 

cada vez mais se distanciando. A superlotagao carceraria, desrespeito aos direitos 

dos presos, a tortura e os maus-tratos, o trafico de drogas e de armas, as rebelioes, 

fugas, corrupgao, as facgoes criminosas sao realidades encontradas nas prisoes 

brasileiras, tal como sera demonstrada a seguir. 

3.2.1 Superlotagao Carceraria 

A superlotagao carceraria consiste em um dos problemas mais serios que o 

sistema penitenciario vem enfrentando atualmente, pois tal situagao acarreta e traz 

consigo mais uma gama de problemas. Essa situagao gera uma tremenda revolta 
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nos apenados, pois em decorrencia de tamanha superlotagao, os detentos 

enfrentam problemas como a falta de espago para dormir, escassez de higiene nas 

celas, causando a propagagao de doengas contagiosas, acarretando com isso, na 

maioria das vezes, uma rebeliao. 

A superlotagao traz consigo um grande problema que deve ser levado em 

consideragao e ser resolvido por parte dos orgaos competentes, pois devido a tal 

problema, os condenados de menor potencial ofensivo ficam interagindo com os 

demais, proporcionando assim, condigoes para que estes venham aprender e 

diversificar suas praticas criminosas, tornando as penitenciarias uma verdadeira 

escola do crime. 

E notorio e preocupante o crescimento do numero de detentos em nosso 

pais, pois este percentual vem aumentando monstruosamente e infelizmente a 

nossa estrutura penitenciaria nao acompanha tal crescimento. Essa situagao 

prejudica em demasia o processo de ressocializagao do condenado, pois e 

importante destacar que nao basta joga-los em celas superlotadas, sem 

proporcionar aos mesmos, um minimo de condigoes dignas de um ser humano viver. 

Tal situagao so ira favorecer a pratica de crimes e fortalecer a ideia de que as 

penitenciarias brasileiras sevem como depositos de pessoas. 

A existencia de infra-estrutura e de extrema importancia para que se coloque 

em pratica o que vem disposto na Lei de Execugao Penal em seu artigo 1°, parte 

final: "(...) proporcionar condigoes para harmonica integragao social do condenado e 

do internado". Faz-se necessario que as penitenciarias disponibilizem uma estrutura 

adequada para receber os presos e coloquem em pratica os meios suficientes para 

obter exito na reeducagao e ressocializagao dos presos. 

3.2.2 Desrespeito aos Direito dos Presos 

A Lei de Execugao Penal traz em sua estrutura, um rol de direitos que sao 

inerentes aos presos, direitos esses que foram expostos em capitulo anterior, 

quando tratou-se da execugao penal. Importante observar que tal lei, mesmo sendo 

uma lei de 25 (vinte e cinco) anos de idade, continua sendo atual e merece elogios 

quanto a sua elaboragao. Caso realmente tal lei fosse respeitada, a sociedade 
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enfrentaria muito menos problemas e o Indice de ressocializagao e reeducagao dos 

condenados seria altamente consideraveis. 

Conforme o artigo 3° da LEP, sao assegurados aos detentos "todos os 

direitos nao atingidos pela sentenga ou pela lei", ter direito a condigoes dignas de 

sobrevivencia como uma cela higienizada; uma alimentagao adequada; um espago 

comodo para dormir, entre outros. Sao direitos que nao sao atingidos pela sentenga 

criminal, mas nao sao observados e sao desrespeitados todos os dias nos presidios 

brasileiros. O paragrafo unico do mesmo artigo, prescreve que: "nao havera 

qualquer tipo de distingao de racial, social, religiosa ou politica", mais um dispositivo 

que contradiz com a realidade, pois e notorio a discriminagao existente nos presidios 

brasileiros, onde negros, homossexuais e os detentos de condigoes financeiras 

menos favoraveis se encontram em condigoes inferiores aos demais. 

O Estado tern o deve e a obrigagao perante o preso e o internado de prestar 

todo tipo de assistencia que tende a possibilitar e facilitar a ressocializagao, como 

tambem o dever de auxiliar o egresso em seu retorno ao meio social. Tais 

assistencias que sao pertinentes ao estado, sao voltadas a assistencia material, a 

saude, juridica, educacional, social e religiosa. Cumpre-se estabelecer que tais 

assistencias sao realizadas, na maioria das vezes, de forma precaria, o que dificulta 

e prejudica a ressocializagao e a reeducagao dos mesmo, conforme sera adiante 

discutido. 

A assistencia material consiste no fornecimento de alimentos, vestuario e 

instalagoes higienicas. Tal assistencia e prestada precariamente, onde a 

alimentagao, na maioria das vezes, nao possui um valor nutricional adequado, o 

vestuario, na grande maioria dos presidios, nao e cedido aos condenados e as 

instalagoes sao desprezlveis. 

As doengas sao proliferadas de maneira assustadora nos presidios, com 

isso, a lei assegura uma assistencia preventiva e curativa a saude dos presos, mas 

o que se observa e a inexistencia da assistencia de carater preventivo e uma 

defasagem nos atendimentos medicos nos presidios, onde, na maioria das vezes, 

tais atendimentos sao feitos em hospitais mais proximos. 

Deve ser assegurado aos detentos desprovidos de condigoes financeiras de 

pagar advogados, uma assistencia juridica gratuita, por meio da defensoria publica. 

Essa assistencia vem sendo prejudicada pelo fato dos defensores publicos 

enfrentarem pessimas condigoes de trabalho, como tambem pelo fato da grande 
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demanda de agoes envolvendo os presos de todo o Brasil, sendo completamente 

incompativeis com o numero de defensores publicos. 

A assistencia educacional se mostra como um dos pontos mais importantes 

para facilitar a reeducagao e a ressocializagao dos presos, pois como o trabalho, a 

educagao dignifica o homem. E necessario a implantagao de um politica educacional 

adequada para os presos, onde a ociosidade deve ser preenchida com trabalho e 

tambem com cursos profissionalizantes, palestras, alfabetizagao dos presos e etc. 

Essas atividades sao de tamanha importancia para que os presos obtenham de 

forma estruturada uma reeducagao digna, onde seria proporcionado meios 

suficientes para que estes estivessem gabaritados para retornarem ao meio social, 

mas, infelizmente, tais politicas estao longe de ser adotadas em todos os presidios 

brasileiros. 

A assistencia social e religiosa devem ser observadas, pois ajudam de forma 

profunda na transformagao do detento como pessoa, mas esses tipos de 

assistencias nao sao muito valorizadas no nosso sistema. 

O artigo 4 1 , da Lei de Execugao Penal, que foi exposta no capitulo anterior, 

demonstra um vasto rol de direitos que sao constituidos aos presos. Cumpre-se 

ressaltar que esse vasto rol na grande maioria nao sao observados, podendo citar 

como exemplo que a grande maioria dos presos nao sao atribuidos trabalhos e nem 

remuneragao, nao sao possuidores de previdencia social, nao constituem peculio, 

nao sao chamados nominalmente, nao sao tratados de forma igualitaria e etc. Esse 

rol de direitos nos demonstra que a realidade e bem diferente, levando-se em conta 

que os presos sao prejudicados em relagao aos descumprimento e desrespeito de 

seus direitos. 

Grande desrespeito aos direitos dos presos e que gera tamanha indignidade 

para os mesmos sao os inumeros casos em que os condenados possuem o direito 

de extingao da pena, progressao de regime e livramento condicional, mas devido a 

falta de defensor publico e a grande quantidade de processos, estes direitos 

perduram e nao sao aplicados, tendo em vista a impossibilidade do promotor e do 

juiz da execugao, dar o parecer e julgar tantos casos, fato esse que contribui de 

forma direta para o descontentamento dos presos e contribui para o caos que vive o 

sistema atualmente. 
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3.2.3 Tortura e Maus-tratos 

A tortura e os maus-tratos sao praticas comuns nos estabelecimentos 

prisionais brasileiros. Essas tecnicas crueis sao utilizadas na grande maioria das 

vezes, para obtencao de informagoes ou como forma de impor autoridade perante 

os detentos ou ainda como forma de castigar os mesmos. 

A Lei n° 9.455/97, que versa sobre o crime de tortura, nao intimida e muito 

menos serve para impedir que tais condutas abusivas sejam praticadas de forma 

costumeira nos estabelecimentos penitenciarios, onde sao comuns as praticas de 

violencia fisica, como tambem a mental. 

O artigo 1° da referida lei, define o crime de tortura como sendo: 

Art. 1° [...] 
I - constranger alguem com emprego de violencia ou grave ameaca, 
causando-lhe sofrimento fisico ou mental: 
a) Com o fim de obter informacao, declaracao ou confissao da vitima ou de 

terceira pessoa; 
b) Para provocar acao ou omissao de natureza criminosa; 
c) Em razao de discriminacao racial ou religiosa; 
II - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego 
de violencia ou grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de carater preventive 

A comissao de direitos humanos da Organizacao das Nagoes Unidas (ONU) 

divulgou um relatorio sobre a tortura no Brasil, tal relatorio foi emitido no ano de 

2001, sendo este produzido pelo ingles Nigel Rodley, naquele momento relator das 

Nagoes Unidas sobre tortura. O relator pode detectar e confirmar as varias 

denuncias existentes a respeito de praticas de torturas e maus-tratos que ocorriam 

no sistema penitenciario brasileiro. 

E importante ressaltar que mesmo ja passado um bom tempo da publicagao 

de tal relatorio, o que se observa no cenario atual, e que tais praticas continuam 

sendo aplicadas costumeira e cotidianamente contra os detentos de todo o pais. 

Trechos da conclusao do relatorio sobre a tortura produzida no Brasil pelo relator 

especial sobre a tortura da comissao de direitos humanos da organizagao das 

nagoes unidas, abaixo expostos comprovam tal situagao. 
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(...) a tortura e maus tratos semelhantes sao difundidos de modo 
generalizado e sistematico na maioria das localidades visitadas pelo Relator 
Especial no pais e, conforme sugerem testemunhos indiretos apresentados 
por fontes fidedignas ao Relator Especial, na maioria das demais partes do 
pais tambem. A pratica da tortura pode ser encontrada em todas as fases 
de detengao: prisao, detengao preliminar, outras formas de prisao 
provis6ria, bem como em penitenciarias e instituigSes destinadas a menores 
infratores. Ela nao acontece com todos ou em todos os lugares; acontece, 
principalmente, com os criminosos comuns, pobres e negros que se 
envolvem em crimes de menor gravidade ou na distribuigao de drogas em 
pequena escala. E acontece nas delegacias de policia e nas instituigoes 
prisionais pelas quais passam esses tipos de transgressores. Os prop6sitos 
variam desde a obtengao de informagao e confissSes ate a lubrificagao de 
sistemas de extorsao financeira. A consistencia dos relatos recebidos, o fato 
de que a maioria dos detentos ainda apresentava marcas vislveis e 
consistentes com seus testemunhos, somados ao fato de o Relator Especial 
ter podido descobrir, em praticamente todas as delegacias de policia 
visitadas, instrumentos de tortura conforme os descritos pelas supostas 
vftimas, tais como barras de ferro e cabos de madeira, tornam diffcil uma 
refutagao das muitas denuncias de tortura trazidas a sua atengao. Em duas 
ocasioes (...), gragas a informagoes fornecidas pelos proprios detentos, o 
Relator Especial p6de descobrir grandes cabos de madeira nos quais 
haviam sido inscritos - pelos funcionarios encarregados da execugao da lei -
comentarios laconicos que nao deixavam duvida quanto a seu uso. Alem 
disso, as condigSes de detengao em muitos lugares, conforme abertamente 
anunciado pelas pr6prias autoridades, sao subumanas. As piores condigSes 
encontradas pelo Relator Especial tendiam a ser em celas de delegacias de 
policia, onde as pessoas eram mantidas por mais tempo do que o periodo 
legalmente prescrito de 24 horas. O Relator Especial sente-se compelido a 
observar a intoleravel agressao aos sentidos encontrada na maioria dos 
locais de detengao, principalmente nas carceragens policiais visitadas, 
agressao para a qual o Relator Especial nao tern palavras para expressar. 
O problema nao foi atenuado pelo fato de as autoridades muitas vezes 
estarem cientes e o haverem advertido das condigOes que descobriria. O 
Relator Especial s6 pode concordar com a afirmagao comum que ouviu 
daqueles que se encontravam amontoados do lado de dentro das grades, 
no sentido de que "eles nos tratam como animais e esperam que nos 
comportemos como seres humanos quando sairmos. 

Deve haver uma politica de conscientizacao frente as autoridades publicas e 

punicoes rigidas e eficazes a serem aplicadas contra os autores de tais crimes, que 

na maioria das vezes sao praticados pelos proprios agentes publicos, para que 

deixem de ser uma realidade em nossas prisoes, tendo em vista, ser tais condutas 

implantadas ha um bom tempo, onde a pratica deste crime e algo costumeiro desde 

a epoca da ditadura militar. 

3.2.4 Trafico de Drogas e de Armas 
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0 trafico de drogas e de armas e considerado como o maior patrocinador da 

criminalidade no Brasil, tendo em vista ser sua comercializagao bastante rentavel 

para o traficante. A consequencia de tamanha comercializacao destes produtos foi o 

crescimento do crime organizado cujas proporcoes tornaram-se bastante dificeis de 

serem combatidas. 

Os muros dos presidios nao sao mais empecilhos para os traficantes 

continuarem comandando o trafico. Mesmo atras das grades, os presos 

permanecem comandando e controlando as atividades do trafico, isso devido a 

ajuda de algumas autoridades coniventes com a situagao e devido a falta de um 

efetivo combate por parte do poder publico. 

O trafico esta presente dentro dos estabelecimentos penitenciarios brasileiro, 

fato este comprovado quando sao realizadas vistorias e sao encontradas varias 

armas e drogas. As drogas, na maioria das vezes, sao levadas pelas familias dos 

presos, seja em pouca quantidade para o consumo proprio ou ate mesmo em 

quantidade maior para serem vendidas dentro dos estabelecimentos. As armas, 

alem de serem transportadas pelos familiares, sao produzidas pelos presidiarios 

atraves de fabricagao caseira, onde utilizam materiais que encontram na propria 

cela, podendo citar como exemplo, latas de aluminios e barras de ferro. 

Importante levar em consideragao que o meio utilizado para conseguir 

adentrar com estes produtos ilicitos dentro de tais estabelecimentos ocorre atraves 

dos agentes penitenciarios, que recebem propinas de tais familiares para 

adentrarem com determinados objetos proibidos, ficarem em silencio e serem 

benevolentes quando fizerem inspegoes e vistorias nas celas. E comum o caso de 

parentes dos apenados, adentrarem dentro dos presidios, na maioria das vezes as 

companheiras, utilizando seu proprio corpo para transportarem as devidas drogas, 

engolindo-as e muitas vezes usando seus orgaos genitais para esconderem tais 

drogas. 

Para que o trafico de drogas e de armas seja combatido e nao seja 

costumeiro em nossas prisoes, e preciso que o poder publico exerga e implante 

politicas de fiscalizagao rigida em relagao as pessoas que entram nos presidios, 

faga valer a punigao dos agentes corruptos e isole os chefes do trafico, para que 

estes nao tenham condigoes de comandarem o crime que ocorre tanto dentro 

quanto fora das prisoes. 
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3.2.5 Rebelioes e Fugas 

E constante a ocorrencia de rebelioes e fugas nas penitenciarias brasileiras. 

O sistema prisional brasileiro se encontra numa dificil situagao, onde paralelamente 

ao poder publico, o controle tambem esta estendido as facgoes criminosas que se 

encontram dentro de tais estabelecimentos. Estas facgoes, na maioria das vezes, 

sao as responsaveis pela organizagao de rebelioes e fugas nos presidios. 

As rebelioes acontecem como resposta dos detentos em relagao 

inconformismo quanto a realidade que vivem nas prisoes. Estes reclamam pelos 

maus-tratos, pela pessima alimentagao, pela falta de higiene que sao obrigados a 

viver, descontentamento devido a transferencia de presos de facgoes criminosas 

distintas, superlotagao, dentre outras. 

Ressalta-se que a Casa de Detengao de Sao Paulo, mais popularmente 

conhecida como Carandiru, no ano de 1992, foi palco da mais repercutida e tragica 

das rebelioes ocorridas no nosso Pais. O resultado final de tal rebeliao envergonha 

as autoridades publicas e os orgaos de seguranga publica, que mostraram total 

despreparo para enfrentar situagoes graves como aquela rebeliao, onde 111 

detentos foram mortos naquela ocasiao, apos a invasao da policia militar naquele 

estabelecimento. A historia do Carandiru ganhou notoriedade atraves da midia e foi 

relatada em livros e filme, onde nos trouxe de forma bem abrangente e detalhada 

um pouco do que se passa dentro dos muros das prisoes, onde nos mostrou os 

problemas vividos nos presidios e as situagoes que motiva as rebelioes. 

A fuga e constantemente comum nos presidios brasileiros. A cada dia que 

passa, os criminosos sao mais ousados e articulados em propor meios de 

executarem fugas, onde a maior parte deles sao impulsionados pelo inconformismo 

de viverem em quase total abandono dos seus direitos. Essa ousadia chega a ser 

extrema, como no caso em que bandidos capturaram seus parceiros de crime, 

utilizando-se de helicopteros, onde pousaram no patio do presidio e levaram consigo 

pessoas que estavam no cumprimento de suas penas. 

Essa e outras situagoes demonstram que os bandidos estao cada vez mais 

preparados para executarem suas agoes criminosas e que o poder publico na 
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maioria das vezes nao consegue ter o preparo adequado para combater e frear 

situagoes de fugas e rebelioes nos presidios. 

3.2.6 Corrupgao 

Devido ao capitalismo selvagem em que vive a sociedade atual, a corrupgao 

cresce em demasia em varios paises, inclusive no Brasil. Observa-se que a 

corrupgao e crescente nos bastidores da administragao publica e essa realidade nao 

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

objetos como armas de fogo, drogas, celulares, sem a colaboragao de alguns 

servidores que se corrompem no exercicio de suas atividades, onde tambem 

existem indicios de conivencia dos mesmos, quando os criminosos estao 

organizando fugas e rebelioes. 

O trafico de drogas e de armas e uma realidade em nosso sistema prisional, 

como ja mencionado anteriormente. Quando sao realizadas inspegoes e revistas 

rigidas e detalhadas, sao encontradas uma serie de armas poderosas, como fuzis, 

pistolas, explosivos utilizados em rebelioes e ate granadas, como tambem sao 

encontrados variados tipos de drogas para consumo e venda e objetos que servem 

de instrumentos para o consumo das mesmas, dentre outros objetos proibidos. 

Atualmente e crescente o uso de celulares por parte dos apenados, algo que 

e de extrema preocupagao, tendo em vista ser esse aparelho usado para auxiliar no 

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

e etc. A entrada de celulares dentro dos presidios, na grande maioria das vezes, 

ocorre por meio de servidores dos presidios, que se deixam corromper pelo dinheiro 

facil, trazendo como consequencia um aumento do cometimento de crimes por parte 

dos apenados. 

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

da sociedade. E necessario combate-la em nossas prisoes, adotando uma postura 

mais rigorosa de punigao aos participantes, diminuindo o contato entre os detentos e 

os agentes penitenciarios e realizando melhorias nos salarios e condigoes de 

trabalho para estes. 
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3.2.7 Facgoes Criminosas 

A origem da organizagao do crime, se da na Era Vargas, durante a ditadura 

imposta por Getulio Vargas, onde os detentos por crimes comuns dividiram a mesma 

cela com os presos politicos, com isso, tiveram a oportunidade de aprender 

demasiadamente com os presos politicos, passando assim a terem uma nogao 

bastante ampla da situagao de miseria que vivia a populagao e a compartilhar das 

causas revolucionarias. Apesar dos grandes ensinamentos adquiridos nessa epoca, 

o crime realizado nas cidades ainda nao era executado de forma organizada. 

Ja no periodo da ditadura militar, os presos comuns tiveram a oportunidade 

mais uma vez de dividir as celas com os prisioneiros politicos. Desta vez, os 

aprendizados, os ensinamentos e as informagoes foram utilizados para elaboragao 

de crimes fora das prisoes, fazendo surgir assim, as facgoes criminosas dentro dos 

estabelecimentos prisionais brasileiros. 

O comando vermelho surgiu no ano de 1979, no presidio Candido Mendes, 

em ilha grande, Angra dos Reis-RJ, onde o trafico de cocaina foi responsavel e deu 

subsidios para o desenvolvimento de tal organizagao criminosa. 

Dai surgiram varias organizagoes criminosas no decorrer dos tempos, onde 

pode-se citar no estado de Sao Paulo o Terceiro Comando (TC), que surgiu na 

decada de 80 e hoje tambem atua no Rio de Janeiro, o Primeiro Comando da 

Capital (PCC), que surgiu no ano de 2002, hoje em atividade na maioria dos 

presidios brasileiros e outras menos mencionados como: Comando Democratico 

pela Liberdade (CDL) e o Comando Revolucionario Brasileiro da Criminalidade 

(CRBC). No Rio de Janeiro, alem do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro 

Comando (TC), destacam-se o Primeiro Comando Jovem (PCJ), a Facgao Amigos 

dos Amigos (ADA) e o Comando Vermelho Jovem (CVJ). 

£ marcante a presenga dessas facgoes criminosas dentro dos presidios 

brasileiros, onde estes, sao responsaveis pelos mais variados tipos de crimes 

organizados e cometidos dentro e fora dos presidios, como rebelioes em diversos 

presidios ao mesmo tempo, fugas, assaltos, sequestros e etc., todos comandados 

por lideres de dentro das prisoes. 

Vale ressaltar que as facgoes criminosas nao sao apenas realidade nos 

estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, pois se encontra presente em mais seis 
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estados da federagao, como Mato Grosso do Sul, Parana, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal. 

Todas as facgoes criminosas se demonstram organizadas e estruturadas, 

tornando muito dificil a extingao e o fim das mesmas. 

Foi demonstrado de forma sucinta um panorama geral da realidade em que 

se encontra as prisoes brasileiras, que clama por uma solugao urgente para sair 

desse caos, e umas das propostas que viabiliza tal mudanga do cenario atual, vem 

ser a privatizagao dos presidios em sua modalidade de terceirizagao, que sera 

demonstrada de forma detalhada no capitulo posterior. 
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4 PRIVATIZAQAO DO SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO 

Nesse ultimo capitulo serao analisadas as modalidades de privatizagao dos 

presidios, mostrando suas origens e fundamentos, bem como os fatores que 

impedem e que ensejam a experiencia privatizante, dando enfase na modalidade de 

terceirizagao. 

4.1 CONSIDERAQOES INICIAIS SOBRE O TEMA PRIVATIZAQAO 

O sistema penitenciario brasileiro vem, no decorrer de um bom tempo, 

atravessando uma crise que perece ser insuperavel, podendo-se ate afirmar, que tal 

sistema, esta vivendo um caos profundo, necessitando urgentemente de medidas e 

solugoes plausiveis para sair de tal sufoco. Essas medidas devem vir desde uma 

modernizagao na aplicagao da pena de prisao ate uma reestruturagao do sistema 

carcerario como um todo. 

Varias medidas foram utilizadas com a finalidade de amenizar os problemas 

existentes no quadro penitenciario, como por exemplo, a implantagao de penas 

alternativas, a criagao dos juizados especiais criminais, que tinha como principal 

objetivo desafogar o judiciario, permitindo que os crimes de menor potencial ofensivo 

nao fossem direcionados a justiga comum. Pode-se analisar que tais medidas 

serviam para desafogar um pouco o sistema e tambem dar maior celeridade aos 

processos; ressalta-se, que mesmo o Estado procurando e tentando meios para 

solucionar tais problemas, nada disso foi suficiente para resolver ou amenizar a 

situagao, pois a Lei de Execugao Penal nao tern sido aplicada de forma correta. Tal 

situagao se demonstra preocupante, tanto para o Estado quanto para sociedade de 

um modo geral, gerando para os aplicadores do Direito nao apenas o papel de 

denunciar, mas demonstrar e apresentar propostas e possiveis solugoes para 

solucionar tal problema. 

Uma das hipoteses langadas para tentar solucionar a problematica atual em 

que vive o sistema e a privatizagao dos presidios. Esse modelo e uma inovagao que 

ja vem sendo utilizada na Europa e nos Estados Unidos da America. A politica de 
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privatizagao voltada para os presidios, traz consigo uma grande polemica e 

divergencias de opinioes quanto a sua aplicagao, tendo em vista que as relagoes 

entre part iculars e Estado se apresentam de forma muito complexa e passiveis de 

mudangas, no que tange a competencia privada estatal ao que pode ser praticado 

pelo particular. 

O Brasil vem procurando, de forma incisiva, meios para solucionar a grande 

problematica existente em seu sistema prisional, com isso, nao fugiu da realidade e 

vem discutindo a aplicagao dessa nova politica implantada nos presidios de outros 

paises, como uma possivel solugao em seu sistema. No inicio desta decada, o Brasil 

passou a fazer algumas experiencias privatizadoras em determinados 

estabelecimentos, como por exemplo, na Penitenciaria Industrial Regional do Cariri 

(PIRC) e na Penitenciaria Industrial de Guarapuava (PIG), que serao analisadas em 

momento posterior. Muitos falam em sucesso, outros tentam manter a cautela, 

argumentando que experiencia dessa complexidade deve ser analisada ao longo 

dos anos e outros mostram argumentos contrarios, afirmando que a privatizagao e 

uma proposta bastante ousada, para uma realidade tao complexa e problematica 

quanto a nossa. 

4.2 BREVE HISTORICO DA PRIVATIZAQAO DOS PRESIDIOS 

Foi na Inglaterra Medieval que surgiram as primeiras prisoes privadas, 

pertencentes aos reis. Nessa epoca, os presos se submetiam ao pagamento de 

determinadas taxas para que tais estabelecimentos fossem administrados, pois nao 

existia nenhum tipo de orgamento estatal direcionado a manutengao de tais 

estabelecimentos. Os administradores dessas prisoes sempre objetivavam os lucros. 

Reconhecida como a primeira proposta moderna de contratagao de prisoes, 

Jeremy Bentham, no ano de 1791, propos que tudo deveria ser regido por contrato. 

Esses tragos contratuais sao observados e aplicados de forma semelhante nas 

prisoes privadas atualmente, onde o Estado pagaria um determinado valor por cada 

preso ao empresario, sendo este responsavel pelo cumprimento dos deveres 

inerentes a alimentagao, educagao, vestuario e a um ambiente higienizado. O 



51 

empresario, por sua vez, seria beneficiado com uma parcela do lucro obtido em 

decorrencia do trabalho dos presos. 

Importante lembrar, que o surgimento do trabalho prisional perdura desde a 

epoca de transicao do feudalismo para o capitalismo no seculo XVI, principalmente 

no noroeste europeu. Os trabalhos prisionais perduram pelo tempo, onde nos 

Estados Unidos, no final do seculo XVIII, o trabalho era aplicado com o intuito de 

que o detento se arrependesse, exercesse trabalho como uma penitencia e fosse 

reabilitado. 

Nessa epoca dois sistemas penitenciarios se desenvolveram: o sistema da 

Filadelfia e o sistema Auburn. 0 sistema da Filadelfia se caracterizava pelo fato de 

prever o encarceramento na solitaria durante o dia e o trabalho deveria ser realizado 

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

conjunto pelos presos, que nao poderiam se comunicar e o encarceramento solitario 

noturno. 

No sistema da Filadelfia, as autoridades administrativas eram responsaveis 

pelo sistema por completo, desde a atividade correcional do preso a produgao de 

modo geral. Nesse sistema os mesmo eram responsaveis pela compra da materia-

prima, pela supervisao do preso e pela distribuicao dos produtos no mercado. Esses 

produtos produzidos em tais estabelecimentos, conseguiam ser muito competitivos 

no mercado, tendo em vista o baixo custo em sua produgao, em decorrencia da nao 

remuneragao do trabalho dos presos. 

O sistema de Auburn diferencia-se do sistema anterior quanto a existencia 

de dois comandos no sistema: a figura da autoridade disciplinar do estabelecimento 

e a autoridade da empresa. Nesse contexto, o trabalho possuia um carater industrial 

e era executado pela empresa. Tal sistema era adotado em quase todos os 

estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos da America. Outra pratica 

implantada nos Estados Unidos foi o arrendamento, atraves do qual os presos eram 

arrendados e trabalhavam em troca de custodia e alimentagao, isso apos a Guerra 

Civil nos Estados norte-americanos do Sul. 

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

Estado cumpria com suas obrigagoes voltadas a administragao das prisoes, sendo 

responsavel pela alimentagao e vestuario dos presos. O papel dos particulares 

estava voltado a administragao das oficinas prisionais, onde pagavam certa quantia 

ao estado pelo trabalho do preso, forneciam a materia-prima as oficinas e faziam a 
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distribuicao dos produtos, sendo beneficiados com o lucro obtido na comercializagao 

dos produtos. 

Esses sistemas foram duramente combatidos nos Estados Unidos e so 

sobreviveram as suas praticas ate meados da decada de 30 do seculo passado. 

Essas praticas contribuiam de forma direta na diminuicao dos salarios pagos aos 

trabalhadores fora das prisoes e tambem geravam muitas injustigas e maus-tratos 

aos presos para que estes viessem a aumentar de forma consideravel a produgao. A 

partir dai, as prisoes industrials passaram a ser administradas pelo Estado. 

Apos certo periodo sem ter a participagao do setor privado na administragao 

dos presidios, foi no final da decada de 60 (sessenta) e inicio da decada de 70 

(setenta) que tal participagao voltou a ser presente nos estabelecimentos. 

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

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

pelo poder publico passou a ser considerada falha. Isso se explica pelas dificuldades 

e problemas existentes no sistema, como a superlotagao, os gastos excessivos e as 

pessimas condigoes nos carceres e entre outros que fizeram e impulsionaram a 

ideia de privatizar os presidios, como uma forma de buscar melhorias para o 

sistema. 

Diante da realidade que incomoda toda sociedade, diante do 

descontentamento generalizado e indo em busca de melhorias, ha um grande 

incentivo para que as empresas privadas participem da administragao dos sistemas 

prisionais, visando e buscando o bem-estar dos presos e a consequente reabilitagao 

dos mesmos. 

Muitos paises enxergam na privatizagao uma das saidas para o possivel 

resgate da dignidade de seus sistemas penitenciarios, e para que se possa entender 

melhor sobre a privatizagao, especificamente no setor penitenciario, e necessario 

que se conhegam as varias modalidades existentes, algo que vem ser exposto e 

analisado posteriormente. 

4.3 CONCEITO DE PRIVATIZAQAO E TERCEIRIZAQAO 
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Faz-se de extrema significancia, conceituar o que vem a ser privatizagao e 

terceirizagao antes que se adentre na questao relacionada a privatizagao dos 

presidios, tendo em vista ser a distingao entre ambas importante para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Diante do conceito trazido pelo dicionario eletronico da lingua portuguesa de 

Houhass (2009), "privatizagao e a transferencia do que e estatal para o dominio da 

iniciativa privada", e o que se chama de desestatizagao, ou seja, e o que ocorre 

quando a atividade e executada pelo ente privado mediante transferencia por parte 

do Estado, onde este passa de executor a fiscalizador das atividades executadas 

por parte do gestor privado. 

Di Pietro (1999, p. 18), conceitua privatizagao em sua forma ampla do 

seguinte modo: 

0 conceito amplo da privatizagao tern a vantagem de abarcar todas as 
tecnicas possiveis, ja aplicadas ou ainda a serem criadas com o mesmo 
objetivo [...] de reduzir a atuacao estatal a iniciativa privada, a liberdade de 
competicao e os modos de gestao das atividades sociais e das atividades 
econ6micas a cargo do estado neste sentido amplo, e correto afirmar que a 
concessao de servigos e de obras publicas e os varios modos de parcerias 
com o setor privado constituem formas de privatizar [...] 

No conceito trazido pela ilustre doutrinadora demonstra-se que a 

privatizagao contempla variadas formas de possibilidades em que o Estado pode 

conceder atividades ao particular. Observa-se, atualmente, que a cada dia que 

passa e crescente a responsabilidade do Estado em relagao as suas atribuigoes 

frente a sociedade, passando assim o Estado a nao conseguir desempenhar de 

forma eficiente e satisfatoria os seus servigos publicos, pois diante de tal 

sobrecarga, a qualidade de seus servigos tende a cair, tendo assim que transferir 

determinadas atividades para o setor privado. 

Ja a terceirizagao, diante da conceituagao trazida por Houhass, compreende 

uma forma de organizagao estrutural que permite a uma empresa transferir a outras 

suas atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua 

atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, 

economizando recursos e desburocratizando a administragao. Di Pietro (1999, 

p.342), conceitua que "a terceirizagao e a contratagao, por determinada empresa 

(tomador de servigos), do trabalho de terceiro para desempenho de ativade-meio. 
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Ela pode assumir diferentes formas, como empreitada, locacao de servigos, 

fornecimento e etc". 

A administragao publica por sua vez, celebra tal tipo de contrato (de obras e 

servigos) com bastante frequencia, fundamentado e embasado no artigo 37, inciso 

XXI da Constituigao Federal, observadas as normas da Lei n° 8.666/93. Conforme 

exposto abaixo: 

Art. 37 [...] 
XXI - Ressalvados os casos especificos na legislacao, as obras, servicos, 
compras e alienacdes, serao contratados mediante processo de licitacao 
publica que assegure igualdade de condicdes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelegam obrigacSes de pagamento, mantidas condicctes 
efetivas de propostas, nos termos da lei, o qual somente permitira as 
exigencias de qualificacao tecnica e economica indispensaveis a garantia 
do cumprimento das obrigacoes. 

Di Pietro (1999, p.342) diz que "cada vez que a administragao publica 

recorrer a terceiros para execugao de tarefas que ela mesma pode executar, ela 

esta terceirizando". E importante destacar, que a terceirizagao de servigos se 

resume a atividade-meio, tendo em vista, ser a atividade-fim uma fungao privativa do 

estado, nao podendo ela ser transferivel ao particular, segundo preceitos 

constitucionais e administrativos. 

4.4 MODALIDADES DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO SISTEMA 

PRISIONAL 

Como visto anteriormente, privatizar e transferir para um terceiro a atividade 

do Estado para que seja executada pelo gestor particular. A Lei n° 11.079/2004 

institui as normas gerais para a contratagao de parceria publico-privada no ambito 

da Administragao Publica. No que consiste a esfera da privatizagao no setor 

penitenciario, existem quatro modalidades que sao empregadas atualmente em 

alguns paises. 

Laurindo Minhoto (2000, p.70) apresenta as quatro modalidades distintas de 

envolvimentos privados, quais sejam: 
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A) o financiamento da construgao de novos estabelecimentos; B) a 
administragao do trabalho prisional (prisoes industrials); C) a provisao de 
servigos penitenciarios, tais como educagao, saude, profissionalizagao, 
alimentagao, vestuario, etc.D) a administragao total de estabelecimentos 
penitenciarios, que pode ser contratada somente para a gestao de presidios 
ja existente, ou, combinando as varias modalidades, para o financiamento, 
construgao e operagao de novos estabelecimentos, sendo esta modalidade 
conhecida como "DCFM contracts", isto e, contratos para design, 
construgao, financiamento e operagao. 

A primeira modalidade vista, que e o financiamento da construgao de novos 

estabelecimentos, consiste na pratica do contrato de arrendamento, onde particular, 

ou seja, a empresa privada fica responsavel pela construgao do estabelecimento 

prisional, passando posteriormente a aluga-lo por um determinado lapso temporal ao 

Estado. O Estado, por sua vez, passa a administra-lo da forma que Ihes seja 

conveniente e com seu proprio pessoal. Passado o tempo estipulado em tal contrato, 

o Estado passa da posigao de locatario para proprietario de tal estabelecimento, 

consequentemente passando a administrar por completo o estabelecimento. 

Ja na segunda hipotese de participagao, a iniciativa privada disponibiliza 

trabalho para o preso, que em troca recebe alimentagao, educagao, vestuario, ou 

seja, recebe o essencial para suprir suas necessidades basicas. Essas prisoes 

industriais se diferenciam das demais pelo fato delas serem administradas por 

empresas privadas, onde se utilizam do trabalho do preso para obterem lucros. 

A terceira modalidade compreende a provisao de servigos penitenciarios, 

como educagao, saude, profissionalizagao, alimentagao, vestuario, limpeza de celas, 

assistencia juridica, etc. Nesse modelo a empresa contratada executa os servigos 

considerados atividade-meio. Este modelo e chamado de terceirizagao, como pode-

se vislumbrar, o Estado repassa alguns servigos para que a empresa privada 

execute, lembrando que nao se trata de retirar do Estado a administragao da pena, 

continuando a deter sua fungao jurisdicional. 

A ultima modalidade e considerada a mais ousada e radical de todas as 

formas de privatizagao de presidios. O Estado passa para o particular todo o 

gerenciamento e comando da prisao, ou seja, o particular administra todo 

estabelecimento prisional, sendo responsaveis pela construgao dos presidios, pela 

administragao do estabelecimento, pela manutengao dos presos, ou seja, a 

privatizagao e total nessa modalidade. 
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4.5 DAS CONTROVERSIAS A RESPEITO DO TEMA PRIVATIZAQAO 

A problematica referente a privatizagao de presidios no Brasil tern ensejado 

opinioes divergentes sobre o assunto, sendo de extrema importancia para o trabalho 

que sejam expostos os posicionamentos e argumentos dos que sao contrarios e dos 

que sao favoraveis a tal politica. 

A discussao sobre tal tema aqui no Brasil nasceu desde 1992, a partir do 

momento que o conselheiro Edmundo Oliveira lanca a proposta ao Conselho 

Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria - CNPCP, de ser criada uma Lei 

Federal recomendando a adocao de prisoes privadas no Brasil, surgindo assim uma 

grande divergencia de posicionamentos a respeito do tema. 

Os que argumentam e se posicionam contrariamente acerca da privatizagao, 

partem do pressuposto que nao existe respaldo legal no nosso ordenamento 

juridico, por entenderem que o Estado por ser o detentor do jus puniendi, nao 

podera transferir ao particular tal fungao, sendo tal prerrogativa indelegavel, nao 

podendo o particular usar da forga e nem executar a pena, como tambem nao sao 

possuidores do poder de aplicar a lei. 

Para tais seguidores existe um choque de interesses e objetivos nessa 

parceria, onde o Estado visa a ressocializagao dos presos e as empresas privadas 

visam o lucro, mostrando assim a preocupagao em saber qual deles prevalecera. 

Eles demonstram preocupagao pelo fato do preso ser visto por essas empresas 

como mao-de-obra barata, pois a remuneragao paga aos mesmos e inferior ao que e 

pago aos trabalhadores livres, ou seja, com isso, quanto mais presos mais lucro. 

Isso faz com que a criminalidade seja um fator determinante no desenvolvimento da 

empresa e na obtengao cada vez maior do lucro da empresa. 

O professor Edmundo de Oliveira, quando citado por Adeildo Nunes ( 2005, 

p.364), apresenta comentarios contrarios a privatizagao, em que afirma: 

Os contratos nao oferecem garantias de continuidade; a questao da 
moralidade que deve ser de responsabilidade da administragao publica; a 
preocupagao com o lucro e nao com a recuperacao do criminoso; a 
possibilidade da empresa contratada pertencer a organizacdes criminosas, 
sao as grandes preocupacoes com a sua implementacao, enquanto que a 
falta de investimento no sistema prisional, pelo Estado, a garantia de um 
trabalho remunerado ao preso, a corrupgao, sao alguns entraves para sua 
introdugao no Brasil, particularmente. 
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Os que argumentam contrariamente a proposta de privatizagao do Sistema 

Carcerario, se apresentam com explicagoes que variam desde uma posigao 

filosofica, demonstrando o estado como guardiao da liberdade e somente o mesmo 

podendo restringi-la, passando pela vulnerabilidade a etica justificando-se a 

administragao privada como comercializagao e aplicagao de castigo, transformando-

se assim, os encarcerados em numeros, com isso perdendo sua identidade e 

assumindo outra caracterizada pela instituigao. Diz Joao Marcelo de Araujo Junior 

(1995, p.12): 

Ao principio etico da liberdade individual, corresponde a garantia 
constitucional do direito a liberdade. Essa garantia reconhece, no ambito da 
ordem juridica, o comando etico segundo o qual nao sera moralmente valido 
a um homem exercer sobre o outro qualquer especie de poder, que se 
manifeste pela forga. A unica coagao moralmente valida e a exercida pelo 
Estado atraves da imposigao e execugao de penas ou outras sangoes. 
Portanto, o Estado, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista 
juridico, nao esta legitimado para transferir a uma pessoa, natural ou 
juridica, o poder de coagao de que esta investido e que e exclusivamente 
seu, por ser, tal poder, violador do direito de liberdade. 

Varios sao os questionamentos levantados pelos juristas que sao contrarios 

a tal modalidade de parceria, como por exemplos ate que ponto pode a empresa 

usar da forga para com o preso ou Como pode adotar a penalidade contra a violagao 

de uma regra institucional pelo apenado. Os questionamentos sao inumeros, pois 

quando trata-se de prisao a questao se torna bastante complexa, tendo em vista os 

grandes problemas existentes dentro dos presidios brasileiros. Contestam tambem 

que a privatizagao e uma politica bastante ousada para uma realidade tao 

problematica como a nossa. 

Os argumentos favoraveis de modo geral baseiam-se nos seguintes pontos: 

o binomio custo-eficiencia, a exclusao da precariedade, o oferecimento de um 

servigo de excelencia, estimulo a melhoria das prisoes publicas, redugao de gastos, 

alem de nao se submeterem as empresas privadas aos limites financeiros e 

numeros de funcionarios que o Estado pode empregar, determinados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

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

presidios, dentre eles temos Luiz Flavio Gomes que em entrevista concedida a 
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revista eletronica Dataveni@, demonstra ser favoravel a privatizagao, conforme 

explicitou ao ser questionado: 

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

O presidente da OAB de Sao Paulo, o advogado Luis Flavio Borges D'Urso 

(2002, p.84), defende que a privatizagao de presidios seria uma solugao para os 

graves problemas do Sistema Penitenciario Brasileiro. Este tambem demonstra que 

a proposta de privatizagao nao fere os preceitos constitucionais, pois trata apenas 

da transferencia de uma simples fungao publica para uma privada. 

O sistema penitenciario gerido pelo poder publico nao tern respeitado o 

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

protegidos em face dos detentos. Os objetivos e finalidade da pena nao estao sendo 

alcangados nos estabelecimentos prisionais geridos pelo Estado, devendo assim os 

orgaos publicos, adotar uma postura que venha inverter tal situagao, tendo na 

privatizagao em sua modalidade de terceirizagao, uma politica viavel para melhorar 

o quadro que vive o sistema prisional. Os defensores desta proposta acreditam que 

inumeros problemas como a falta de higiene das celas, superlotagao, rebelioes, 

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

controlados ou ate mesmo extintos. 

Diversos paises adotam a privatizagao de presidios como maneira de 

solucionar os problemas e no Brasil ja existem experiencias voltadas a essa politica 

na modalidade de terceirizagao tal como sera demonstrado mais adiante, podendo 

antercipadamente afirmar que tal parceria entre o publico e o privado vem rendendo 

bons resultados na esfera penitenciaria. 

4.6 OBSTACULOS A PROPOSTA DE PRIVATIZAQAO 
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Pode-se considerar que existem basicamente tres grupos de obstaculos na 

ideia da privatizagao das prisoes, que vem a ser: eticos, juridicos e politicos. 

No que concerne o ponto de vista etico, Rafael Damasceno (2007, p.05) 

afirma que: 

Os obstaculos de natureza etica estariam ligados ao pr6prio principio etico 
da liberdade individual, consagrado em nossa Constituicao Federal como a 
garantia constitucional do direito a liberdade. De acordo com esse principio, 
a unica coagao moralmente valida seria aquela imposta pelo Estado atraves 
da execucao de penas ou outras sancoes, sendo ainda que o ente estatal 
nao estaria legitimado a transferir esse poder de coagao a uma pessoa 
fisica ou juridica. Dessa forma, sob o ponto de vista etico, o Estado nao 
poderia transferir a atividade executiva penal a um particular, ademais 
quando este viria a auferir uma determinada vantagem economica 
decorrente do trabalho carcerario. 

Do ponto de vista etico reprova-se a privatizagao, por serem os 

estabelecimentos prisionais considerados sinonimos de sofrimento, nao cabendo a 

uma empresa privada explorar comercialmente o setor carcerario, ou seja, obter 

vantagens financeiras em detrimento do sofrimento de seres humanos. Minhoto 

(2000, p.89) assevera que "do ponto de vista etico, a prisao vem sendo criticada 

basicamente por extrair lucros do sofrimento humano[...]." 

Em relagao aos obstaculos juridicos, os criticos da privatizagao sustentam 

que a execugao penal, por ser uma atividade executiva revestida de um carater 

jurisdicional, na qual constitui uma fungao exclusiva e indelegavel do Estado, nao 

poderia ela ser repassada ao particular, pois estaria incorrendo em 

inconstitucionalidade. 

Seguindo a mesma linha de posicionamento, Silvia e Bezerra (2005, p.02) 

assevera que: 

No Brasil, a execugao penal sempre se constituiu numa atividade 
jurisdicional. Disso decorre que a administragao penitenciaria participa da 
atividade jurisdicional do Estado, sendo pois indelegavel. O principio da 
jurisdigao unica atribui ao Estado o monop6lio da imposigao e execugao das 
penas e outras sangSes. Inconcebivel seria o Estado executasse a tutela 
jurisdicional representado por autoridade que nao se reveste de poderes 
suficientes para tanto. O Estado nao esta legitimado para transferir a uma 
pessoa fisica ou juridica, o poder de coagao de que esta investido e que e 
exclusivamente seu. 
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Outra questao relutante e passivel de preocupagao, diz respeito aos 

procedimentos disciplinares a serem adotados pelo particular no ambito interno dos 

presidios, tendo em vista ser o uso da forga coercitiva inerente ao Estado, pois e a 

Administragao Publica que e detentora do direito e possuidor do poder de fiscalizar o 

cumprimento da pena imposta ao internado. 

Quanto aos obstaculos de natureza politica, Rafael Damasceno (2007, p.06) 

assegura que: 

As privatizagoes nao poderiam ser tratadas como uma forma de o governo 
livrar-se da preocupagao com o sistema penitenciario, que tanto Ihe causa 
desgaste, apenas se eximindo de sua responsabilidade, transferindo-a para 
o particular. Teriam de ser levados em conta nao apenas os aspectos 
financeiros, pois a questao prisional nao pode ser reduzida apenas a uma 
mera relagao custo/beneficio. 

Argumentam que a privatizagao nao pode ser tratada como uma forma do 

Estado se eximir de suas responsabilidades diante das dificuldades encontradas no 

decorrer de suas atribuigoes e nao encara-las como se nao fosse capaz de 

solucionar tais problemas existentes na area prisional. Como tambem nao pode 

apenas levar em consideragao a redugao do custo-beneficio, pois nao pode 

esquivar-se diante dos aspectos financeiros, pois transferindo as responsabilidades 

para o ente particular, desvirtua o proprio significado e existencia do orgao publico. 

Por fim, levantam o argumento que o Estado deve prevenir e combater a 

criminalidade, caso que entra em atrito com os interesses das empresas privadas, 

pois estas visam apenas a obtengao de lucros financeiros, que conseguem em 

decorrencia de tamanha criminalidade. 

4.7 OS FATORES QUE ENSEJAM A EXPERIENCIA PPRIVATIZANTE 

£ notoria e preocupante a situagao vivida pelo sistema prisional brasileiro na 

atualidade, situagao essa cada vez mais caotica a medida que o tempo passa, uma 

vez que as prisoes, como ja exposto anteriormente, passam por uma serie de graves 

problemas que parecem infindaveis, uma vez que os estabelecimentos muito se 
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aproxima de depositos de gente e nao de estabelecimentos que visam a reeducagao 

e ressocializagao dos que la vivem. 

Mas muitas vezes o que se percebe e que tal sistema vive em completo 

fingimento, onde o poder publico finge que controla os presos, os presos fingem que 

estao satisfeitos e a sociedade finge que esta livre deles, mas a realidade e 

completamente diferente de tal posicionamento, pois o poder publico nao consegue 

por em pratica os verdadeiros objetivos presentes na Lei de Execugao Penal, 

causando um descontentamento geral. 

Diante disso, observa-se que o Estado permanece estagnado diante da 

busca de solugao de tais problemas, sem propor agoes e politicas viaveis capazes 

de solucionar tais problemas. O Estado, na grande maioria das vezes, sai de sua 

inercia quando se depara com acontecimentos tragicos no sistema ou por forga 

persuasiva da midia. Essa inercia por parte do Estado se da por falta de recursos, 

por falta de visao e vontade dos nossos governantes em proporcionar politicas 

publicas viaveis para o melhoramento do sistema, nao investindo no setor, 

contribuindo assim para que tal sistema afunde a cada dia. 

Diante de tamanha precariedade pela qual passa o sistema penitenciario 

brasileiro, cabe ao poder publico ampliar esforgos na busca de solugoes, meios e 

instrumentos para promover condigoes que oferegam suporte ao sistema para que 

os presos do nosso pais tenham a real possibilidade de ter seus direitos observados 

e sejam reeducados e ressocializados de forma digna. 

Conforme demonstrado em capitulo anterior e diante de tais fatos, e 

preocupante a situagao caotica que vive o sistema, pois este encontra-se falido, a 

procura de uma solugao urgente e viavel para realizar uma recuperagao parcial ou 

ate mesmo total de seu sistema, e umas dessas alternativas que possibilitam tal 

recuperagao e a privatizagao do sistema penitenciario brasileiro, em sua modalidade 

de terceirizagao. Esta e uma solugao viavel, uma vez que a iniciativa privada ficaria 

com a responsabilidade de executar a atividade-meio, como vestuario, fornecimento 

de alimentagao, higiene, assistencias social, medica, juridica, educacional, religiosa, 

assistencia ao egresso e incentivar o trabalho dos presos, tornando os mesmo mais 

uteis e proporcionando-lhes mais respeito e dignidade durante o cumprimento de 

suas penas, situagao esta que sera demonstrada posteriormente, quando sera 

exposta a experiencia que vem sendo adotada no Presidio Industrial Regional do 

Cariri. 
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Conforme as palavras de D'Urso (1995, p.34/35): 

O Estado nao podera resolver o problema sozinho, que na verdade e de 
toda sociedade, surgindo, neste triste e revoltante contexto a proposta da 
privatizagao (na modalidade terceirizadora) dos presidios, no intuito de 
invocar a iniciativa privada para prestar auxilio nas unidades prisionais junto 
com o estado. 

Em entrevista concedida a revista Dataveni®, o brilhante doutrinador 

Fernado Capez (2002), traz seu seguinte posicionamento sobre tal tema: 

£ melhor que esse lixo que existe hoje. Nos temos dep6sitos humanos, 
escolas de crime, fabrica de rebeliSes. O Estado nao tern recursos para 
gerir, para construir os presidios, a privatizagao deve ser enfrentada nao do 
ponto de vista ideol6gico ou juridico, se sou a favor ou contra. Tern que ser 
enfrentada como uma necessidade absolutamente insuperavel. Ou 
privatizamos os presidios; aumentamos o numero de presidios; melhoramos 
as condigoes de vida e da readaptagao social do preso sem necessidade do 
investimento do Estado, ou vamos continuar assistindo essas cenas que 
envergonham nossa nagao perante o mundo. Portanto, a privatizagao nao e 
questao de escolha, mas uma necessidade indiscutivel, e um fato. 

Importante questao a ser ressaltada e que o maior interesse nessa parceria 

deve ser a facilitacao e o real cumprimento dos preceitos ditados pela Constituicao 

Federal e pela Lei de Execugao Penal, pois nao deve a empresa privatizante utilizar-

se da mao de obra dos presos para auferir lucros individuals. Deve ser esse trabalho 

realizado mediante justa remuneragao, facilitando assim, a reparagao dos danos 

causados pelos mesmo as suas vitimas, prestar ajuda a suas familias, formar 

peculio para facilitar e da subsidios financeiros para sua volta a sociedade. 

A privatizagao e algo que vem dando certo em paises como os Estados 

Unidos e a Franga, onde tal modalidade vem dando subsidios adequados e 

suficientes para dar uma segunda oportunidade aos presos, tendo em vista que tal 

politica implantada pelas empresas privadas da ao preso a possibilidade de 

refazerem suas vidas comegando ja na propria prisao. 

Diante do exposto, a privatizagao das unidades prisionais brasileiras, em sua 

modalidade de terceirizagao, e uma alternativa que se mostra bastante capaz de 

combater os problemas vivenciados nos estabelecimentos prisionais. Observa-se 

que o Estado, de certa forma, abandonou tal sistema e a politica privatizante busca 

efetivar a humanizagao da pena, proporcionar melhores condigoes para que os 

dispositivos da LEP sejam aplicados e efetivar com isso uma punigao construtiva e 
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nao uma punigao destrutiva como se ve atualmente. Para muitos, ela nao pode ser 

uma solugao ideal, mas com certeza ira melhorar o sistema o penitenciario brasileiro, 

que vive em um constante caos e que clama por medidas urgentes para sair de tal 

situagao. 

4.8 EXPERIENCIA DE PRIVATIZAQAO NO BRASIL 

Apos tragar as discussoes acerca do tema da privatizagao dos presidios, e 

de salutar importancia demonstrar uma das experiencias que vem sendo adotadas 

aqui no Brasil, para que se chegue a uma visao clara de que tais estabelecimentos 

privatizados vem ganhando conotagao e contornos totalmente diferenciados dos 

demais estabelecimentos, onde, adotando politicas privatizantes, tais 

estabelecimentos estao livres de muitos problemas enfrentados pelos demais e vem 

apresentando efeitos bastante positivos. 

Tome-se, por exemplo, a experiencia que vem sendo realizada na 

Penitenciaria Industrial Regional do Cariri - PIRC que e um estabelecimento 

prisional localizado na cidade de Juazeiro do Norte no Estado do Ceara, que 

funciona dentro do sistema de terceirizagao, desde 2001, sendo a mesma um 

resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Ceara, atraves de sua 

secretaria de justiga e a empresa Companhia Nacional de Administragao Prisional -

CONAP. 

A PIRC e um exemplo de uma parceria publico-privada que vem dando 

otimos resultados e apresentando efeitos bastante significativos se comparado com 

os demais estabelecimentos administrados e geridos pelo Estado. A Penitenciaria 

Industrial Regional do Cariri, mantem um contrato de parceria com o Estado, que e o 

responsavel pela indelegavel fungao de acompanhar a aplicagao da pena, fazer a 

progressao dos regimes fechado para o semi-aberto, e deste para o aberto e a 

empresa privada gerenciadora do estabelecimento, que assume todos os encargos 

administrativos selecionando, recrutando, contratando sob sua inteira 

responsabilidade, os funcionarios, cumprindo com todas as obrigagoes trabalhistas, 

fiscais, previdenciarias e outras, em decorrencia de sua condigao de empregadora 

contratante. 
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Essa situagao citada anteriormente vem expressa nas palavras do juiz de 

execugao penal da comarca de Juazeiro do Norte, quando citado por Silva e Bezerra 

(2005, p.01): 

[...] nossa penitenciaria e terceirizada. Entao, essa questao de limpeza, 
alimentagao e outros servigos que englobam a chamada atividade-meio, e 
uma empresa que cuida. A parte referente a administragao da pena, a 
execugao mesma da pena, e de nossa competencia. 

A PIRC se destaca no cenario prisional e e referenda para os demais 

estabelecimentos prisionais, pelo fato de fazer valer a efetividade e aplicabilidade da 

Lei de Execugao Penal, onde se destaca e tern uma atengao diferenciada na 

questao relativa a individualizagao da pena, a assistencia religiosa, a assistencia 

juridica, a assistencia a saude, a assistencia educacional, assistencia ao egresso e 

uma enfase enorme ao trabalho do preso, ou seja, toda essa assistencia que e posta 

como metas principais em tal estabelecimento e que se mostra precaria no sistema 

como um todo, como foi demonstrado em capitulo anterior. 

Conforme demonstra Silva e Bezerra (2005, p.03): 

A individualizagao da pena, principio insculpido no art.5°, XLVI e XLVIII, da 
constituigao Federal, e atendido na PIRC, na medida em que os servigos de 
assistencia psicol6gica, de orientagao social e sexual, tanto ao interno 
quanto ao egresso, sao efetuados por um quadro de funcionarios pr6prio da 
CONAP, levando-se em consideragao as especificidades de cada preso. 

A assistencia religiosa e prestada de forma satisfatoria no PIRC, sendo 

efetivada atraves de diferentes cultos religiosos, respeitando-se as diferentes 

crengas seguidas pelos presos e estabelecidos dias diferenciados e determinados 

para as praticas religiosas. 

A assistencia juridica se da atraves de 04 (quatro) advogados contratos pelo 

CONAP, responsaveis por prestarem assistencia aos presidiarios que nao possuem 

condigoes financeiras suficientes para contratar servigos advocaticios particulares, 

como tambem aos que nao possuem defensores publicos a sua disposigao. Vale 

lembrar que tais advogados sao auxiliados por estagiarios de Direito, que sempre 

estao a disposigao dos presos para prestarem as mais variadas formas de 

esclarecimentos. 
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Sabe-se que a assistencia a saude prestada aos presos de uma forma geral, 

tanto a de carater preventivo como a de carater curativo, e extremante defasada, 

algo que se diferencia no PIRC, onde conforme as palavras de Silva e Bezerra 

(2005, p.05), tal assistencia se da de forma bastante estruturada, sendo prestada da 

seguinte forma: 

[...] No PIRC, tal atendimento e prestado por uma equipe composta de um 
medico, um psiquiatra, dois psicblogos, um dentista, dois enfermeiros e tres 
assistentes sociais. A infra-estrutura fisica e dotada de um niicleo de saude, 
em que sao prestados atendimentos ambulatoriais, uma enfermaria e um 
centro cirurgico no qual sao feitos procedimentos cirurgicos de baixa e 
media complexidade. 

A relevancia da educagao dos presos reside no fato de ser a educagao a 

base de todo o piano de desenvolvimento social, nao podendo ser este excluido de 

tal direito. Com isso, a PIRC disponibiliza uma estrutura adequada para prestar uma 

digna assistencia educacional aos presos, dispondo de, uma escola de ensino 

fundamental e medio destinada aos internos para que os mesmos recebam a 

instrugao escolar. 

Outro fato bastante relevante no PIRC e a assistencia dada ao egresso, pois 

essa assistencia se demonstra de fundamental importancia para sua reabilitagao e 

reinsergao na sociedade. Os egressos sao acompanhados e recebem os servigos de 

apoio de uma equipe de assistentes sociais do quadro da propria CONAP. 

O trabalho possui um inegavel valor social e, para os presos, essa realidade 

nao e diferente, tendo em vista ser ela de extrema importancia para o processo de 

ressocializagao dos mesmos. O PIRC oferece condigoes muito favoraveis de 

trabalho, como tambem disponibiliza cursos e atividades profissionalizantes, 

afastando do preso a ociosidade. 

Segundo as palavras de Silva e Bezerra (2005, p.06): 

Na PIRC o trabalho prisional e exercido internamente, englobando servigos 
de manutencao do pr6prio presidio, como limpeza, pintura e jardinagem, ate 
trabalhos manufaturados, como confeccoes, folheados e produtos de 
limpeza. A cada preso que trabalha e garantido a remuneragao minima de 
tres quartos do salario-minimo (art.29 da LEP), bem como a empresa 
empregadora fica isenta das obrigagoes previdenciarias, trabalhistas e 
fiscais. O preso que trabalha tern direito ao beneficio da remigao, na 
proporgao de um dia de pena por cada tres dias trabalhados(art.126 da 
LEP). 
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Outro fato que chama atencao em tal presidio, e a questao voltada a 

superlotagao, pois tal presidio se ve livre de tal problematica, pois possui 550 

(quinhentos e cinquenta) vagas para detentos e os numeros nunca passaram de 520 

(quinhentos e vinte). 

Feito um breve historico das condigoes que disponibiliza a PIRC, fruto de 

uma parceria publico-privada, pode-se concluir que e uma realidade totalmente 

diferenciada do que demonstra o quadro atual do sistema penitenciario brasileiro, 

uma vez que se mostra eficaz na redugao dos problemas enfrentados no sistema 

como um todo. A experiencia da PIRC constitui-se em verdadeira efetivagao da Lei 

de Execugoes Penais, objetivando a ressocializagao do preso e valorizagao dos 

direitos humanos. Dai observa-se que tal modelo implantado nesse estabelecimento 

penitenciario e considerado mais eficiente do que o tradicional, principalmente 

porque a assistencia aos presos e prestada de maneira mais adequada, facilitando 

assim todo o processo de ressocializagao e reeducagao. 
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5 CONCLUSAO 

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

em decorrencia dos inumeros problemas vividos pelos detentos, algo que prejudica 

de forma direta no processo de ressocializagao dos presos, objetivo principal quando 

aplicada a pena de prisao a determinado individuo. Superlotagao, rebelioes, fugas, 

corrupgao, desrespeito aos direitos dos presos, trafico de drogas e de armas e a 

atuagao das facgoes criminosas sao algumas das situagoes encontradas nas prisoes 

brasileiras, por isso passaram a ser chamadas de faculdades do crime e tambem 

depositos de seres humanos. 

Diante de tais problematicas, o Estado por sua vez, permanece estagnado e 

mostra-se ineficaz ao combate desses problemas, alegando na maioria das vezes 

falta de recursos, porem o que realmente falta e visibilidade e vontade por parte dos 

gestores publicos, pois faltam investimentos nos presidios brasileiros, que 

permanecem sem ampliagao, sem reformas, deteriorados e com uma infra-estrutura 

miseravel. Constata-se com isso, que sozinho o Estado nao reune condigoes de 

sustentar, conservar e mudar o cenario das prisoes brasileiras. 

Diante da situagao que se encontra o sistema prisional brasileiro, em 

decorrencia da inercia do Poder Publico, surge no cenario atual a ideia de privatizar 

os presidios, em decorrencia da evidente falencia que vive tal sistema, sendo a 

privatizagao das prisoes brasileiras em sua modalidade de terceirizagao apresentada 

como uma solugao viavel e tendenciosa a recuperar o sistema prisional, como 

apresentada no exemplo exposto na PIRC. 

Nessa modalidade de privatizagao, o Estado continua sendo o titular da 

jurisdigao, do direito de punir e da execugao da pena propriamente dita, nao 

havendo a delegagao de servigos publicos, pois o que se transfere para a execugao 

da iniciativa privada e a atividade-meio para se chegar a finalidade, que e a 

realizagao do servigo publico. 

A empresa privada ficara responsavel pela atividade-meio, que sera a ela 

concedida atraves de um processo licitatorio, ficando a mesma responsavel pelos 

servigos relacionados a alimentagao, limpeza, vestuario, assistencia medica, juridica, 

educacional, religiosa, dentre outros, que sao viaveis juridicamente de serem 

terceirizados, a fim de restaurar os objetivos da pena de prisao (reeducar e 
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ressocializar). Ressaltando que nao ha qualquer tipo de afronta a legislagao vigente 

em nosso pais e nem mesmo necessidade da edigao de novas leis. 

O Estado por sua vez, permanencia encarregado de executar as atividades-

fins, preservando a seguranga interna e externa dos presidios, promover a justiga e 

supervisionar a empresa privada na execugao de suas atribuigoes. A partir dai se 

observa que na modalidade de terceirizagao nao se transfere a fungao jurisdicional, 

mas apenas a fungao material da pena para a empresa privada. 

A terceirizagao, feita de forma correta, se apresenta como uma medida 

possivel, viavel e necessaria para que se obtenha uma melhoria na qualidade de 

vida dos detentos. E importante e necessario que haja investimentos nesse setor 

para que se proporcionem meios eficazes e eficientes para a ressocializagao dos 

presos, pois os indices de reincidencia no nosso pais sao bastantes elevados. Com 

isso, o publico e o privado devem unir forgas para mudar nossa realidade atual. 

Por fim, ressalta-se que a proposta de terceirizagao langada, mesmo sendo 

viavel e necessaria, merece um aprofundamento maior, devendo a mesma ser 

aplicada a outras propostas, sendo necessaria o surgimento de outras politicas 

viaveis para mudar a realidade das prisoes e do tratamento dos presos como seres 

humanos, pois quando a eles sao aplicadas a pena privativa de liberdade, a sangao 

atinge a liberdade, nao podendo a dignidade ser atingida, pois nao existe pena 

restritiva de dignidade. 
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