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RESUMO 

A inviabilidade da privatizacao dos presidios para o ordenamento juridico brasileiro tern o 

objetivo de demonstrar a ineficacia da forma de administracao dos presidios publicos pela 

iniciativa privada. A realidade de fracasso em que se encontram os presidios no cenario mun-

dial, fez com que surgissem outros meios que buscassem uma solucao e, em determinados 

paises, surgiu a figura da privatizacao dos presidios. A intencao era que fossem resolvidos os 

inumeros problemas que existem nestes estabelecimentos prisionais, como por exemplo, a 

superlotacao, falta de higiene, instalacoes precarias, pessima alimentacao oferecida aos deten-

tos, rebelioes, fugas, tortura e maus tratos, corrupcao, desrespeito aos direitos dos presos, tra-

fico de drogas e de armas, dentre outros, porem esse modelo nao logrou exito, assim, reverter-

se a imagem que muitos fizeram que a forma de privatizacao seria o meio que conseguiria 

resolver os muitos problemas existentes no falido sistema prisional brasileiro, demonstrando 

as falhas existentes, comuns tanto ao sistema penitenciario administrado pelo Estado como na 

experiencia brasileira de privatizacao. 

Palavras-chave: Penalidade. Sistema Penitenciario. Privatizacao. 



ABSTRACT 

The inviability of the privatization of prisons in the Brazilian legal system is designed to 

demonstrate the ineffectiveness of the prison's public administration by the private initiative. 

The reality of failure that prisons on the world presents, it makes to rise new ways to find a 

solution and, in some countries, the privatization is that solution. The intention was to resolve 

the numerous problems that exist in these prisons such as overcrowding, poor hygiene, bad 

infrastructures, bad nutrition for the prisoners, riots, escapes, torture and mistreatment, cor

ruption, disrespect of the prisoners' rights, drug traffic, arms smuggling, among oth-

ers.however, this model was not successful, it reverses the image that many people have made 

that the privatization would be the way to solve many problems in the failure Brazilian prison 

system, demonstrating the failures that are common in both the systems: the prison system 

administrated by the state and the Brazilian experience of privatization. 

Keywords: Penalty. Prison System. Privatization. 
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1INTRODUCAO 

O presente trabalho aborda o tema da area de processo penal, pretendendo destacar 

as questoes acerca da privatizacao dos presidios no cenario mundial e a inviabilidade de ser 

aplicada em nosso pais, demonstrando os modelos que sao aplicados tanto em outros paises, 

como o modelo que e experimentado no Brasil. 

Inicialmente demonstra-se o processo de surgimento da pena de privacao de liberda-

de, como uma forma de reprimir e prevenir a pratica de delitos desde sua genese, nos primor-

dios da convivencia do homem em sociedade, passando por todas as fases de estudos e pes-

quisadores, que tentaram explicar o crime e aplicar a forma de sansao mais adequada, atraves 

de sistemas penitenciarios planejados para a epoca. 

O estudo da origem da pena de prisao foi iniciada em outros paises, vez que foram os 

iniciadores deste movimento intelectual, passando por diversos pensadores de renome inter-

nacional, como Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Betham, que perduram ate os dias de 

hoje, como pontos norteadores do estudo tanto do sistema penitenciario, como do crime e 

tudo que a ele rodeia. 

De forma unanime, tanto para os estudiosos como para a populacao em geral, a con-

cepcao de que a situacao atual do sistema carcerario brasileiro se apresenta como um dos mais 

complexos problemas sociais contemporaneos, pois este se mostra como um sistema que nao 

vem cumprindo o seu papel em ressocializar o apenado, devolvendo-o a sociedade em piores 

condicoes em relacao quando entrou naquele estabelecimento, servindo este de "escola" de 

crimes aos que ali entram. Tal problematica, todavia, nao e exclusivamente dos brasileiros 

nem dos paises do terceiro mundo, haja vista que o colapso do sistema prisional assola ate 

mesmo as grandes potencias mundiais. 

Os presidios brasileiros vivem hoje num processo de verdadeiro fracasso. Solucoes 

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

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

penitenciarios na tentativa de conseguir dirimir a situacao vivenciada. 

O sistema penitenciario brasileiro encontra-se em crise, enfrentando problemas de 

superlotacao, rebelioes, corrupcao, dentre outros enfrentados pelo Poder Publico na manuten-

cao dos estabelecimentos prisionais. 

Paises como Estados Unidos, Inglaterra e Franca, resolveram privatizar os seus pre

sidios, cada um adotando modelos que se adequam ao ordenamento juridico dos mesmos. As 
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modalidades de privatizacao prisional existentes sao quatro, sendo elas: administracao total 

pela iniciativa privada, construcao de novos estabelecimentos realizada pelo setor privado, 

privatizacao do trabalho prisional (Prisoes Industrials) e a execucao de determinados servicos 

pelas empresas privadas. 

A inviabilidade da privatizacao e tratada sobre varios aspectos, dentre eles o econo-

mico e juridico. No contexto brasileiro, nao seria possivel a privatizacao dos presidios aos 

moldes do que atualmente e aplicado nas penitenciarias, como as existentes nos Estados do 

Parana e Ceara. 

Frise-se que o Estado e o unico responsavel pela manutencao dos presos, responde 

ele de forma direta pela vida dos detentos. Atualmente o poder publico nao tern conseguido 

controlar todos os problemas carcerarios existentes, sendo assim, fundamental o estudo sobre 

maneiras de ameniza-los. 

A realidade das prisoes brasileiras e dura e cruel aos olhos de qualquer um, ansiando 

desesperadamente por alguma solucao, pois da forma que se encontra nao se consegue alcan-

car um dos principals objetivos do encarceramento, que e a ressocializacao dos presos. 

Na busca por essa melhoria no sistema penitenciario brasileiro e, assistindo toda a 

corrente de privatizacao dos presidios que vinha ocorrendo em outros paises, o Brasil se viu 

na necessidade de tentar copiar o modelo e aplica-lo ao sistema prisional nacional. Porem, aos 

moldes que esta sendo feito, nao consegue surtir os efeitos desejados, pois, mesmo com a pri

vatizacao, a realidade das prisoes brasileiras nao tern mudado muito e, o fim da pena de priva-

cao de liberdade nao tern sido alcancado da mesma forma. 

O objetivo geral deste trabalho e explanar a impossibilidade, no ambito juridico, e-

conomico, dentre outros, de se privatizar os presidios brasileiros. De forma especifica sera 

relatar o processo historico do sistema penitenciario brasileiro, expondo os problemas atuais 

enfrentados nos estabelecimentos prisionais, apresentando as modalidades de privatizacao 

prisional existentes, enfatizando a modalidade aplicada no Brasil e arrazoando a sua impossi

bilidade. 

A natureza da vertente metodologica desta pesquisa utiliza uma abordagem qualitati-

va, pois atraves dela conseguiremos com mais facilidade descrever sobre o tema proposto. 

Qualitativa, pois aborda o estudo sobre a privatizacao dos presidios brasileiros, demonstrando 

as opinioes divergentes sobre o assunto. 

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

especificidades. Desta forma, analisa-se a realidade dos presidios brasileiros, procurando mos-

trar que atualmente encontram-se em crise. Refletindo sobre as modalidades existentes de 
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privatizacao, demonstrando a inviabilidade juridica da privatizacao dos presidios no sistema 

penitenciario brasileiro. 

Quanto ao metodo de procedimento, utiliza-se neste estudo o comparativo. Assim e 

realizada uma comparacao entre as modalidades de privatizacao prisional nos diversos paises 

pelo mundo. Visando com isto, demonstrar a inviabilidade deste modelo a ser aplicada na 

realidade brasileira. 

No que concerne a classificacao da pesquisa com relacao ao objetivo geral, temos 

uma pesquisa explicativa, porque analisa os motivos para que nao ocorra a privatizacao dos 

presidios. 

A tecnica de pesquisa seguida e a documentacao indireta. Tal tecnica se utiliza de 

documentos ja publicados sobre o tema, atraves de fontes secundarias das mais variadas, co

mo: livros, artigos de internet, publicacoes cientificas, dentre outras. 

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

sobre o objeto de estudo, fazendo uma analise interpretativa, tecendo consideracoes e compa-

racoes, sendo esta a natureza da leitura empregada nesta pesquisa. 

Inumeros autores contribuiram de forma marcante para a realizacao desta pesquisa, 

sao eles: Cezar Roberto Bitencourt, Fernando Capez, Adeildo Nunes, Laurindo Dias Minhoto, 

Grecianny Carvalho Cordeiro, dentre outros. 

Toda a metodologia descrita facilita a composicao do presente trabalho que esta or-

ganizada em tres capitulos. Inicialmente, no primeiro capitulo, disserta-se sobre o processo 

historico da pena de prisao, desde sua origem, passando pelos sistemas aplicados no mundo e 

os sistemas penitenciarios existentes nos seculos anteriores. 

No segundo capitulo, foi demonstrada a realidade vivenciada nos presidios do Brasil, 

evidenciando o verdadeiro estado de calamidade em que se encontram, apresentando os varios 

problemas e situacoes do cotidiano do carcere. 

Finalmente, no terceiro capitulo, manifesta-se o conceito da privatizacao, o historico 

para demonstrar o surgimento deste instituto nas sociedades, delineando as quatro modalida

des de privatizacao prisional existentes, demonstrando a inviabilidade juridica, afora outros 

aspectos que ratificam a impossibilidade da aplicacao da privatizacao no Brasil. 

Por ultimo, finaliza o presente estudo posicionando-se contra a privatizacao, alertan-

do para as falhas e fracassos, respaldando a incoerencia de aplicacao da privatizacao das uni-

dades prisionais no Brasil da forma como esta sendo pensada e implementada na atualidade. 
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2 CONSIDERA^OES SOBRE A PENA D E PRISAO 

2.1 Referencias Historicas 

Desde que o homem procurou conviver com seus semelhantes, vivendo em socieda

de, se fez necessario criar normas sociais para viabilizar o bem-estar da coletividade. 

Foi, entao, que a humanidade iniciou um padrao de conduta, visualizando a capaci-

dade de racionalizar, buscando solucoes para os varios problemas que foram surgindo. Procu-

rou-se limitar tais condutas a medida que o individuo infringisse as regras sociais. 

Com o evoluir da historia e as mudancas de comportamento, criou-se a necessidade 

de uma intervencao, atraves de um ordenamento e de um orgao impositor para sistematizar 

normas legais surgindo dai o ente personalizado: o Estado; aquele capaz de aplicar as normas 

positivadas, o detentor dos jus puniendi e com o dever de, instigado, prestar a jurisdicao ao 

caso concreto, trazendo a sociedade um espirito de justica justa. Com tais progressos, ha de 

remeter algumas passagens desta evolucao, a iniciar pelos tempos mais remotos. 

Em uma dada epoca, havia um numero identificavel de individuos componentes de 

tribos, que eram denominadas de clas, estas, por sua vez, consolidaram-se atraves de crencas, 

que cultuavam animais, objetos, vegetais, numa relacao mistica de parentesco com esses fe-

nomenos naturais, o que caracterizava o totemismo. Cada cla tinha uma ideologia com um 

desses elementos sobrenaturais, chamados de totem, os quais acreditavam que havia uma 

superioridade destes que os protegiam. Com isso, foram sendo criadas as nocoes de proibicao 

de determinados atos e sua consequente punicao, que eram denominados de tabus, dissipando 

0 que era considerado sagrado do conspurcado. 

Deve-se entender essa evolucao historica nao como uma sequencia de fatos aos quais 

uns sucedem os outros, mas sim entender cada fase com seus principais ideais. Ha de se sali-

entar ainda, que a origem historica sobre o nascimento da punibilidade e, em sua contextuali-

zacao, o que viria a ser Direito Penal, cuja confusao talvez fosse e/ou e ainda compreensivel, 

pois ambas estao interligadas, mas elas nao carregam em si um grau de evolucao uma para 

com a outra, e sim sao consideradas pecas das culturas dos povos em que cada um aplicava de 

forma diversa a partir de suas crencas, como assevera Roque de Brito Alves1: 

1 ALVES, Roque de Brito apud NUNES, Adeildo. A realidade das prisdes brasileiras. Recife: Nossa Livraria, 
2005, p.22. 
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A evolucao historica do direito punitivo, se confunde com a propria evolucao da 
.Justica Criminal. Sabe-se, entretanto, que nao possui ela um significado absoluta-
mente cronologico e sim cultural, revelando ou sendo ajustada conforme o grau de 
cultura ou de civilizac5o de um povo. 

Sendo assim, com a evolucao das penas, sem, contudo sequenciar sucessivamente as 

fases historicas penais, sao estabelecidos os seguintes periodos: a vinganga privada, a vingan

ga divina, a vinganga publico, o periodo humanitdrio e o periodo cientifico ou criminoldgico. 

2.2 Periodo das Vingancas 

Na vinganca privada, havia a autotutela, ou seja, prevalecia a existencia de uma pro-

porcionalidade inadequada e ilimitada de punicao, em que o ofensor sofria agressoes aplica-

das pelo ofendido, por sua familia, ou ate mesmo pelo seu grupo, nao se admitindo a inter

vened de terceiros estranhos no feito. 

Com este panorama, buscou-se uma forma mais justa para estabilizar a paz social, 

foi entao que surgiu o taliao, para limitar essas condutas vingativas. Este instituto procurava 

fazer com que o agressor se obrigasse a reparar o dano causado, na mesma proporcao que 

produzira com sua acao, ou seja, primava-se pela retribuicao no ambito da repressao, por isso 

se retoma o conhecido brocado "olho por olho, dente por dente". Pode-se citar alguns orde-

namentos antigos que adotaram o taliao, como o Codigo de Hamurabi, o Exodo e o Levitico. 

Surge ainda nesta fase, o importante instituto da composigao onde se criou a possibi-

lidade de diminuir o excesso de crueldade, utilizando-se da intermediacao do ofensor na com-

pra do direito de represalia ao ofendido ou sua familia, para garantir sua impunidade. 

A vinganca divina caracterizou-se pela punicao daquele que praticava o delito por ter 

infringido as condutas da divindade, proferidas como uma ofensa aos deuses. Este preceito 

teocratico confundia-se com a propria justica punitiva. Alguns Codigos adotaram estas regras: 

Codigo da India, Codigo de Manu, da Babilonia, entre outros. 

Ja a vinganca publica tinha como objetivo primordial proteger as autoridades sobe-

ranas, que exercia sua influencia de acordo com seu livre arbitrio e em consonancia com os 

ditames de Deus, praticando assim inumeras injusticas. Assim reconhece Edgard Magalhaes 

Noronha2: 

2 NORONHA, E. Magalhaes. Direito penal. S3o Paulo: Saraiva, 1999. v . l , p.24. 
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Nao obstante, ainda nao se saira da fase da vinganca publica. A preocupacao era a 
defesa do soberano e dos favorecidos. Predominavam o arbitrio judicial, a desi-
gualdade de classes perante a punicao, a desumanidade das penas [...], o sigilo do 
processo, os meios inquisitoriais, tudo isso aliado a leis imprecisas, lacunosas e im-
perfeitas, favorecendo o absolutismo monarquico e postergando os direitos da cria-
tura humana. 

A pena nesta fase ainda era utilizada de maneira demasiadamente severa, na execu-

cao da sancao, e tinha inclusive o intuito de fazer o reu confessar o crime cometido. Esses 

meios coercitivos expunham o condenado a suplicios publicamente, com objetivo tanto de 

impor o castigo como de incutir o receio na sociedade quanto a pratica de delitos. Este cena-

rio de terror servia para demonstrar o dominio e o poder que tinha o soberano na aplicacao 

das penalidades, por isso dizer, que a fase da Vinganca Publica, beneficiava o absolutismo 

monarquico, desfavorecendo os interesses da sociedade. 

2.3 Periodo Humanitario e os Reformadores 

No periodo humanitario, como o proprio nome ja alude, preconiza-se a humanizacao 

da pena, pois havia o anseio de combater a arbitrariedade existente e comandada pelos privi-

legiados que impunham sancoes violentas. Foi nesta fase evolutiva que o Iluminismo teve sua 

ascendencia, procurando analisar assuntos politicos e sociais, defendendo uma reforma ao 

Poder Estatal. Foram seus grandes precursores: Cesare Bonesana, Marques de Beccaria; John 

Howard; e, Jeremy Betham. 

2.3.1 Cesare Beccaria3 

Cesare Beccaria tracou as linhas basilares da Escola Classica do Direito Penal, dando 

um sentido utilitarista a pena, ao qual prescindia evitar o retorno do homem ao crime, por isso 

pensava que a prevencao do delito era melhor do que sua punicao, ou seja, a pena tinha um 

carater preventivo geral, que servia para evitar a conduta delituosa no meio social. 

3 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Sao Paulo: Martin Claret, 2002. 
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Para o teorico, as penas deveriam ser aplicadas com o intuito de evitar o cometimen-

to do delito punido, servindo como um exemplo para o futuro, e nao como um castigo ou vin

ganca ao crime praticado. Esta visao era um modelo para garantir a ordem social, pois a apre-

sentacao de um sistema punitivo rigido e presente trariam regras e limites para que nao hou-

vesse uma nova violacao as leis, servindo de exemplo e garantia concreta de aplicacao da pe

na, prevenindo a reincidencia e o aparecimento de futuros criminosos. 

Este contexto objetivava a ressocializacao, pois diante de seu posicionamento, bus-

cava a prevencao de uma possivel transgressao aos limites legais, que serviria como um es-

carmento ao autor do delito, como tambem serviria de experiencia para a sociedade, que fica-

ria ciente das consequencias de um ato, se algum individuo adentrasse na criminalidade. 

Nesta epoca, conjeturavam a existencia do contrato social que foi idealizado por 

Rosseau, ao qual tratava, justamente, da chamada Teoria Contratualista, onde cada um que 

infringisse as regras sociais seria passivel da aplicacao de uma punicao. Tal forma foi vista 

como um meio de assegurar a paz social e assim, organizar a sociedade, haja vista que a au-

sencia ou violacao do pacto social traria o caos e a desordem. Esta teoria concebia a igualdade 

absoluta entre os homens, bem como defendia o interesse comum em detrimento do interesse 

individual, onde a desobediencia aos preceitos legais em virtude da pratica de um delito nao 

era utilizado em beneficio da autoridade monarquica, mas sim para tutelar a soberania estatal, 

que tinha a pretensao maior de garantir o bem-estar da sociedade. Para reiterar esse pensa-

mento, alude Beccaria 4 : 

Quando as leis forem fixas e literais, quando apenas confiarem ao magistrado a 
missao de examinar os atos dos cidadaos, para indicar se esses atos sao conformes a 
lei escrita, ou se a contrariam; quando, finalmente, a regra do justo e do injusto, que 
deve orientar em todos os seus atos o homem sem instru?ao e o instruido, n3o cons-
tituir motivo de controversia, porem simples questao de fato, entao nao se verao 
mais os cidadaos submetidos ao poder de uma multidao de infimos tiranos, tanto 
mais intoleraveis quanto menor e a distancia entre o opressor e o oprimido; que se 
fazem tanto mais cru6is quanto maior resistencia encontram, pois a crueldade dos 
tiranos e proporcional, n3o as suas forcas, porem aos entraves que lhes sao opostos; 
e s3o tanto mais nefastos quanto n3o ha quern possa libertar-se de seu jugo sen3o 
submetendo-se ao despotismo de um so. 

Defendia, ainda, a humanizacao com relacao a prisao, pois Beccaria foi uma das 

primeiras vozes a se levantar contra a tradicao juridica e a legislacao penal no seu tempo vi -

gente, pois denunciava os julgamentos secretos que aconteciam, as torturas empregadas para a 

4 BECCARIA, op.cit. p.23, nota 3. 
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obtencao de provas de crimes que se faziam muito comuns, assim como os castigos, as mas 

condicoes das celas de prisao e as perversidades abusivas. 

Todo esforco do teorico apresentou resultado, pois houve a diminuicao da violencia 

nas prisoes, a reducao da aplicacao de penas de mortes, que eram constantes, entre outras me-

lhorias. Sua obra, Dos delitos e das penas, influenciou de forma crucial para a reformulacao 

das legislacoes existentes ao tempo, assim como tambem influenciou os legisladores que sur-

giram, ecoando por muito tempo seu grito por melhorias nas condicoes do sistema penitencia

rio como um todo. 

2.3.2 John Howard5 

John Howard deu continuidade aos feitos de Beccaria e ao movimento da humaniza

cao das penas, buscando tambem a reforma da execucao penal no sistema penitenciario e o 

amparo aos direitos de integridade fisica e moral do ser humano. 

Este teorico conseguiu vivenciar toda a experiencia das prisoes, pois foi preso na 

Franca, e a partir dai, vendo e vivenciando toda a situacao vista sob a otica do condenado pas-

sou a lutar por melhorias, buscando mais humanizacao. Nesta sua experiencia, defrontou-se 

com as condicoes lamentaveis e indignas que a prisao proporciona ao ser humano condenado; 

foi, entao, que concluiu que os estabelecimentos prisionais nao acarretavam uma mudanca 

positiva no apenado, com sua conseqiiente ressocializacao, mas sim, tinha como unico objeti-

vo a intimidacao do criminoso e o controle politico. 

Foi diante de seu conhecimento pratico, que Howard procurou incentivar a reforma 

dos estabelecimentos penais para promover a melhoria de vida e de condicoes decentes para 

abrigar os condenados, assim como tambem, propos a separacao de homens e mulheres nas 

prisoes, dos delinquentes jovens daqueles mais velhos, porem por se tratar de sugestoes um 

tanto quanto avancadas para sua epoca, nao obteve sucesso. Registrou-se tambem, neste mo

vimento revolucionario da humanizacao da pena, o recolhimento celular, o trabalho diario, a 

higienizacao dos carceres e a restauracao da moral pela religiao. 

Howard nao presenciou as transformacoes ocorridas com base em suas proposicoes, 

pois seus projetos eram inconcebiveis para a epoca. Porem, seus esforcos nao foram inuteis, 

5 HOWARD apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 13. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008. 
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pois com o passar dos tempos foram edificadas penitenciarias nos moldes por ele preconiza-

dos. 

2.3.3 Jeremy Betham6 

Bentham em seus estudos critica a pratica de punicoes violentas e desumanas, e bus-

cou projetar um sistema de controle social, que deu enfase a teoria utilitaria que tern por base 

o principio etico sobre o comportamento humano; para ele, o homem sempre busca o prazer e 

foge da dor. Por isso, considerava que a pena nao tinha o objetivo de causar sofrimento, mas 

sim, a um conceito retributivo, onde houvesse a proporcionalidade pelo delito cometido e o 

respectivo dano. Inovou quanto ao direcionamento de convivencia social dos presos, buscan

do solucionar a estrutura dos estabelecimentos prisionais, pois estes eram bastante desorgani-

zados, nao se tendo uma separacao daqueles que tinham epidemias, dos deficientes mentais, 

do criminoso a ser corrigido. Na introducao do prefacio do Memorial do livro Panoptico, se 

refere Bentahm7: 

A moral reformada; a saude preservada; a industria revigorada; a instrucao difundi-
da; os encargos publicos aliviados; a economia assentada, como deve ser sobre uma 
rocha; o no gordio da Lei sobre os pobres nao cortado, mas desfeito tudo por uma 
simples ideia de arquitetura! [...] Tratava-se de um novo modo de garantir o poder 
da mente sobre a mente, em um grau nunca antes demonstrado; e em um grau i -
gualmente incomparavel, para quern assim o desejar, de garantia contra o exagero 
Esse e mecanismo, esse e o trabalho que pode ser feito com ele. 

Como se interessava pela problematizacao das prisoes, Jeremy Bentham projetou um 

modelo carcerario, conhecido como panoptico, em que havia uma inspecao constante aos de-
8 

tentos, devido a sua arquitetura. Para Michel Foucault : 

O efeito mais importante do Panoptico e induzir no detento um estado consciente e 
permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automatico do poder. 
Fazer com que a vigilancia seja permanente em seus efeitos, mesmo se e desconti-
nua em sua acao; que a perfeicao do poder tenda a tornar inutil a atualidade de seu 
exercicio; que esse aparelho arquitetural seja uma maquina de criar e sustentar uma 
relacao de poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se en-
contrem presos numa situacao de poder de que eles mesmos sao os portadores. 

6 BENTHAM, Jeremy. O panoptico. Belo Horizonte: Autentica, 2000. 
7 BENTHAM, Jeremy, op. cit., p. 15, nota 6. 
8 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 23. ed. Petr6polis: Vozes, 2000, p. 166. 
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O projeto da construcao do Panoptico era uma estrutura fisica de um Centro Peniten

ciario em que se permitia que aquele que vigiasse o predio observasse todos os prisioneiros, 

tendo eles sob seu controle. Obtendo como resultado um agenciamento visual, de ver sem ser 

visto. 

Era, portanto, uma composicao arquitetonica que assegurava a conseqiiente ordena-

cao dos sujeitos aprisionados, o que respondia ao modelo perquirido e as necessidades da 

sociedade moderna do seculo XIX. E assim assevera Bentham9: 

Quanto mais constantemente as pessoas a serem inspecionadas estiverem sob vista 
das pessoas que devem inspeciona-las, mais perfeitamente o proposito do estabele-
cimento tera sido alcancado. A perfeicao ideal, se esse fosse o objetivo, exigiria 
que cada pessoa estivesse realmente nessa condicao, durante cada momento do 
tempo. Sendo isso impossivel, a proxima coisa a ser desejada e que, em todo mo
mento, ao ver razao para acreditar nisso e ao nao ver a possibilidade contraria, ele 
deveria pensar que esta nessa condicao. 

Ele, ainda, enfatizava a pratica do trabalho nas prisoes, entretanto, esta atividade la-

borativa deveria ocorrer de maneira limitada, porque nao era permitido o uso de maquinaria, 

de producao e de mao-de-obra. Assim, esse foi um dos grandes motivos pelo qual sua teoria 

nao logrou sucesso na epoca. 

Apesar do grande esforco de Bentham para disciplinar e corrigir os detentos, apesar 

de ter tido resultados satisfatorios quanto a reducao de castigos, seus metodos nao se desen-

volveram em sua totalidade, devido as caracteristicas sociais de sua epoca, porem ainda hoje 

veem-se discussoes acerca de seus entendimentos, que muito contribuiu com a historia do 

Direito Penal. 

2.4 Periodo Cientifico 

O periodo cientifico, conhecido tambem como periodo criminologico, teve forte in-

fluencia da Escola Positivista. Um de seus grandes precursores foi Cesar Lombroso, com sua 

obra, L 'uomo delinquente, em que aduzia para a importancia da pena individualizada, possu-

indo um carater de defesa social e reabilitacao do apenado. Alem de que foram varios seus 

estudos acerca da visao biologica do criminoso, considerando o delito como uma manifesta-

cao da personalidade humana. 

9 BENTHAM, Jeremy, op.cit., p. 17, nota 6. 
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Enrico Ferri tambem muito contribuiu para este movimento criminologico, sendo o 

precursor da Sociologia Criminal. Ele dissipou tres fatores basicos causais do delito que eram 

os fatores antropologicos, sociais e fisicos, alem de distinguir as especies de criminosos; po

rem, entendia que a maioria destes eram readaptaveis a vida em sociedade, excluindo somente 

os criminosos habituais, e mesmo assim, entendia vagamente que estes poderiam ser ressocia-

lizados. 

Rafael Garofalo, como jurista da Escola Positivista, iniciou uma sistematizacao juri

dica da mesma, procurou delimitar a prevencao especial como finalidade da pena, a responsa-

bilidade do criminoso tendo como fundamento sua periculosidade e a identificacao do crime 

eivado de um carater natural. E por fim, entendia que o fato delituoso lesionava os sentimen-

tos de justica. Publicou em 1885, sua obra Criminologia, onde estudava os tracos peculiares 

do delinquente e suas respectivas sancoes. 

2.5 Evolucao Historica da Pena de Prisao no Mundo 

As diretrizes pelas quais iniciam a trajetoria dos Sistemas Penitenciarios e uma con-

sequencia das teorias dos reformadores, Cesare Beccaria, John Howard e Jeremy Betham, 

que contribuiram com seus posicionamentos acerca da pena de prisao. A priori, os estabele

cimentos prisionais nada mais eram do que um meio de custodia, so posteriormente vindo a 

ser utilizado o termo pena, nascendo, assim, a pena privativa de liberdade. 

A prisao preexiste a constituicao pelo Judiciario, uma vez que a sociedade se utilizou 

de meios para punir os individuos delinquentes e assim, procurou observa-los, fixa-los e re

gistrar seus comportamentos, ate que pudessem retornar ao convivio com a coletividade, e foi 

entao que a instituicao prisional foi criada, antes mesmo que fosse regulada pela lei como 

pena por excelencia. 

Porem, nos tempos primordios se adotavam como consequencia a um bem juridico 

afrontado, medidas hediondas, como as penas violentas que eram dirigidas ao corpo do con

denado, como mutilacao, apedrejamento, pena de morte, acoites e decapitacao. Por isso, dizer 

que a privacao de liberdade do individuo, na Antiguidade, nao consistia em uma sancao unica 

pelo delito realizado, em virtude das penas serem corporais e barbaricas. 

Entretanto, foi na Idade Media que a pena de prisao deixou de ser uma modalidade 

de custodia para dar espaco a prisao propriamente dita, pois aquelas nao conseguiam refletir a 
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acepcao da expressao justica, perquirida pela coletividade da epoca, em relacao a incapacida-

de de assegurar o cometimento do crime e a tutela a populacao. O Direito Canonico eviden-

cia justamente esta transicao. Portanto, como a Igreja Catolica detinha grande influencia e 

poder, surgiram neste periodo os chamados crimes de heresias, onde o sujeito ativo do crime 

seria um sacerdote transgressor ou infratores que pecavam (hereges), contudo as penas impos-

tas tinham carater de isolamento, e se restringia a espiritualidade, atraves de oracao e medita-

cao, para que estes infratores se redimissem de seus pecados. 

Com a decadencia da Igreja Catolica e, consequentemente, do Imperio Bizantino, 

nasce a Idade Moderna que trouxe consigo grandes transformacoes, principalmente no ambito 

economico. Na Europa, o indice de indigencia cresceu concomitantemente com numero de 

delinquentes, tornando inexequivel para o Estado o controle sobre os apenados, e por isso, 

nao teve mais condicoes de aplicar a pena de morte a todos, dando inicio a pena privativa de 

liberdade. 

Insta salientar que a pena de prisao nao surgiu apenas com vistas a substituicao da 
pena de morte que, a epoca, aplicava-se com freqiiencia. Pensar assim e ledo enga-
no. Nos dizeres de Melossi e Pavarini, surgiu muito mais como um instrumento pa
ra se garantir a submissao da classe menos abastada em relacao ao regime domi-
nante, do que de um propdsito humanitario voltado a reabilitacao do delinquente10. 

Portanto, a preocupacao nao era reabilitar o criminoso ao convivio social, mas sim 

em se ater ao sistema produtivo em que havia um servilismo da classe carente para com o 

sistema politico preponderante. Dai, porque se detinham a recrutar prostitutas, mendigos, va-

dios e criminosos, ja que eram considerados uma classe intimidatoria, perigosa para o coleti-

vo social. 

Entre o seculo X V I e XVII I , surgiram as primeiras prisoes, porem, estas tinham co

mo simples objetivo o pagamento pelo mal cometido, e era um estabelecimento de miseria e 

desumanidade, onde os condenados habitavam sem a minima condicao de higiene e salubri-

dade, vivendo em situacao subumana, desprovidos de educacao, saude e alimentacao adequa-

das. 

As prisSes eram muito mais uma especie de aglomerado indistinto para onde os 
condenados eram enviados, para viverem em situacao de total desumanidade, des
providos de condi?oes minimas de cuidados, do que um regime preocupado com a 
verdadeira finalidade que hoje se atribui a pena". 

1 0 BITENCOURT, Cezar Roberto, apud CESARIO, Admaldo. Pena: func5o social e carcere. Recife: Ed. do 
autor, 2006, p.53. 
" BRUNO, Anibal, apud CESARIO, ibidem, p.54-55. 
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Desta maneira, surgiram os ideais humanitarios que foram capazes de se atinar a 

problematica dos estabelecimentos penais da epoca, bem como tinha o objetivo de reparar a 

moral do preso pelo sofrimento prisional, e foi assim que emergiu o Regime Celular. 

2.5.1 Sistema Pensilvanico ou de Philadelphia 

O Sistema Pensilvanico tambem conhecido como Sistema Celular, surgiu em 1790, 

sendo uma instituicao caracterizada principalmente pelo isolamento diuturno em cela, por isso 

dizer que alem da pena ser individual seria ela tambem individualizante, pois o condenado 

vivia em um confinamento solitario, onde eram proibidas visitas, a nao ser que esta fosse do 

Capelao, do Diretor, ou ainda dos membros de uma sociedade que observavam as miserias 

nas Prisoes Publicas. Tambem nao podiam ter contato com os outros apenados, pois vigorava 

a regra do silencio absolute 

A veiculacao ainda permitida foi a leitura da Biblia, para que houvesse uma reflexao, 

um arrependimento ao crime cometido. Porem, a ociosidade era um fator de grande relevan-

cia, e foi por isso que muitos condenados enlouqueceram, motivo pelo qual trouxe danos irre-

paraveis a saude psiquica, ou ate mesmo se suicidaram, por nao suportarem o distanciamento 

do convivio social. 

As caracteristicas essenciais dessa forma de purgar a pena fundamentam-se no iso
lamento celular dos intervalos, a obrigacao estrita do silencio, a meditacao e a ora-
?ao. Esse sistema de vigilancia reduzia drasticamente os gastos com vigilancia, e a 
segregacao individual impedia a possibilidade de introduzir uma organizacao do t i -
po industrial nas prisSes1 . 

Entretanto, em 1776, mesmo antes de organizar-se o preceito do Regime Celular, foi 

construido um estabelecimento nestes moldes, conhecido como prisao de Walnut Street, onde 

se pautava pelo confinamento do apenado, sendo restrita as celas individuals aos que tivessem 

praticado delitos graves e aos demais as celas comuns, porem, nao era permitido o dialogo, 

podendo estes exercer o trabalho diurno. Todavia, tal experiencia nao obteve sucesso, pois 

houve um demasiado crescimento da populacao prisional. 

Foi, entao, que se idealizou um modelo mais firme e rigoroso, colocando-se em pra-

1 2 BITENCOURT, op. cit., p. 127, nota 5. 
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tica o verdadeiro sentido do isolamento celular. Houve, assim o sistema de cisao, onde foram 

criadas duas penitenciarias, uma Ocidental, conhecida como Western Street, que seguia o 

modelo Panoptico de Betham, em que houve aplicacao rigida do enclausuramento, proibindo-

se o trabalho em cela. Ja a Penitenciaria Oriental, permitiu o trabalho em cela, porem, quase 

sempre este nao pode ser desenvolvido. 

2.5.2 Sistema Auburniano 

Tendo em vista os resultados pouco satisfatorios do Sistema Pensilvanico, procurou-

se formalizar um modelo prisional que superasse as lacunas e as deformidades deste regime 

de isolamento celular absoluto. Foi criado o Sistema Auburniano que nao abandonou a ideia 

de confinamento, porem, nao era tao intransigente quanto o modelo anterior, pois se permitia 

a reuniao por algumas horas, devido ao trabalho em conjunto, sendo imposto o isolamento 

somente no horario noturno, nao podendo haver qualquer tipo de dialogo entre os detentos; 

somente era aceito dialogar discretamente com os guardas, desde que fosse dada uma autori-

zacao previa. Se ocorresse uma troca de olhares ou ate mesmo a tentativa de comunicacao, 

haveria a aplicacao de sancoes crueis ao infrator. 

Tradicionalmente se criticou, no sistema auburniano, a aplicacao de castigos cruris 
e excessivos. Esses castigos refletem a exacerbacao do desejo de impor um contro-
le estrito, uma obediencia irreflexiva. No entanto, considerava-se justificavel esse 
castigo porque se acreditava que propiciaria a recuperacao do delinquente13. 

Todavia, este sistema nao teve somente ascendencia por conta dos defeitos encontra-

dos no sistema passado com objetivo unico de reforma-lo, mas tambem porque houve a ne-

cessidade de se adequar ao contexto politico-economico da epoca, devido ao processo de in-

dustrializacao, e foi desta forma que o recluso passou a ser mao-de-obra barata aos propositos 

do Capitalismo, pois a forca produtiva representava baixo custo, em contrapartida as associa

t e s sindicais nao apoiavam os ditames ideologicos do modelo Auburniano. 

Foi, entao, que este sistema declinou, pois havia uma competitividade ao trabalho l i -

vre o que significava um forte obstaculo a economia, mas nao foi somente por este motivo 

BITENCOURT, op. cit., p. 129, nota 5. 
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que fracassou, outro aspecto negativo foi justamente o regime disciplinar excessivamente 

rigoroso, pautado em sancoes severas. 

2.5.3 Sistema Progressivo 

O sistema progressivo foi idealizado com intuito de formatar os modelos de sistema 

passados, fundamentando-se principalmente na reabilitacao dos aprisionados. Tinha como 

parametro a distribuicao do tempo de cumprimento da pena em periodos, que progredia de 

acordo com a boa conduta do apenado. Outro aspecto importante era a busca pela reintegra-

cao do individuo infrator a sociedade. 

Com base nestes pressupostos, e que o sistema progressivo valorizava o trabalho rea-

lizado pelos presos, bem como sua conduta carceraria, formalizando assim, a evolucao duran

te a execucao penal. Esse avanco revela-se pela seriedade dada pelo sistema progressivo aos 

anseios dos apenados e em contrapartida seria reduzido o excessivo rigor na aplicacao da pe

na. 

Dessa forma, surgiram varios sistemas aptos a concretizar este tipo de regime peni-

tenciario, cada qual com suas particularidades buscando sempre o seu aperfeicoamento. Den-

tre eles, pode-se citar, o Sistema Progressivo Ingles, Sistema Progressivo Irlandes e o Sistema 

de Montesinos. 

2.5 A Sistema Progressivo Ingles 

O Sistema Progressivo Ingles surgiu na Inglaterra, em 1840, e foi desenvolvido pelo 

Capitao da Marinha Real Inglesa, Alexander Maconochie, no presidio situado na Ilha de Nor

folk, na Australia. Tinha como finalidade analisar o comportamento dos apenados, atraves de 

sua conduta prisional, bem como disseminar o tempo de permanencia da condenacao atraves 

do trabalho exercido. 

Em conformidade a essas condicoes, a medida que o condenado fosse progredindo 

lhe eram atribuidos marcas ou vales, por isso que este sistema ficou conhecido como Mark 

System, e, em decorrencia dos creditos acumulados, eram-lhe concedidas certas regalias no 
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decorrer do cumprimento da pena. Acreditava-se que esta era uma maneira de readaptar esses 

delinquentes ao meio social. 

Fundava-se em tres estagios distintos, a primeira fase era baseada no modelo Pensil-

vanico, conhecido como periodo de prova, em que havia o isolamento total do individuo. A 

segunda fase se pautava no modelo Auburniano desenvolvido pelo trabalho em conjunto sob 

a regra do silencio absoluto e segregacao noturna. A terceira fase constituia-se na liberdade 

condicional, porem era uma liberdade restrita e limitada, ate que se obtivesse a liberdade de-

finitiva, desde que nao houvesse nenhum impedimento para que fosse concretizada. 

Com a adocao desse sistema, o proprio apenado tornava-se o maior responsavel pe
la reducao da sua permanencia na penitenciaria. Se porventura demonstrasse bom 
comportamento, Iogrando boa conduta e um bom rendimento no trabalho, passaria 
la menos tempo. Em agindo de forma contraria, nao auferiria tal beneficio14. 

Desta forma, o preso atraves de sua conduta e do trabalho praticado poderia alcancar 

seu estado de liberdade, pois a maneira que fosse evoluindo, iria recebendo as marcas ou va

les que conferia o direito ao desenvolvimento gradativo de uma fase prisional a outra menos 

rigorosa. E foi atraves das conviccoes deste sistema que outros paises o tomaram como refe

renda, aperfeicoando-o. 

2.5.5 Sistema Progressivo Irlandes 

Apesar do exito obtido pelo Sistema Progressivo Ingles, houve a necessidade de ana-

lisar alguns criterios em relacao ao livramento condicional do recluso. Foi assim que surgiu o 

Sistema Progressivo Irlandes, ajustado por Walter Crofton, em 1854. 

A preocupacao era justamente o retorno do preso ao convivio social, e esse foi um 

dos pi lares da formacao do pensamento deste sistema. Entretanto, nao houve o abandono das 

etapas do sistema Ingles, que foram utilizadas em conformidade a uma quarta etapa, concebi-

da como prisao intermediaria, porem, na realidade se consubstanciava em uma fase interme-

diaria entre o periodo de reclusao e liberdade. 

Portanto, o sistema foi dividido em quatro fases distintas e evolutivas, sendo a pri

meira de isolamento celular completo, sob o dominio do silencio; a segunda consolidava-se 

1 4 CESARIO, op. cit., p.57, nota 10. 
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em reclusao noturna e no turno diurno praticava-se o trabalho em comum; a terceira era a fase 

intermediaria, em que os presos trabalhavam em uma colonia agricola ao ar livre, sendo mol-

dado para voltar a vida em sociedade; a quarta e ultima fase se destinava a liberdade condi

cional. 

Apesar de ser um modelo de sistema penitenciario retrogrado, muitos sao os paises 

que o adotam. Um exemplo e o Codigo Penal Brasileiro, que em sua redacao originaria ado-

tou o sistema em comento, porem nao em sua totalidade, devido a relevantes mudancas soci-

ais, se amoldando a realidade brasileira. 

2.5.6 Sistema de Montesinos 

O Sistema de Montesinos foi criado paralelamente ao Sistema Progressivo Irlandes, 

quando em 1835 o Coronel Manuel Montesinos y Molina o idealizou, pois exercia um cargo 

de direcao no estabelecimento prisional de San Augustin, em Valencia, na Espanha. Sua pre-

ocupacao se fundava nos ideais humanitarios e baseado nesta premissa e que suprimiu os cas-

tigos corporais e qualquer tipo de sancao cruel, firmando-se pelo poder disciplinar racional. 

A penitenciaria de Montesinos preocupava-se tambem com o trabalho prisional, uma 

vez que os detentos laboravam e recebiam uma remuneracao. Este era um meio para alcancar 

a reabilitacao, atraves do estimulo e ensinamento, e nao como meio de exploracao de mao de 

obra. 

Segundo, Adeildo Nunes15, o Sistema de Montesinos configurava-se da seguinte 

forma: 

O Sistema de Montesinos dividia-se em tres fases: a) dos ferros, onde os reclusos, 
acorrentados, trabalhavam no interior da prisao; b) do trabalho, aqui nao mais 
submetido a correntes, podendo o recluso escolher a oficina onde, em face de suas 
habilidades, poderia laborar; c) liberdade intermediaria, onde as visitas a familiares 
e o trabalho externo eram permitidas. 

O interesse pelo recluso, foi um dos grandes aspectos deste modelo prisional, onde 

se procurou reeduca-lo e restabelece-lo de volta a sociedade, porem para alcancar tal objetivo, 

1 5 NUNES, op. cit., p.29-30, nota 1. 
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fez-se necessario a implantacao de uma estrutura psicopedagogica fundada principalmente na 

confianca e no estimulo, para que assim o detento pudesse definir sua autoconsciencia. 

2.6 Origem da Pena de Prisao no Brasil 

A evolucao historica do Direito Penal brasileiro remonta a tres fases distintas: Perio

do Colonial, Imperio e Periodo Republicano. 

Contudo, faz-se importante frisar que, mesmo antes do dominio Portugues, ja havia 

resquicios de um direito penal rudimentar. Os primitivos que habitavam o territorio brasileiro 

viviam em uma organizacao social delimitada pela instabilidade, caracterizada pelo noma-

dismo, e se relacionavam atraves de normas consuetudinarias, nas quais imperava o instituto 

da vinganca privada, onde nao havia a uniformizacao quanto ao interesse juridico. Vale ainda 

salientar que os silvicolas regravam suas tribos atraves do misticismo, pela crenca a seres 

superiores, que os guarneciam. 

Entretanto, foi somente apos o descobrimento do Brasil que surgiram os primeiros 

relatos normativos, ocorrendo o fenomeno da "bifurcacao brasileira", ou seja, utilizava-se do 

direito que vigorava em Portugal aplicando-o no territorio nacional. No Periodo Colonial, foi 

empregado o ordenamento juridico atuante em Portugal, as Ordenacoes Afonsinas, que foram 

registradas com devida nomeacao por conta do Rei D. Afonso V, sendo posteriormente subs-

tituidas pelas Ordenacoes Manuelinas que mais tarde foram revogadas pelo Codigo de D. 

Sebastiao, atraves da Compilacao de Duarte Nunes de Leao. 

Por serem institutos provenientes de Portugal, estes ordenamentos tiveram pouca a-

plicacao no Brasil, pela dificuldade de impor regras a primitiva civilizacao, e tambem por 

conta do Governo Descentralizado, dividido em Capitanias Hereditarias. 

Ja se constatava que no Periodo Colonial, havia a incidencia da pena de prisao, tendo 

esta um carater meramente provisorio e preventivo, apesar de serem crueis e desproporcio-

nais, tinha como objetivo evitar que o criminoso se privasse de cumprir com a sua obrigacao 

ou de pagar a pena pecuniaria correspondente. 

Devida inumeras transformacoes implementadas nasce, mesmo que em pequena pro-

porcao, a ideia de Pena Privativa de Liberdade. Ja havia rumores que em 1551, existia no 

Brasil um primitivo modelo penitenciario, em Salvador, cidade que guarneceu a instalacao do 
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Governo-Geral do Brasil, servindo para proteger os escravos fugitivos, desordeiros e os cri-

minosos que esperavam a delimitacao de seu julgamento. Assevera Regina Celia Pedroso16: 

A prisSo, simbolo do direito de punicao do Estado, teve, quando de sua implanta-
cao no Brasil, utilizacao variada: foi alojamento de escravos e ex-escravos, serviu 
como asilo para menores e criancas de rua, foi confundida com hospicio ou casa 
para abrigar doentes mentais e finalmente fortaleza para encerrar os inimigos poli-
ticos. 

Foi, entao que surgiram as Ordenagoes Filipinas, consideradas formalmente como o 

primeiro estatuto brasileiro. Foram promulgadas no governo de Filipe I I , em 1603. Porem, 

nao resultou em grandes diferencas quanto as legislacoes passadas. Contudo, as penalidades 

ainda continuavam perversas, como penas de morte, mutilacao, amputacao de membros, entre 

outros. 

Orientava-se no sentido de uma ampla e generalizada criminalizacjio e de severas 
punicoes. Predominava, entre as penas, a de morte. Outras espeeies eram: as penas 
vis (acoite, corte de membro, gales); degredo; multa e a pena-crime arbitraria que 
ficava, a criterio do julgador, ja que inexistente o principio de legalidade17. 

As Ordenagoes Filipinas foram o instituto que vigorou por mais tempo no Brasil, 

pouco mais de dois seculos (1603-1830). Muito embora, tenha sido criticada, primeiramente 

por ser um modelo juridico identico aos anteriores e, em decorrencia deste fato, houve um 

retrocesso das leis, com nenhuma inovacao juridica, causando ainda contradicoes em seu tex-

to legal, deixando brechas e obscuridade. 

Com a revogacao das Ordenacoes Filipinas, foi promulgado em 1830 o Codigo Cri

minal do Imperio, elaborado por Bernardo Pereira Vasconcelos e sancionado por D. Pedro I . 

Este seguia um posicionamento humanitario da pena, fomentado pelos reformadores Beccari-

a, Howard e Bentham, fundando-se pelas ideias iluministas e baseando-se nos Codigos da 

Franca, da Baviera e no Codigo Napolitano. Reconhece que neste periodo ja nao mais incidia 

a pena como preventiva e provisoria, mas sim uma pena com carater sancionatorio que se 

formalizava atraves de uma Sentenca Condenatoria, sendo considerada e reconhecida a pena 

de prisao como meio coercitivo. 

O Codigo Criminal do Imperio fez referenda tambem a pena de prisao realizada pelo 

trabalho nas proprias Penitenciarias em que o apenado estava recluso, como tambem se refe-

1 6 PEDROSO, Regina Celia (2004 apud NUNES, Adeildo, 2005, p.41). 
1 7 PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte geral. 2. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 
2000, p.63. 
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riu a prisao simples, em que o apenado ficava isolado para cumprir sua condenacao. Nesta, 

havia dois tipos de penalidades, uma era a de desempenhar trabalhos publicos, onde houvesse 

praticado o delito, estando o apenado a disposicao do Governo, a outra se referia a condena

cao de gales, ao qual o preso ficaria submetido a correntes de ferro nos pes. Nao obstante, isso 

foi motivo de grandes preocupacoes devido a exposicao dos presos as condicoes subumanas; 

com isso, procurou-se concretizar a execucao das penas privativas de liberdade, para, assim, 

assegurar aplicacao da pena, bem como se pronunciar quanto as condicoes minimas de higie-

ne e comodidade nos estabelecimentos prisionais. 

No regime Republicano, foi publicado em 1890, o Codigo Penal, procurando suprir 

as necessidades que nao foram visadas nas legislacoes passadas. Tipificou novos delitos, que 

incorria a pena privativa de liberdade, cominada em reclusao ou detencao. Ainda definiu a 

prisao simples pelas Contravencoes Penais, a prisao celular em que o detento ficava segrega-

do, a prisao disciplinar imposta aos menores de vinte e um anos, e ainda acolheu um Sistema 

Penitenciario de forma correcional. Porem, este diploma criminal nao logrou exito, pois nao 

condizia com a realidade das prisoes da epoca. 

Em 1937, Alcantara Machado elaborou o projeto do Codigo Criminal que foi san-

cionado por Decreto, estabelecido como Codigo Penal de 1940, iniciando sua eficacia somen-

te em 1942, trazendo inumeras particularidades, como as sancoes pecuniarias, a responsabili-

dade penal, a liberdade condicional e as penas principals e acessorias. E, apesar de algumas 

reformas, ainda continua em pleno vigor. 

Com a reforma da Parte Geral do Codigo Penal, em 1984, houve a tentativa de im-

plementar as chamadas penas alternativas, que tinha como unico objetivo a prestacao de ser-

vicos a comunidade, entretanto, nao foi bem aceita de inicio, pois se posicionavam em favor 

da pena de prisao, alem de que ainda alegavam a dificuldade de fiscalizacao. A Lei n°. 

7.210/84, Lei de execucao penal, ainda se referiu aos direitos e deveres dos presos, tendo as

sim uma preocupacao relevante com os direitos humanos. 

Em 1995, com o advento da Lei n°. 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Crimi

nals, deixando o apego ao modelo prisional ate entao aplicado, utilizou-se das penas alternati

vas, atraves das penas restritivas de direito, que eram empregadas aos crimes de menor poten-

cial ofensivo, em que a pena nao ultrapassasse um ano, isto e o que referia o texto original da 

referida lei. Somente em 2001 foi editada a Lei n°. 10.259/01 que regulamentou a lei dos Jui

zados Especiais Criminais, modificando o conceito de menor potencial ofensivo, cominando a 

pena em nao superior a dois anos. 
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Em detrimento das penas alternativas, tambem ha de se referir a Lei n°. 9.714/98 que 

modificou o art.44 do Codigo Penal, especificando sobre as penas restritivas de direito em 

substituicao a pena privativa de liberdade, para aqueles crimes cuja pena fosse igual ou infe

rior a quatro anos e que nao fossem praticados sob violencia ou grave ameaca. 

Com a aplicacao das denominadas penas alternativas, notou-se uma diminuicao da 
impunidade e uma maior rapidez no julgamento de infratores, pois o procedimento 
adotado e simples, em contraste com o modelo ordinario, ainda hoje previsto no 
Codigo de Processo Penal de 1941. Todavia, significante foi comprovar que as pe
nas alternativas - ao contrario da pena de prisao - praticamente aboliram a reinci-
dencia criminal e tern evitado os custos financeiros que decorrem da manutencao 
do preso dentro do sistema prisional1 8. 

Apesar de tantos regulamentos e reformas feitos em torno do Direito Penal, pode-se 

concluir que ainda falta muito para se alcancar o modelo ideal de sistema prisional, e e, em 

virtude disto, que se procuram alternativas para aperfeicoar essa instituicao, pode-se dizer 

falida, pautando-se a resguardar a dignidade da pessoa humana. 

NUNES, op. cit., p.46, nota 1. 
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3 A PENITENCIARIA B R A S I L E I R A 

3.1 Consideracoes Gerais 

Resta devidamente comprovada a ineficiencia e ineflcacia da pena privativa de liber

dade, aos moldes que e executada nos dias atuais, porem ainda continua sendo a forma de 

sansao mais aceita, principalmente para os casos de crimes de grande perversidade e/ou cla

mor social, bem como nos casos de reincidencia multipla, mesmo sabendo de todas as maze-

las que as atingem. 

Como diversos autores renomados asseveram, o sistema penitenciario da forma que 

se apresenta ainda e um mal necessario, haja vista nao termos vislumbrado um modo mais 

habil a tratar de tal problema que assola com grande forca a sociedade como um todo. 

Em sede de execucao da pena, nao se verifica a aplicacao dos principios que a regem, 

pelo fato de a mesma ser cumprida em estabelecimentos penitenciarios totalmente abandona-

dos, com infra-estrutura minguada e dotacao orcamentaria demasiadamente baixa. 

Ao evidenciar as atuais condicoes do sistema penitenciario brasileiro, demonstra-se 

que tal sistematica esta fadada ao insucesso e, da forma que se encontra atualmente, beirando 

o caos. E de conhecimento de todos a problematica em estudo, que, ao decorrer das decadas, 

se agrava cada vez mais. 

Sao diversos motivos que causam a desestruturacao do sistema penitenciario brasilei

ro, e com isso nao se consegue melhorar a vida de qualquer detento, pelo contrario, cada vez 

mais ele corrompe a personalidade do individuo. Tais problemas sao retratados de forma inte-

ressante pela advogada Fernanda Magalhaes Macial 1 9, em artigo que cujo trecho e citado a-

baixo: 

Neste contexto, sao fatos modernos e recentes da realidade do Sistema Penitencia
rio: Cadeias Publicas segregam presos a serem condenados e com condenacSes de-
finitivas, em virtude da inexistencia de vagas nas poucas penitenciarias em ativida-
de; A superlotacao dos estabelecimentos penais em atividade, acarreta a violencia 
sexual entre os presos, a presence de toxico, a falta de higiene que ocasionam epi-
demias 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 Agrico-

1 9 MARCIAL, Fernanda Magalhaes. Os direitos humanos e a 6tica aplicada ao sistema penitenciario. Dispo-
nivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4458>. Acesso em: 07.out.2009. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4458
http://07.out.2009
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las; 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 no-
turno, de tais doentes; As condicfies em que se encontram os estabelecimentos pe-
nais em atividade (superlotacao, falta de higiene, toxico, violencias sexuais, con-
forme supra mencionado) nao fazem mais do que incentivarem ao crime; Um em 
cada tres presos esta em situacao 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 superlo-
tacao 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 - O-
este, a maioria das prisoes ocorre por assassinato; Sao Paulo e" a cidade onde ha 
maior numero de presos por habitantes e tambem a pior situacao carceraria: 174 
presos para cada grupo de 100.000 habitantes; Em Alagoas, por 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 condicSes car-
cerarias. Nao ha preso em situacao irregular. 

No initio deste seculo, o sistema penitenciario brasileiro vive uma verdadeira falen-

cia gerencial e administrativa. Os presidios nao conseguem mais interatuar com os apenados 

no sentido de ressocializa-los, dando oportunidade de trabalho ou a aprendizagem de um ofi-

cio, permitindo que ele se sinta util e tenha condicoes de voltar ao convivio social tendo mais 

chances de ser reintegrado, principalmente por meio do mercado de trabalho, tornando mais 

facil a reinsercao. 

O desrespeito aos direitos dos presos, a superlotacao, a tortura, os maus-tratos, o tra

fico de entorpecentes e de armas, as rebelioes, as fugas, a corrupcao, as organizacoes crimino-

sas, sao algumas das realidades encontradas no sistema carcerario brasileiro. 

3.2 Realidade Atual dos Presidios Brasileiros 

O conceito de prisao, fica devidamente esclarecido, a luz da Lei de Execucao Penal, 

na visao de Antonio Luiz Paixao: 

Prisao significa aprendizagem do isolamento. Segregado da familia, dos amigos e 
de outras relacoes socialmente significativas, o preso, espera-se, vai cotidianamen-



34 

te, refletir sobre o ato criminoso e sentir a representacao mais direta da punicao [...]. 
Em outras palavras, a penitenciaria e a escola do sofrimento e da purgacao20. 

Contudo, se percebe na realidade nao sao locais de apenas segregacao familiar, dos 

amigos e das relacoes sociais como um todo, um lugar em que o preso reflita no crime que 

cometeu e venha a se arrepender do ato lesivo, mas sim, ele depara-se em um ambiente que 

mais se assemelha a uma pocilga do que propriamente um recinto de reclusao, nao lhe sendo 

ofertadas condicoes minimas para que ocorra realmente a reabilitacao. 

Neste sentido, corrobora o pensamento de Manoel Pedro Pimentel, citado na obra de 

Renato Marcao21, quando articula que: 

Ingressando no meio carcerario o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos pa-
droes da prisao. Seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar e" estimulado pela 
necessidade de se manter vivo e, se possivel, ser aceito no grupo. Portanto, longe de 
estar sendo ressocializado para a vida livre, esta, na verdade, sendo socializado pa
ra viver na prisao. E claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares 
na prisao, pois esta interessado em nao softer punicfies. Assim, um observador des-
prevenido pode supor que um preso de bom comportamento e um homem regene-
rado, quando o que se da e algo inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem 
prisonizado. 

Na verdade, as penitenciarias foram transformadas em ambientes de castigos desu-

manos, ausencia de estrutura, pessoal tecnico despreparado, ma alimentacao dos apenados, 

superpopulacao, nao se tendo orcamento publico como questao prioritaria. 

A superpopulacao, o clima social das penitenciarias entre outros fatores, refletem 

terminantemente no comportamento dos internos. Algumas mudancas na organizacao dos 

reclusos, dos horarios, no proprio aproveitamento dos espacos fisicos das penitenciarias v i -

sando ocupar os detentos de forma benefica, etc., mitigam determinados habitos negativos 

dentro do sistema penitenciario. Assim como a propria arquitetura prisional, influencia na 

conduta do interno, a exemplo da configuracao das celas, patios, corredores, etc.. 

Demonstrando o carater influenciador da penitenciaria no interno, o estudioso Au-

gustin Fernandez Albor afirma que: 

O ambiente penitenciario perturba ou impossibilita o funcionamento dos mecanis-
mos compensadores da psique, que sao os que permitem conservar o equilibrio psi-
quico e a saiide mental. Tal ambiente exerce uma influencia tao negativa que a ine-
ficacia dos mecanismos de compensacao psiquica propicia a aparicao de desequili-

2 0 PAIXAO, Antonio Luiz. Recuperar ou punir? Como o Estado trata o criminoso. 2. ed. S3o Paulo: Cortez: 
Autores Associados. 1991. (Colecao polemicas do nosso tempo, v.21), p 9. 
2 1 PIMENTEL , Manoel Pedro apud MARCAO, Renato. Curso de Execucao Penal. 7. ed. SSo Paulo. Saraiva. 
2009. 
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brios que podem ir desde uma simples reacao psicopatica momentanea ate um in
tense- e duradouro quadro psicotico, segundo a capacidade de adaptacao que o sujei-
to tenha22. 

Assim, demonstra-se no decorrer deste trabalho, ponto a ponto, as mazelas que arra-

sam o sistema penitenciario brasileiro. 

3.2.1 Superpopulacao carceraria 

Um dos maiores e mais urgentes problemas enfrentados no sistema penitenciario 

brasileiro e a superpopulacao de presos, transformando as penitenciarias e cadeias publicas, 

em verdadeiros depositos de homens e mulheres, que ficam literalmente amontoados, uns 

sobre os outros. 

Essa realidade e confirmada, atraves da exposicao do Procurador do Estado do Rio 

de Janeiro, Augusto Thompson, que relata sobre a grande entrada de presos no sistema prisio

nal, onde: 

Pouco importa seja "x" a capacidade ideal; ainda que o fornecimento se apresente 
na ordem de x 2 ou x 1 0 , tera de ser consumido, seja em que condicSes for, haja o que 
houver. Claro, a carencia de disponibilidade carceraria nao pode opor restricdes a 
atividade dos Tribunals e da Policia, no que diz respeito ao aprisionamento de pes-
soas.23 

Em conseqiiencia deste, demais problemas surgem, gerando uma inconformidade por 

parte dos detentos, pois culmina em falta de espaco para dormir, precaria higiene, causando 

disseminacao de doencas e findando nas rebelioes tao conhecidas pela sociedade brasileira. 

O apenado ve-se como um mero objeto no ambiente prisional, precisando adaptar-se 

a rotina imposta pelo proprio lugar. E subtraida sua intimidade, pois esta sempre rodeado, 

obrigatoriamente, de pessoas estranhas, em dormitorios coletivos, nao possuindo sequer o seu 

espaco para satisfazer as suas necessidades fisiologicas. 

Nesse momento, inicia-se um verdadeiro paradoxo entre a realidade vivenciada e a 

Utopia do texto legal. A redacao do art. 88 da LEP, diz: "o condenado sera alojado em cela 

individual que contera dormitorio, aparelho sanitario e lavatorio". No mesmo art. 88, paragra-

2 2 ALBOR, Augustin Fernandez. Aspectos crimino!6gicos de las penas privativas de libertad. In: Estudios 
penales y criminologicos IV. Universidad de Santiago de Compostela: Espanha, 1981, p. 253) 
" THOMPSON, Augusto. A Questao Penitenciaria. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 101. 
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fo unico, alinea "b", diz que um dos requisitos basicos da unidade celular e que a cela tenha 

seis metros quadrados. 

Entretanto, nao se faz necessario nenhum titulo de especialista para comprovar tal 

veracidade, pois comumente vemos conflitos de presos em reportagens jornalisticas, quando 

ha rebelioes nas varias institui96es do pais, que respalda a omissao e desrespeito do Estado 

para com o apenado. 

Resultado do acumulo de apenados em celas apertadas, sao as sujei9oes que passam 

diariamente, pois observamos que no carcere, existem um "poder" dentro das celas, exercido 

pelo detento "chefe", que normalmente se trata de um individuo com alto grau de periculosi-

dade, desempenhando a sua for9a atraves da sua popularidade e fama. 

O exercicio de poder, como valor fundamental na prisao, tern sua expressao mais 
caracteristica nas relac5es de exploracao que o interno exerce sobre os demais. O 
"malvado" ou "gorila", que dirige sua quadrilha de aduladores e parasitas, explora 
os mais frageis ate nas relacoes mais simples e pelos motivos mais injustificaveis, 
como alimentacao, vestuarios, cigarros e desejo sexual24. 

E evidente que toda essa forma de explora9ao se faz atraves da violencia. O poder e 

tao grande que funcionarios de penitenciarias relatam ser bastante comum, com a chegada de 

novatos, estes confessam crimes recentes, praticados no interior da prisao, que na realidade 

nao foram praticados pelos mesmos, pois esse tipo de confissao ocorre pela ordem dos "che-

fes" da penitenciaria. 

O codigo do recluso implica o estabelecimento de determinadas normas de cum-
primento obrigatorio, e eventual desobediencia significa a imposicao coercitiva de 
alguma sancao. Trata-se de uma das expressoes mais tipicas do antagonismo com a 
sociedade que, nesse caso, e representada pelo pessoal penitenciario. Sua finalidade 
principal e que nao haja colaboracao com o inimigo 2 5. 

A expressao inimigo supracitada representa os funcionarios da penitenciaria, os carce-

reiros, os diretores etc. Essa comunica9ao versa sobre o comercio dentro da prisao, sobre fu-

ga, vingan9a. No entanto, e normal a presen9a dos informantes, os quais repassam tudo aos 

agentes, a fim de garantir a prote9ao e a confian9a. 

O "codigo do recluso" e mais cumprido do que as leis em sociedade, pois ali nao e-

xiste muita liberdade e impunidade, pois para qualquer tipo de infra9ao a san9ao e a morte. 

HENT1NG apud BITENCOURT, op. cit., p. 201, nota 5. 
MARZAL apud BITENCOURT, op. cit., p. 205, nota 5. 
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A quantidade de detentos aumenta com o decorrer dos dias e o sistema nao consegue 

alcancar essa crescente, assim, colocamos sempre mais e mais detentos sem nenhuma condi

t i o digna de um ser humano. Pois, assim, so estaremos ajudando a organizar a "faculdade dos 

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

Faz-se necessario, que sejam criados meios na infra-estrutura prisional de abarcar a 

chegada desses novos detentos que so aumenta, caso contrario, como realmente acontece, nao 

cumprimos o que determina a LEP em seu art. 1°, parte final, "(...) proporcionar condicoes 

para a harmonica integracao social do condenado e do internado"26. 

3.2.2 Violacao do direito dos presos 

A nossa Lei de Execucoes Penais e considerada uma das mais avancadas do mundo 

e, se fosse cumprida na pratica, certamente propiciaria a reeducacao e a ressocializacao de 

uma parcela significativa da populacao carceraria atual. 

A previsao do Codigo Penal Brasileiro juntamente com a publicacao da Lei de Exe

cucoes Penais, trouxe, teoricamente, mais direitos e garantias aos apenados, pois, notamos que 

antigamente a pena apenas servia para retirar o infrator do convivio social, puni-lo e ao mes

mo tempo intimidar os que viessem a cometer delitos, fazendo com que nao ocorra a reinci-

dencia. 

A LEP tras consigo muitos deveres, contudo, tambem nao esqueceu dos direitos, os 

quais devem ser assegurados da forma prevista no seu art. 3°, que serao alcancados "todos os 

direitos nao atingidos pela sentenca ou pela lei" 2 7 . Este fato determina que deve ser posto em 

pratica o respeito ao direito dos internos, a exemplo de uma cela com espaco adequando, higi-

ene nas celas, entre outros. Tais direitos nao serem exercidos de pelo direito, porem sao des-

respeitados diuturnamente. 

Cabe ao Estado prestar a devida assistencia ao apenado e tambem ao egresso, para 

prevenir o crime, bem como tambem dar condicoes minimas de cumprir a sua sansao com 

dignidade, algo que nao deveria ser retirado do interno, facilitando reabilitacao e reintegracao 

em sociedade. 

2 6 BRASIL. Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execucao Penal. Diario Oficial da Republica 
Federativa do Brasil. Brasilia, 13 de Jul. 1984. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis 
/L7210.htm>. Acesso em 07.out.2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm
http://07.out.2009
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A assistencia supra referida, deve ser material, a saude, juridica, educacional, social e 

religiosa. Com relacao a subsidio material, se trata do Estado fornecer alimentacao, vestiario e 

instalacoes com condi9oes higienicas adequadas. Permitindo-se, ate, a destina9ao de locais, 

dentro do sistema prisional, para a venda de produtos e objetos nao fornecidos pela adminis-

tra9ao do mesmo. Situa9ao muito distante da realidade, pois o que se observa e o completo 

descaso com rela9ao a fornecimento de vestimentas, bem como com a higieniza9ao das celas; 

a alimenta9ao na grande maioria e de baixa qualidade, quando nao ocorre de ser servido aos 

internos, alimenta9ao impropria para o consumo (comida estragada). 

No caso da assistencia a saude, conforme previsto na legisla9ao especial, deve tratar-

se de carater preventivo e curativo, englobando amparo medico, farmaceutico e odontologico. 

Primeiramente, nao existe o atendimento no ambito da preven9ao, apenas o detento tern aten-

dimento medico quando esta muito mal, e a doen9a e o acomete ja se encontra em estagio 

avan9ado. Segundo, nao existe atendimento farmaceutico, e principalmente odontologico, 

salvo raras exce96es. 

E direito que cabe ao preso e internado a assistencia juridica, para aqueles que nao 

dispoem de meios financeiros para constitui9ao dos servi9os de advocacia particular. Neste 

caso, se refere aos Defensores Publicos, classe assoberbada de trabalhado devido ao numero 

pequeno de Defensores, e conta com muitas deficiencias, enfrentando pessimas condi96es de 

trabalho. 

Assistencia educacional e uma das mais importantes, se nao a mais, pois esta inti-

mamente ligada a reabilita9ao do interno e tambem a sua ressocializa9ao; assim como o traba

lho, a educa9ao dignifica o homem. Demonstrando ao interno que existe outro caminho a ser 

seguido, o caminho da retidao e do bem, porem para que ele posse encontrar esse caminho, os 

meios utilizados devem dar estrutura para isto, nao apenas querendo que ele consiga alcazar 

por si so, em meio ao caos e a omissao que se apresenta atualmente. 

As ultimas duas assistencias, normalmente sao as que, as vezes, nao sao tao valoriza-

das como deveriam, que sao as assistencias social e religiosa. Estas derradeiras, ajudam e con-

seguem transformar o interno profundamente, modificando-os como seres humanos, como 

pessoas, fazendo-os realmente refletir e absorver o que dara bons frutos posteriores. 

No art. 41, da LEP, esta previsto um rol de direitos dos presos, atentando-se que deve 

ser encarado este rol como exemplificativo e nao taxativo, pois como bem esta previsto na 

mesma legisla9ao, os direitos dos presos sao todos aqueles que nao sao alcan9ados pela sen-

ten9a, assim qualquer direito que nao seja alcan9ado pela senten9a deve ser deferido ao preso 

de piano. 
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Art. 41. Constituem direitos dos presos: 
I - alimentacao suficiente e vestuario; 
II - atribuicao de trabalho e sua remuneracao; 
III - previdencia social; 
IV - constituicao de peculio; 
V - proporcionalidade na distribuicao do tempo para o trabalho, o descanso e a re-
creacao; 
VI - exercicio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e desportivas ante-
riores, desde que compativeis com a execucao da pena; 
VI I - assistencia material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa; 
VI I I - protecao 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; 
X I - chamamento nominal; 
XI I - igualdade de tratamento salvo quanto as exigencias da individualizacao da pe
na; 
XI I I - audiencia especial com o diretor do estabelecimento; 
XIV - representacSo 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 costu-
mes.28 

3.2.3 Torturas e maus-tratos 

Trata-se de um problema bastante comum nas penitenciarias brasileiras. As torturas e 

maus-tratos ocorrem com muita frequencia, diante da busca por confissoes, como forma de 

manutencao da ordem e impor a autoridade, bem como na forma de castigar os detentos que 

cometem faltas. 

Este tipo de tratamento aplicado aos apenados sao tao violentos e crueis, que chegam 

a se configurar como tortura. Mesmo nossa nacao prevendo legislativamente a tortura como 

crime, Lei n° 9.455/97, com a agravante de ser assemelhado aos crimes hediondos, esta prati

ca ser faz bastante comum, contudo a violencia empregada nao se trata apenas da violencia 

fisica, mas tambem da violencia mental. 

E dentro do ambiente prisional que as torturas e maus-tratos sao muito mais facil-
mente concretizadas, porque o preso ja esta sob a custodia do torturador. Sem qual
quer oportunidade de defesa, o recluso padece e muitas vezes leva consigo os casti-
gos da tortura para o resto da vida, ate muito depois do cumprimento da pena. 
As maiores cenas de torturas estao na lavagem cerebral, privacao do sono, imposi-
cao do silencio e aplicacao de drogas, se bem que a tortura fisica - emprego de gra
ve ameaca ou violencia - seja a mais utilizada no Brasil, segundo dados oficiais. 9 

2 8 BRASIL. Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execucao Penal. Diario Oficial da Republics 
Federativa do Brasil. Brasilia, 13 de ju l . 1984. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Leis/L7210.htm>. Acesso em 07.out.2009. 
2 9 NUNES, Adeildo. op.cit., p 192, nota 1. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm
http://07.out.2009
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O art. 1°, da Lei de Execucao Penal, tern em sua redacao, a definicao do que se con-

sidera crime de tortura, tratando-se da forma de: 

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 discriminacjio racial ou religiosa; 
II - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violen
cia ou grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou mental, como forma de aplicar 
castigo pessoal ou medida de carater preventive 3 0 

No ano de 2000, o Brasil foi visitado pela Comissao de Direitos Humanos da Orga-

nizacao das Nacoes Unidas (ONU), onde apos estudos e visitas, foi divulgado pelo relator o 

ingles Nigel Rodley, ex-relator das Nacoes Unidas sobre Tortura e atual integrante do Comite 

de Direitos Humanos da ONU, no ano de 2001, um relatorio sobre a tortura no Brasil, tendo 

sido confirmada varias denuncias que chegaram ate tal organizacao a respeito de torturas e 

maus-tratos que ocorriam no sistema penitenciario brasileiro. 

Em outubro de 2005, o Brasil chegou a admitir as denuncias sobre os maus-tratos e 

torturas praticadas contra os presidiarios, porem ate aquele momento nao havia aplicado me-

didas de combate. 

Mesmo ja decorrido todo este lapso temporal da publicacao desse relatorio, os pro

blemas ainda persistem. Em todo o pais, os detentos ainda sofrem da mesma forma desumana, 

e sao costumeiramente torturados. Abaixo, trechos da conclusao do relatorio ratificam o ex-

posto. 

(...) a tortura e maus tratos semelhantes sao difundidos de modo generalizado e sis-
tematico na maioria das localidades visitadas pelo Relator Especial no pais e, con-
forme 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 detencao: prisao, detencao preliminar, outras 
formas de prisao provisoria, bem como em penitenciarias e instituicoes 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 distribuicSo de drogas em pequena escala. E a-
contece nas delegacias de policia e nas instituicoes prisionais pelas quais passam 
esses tipos de transgressores. Os propositos variam desde a obtencao de informacao 
e confissSes ate a lubrificatjao de sistemas de extorsao financeira. A consistencia 
dos relatos recebidos, o fato de que a maioria dos detentos ainda apresentava mar-
cas visiveis e consistentes com seus testemunhos, somados ao fato de o Relator Es-

3 0 BRASIL. Lei n° 9.455/97, de 07 de abril de 1997. Define os Crimes de Tortura. Diario Oficial da Republica 
Federativa do Brasil. Brasilia, 07 de abr. 1997. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9 
455.htm>. Acesso em: 07.out.2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9455.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9455.htm
http://07.out.2009
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pecial ter podido descobrir, em praticamente todas as delegacias de policia visita-
das, instrumentos de tortura conforme os descritos pelas supostas vitimas, tais como 
barras de ferro e cabos de madeira, tornam dificil uma refutacao das muitas denun
cias de tortura trazidas a sua atencSo. Em duas ocasioes (...), gracas a informacOes 
fornecidas pelos pr6prios detentos, o Relator Especial pode descobrir grandes cabos 
de madeira nos quais haviam sido inscritos - pelos funcionarios encarregados da 
execucao da lei - comentarios laconicos que nao deixavam diivida quanto a seu uso. 
Alem disso, as condicoes de detencao em muitos lugares, conforme abertamente 
anunciado pelas proprias autoridades, s3o subumanas. As piores condicOes encon-
tradas 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 detencao, principalmente nas car-
ceragens policiais visitadas, agressao para a qual o Relator Especial nao tern pala-
vras para expressar. O problema nao foi atenuado pelo fato de as autoridades muitas 
vezes estarem cientes e o haverem advertido das condicOes que descobriria. O Rela
tor Especial so pode concordar com a afirmacao 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.31 

A tortura e os maus-tratos sao praticados na maioria das vezes pelos agentes publi-

cos. Entao, para que essa realidade deixe de existir em nossas prisoes, e imperativo que sejam 

punidos todos os que cometem este crime, principalmente os agentes penitenciarios, que tern 

o dever de zelar pela incolumidade fisica dos presos. Neste sentido alude Adeildo Nunes: 

A tortura no Brasil e essencialmente um crime praticado por agentes publicos. A 
conclusao e do Relatorio da Campanha Nacional Permanente de Combate a Tortura 
e a Impunidade, que foi divulgado em 20-11-2003, em Brasilia, no auditorio da 
Procuradoria Geral da Republica. O relatorio foi elaborado a partir de denuncias 
feitas entre 31 de outubro de 2001 a 31 de julho de 2003, por meio do disk-SOS 
Tortura e centrais estaduais que encaminham os casos a 6rg3os publicos e monito-
ram se andamento. 
De um total de 2.195 alegacSes, 60% foram identificados como tortura institucio-
nal. O relat6rio aponta que a tortura e praticada, principalmente, por policiais civis 
(31,8%), militares (30,8%) e funcionarios das prisdes (14,3%). Ja em relac3o ao lo
cal, o documento mostra que o crime e cometido nas Delegacias de Policias 
(47,8%) e em unidades prisionais (27,1%).3 2 

O maior problema neste ponto, trata-se, primeiramente, da omissao daqueles que 

presenciam as sessoes de torturas e maus-tratos contra os reclusos, deixando as autoridades 

sem ter meios de impor o jus puniendi, e aplicar a medida cabivel ao caso. Outro ponto e a 

demasia em que estes fatos penosos ocorrem, que passam a ser considerados ate uma cultura o 

fato de torturar ou maltratar os presos e, assim, nao se procede a investigacoes e, quando isto 

3 1 ONU. Relatdrio sobre a tortura produzido no Brasil pelo relator especial sobre a tortura da comissSo de 
direitos humanos da organizacao das nac5es unidas. Genebra, 11 de abril de 2001. Disponivel em: 
<http://www2.camara.gov.br/comissoes/cdhm/relatorios/RelatTortnoBrasil.htm l/view?searchterm=juventude>. 
Acesso em: 07.out.2009. 
3 2 NUNES, Adeildo. op.cit., p. 193, nota 1. 

http://www2.camara.gov.br/comissoes/cdhm/relatorios/RelatTortnoBrasil.htm%20l/view?searchterm=juventude
http://07.out.2009
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ocorre, nao e feito de maneira seria e responsavel, apresentando-se apenas provas falhas que 

nao conseguem incriminar os suspeitos da pratica do ato delitivo. 

Tambem e necessaria uma educacao e/ou reciclagem das autoridades responsaveis, 

para que haja uma mudanca na consciencia deste, tendo em vista que ja faz parte de uma cul-

tura de muito tempo a utilizacao de tortura e maus-tratos, advindo desde a epoca conhecida 

como ditadura militar. 

3.2.4 Trafico de armas e drogas 

O trafico que envolve o comercio ilicito de armamento de fogo e drogas e um dos 

grandes, chegando a ser o principal, sustentaculo da criminalidade. Atraves da compra e ven-

da de tais produtos, os criminosos e principalmente as organizacoes criminosas cresceram tao 

assustadoramente, tornando-se muito diflcil o seu exterminio, bem como fez com que a acao 

desses grupos organizados diversificasse muito a sua atuacao na ilegalidade. 

E de praxe as noticias jornalisticas dando conta dos traficantes que comandam as or

ganizacoes criminosas, mesmo estando trancafiado entre as paredes dos presidios, que passam 

a ser ate um escritorio para deliberar as atividades do grupo. Entretanto, isto apenas ocorre 

pela facilitacao e conivencia daqueles que tinham o dever legal de fiscalizar e proibir este tipo 

de comunicacao, como tambem acontece pelo fato da omissao estatal que nao apregoa uma 

politica de combate realmente efetiva contra estas atitudes. Nesta acepcao, Adeildo Nunes 

menciona que: 

O trafico de drogas - mais um dos tantos tormentos nacionais - convive nas nossas 
prisOes, nao so com a comercializacao de substancias entorpecentes, mas, tambem, 
com o trafico de armas e municOes. Os grandes traficantes, mesmo de dentro da 
prisao, administram o crime, muitas vezes com a colaboracao de agentes dos orgSos 
de seguranca dos presidios. Sempre que e realizada uma busca e apreensao nas pri
soes, uma acentuada quantidade de drogas e apreendida, sem se contar que e dos 
presidios que o trafico de drogas, e" realizado, fora dos muros. Os grandes trafican
tes brasileiros estao presos, mas o comercio da droga permanece.33 

Atraves das varias vistorias que sao feitas nas celas dos apenados, pode-se constatar 

que o comercio, ou melhor, o trafico de armas e principalmente o de drogas apenas nao vive 

3 3 NUNES, Adeildo, op.cit. p. 219, nota 1. 
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exteriormente as prisoes, mas tambem se fazer muito presentes no interior das penitenciarias, 

pois sao recolhidas varias armas e drogas. 

Normalmente o vetor de entrada das armas e drogas nas cadeias e penitenciarias bra-

sileiras, sao os familiares que, em dias de visitacao aos internos, arriscam-se em levar, muitas 

vezes acondicionadas dentro do proprio corpo, as armas e drogas para o destinatario que e o 

individuo que se encontra recolhido. 

As drogas podem ser levadas em grandes quantidades para o consumo do destinata

rio, tanto como para o comercio interno. Ja as armas se nao sao levadas pelos familiares ate os 

presos, sao fabricadas pelos mesmos, usando restos de materiais encontrados no interior das 

penitenciarias, a exemplo de pedacos de ferros e talheres. 

No ambito das prisSes, e costumeira a utilizacao de armas de fogo, por parte dos de
tentos, sem se contar o numero acentuado de armas brancas que sao fabricadas den
tro dos proprios presidios, as denominadas armas artesanais. Elas sao visivelmente 
apresentadas, principalmente quando ocorrem rebeliQes, mas sao geralmente utili-
zadas para o cometimento de homicidios, pelas quadrilhas rivais, que certamente 
existem dentro das nossas prisSes. Muitos detentos portam armas de grosso calibre 
e ate granadas. Em 03-08-2002, foram encontradas tres granadas na Casa de Deten
cao Bangu 5, zona oeste do Rio de Janeiro, quando de uma operacao de limpeza por 
parte da Policia Militar. Na mesma oportunidade, tambem foram encontradas dro
gas, aparelhos celulares e um tunel de trinta metros de cumprimento, construido pe
los presos.34 

Outra rota utilizada pelos internos para a chegada de armas e drogas no interior do 

sistema prisional, e atraves dos proprios agentes penitenciarios, que sao pagos pelos familia

res ou presos, tanto para trazerem consigo o "pedido", facilitar a entrada de familiares que 

trarao as armas ou drogas, ou entao fazem "vista grossa" no momento das revistas das celas, 

nao delatando a localizacao de drogas ou armas quando de fato sao encontradas no interior 

das celas. 

A falta de um controle efetivo do Estado Brasileiro e a conivencia de agentes publi
cos, permite, que o narcotrafico penetre em esferas politicas, administrativas e ate" 
judiciais, promovendo uma esp^cie de rede paralela de poder. As atividades ilicitas, 
em alguns Estados do Brasil, chegam a concorrer com o poder oficial e a ocupar 
espaco em atividades economicas locais em decadencia.35 

0 que se faz necessario e realmente uma politica criminal rigorosa, visando buscar e 

punir os que, de alguma forma, contribuem para a manutencao e comercializacao das drogas e 

armamentos dentro dos presidios brasileiros. De forma a dirimir os altos indices de circulacao 

3 4 NUNES, Adeildo, op.cit. p. 221, nota 1. 
3 5 Ibidem, p. 229. 
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de armas e entorpecentes nos interior das prisoes e, tambem, fazer cessar o comando que parte 

de dentro das unidades penitenciarias, dos chefes do trafico, almejando mitigar tanto a comer-

cializacao fora dos muros da prisao, bem como diminuir com isso a violencia e a criminalida-

de que aterroriza nossa sociedade. 

3.2.5 Rebelioes e fugas 

No Brasil, comumente, acontecem rebelioes e fugas nos presidios, muitos sao os re

lates e historias veiculadas nos jornais, porem, estes casos nao demonstram a grande ocorren-

cia desses fatos, pois, em sua maioria, nem mesmo sao noticiadas pela imprensa. 

O sistema penitenciario brasileiro vive sob a egide do poder paralelo em detrimento 

do poder publico, o poder advindo das organizacoes criminosas, as quais sao responsaveis 

pela coordenacao das rebelioes e fugas dos presidios. Como o evento ocorrido no Estado de 

Sao Paulo, uma mega rebeliao em 2001 que, apos o planejamento da organizacao criminosa, 

29 penitenciarias do Estado, simultaneamente, deflagraram o movimento de motim utilizan-

do-se de comunicacao atraves de celulares e centrais telefonicas clandestinas. 

O controle efetivo das prisSes, acaba sendo realizado por uma autoridade paralela, 
formada por grupos organizados de presos, uma vez que ha uma certa omissao das 
autoridades publicas, que deveriam ter o controle absoluto das unidades prisionais. 
Toda a dinamica interna e comandada pelos presos. Sao os reclusos que lideram os 
grandes pavilhoes - os denominados chaveiros - administram a cozinha, a limpeza 
das celas e do proprio presidio, e muitos deles ate administram departamentos pri
sionais, como o setor de informatica, penal e da seguranca interna, papel que deve-
ria ser exclusivo do Estado.36 

Na maioria das situacoes, as rebelioes sao frutos da contrariedade dos presos quanto 

a realidade que vivem dentro das penitenciarias. Protestando contra a precariedade da infra-

estrutura, os maus-tratos, as torturas, a falta de higiene, a pessima alimentacao, a superlotacao, 

a ausencia de assistencia juridica, bem como da transferencia de presos de organizacoes cri

minosas distintas, etc.. 

Um caso de enorme repercussao, chegando ate ser noticiado internacionalmente, foi 

o caso ocorrido em 2002, no Rio de Janeiro, quando a organizacao criminosa denominada 

Comando Vermelho (CV), chefiada pelo famoso Luiz Fernando da Costa, vulgo Fernandinho 

NUNES, Adeildo, op.cit. p. 241, nota 1. 
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Beira-Mar, deflagrou uma rebeliao no Presidio de Seguranca Maxima Bangu 1, com a finali-

dade de eliminar rivais de outra organizacao criminosa. Para isto, utilizaram ate de armas e 

explosivos que adentraram o presidio por meio de um Agente Penitenciario, que foi suborna-

do para trazer as armas e tambem dar livre acesso ao presidio. 

Outra realidade vivenciada nos nossos presidios sao as fugas que sao muito comuns, 

principalmente as bem planejadas e executadas das formas mais espetaculares possiveis, che-

gando ao nivel de se utilizar helicopteros para a fuga de internos, como no caso que ocorreu 

recentemente, em 2003, na cidade de Sao Paulo, em que dois homens utilizaram do ja citado 

veiculo aereo para resgatar um detento que se encontrava em uma prisao de Guarulhos-SP, 

porem a acao nao logrou exito gracas a acao dos agentes penitenciarios que efetuaram varios 

disparos de armas de fogo e conseguiram frustrar a fuga cinematografica. 

Este fato surpreendente fez com que a administracao prisional do Estado de Sao Pau

lo colocassem barras de ferros no teto dos patios de alguns estabelecimentos prisionais. 

Nas prisoes destinadas a presos em regime semi-aberto, onde o detento pode e deve 
exercer atividade durante o dia e dormir na penitenciaria, e muito mais comum as 
fugas, se bem que muitos detentos escapam, tambem, do regime fechado, e ate de 
penitenciarias de seguranca maxima.3 7 

Isto tudo e fruto de uma demonstracao de absoluto destemor das leis e as autoridades 

do pais, pois e cultural a percepcao que a impunidade impera e, assim, nada mais intimida os 

presos que, ao passar do tempo, se tornam cada vez mais preparados, treinados e equipados 

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

aquem da realidade, para enfrentar situacoes como estas. 

3.2.6 Corrupcao e organizacoes criminosas 

Uma velha conhecida dos brasileiros, a corrupcao, se faz presente em muitos paises 

e, no caso do Brasil, ela esta evidente em todos os setores da administracao, sendo assim, nao 

seria espanto algum se existisse no ambito das unidades prisionais, berco da criminalidade. 

Comunga deste entendimento Adeildo Nunes, afirmando que: "[ . . . ] sabe-se que ela esta entra-

NUNES, Adeildo, op.cit. p. 204, nota 1. 
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nhada em todos os segmentos sociais, particularmente no ambito do setor publico. A bem da 

verdade, a corrupcao no Brasil existe em todos os ambientes da sociedade"38. 

A grande diferenca existente na corrupcao que ocorre em outros paises, a exemplo da 

Italia, Franca, Inglaterra, Alemanha, entre outros, e que nestes paises, os casos de corrupcao 

sao todos investigados e os culpados sofrem a punicao a que fazem jus. Ja no caso brasileiro, 

a maioria dos casos existentes, permanece impune. 

A entrada de objetos nas prisoes, tais como armas e drogas, so sao possiveis gracas a 

colaboracao, ilicita, dos agentes e policiais corruptos, pois e praticamente impossivel o ingres-

so de objetos, salvo algumas excecoes, sem a conivencia dos agentes publicos, e isto fica 

comprovado quando da inspecao das celas, onde sao encontrados drogas, armas, celulares e 

outros objetos. 

Tal fato tambem ocorre nas questoes das fugas e rebelioes, pois os individuos res-

ponsaveis pela vigilancia e ordem das penitenciarias, sao cumplices, facilitando as fugas, me-

diante pagamentos pecuniarios, e tambem ingressando com as "ferramentas", que sao armas e 

explosivos, para desencadear as rebelioes nos presidios. 

Atualmente, um dos fortes aliados dos criminosos sao os aparelhos celulares, que sao 

utilizados de dentro das unidades prisionais para o cometimento de varios crimes, como se-

questros, golpes, ameacas, rebelioes e fugas. 

Este aparelho apenas chega as maos dos criminosos encarcerados quando existe a fa-

cilitacao por meio dos agentes responsaveis pela seguranca do local, assim, a corrupcao e o 

meio que os bandidos utilizam para conseguir trazer para o interior das penitenciarias, os ins-

trumentos necessarios a pratica dos delitos. 

Assim sendo, e evidente que esses objetos e drogas ingressam dentro dos presidios 
com a participacao de algu6m da seguranca interna, isto porque durante as visitas 
familiares e intimas sao realizadas vistorias rigorosas. E facil definir, assim, que es
ses objetos entram nos presidios, porque agentes e policiais recebem propinas e 
vantagens, pois nao ha como imaginar a entrada de produtos proibidos dentro dos 
carceres, sem a participacao e conivencia de terceiros.39 

A corrupcao e algo proprio do homem, e apresenta-se em todos os ramos da socieda

de. Para combate-la no sistema prisional se faz necessario que haja uma rigorosa punicao aos 

praticantes deste crime, melhorar os salarios e as condicoes de trabalho dos funcionarios dos 

presidios, e mudar a cultura que reina onde a corrupcao e vista como algo normal, cotidiana. 

NUNES, Adeildo, op.cit., p. 276, nota 1. 
Ibidem, p. 279. 
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No que tange as organizacoes criminosas, vale salientar um pouco a respeito da ori-

gem destes grupos organizados no Brasil. Atraves da leitura da obra do douto Juiz de Direito, 

titular da Vara das Execucoes Penais em Pernambuco, Adeildo Nunes, "A Realidade das Pri

soes Brasileiras"40, o mesmo relata que a origem das organizacoes criminosas se deu por volta 

do ano de 1979, atraves do Comando Vermelho (CV), a partir do convivio dos seus fundado-

res, em um presidio do Rio de Janeiro, com militantes de grupos armados, que lutavam a dita-

dura militar imposta no Brasil no periodo de 1964. 

A partir deste momento, utilizando-se da cocaina, nos anos 70 e 80, o CV ganhou 

forca e poder, entrando na rota do narcotrafico international, tornando-se ponto de distribui-

cao para Estados Unidos e Europa. Com isso, trouxe equipamentos belicos pesados e sofisti-

cados, sempre se sobressaindo perante o poder estatal. 

O fato das faccoes criminosas ja fora bastante ressaltadas nos pontos anteriores, co

mo forma de anarquia do sistema estatal, bem como formacao de um poder paralelo tao forte 

que controla toda uma penitenciaria e, os chefes, mesmo encontrando-se trancafiados conse-

guem manter suas atividades criminosas, comandando todo o grupo de dentro dos presidios, 

planejando roubos, assaltos, homicidios e o trafico de drogas e armas. 

A existencia destas organizacoes criminosas em atividade nos presidios, nao e mais 

exclusividade dos Estados de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, mas as organizacoes estao se 

alastrando por todos os estados brasileiros, trazendo mais medo e inseguranca ao pais, pois a 

cada dia que passa, "os bracos" do crime organizado alcancam distancias cada vez maiores. 

E necessario um combate forte e repressivo, buscando meios para por fim nessas as

sociates para o crime, na tentativa de liquidar este mal que cada vez mais cresce e assusta 

com tamanha organizacao e acao. 

Para isso, deve-se direcionar o combate na administracao publica, que e o ponto pri

mordial, pois a propagacao das organizacoes criminosas se da pela ineficiencia da gestao pu

blica frente as politicas criminals implementadas de repressao as faccoes criminosas e da pre-

cariedade do sistema prisional. 

NUNES, Adeildo. A realidade das prisoes brasileiras. Recife: Nossa Livraria, 2005. 
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4 PRIVATIZACAO 

4.1 Conceito de Privatizacao 

Antes mesmo de tratarmos diretamente da privatizacao do sistema penitenciario bra

sileiro, se faz mister delinearmos o que se tern por privatizacao, lancando mao de conceitos. 

A privatizacao trata-se, portanto, do meio pelo qual se destina a entes privados, ou 

pessoas juridicas de direito privado, as atividades que sao da competencia do Estado exercer, 

concedendo, neste caso, as atribuicoes que cabe ao ente publico. 

Existem varios meios que autorizam a transferencia da execucao de certas funcoes do 

Estado para a iniciativa privada. Dentre eles estao a concessao; a desestatizacao ou desnacio-

nalizacao, que ocorre quando o Estado aliena as empresas estatais para o setor privado; a 

desregulacao, que diminui a intervencao do Estado nas atividades economicas privadas; o 

desaparecimento dos monopolios nas atividades economicas e os contracting out. Esta ultima 

e o modo utilizado pelo Estado para celebrar acordos buscando a colaboracao da iniciativa 

privada, tendo como exemplos deste ultimo tipo, os convenios e os contratos de obras e pres-

tacao de servicos, enquadrando-se aqui a terceirizacao. 

O conceito amplo tem a vantagem de abarcar todas as tecnicas possiveis, ja aplica-
das ou ainda a serem criadas, com o mesmo objetivo [...] de reduzir a atuacao esta
tal e prestigiar a iniciativa privada, a liberdade de competicao e os modos privados 
de gestao das atividades sociais e das atividades economicas a cargo do Estado. 
Neste sentido amplo, e correto afirmar que a concessao de servicos e de obras pu-
blicas e os varios modos de parceria com o setor privado constituem formas de pri-
vatizar [ . . . ] . 4 1 

Para compreendermos o instituto da privatizacao, e imprescindivel entendermos as 

formas de atuacao do Estado no decorrer dos tempos. Antigamente existia um Estado Liberal, 

que depois se tornou um Estado Social, e atualmente atua atraves do chamado Estado Neoli-

beral. 

O Estado Liberal, presente no seculo XVII I , era abalizado no direito a liberdade, ga-

rantindo liberdade de iniciativa as pessoas e as empresas, acreditando ser esta a maneira de se 

chegar a um bem-estar geral. Neste Estado, admitia-se que o desenvolvimento do pais e a me-

4 1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administracao publica: concessao, permiss3o, franquia, 
terceirizacao e outras formas. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. p. 18. 
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lhor distribuicao de renda poderia ser alcancada atraves da liberdade concedida a iniciativa 

privada, sem a intervencao do Estado na atividade realizada pelo entre privado. 

O Estado Social aparece em reacao ao Estado Liberal, pois o ente publico nao estava 

conseguindo dirimir as diferencas sociais e, assim, o Estado Social busca a igualdade e, para 

conseguir tal feito, a Administracao Publica passou a intervir na ordem economica e social 

com o intuito de ajudar os mais necessitados. 

Tentando alcancar a igualdade para os seus cidadaos, o Estado criou empresas esta-

tais e fundacoes para controlar diretamente os servicos comerciais, industrials e sociais, pas-

sando a intervir mais na economia. Utilizando-se das sociedades de economia mista, das em

presas publicas e outras empresas, as quais detem o controle acionario. 

Ao atrair para si uma grande quantidade de atribuicoes, o Estado se viu assoberbado 

e nao conseguiu gerenciar com eficiencia suas funcoes, tornando-se, ainda, muito burocratico 

na persecucao pelo bom exercicio a que se prestou. 

A partir do seculo XX, em resposta a todo esse problema que adveio com o Estado 

Social, veio a surgir o Estado Neoliberal, totalmente tendente pela desestatizacao, que tern por 

finalidade a reducao dos gastos publicos. 0 Estado entao passa a se utilizar da privatizacao 

como meio de repassar algumas de suas atribuicoes para a iniciativa privada, tornando-se um 

mero regulador e fiscalizador das atividades realizadas pelos particulares. 

Essa tendencia privatizadora no ambito do sistema prisional deve ser compreendida 
como reflexo do novo modelo de Estado capitalista globalizado, denominado neoli
beral, que praticamente sepultou o welfare State ou Estado de bem-estar social, sur-
gido apos a Segunda Grande Guerra Mundial. 4 2 

V arias areas entao passam a ser exploradas por meio da privatizacao das atividades 

inerentes ao ente publico, a exemplo da telefonia, da distribuicao de agua, do fornecimento de 

energia eletrica, dentre outras, onde veio a predominar o Estado de intervencao minima. 

Reforcando este entendimento, Grecianny Carvalho Cordeiro assevera que "[ . . . ] Foi 

justamente nesse Estado de minima intervencao que a ideia de privatizacao dos presidios en-

controu terreno fertil, sendo indissociavel de uma logica mercantilista, sendo a qual o lucro e 

o principal - senao o unico - objetivo".43 

2 CORDEIRO, Grecianny Carvalho. Privatizacao do sistema prisional brasileiro. Rio de Janeiro: Maria Au
gusta Delgado, 2006, p. 55. 
13 Ibidem, p. 56. 
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Diante da privatizacao de outros setores publicos, se faz necessario a analise acerca 

da privatizacao do sistema prisional brasileiro, demonstrando a inviabilidade e as conseqiien-

cias trazidas por esta nova forma de atuacao do Estado, a privatizacao. 

4.2 A Privatizacao do Sistema Prisional 

As primeiras ideias de prisao privada dao conta do initio da civilizacao, quando tri-

bos primitivas prendiam os inimigos em cavernas, visando proteger sua propria tribo e, tam

bem, proteger da ameaca a sua familia. 

Contudo, nesta epoca, nao existia sequer uma ideia de formacao de Estado, muito 

menos de organizacao social, bem como um conceito de soberania. Assim, nao se pode falar 

em prisao privada, pois a privacao da liberdade naquela epoca nao era utilizada com a finali-

dade de punicao, mas sim como uma forma de protecao, ja que o inimigo estando aprisionado 

nao poderia provocar males a sua familia e a sua tribo. 

Somente no seculo XVII I , Jeremy Bentham, idealizador do panoptico, comecou a i -

dealizar a privatizacao do sistema penitenciario quando defendia a administracao das prisoes 

por particulares, que poderiam ser utilizadas como fabricas naquela epoca. Mesmo naquele 

periodo, ano 1761, Bentham ja dizia que a administracao dos presidios poderia ser feita por 

particulares, atraves de um contrato, e, mediante o qual, poderia o administrador auferir lu-

cros. 

Entao, desde os primordios da privatizacao do sistema penitenciario, a ideia de lucrar 

com presidios ja se faz presente e perdura ate os dias atuais, tendo, tambem, atentado para os 

abusos que seriam cometidos pelos particulares na execucao das penas, pois a administracao 

ficaria totalmente entregue ao seu controle. 

Assim, depois de longo tempo, adveio novamente a ideia de privatizacao dos presi

dios, fruto de uma administracao falida, onde a pena de privacao de liberdade, a mais comu-

mente aplicada, nao conseguia atingir a sua finalidade, pois era impregnada de crueldade e 

contribuia para a nao ressocializacao do condenado. 

No seculo XIX, nos Estados Unidos da America, em alguns dos seus estados, a e-

xemplo de Nova Iorque, algumas penitenciarias passaram a ser administradas por empresas 

privadas, como a prisao de Auburn. Mas nao obteve sucesso, pois constantemente era alvo de 

denuncias que alegavam maus-tratos e abusos cometidos contra os presidiarios. 


