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RESUMO 

Desde os primordios, a prisao ja existia, no entanto servia apenas para manter sob 
controle dos governos os infratores ate o momento de julgamento e condenagao as 
verdadeiras penas, que na maioria eram corporais, e de morte. 
O Direito penal foi evoluindo, principalmente no periodo humanista, com a 
contribuicao de obras como Dos Delitos e Das penas de Cesare de Beccaria e Vigiar 
e Punir de Michael Foucault ate atingir o estagio atual onde a pena maxima e a de 
prisao.O Estado Brasileiro ao adotar como sua principal resposta criminal a pena 
privativa de liberdade, assume o compromisso de apreender o condenado e 
prepara-lo para sua volta a vida em sociedade.No entanto a realidade Brasileira 
mostra que tais medidas nao tern sido cumpridas. O Legislativo, cria Leis 
incriminadoras, sem urn estudo ou planejamento apropriado, muitas vezes para 
responder as indagagoes populares a cerca da violencia.desta maneira os presidios 
ficam ainda mais lotados, piorando a situagao alarmante em que se encontram. 
Possui-se uma Lei de Execucao Penal invejavel, contudo, poucos sao seus 
preceitos efetivamente cumpridos, temos presidios com quatro vezes mais presos do 
que suporta, disseminacao de doencas ocasionada pela falta de higiene e 
tratamento medico dentre outros fatores como falta de roupas adequadas ao clima, e 
de uma alimentacao devidamente apropriada. Alem do mais os estabelecimentos 
penais, sao palcos dos mais atrozes atos de violencia, como estupros e 
esquartejamentos, tudo isso sendo ignorado pelo Estado e pela sociedade em sua 
boa maioria. Todo esse desrespeito aos direitos do preso e antes de qualquer coisa, 
do homem, aliados ao preconceito e falta de assistencia para retomar sua vida o 
levam a delinquir novamente, A sociedade por sua vez, cobra maior repressao 
estatal, e reclama dos indices, sem agir em prol da causa, como se nao tivesse 
parte desta responsabilidade. Sem medidas adequadas para a situagao, o problema 
carcerario so cresce, aumentando os numeros de reincidentes, e praticamente 
zerando os de ressocializados, comprovando que as prisoes brasileiras sao 
verdadeiras 'universidades do crime'. E pois de uma importancia e necessidade que 
se fagam cumprir os preceitos da LEP a fim de ganhar tempo para organizar o 
sistema penal como urn todo. 

Palavras-chave: Sistema Penitenciario -Falencia - Leis de Execugoes Penais-

Inaplicabilidade- Ressocializagao 
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ABSTRACT 

Since the early days, the prison existed, however only served to keep government under 
control of the offenders until the time of trial and conviction the true feathers, which were 
mostly physical, and death. The criminal law has evolved, especially in the humanist period, 
with the contribution of work as of the offenses and the penalties of Cesare Beccaria and 
Control and Punishment of Michel Foucault to reach the stage where the current maximum 
penalty is the Brazilian state of prison. O adopt as its main response to criminal deprivation of 
freedom, the commitment to seize the offender and prepare it for its return to life in Brazilian 
societies. No but the reality shows that such measures have not been met. The Legislature, 
creates laws criminalized without an appropriate study or planning, often to answer popular 
questions about the violence, so the prisons are more crowded, worsening the situation in 
which they are alarming. It is a Law of Penal Execution enviable, however, few are 
effectively met their requirements, we have prisons with four times more prisoners than 
supports, spread of diseases caused by lack of hygiene and medical treatment among other 
factors such as lack of appropriate clothing to climate, and an appropriate food properly. In 
addition to penal establishments, the most horrifying scenes are acts of violence such as rape 
and rendering, it is ignored by the State and by society in its good majority. A l l this disrespect 
the rights of arrested and before anything, the man, combined with the prejudice and lack of 
assistance to resume their lives again to lead the BAN, the company which in turn charging 
more state repression and demands of the indexes, without act on behalf of the cause, as i f he 
had not part of this responsibility. Without appropriate measures for the situation, the problem 
only grows prison, increasing the numbers of offenders, and almost the zerando of 
ressocializados, showing that Brazilian prisons are true 'universities of crime'. It is therefore 
an important and need to do is meet the requirements of the LEP in order to gain time to 
organize the penal system as a whole. 

Keywords: System-Penitentiary Bankruptcy - Criminal Laws of executions, re-
Inapplicability. 
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INTRODUCAO 

Como Estado Democratico de Direito, o Brasil deve fazer leis iguais para 

todos e compatfveis com a situacao da sociedade para que se destina, respeitando 

um rol de principios constitucionais para que seu Direito Penal seja legitimo, 

principaimente o Principio da Dignidade da Pessoa Humana do qual surgem os 

demais. Dentre estes, nascidos a partir do principio citado, esta o principio da 

Intervencao Minima, segundo o qual o Direito Penal deve ser usado em ultima ratio, 

ou seja, de forma subsidiaria, quando a questao a ser resolvida ja tiver passado 

pelos demais ramos do Direito Positivo sem contudo, lograr exito. 

Para manter a ordem na sociedade, Estado e cidadao possuem um 

acordo etico-moral, onde aquele limita as condutas destes em troca de protecao, 

tipificando como crime aquelas consideradas atentatorias ao bem comum e impondo 

uma sancao para quern vier a comete-las. E e nisto que consiste o sentido da pena, 

mostrar aquele que delinqiiiu que esta errado, analisar o que o levou a fazer isto e 

prepara-Io para que nao volte a repetir (prevencao especial), ao mesmo tempo 

mostrando a sociedade o que acontece aqueles que desobedecem para que evite-

se caso semelhantes (prevencao geral). Alem de tudo a o mal causado com a 

sancao, serve como resposta ao mal que criminoso causou a sociedade 

(retribuicao). 

A maior sancao da qual o Estado brasileiro lanca mao e a pena punitiva 

de liberdade, para isso a Constituicao Federal, A Lei de Execucao Penal, As 

Resolugoes da ONU e do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria e 

ate o proprio Codigo Penal, descrevem com riqueza de detalhes todos os deveres e 

principaimente os direitos dos presos, sejam definitivos ou provisorios e daqueles 

submetidos a medida de seguranga. E de conhecimento geral, porem, que tais 

normas em sua grande maioria nao sao cumpridas. 

E opiniao compartilhada por todos que ser condenado ao cumprimento de 

pena privativa de liberdade, tanto para aqueles que chegam pela primeira vez, 

quanta para os que retornam e uma experiencia inesquecivel, no pior sentido da 

palavra. Este tipo de sancao e extremamente lastimante para aquele que a cumpre, 

uma vez que ela nao consiste apenas na restrigao do direito de liberdade com reza a 

Lei, mas em muitos outros inviolaveis como o proprio direito a vida. 
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E nesse contexto que sera elaborado o presente trabalho, far-se-a uma 

pesquisa bibliografica complementada por estatisticas fornecidas por orgaos 

federals e noticias publicadas por meios de eomunieacao com reconhecida 

credibilidade a fim de se interar da atual situacao presidiaria patria. 

Num primeiro momento do estudo, se buscara conhecer a origem das 

penas, seu fundamentals, objetivos e eficiencia no decorrer de toda a historia. 

Analisar as sancoes utilizadas nas epocas mais antigas e detectar o que ha de 

comum com a pena privativa de liberdade atual. Sera investigado ainda nesta parte 

do trabalho, a raiz da pena de prisao, como e com que finalidade surgiu, buscando 

em seu historico fundamentos para sua existencia, bem como sua evolucao atraves 

dos tempos, fazendo uma retrospectiva nos principals sistemas penitenciarios que ja 

existiram na humanidade, e a relagao de seus metodos com o contexto social de 

suas epocas. 

Ainda no primeiro capftulo, veremos o surgimento do sistema penal 

brasileiro, suas principals influencias e como se encontra atualmente regido nosso 

sistema punitivo, quais as penas legais do pais e como sao aplicadas. 

Apos esta retrospectiva juridico-penal observaremos a atual conjuntura do 

sistema carcerario, identificando seus maiores problemas, necessidades, e as 

consequencias que estas causam ao preso e a sociedade em geral, atetando-se 

para a obediencia ou nao das Leis patrias e os Tratados Internacionais que prezam 

pelo respeito do homem, bem como contra a moral e os bons costumes. 

Somente ao adentrar na prisao e que comeca para a grande maioria dos 

presos a nocao do cenario para o qual estao ingressando para conhecer.melhor esta 

realidade, no terceiro capitulo deste trabalho, tentaremos extrair ao maximo, 

informacoes daqueles que tern vasto conhecimento do assunto, desde grandes 

pensadores do perfodo humanista, ate os proprios presidiarios atuais. 

Neste sentido abordaremos os principals problemas enfrentados nestes 

ambientes, entre eles superlotaeao; falta de assistencia; ausencia do exame 

criminQlogico e consequentemente de selecao de presos; inexistencia de apoio 

assistencial, no sentido de estimular a produtividade dentro dos estabelecimentos 

carcerarios, bem como de auxiliar o egresso na retomada de sua vida. 

Por fim, buscaremos detectar se a pena privativa de liberdade, da maneira 

que e executada nos presidios e cadeias brasileiros esta cumprindo seu papel 

ressocializador, se estes estabelecimentos cumprem os preceitos legais a eles 
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dirigidos, e em caso negative- buscaremos propor hipoteses de solugoes viaveis para 

o quadro. 



CAPITULO I A RESSOCIALIZACAO PENAL NO ATUAL SISTEMA 
CARCERARIO BRASILEIRO 

1.1 Origem e evolucao da penal 

Falar acerca da historia das penas, nao e tarefa tao simples quanto aparenta. A 

origem da pena perde-se no tempo, e tao remota ao ponto de existir autores que afirmem que 

ela e tao antiga quanto a propria Humanidade. Qualquer pessoa que se aprofunde neste tema, 

de imediato se deparara com uma imensidade de contradicoes. Sao varios os obstaculos para 

uma organizacao eronologiea unica do tema em estudo, pode-se citar, exemplificativamente: 

os retrocessos, a dificuldade de fixar indicadores e perseguir sua evolucao, o confronto de 

tendencias, entre outros. Os proprios doutrinadores, como salienta Cezar Bitencourt(1993), 

nao concordant nas disposicdes e divisoes de temas de suas pesquisas, a citar: Garrido 

Gusman utiliza as idades tradicionais da Historia-Idade Antiga, Idade Media e Idade 

Moderna; Elias Neumann, no entanto usa: Periodo anterior a pena privativa de liberdade, 

Periodo de exploracao, Periodo corretivo e moralizador e, finalmente, Periodo de readaptaeao 

social ou ressocializacao; Cuello Calon, por sua vez, nao faz precisamente uma divisao, mas 

simplificando, a disposicao de suas ideias e a seguinte: De Roma ate o seculo XVI; Primeiras 

Prisoes criadas com finalidade corretiva; O seculo XVII e por fim, Os precursores do 

moderno penitenciarismo. Ja o Professor Eduardo Digiaeomo, em seu trabalho Historico das 

Penas e Evolugao das Prisoes ('on-line), disposto no site www.digiacomo.adv.br, divide a 

evolucao da pena de acordo com as varias especies de Vingancas e suas contextualidades com 

a epoca. 

1.1.1 Origem e evolugao da pena no Brasil e no mundo 

No que se re fere ao surgimento da pena. existem duas teorias que a explicam, a 

primeira delas e a Teoria Criacionista, baseada na ideia de que a pena surge com a expulsao 

de Adao e Eva do paraiso, como punieao de ambos, por terem praticado a primeiro ato 

transgressor ou de "desobediencia ao sistema".Por outro lado a Teoria Evolucionista defende 

1 http://www.digiacomo.adv.br/presite/assets/doc/Historico^_das_Penas_e_Evolucao_das Prisoes.ppt. Acesso 11 
de fevereiro de 2009 

http://www.digiacomo.adv.br
http://www.digiacomo.adv.br/presite/assets/doc/Historico
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que a pena surge a partir do momento que os primatas fixam-se na terra em busca de 

alimentos, formando assim pequenos grupos.Independente da linha de pensamento que se 

siga, ha de se concordar que a ideia de pena surge junto com o homem. 

Nos primordios a pena era de cunho particular, sinonimo de vinganca, castigos 

corporais absurdos e desproporcionais eram aplicados pelo proprio ofendido sem qualquer 

preocupacao de justica. Primeiro, tudo ocorria mediante a denominada Vinganca Privada, que 

por tratar-se de uma reacao natural e instintiva, nao foi considerada uma instituicao juridica, 

apenas uma realidade sociologica na qual familias rebelavam-se contra familias gerando 

mortes em grandes numeros, sem a menor nocao de proporcionalidade ou personalidade. O 

tipo de castigo, sua intensidade e destinatario ficavam a cargo do ofendido, que 

posteriormente passaria tambem a ofensor. Posteriormente, com o surgimento do cla e do 

grupo ainda que organizados de maneira rude, porem ja munidos de espirito de solidariedade 

e priorizacao do bem comum, teve origem a Vinganca Coletiva, segundo a qual o cla protegia 

e vingava junto com o ofendido, ainda sem logica, limites ou regras, ocorrido um crime, a 

vitima e seus familiares eram quem iriam 'penalizar' o ofensor e tambem sua famllia. Porem, 

se o transgressor fosse membro da mesma tribo era expulso, ficando a merce de outros 

grupos, o que acabaria resultando em sua morte. 

Se o delito fosse cometido por um membro de outra tribo, a vinganca tornava-se 

de sangue, tornando-se obrigacao religiosa e sagrada, ocasionando uma guerra entre as duas 

tribos, somente chegando ao final com a dizimacao completa de um dos grupos. 

Essa modalidade de pena, manifestada desmedidamente por particulares estava 

desencadeando um enfraquecimento social, era necessario, uma organizacao para amenizar a 

forma brutal que se punia, e e nesse contexto que surge a Vinganca Limitada, no periodo 

neolitico,esta ja considerada uma instituicao, absolveu a primeira regulamentacao de penas 

que se tern conhecimento: a lei de taliao, com a maxima "olho por olho, dente por dente",em 

1730 a.C.Essa lei reguladora,coibia a Vinganca Privada, fazendo surgir nocoes de ordem 

social no que diz respeito a crimes e suas conseqiientes punicoes. De acordo com a regra 

imposta pela lei de taliao o ofensor seria punido exatamente com a mesma dor ou prejuizo 

que houvesse causado,no entanto a citada lei compreendia mais que uma norma 

determinadora de "castigos-espelhos", pode ser tida tambem como regra norteadora de varios 

sistemas juridicos nos quais determinadas penas sao criadas para determinados crimes, 

levando em conta a gravidade do delito. Uma modalidade de pena tambem adotada pelos 

Codigos de Hamurabi e Manu, porem mais branda e a composicao, onde o ofensor se livra da 
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punicao imposta com a compra de sua liberdade, A fase de vinganca evoluiu atraves da Lei do 

Taliao e da Composicao, tendo separado o direito de religiao. 

Como ja dito, a rnaneira de aplicaeao da pena pelos particulares, com crueldade e 

com ausencia de qualquer criterio de justica forcou ao Estado que interferisse, e entao no 

seculo XVII que os suplicios comegam a ser substituidos por penas mais "humanas" dando 

origem a pena de prisao, no chamado periodo humanista inaugurado por Cesare Beccaria em 

1764 com sua obra "Dos delitos e das penas ". 

O encarceramento de condenados nao e algo recente, no entanto, este tinha outro 

carater naquela epoca, consistia em uma rnaneira de dominio fisico sob os acusados a espera 

de julgamento. As sancoes penais em voga naquele momento historico eram 

fundamentalmente as penas de morte, as penas corporals (mutilaeoes e acoites) e as penas 

infamantes. Sendo a prisao considerada uma ante-sala dos suplicios, onde muitas vezes fazia-

se uso da tortura com a finalidade de se descobrir a verdade, nao havendo arquitetura 

penitenciaria, utilizavam-se ilhas distantes, calaboucos, aposentos em ruinas ou insalubres de 

castelos, torres, conventos abandonados palacios e outros tipos de edificios.Acrescenta Von 

Heting (a/wrfBITENCOURT, 2004, p. 4): 

As masmorras das casas consistoriais e as camaras de torturas estavam umas ao 
lado das outras e mantinham os presos ate entrega-los ao Monte das Orgas ou as 
Pedras dos Corvos, abandonando, a miude, mortos que haviam sucumbido a tortura 
ou a febre do carcere 

A implantacao legal do sistema de penas no Brasil surgiu com a carta 

Constitucional de 1824, que estipulava as prisoes adaptadas ao trabalho e separacao dos reus 

pelo tipo de crime cometido, estabelecia ainda que: "As Cadeas serao seguras, Umpas, o bem 

arejadas, havendo diversas casas para separaqao dos Reos, conforme suas circumstancias, e 

natureza dos seus crimes." (sic) (Constituigao Politica do Imperio do Brasil, 25 de marco de 

1824, Artigo 179 inciso XXI). 

Em 1830, foi introduzido no Direito patrio o Codigo Criminal do Imperio, este 

estatuto jatrazia consigo ideias de justica e de equidade. 

Com este instituto as penas de trabalho e da prisao simples foram regularizadas e 

com o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 as Assembleias Legislativas Provincials 

passaram a ter direito sob a construcao de casas de prisao, trabalho, correcao e seus regimes. 

No entanto, a situacao prisional ja era tratada com descaso pelo Poder Publico e ja era 

observado aquela epoca o problema das superlotaeoes das prisoes, da promiscuidade entre os 
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detentos, do desrespeito aos principios de relaeionamento humano e da falta de 

acompanhamento adequado que visasse sua regeneracao. Mesmo assim, ao menos em tese, 

visava-se o sistema perfeito. 

No final do seculo XIX com a abolicao da Escravatura ocorreram as principals 

mudancas, o Codigo Penal da Repiiblica de 1890 trazia varios tipos de prisoes como a prisao 

celular, a reclusao, a prisao com trabalho forcado e a prisao disciplinar, cada modalidade 

sendo cumprida em estabelecimento especifico. E so recentemente e que ocorreu o 

reconhecimento dos direitos da pessoa humana do condenado, ao surgir a relacao de Direito 

Publico entre o Estado e o condenado. 

Para Foucault (2009, p. 250): 

[...] a prisSo, em sua realidade e seus efeitos visfveis, foi denunciada como o grande 
fracasso da justiea penal. Estranhamente, a historia do encarceramento nao segue 
uma cronologia ao longo da qual se sucedessem logicamente: o estabelecimento de 
uma penalidade de detencao, depois o registro de seu fracasso; depois a lenta subida 
dos projetos de reforma, que chegariam a definieao mais ou menos coerente de 
tecnica penitenciaria; depois a implantaeao desse projeto; enflm a eonstatacao de 
seus sucessos ou fracassos. Houve na realidade uma superposicao ou em todo caso 
outra distribuicao desses elementos. E do mesmo modo que o projeto de uma tecnica 
corretiva acompanhou o principio de uma detencao punitiva, a critica da prisao e de 
seus metodos aparece muito cedo, nesses mesmos anos de 1820-1845; ela alias se 
fixa num certo numero de formulacoes que - a nao ser pSlos niimeros - se repetem 
hoje sem quase mudan9a nenhuma. 

Em 1940, surge o atual Codigo Penal, so entrando em vigor no dia 1° de Janeiro 

de 1942(art. 361). 

Sua origem se deu a partir do projeto de Alcantara Machado, projeto que foi 

revisado por Nelson Hungria, Vieira Braga, Nareelio de Queiroz e Roberto Lira. Ha rumores 

da participacao do Ministro Antonio Jose da Costa e Silva e, de Abgar Renault, mas nenhuma 

participava oficialmente da comissao. 

Em 21 de outubro de 1969, o Decreto-Lei n°. 1.004 tentou substituir o Codigo 

Penal, mas devido a demanda das criticas, em 31 de dezembro de 1973 a Lei n°. 6.016 o 

substituiu e foi finalmente revogada pela Lei n°. 6.578, de 11 de outubro de 1978. 

Embora seja um diploma relativamente extenso, o Codigo Penal (Direito Penal 

fundamental) nao esgota toda a materia penal prevista na lei brasileira. Ha uma quantidade 

extraordinaria de leis penais especiais (Direito Penal complementar) 

Ate pouco tempo, o momento de cumprimento da sentenca penal condenatoria se 

dava mediante procedimentos administrativos, ficando tudo a merce do estabelecimento 

carcerario sem qualquer participacao do poder judiciario, sob a justificativa de necessidade de 



18 

disciplina, eram eometidos abusos atrozes contra os eondenados, o principio da legalidade 

passava longe de ser obedeeido, haviam deveres aos montes e nenhum tipo de direito, o 

fundamento das regras baseavam-se exclusivamente na "necessidade" dos administradores 

carcerarios. Apos a condenacao, o preso passava a ser 'propriedade' dos dirigentes dos 

estabelecimentos, sem terem direito a recorrer por seus direitos na esfera judicial. 

Mas, em 1983 foi aprovado o projeto de lei do entao Ministro da Justiea Ibrahim 

Abi Hackel, que se converteu na Lei n° 7.210 de 11 de Julho de 1984, a atual e vigente Lei de 

Execucao Penal, apresentando a possibilidade dos reclusos correrem atras de seus direitos que 

a sentenca nao resguarda mediante o poder.Em suma, a LEP propiciou a garantia do Principio 

da Legalidade desde a promulgacao da sentenga ate a extineao da punibilidade, ou seja, a 

execucao so pede subtrair os direitos do preso determinados na sentenga, nenhum outro 

podera ser desrespeitado. 

1.2 O Estado e o poder coercitivo de punir 

Em seu artigo 1°, caput, a Constituigao Federal brasileira estabelece o perfil 

polltico-constitucional brasileiro e como o de Estado Democratico de Direito, isso quer dizer 

que alem de submeter todos os cidadaos as mesmas leis,estabelecendo o respeito as garantias 

individuals mfnimas,suas leis sao apropriadas para a sociedade para a qual esta voltada, 

tipificando apenas condutas que realmente meregam ser tratadas como crime,conforme ensina 

Fernando Capez,(2005 p. 6): 

A norma penal, portanto, em um Estado Democratico de Direito nlo e somente 
aquela que formalmente descreve um fato como infracao penal, pouco importando 
se ele ofende ou nao o sentimento social de justiea; ao contrario, sob pena de colidir 
com a Constituigao, o tipo incriminador devera obrigatoriamente selecionar, dentre 
todos os comportamentos humanos, somente aqueles que realmente possuem real 
lesividade social. 

O perfil politico-constitucional adotado no Brasil requer que seu direito penal seja 

obrigatoriamente legitimo, democratico e que obedega aos princlpios constitucionais que o 

preceituam, e tratando-se de direito penal, existe um principio que funciona como mola 

propulsora dos demais: o principio da dignidade da pessoa humana (CF, art.l°, inciso III), 

que, de acordo com o mestre Alexandre de Morals (2004 p.52),constitui "um minimo 
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invulneravel, que todo estatuto juridico deve assegurar, de modo que, so excepcionalmente, 

possam ser feitas limitagoes ao exercicio dos direitos fundamentals" . 

A excepecionalidade citada refere-se ao Principio da Intervengao Minima, 

determinado no art. 8° da Declaragao dos Direitos do Homem e do cidadao, que reza que: 

"Art. 8°. A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessarias e ninguem 

pode ser punido senao por forca de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e 

legalmente aplicada." Ou seja, o direito penal e usado de forma subsidiaria {ultima ratio), 

quando as demais esferas legais nao solucionarem o problema.Montesquieu iapoud Beccaria, 

2002) nos diz:"Toda pena que nao derive de necessidade absoluta e tiranica" 

No que se refere a legitimidade da execucao do poder coercitivo do Estado, de 

acordo com o filosofo Ottfried Hoffer (apoud Margarida Bittencourt da Silva), a execucao 

deste poder so sera legitima se "baseado em valores esseneialmente humanos e em virtudes 

pollticas" ou seja, se na execucao do mesmo, estiverem sendo respeitados os direitos e 

garantias individuais e sociais do cidadao, dispostos em nossa Constituigao e em demais 

ordenamentos como a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, alem dos princlpios 

norteadores do direito que permeiam o conceito de justiga e equidade. Hoffer defende a 

imprescindibilidade do Estado afirmando ser impossivel existir convivencia humana em 

sociedade sem lei, sem um poder soberano tomando as redias da situagao, e para exercer essa 

fungao regulamentadora o Estado "pede em troca" um pouco da liberdade dos cidadaos que 

vivem sob seu dominio. O citado autor considera que: "crer numa justiga sem poder de 

execugao seria fantasia, e ao contrario representar um poder de estado sem justiga seria o 

cinismo da pura violencia". 

De acordo com os ensinamentos de Cesar R. Bittencourt,os conceitos de pena e 

Estado estao intimamente relacionados, assim sendo, as teorias que fundamentam as 

finalidades da pena possuem estreita relagao com os fundamentos da legitimidade do poder 

punitivo estatal,podendo-se dizer que o Direito Penal e o brago regulador do Estado, estando 

sob sua egide a convivencia social, mais especificamente a conduta humana.No dizer de 

Fernando Capez (2005,p.01),o direito penal consiste no: 

segmento do ordenamento juridico que detem a fungao de selecionar os 
comportamentos humanos mais graves e pemiciosos a coletividade, capazes de 
colocar em risco valores fundamentais para a convivencia social, e descreve-los 
como infracoes penais, cominando-lhes,em conseqtiencia, as respectivas sancoes. 

Ja o ilustre Luiz Flavio Gomes diz o seguinte: 
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Tradicionalmente, utiliza-se a rabrica "Direito penal" numa dupla aeepcao: como 
conjunto de "normas" que constituent o ordenamento purdtivo e como diseipiina 
cientifica que tem por objeto o estudo sistematieo do referido ordenamento. Talvez 
nao houvessem equfvocos se a locucao "Direito penal" fosse utilizada para o 
primeiro caso e a de "Ciencia do Direito penal" para o segundo. Maior clareza ainda 
se alcancaria (como ensina Zaffaroni) se porventura o Direito penal nao fosse 
confundido com o (bruto) "poder punitivo estatal", que nada mais significa que 
enfocar o Direito penal como mero instrumento de controle social (como poder 
punitivo). 

A Ciencia Penal funciona como barreira limitrofe ao poder punitivo estatal, tem o 

objetivo de estudar, interpretar e criticar as normas do direito penal e analisar seus eonteudos 

e finalidades. O professor Ricardo Breier, em aula magna da FDDJ(Faculdade de Direito 

Damasio de Jesus) , que pode ser acessada no site www.fddj.edu.br, fala com magnitude 

acerca deste, dentre outros aspectos: 

A Ciencia Penal sempre teve como objetivo primordial limitar o poder estatal, 
determinar que a norma penal seja mais garantista e menos afrontadora de direitos 
fundamentals da Constituicao, enfim, tentar organizar o sistema da melhor forma 
possivel. Na verdade, a escola do Direito Penal, por meio da norma penal, tem na 
sua construcao um dos maiores problemas que a Ciencia Penal enfrentou ao longo 
dos anos, que e a questao do que a norma penal protege, a questao do bem juridico, a 
questao valorativa penal ou o criterio da proporcionalidade do bem juridico. Na 
verdade, isso dissipou iniimeras concepcoes a respeito dessa denominaeao juridica 
do criterio de valor da protecSo do Direito Penal e nao chegou aquele objetivo da 
Ciencia Penal, que foi limitar o poder punitivo do Estado. 

Qualquer lesao a um bem juridicamente protegido sera apreciada de rnaneira 

negativa, mas nem por isso a conduta causadora da lesao e considerada reprovavel, ha de se 

lembrar dos eventos ocorridos em virtude de caso fortuito, forca maior ou manifestaeoes 

involuntarias, assim, para que uma determinada conduta seja tida como criminosa requer que 

o comportamento do autor tenha se dado de modo consciente ou negligente. 

Ao prescrever uma norma impondo uma sancao que castiga a lesividade de um 

bem juridico, o Estado esta moldando o juizo de valores dos cidadaos, ou, pelo menos 

tracando diretrizes em prol de um bom convivio social, assim logo se percebe, por exemplo, 

que se o ordenamento juridico protege o direito a vida,atraves da norma "nao 

matar",e(secundariamente) da sancao imposta para o caso de desobediencia de tal regra, 

havendo infracao a este mandamento o Estado tem o dever de acionar de imediato seus 

mecanismos legais para que a sancao penal seja imposta, dessa forma,ira expressar para toda 

2 http://fddj .damasio.edu.br/index.php?category_id=l 06&pagejname=ev001 2003 
Acesso em 7 de maio de 2009. 

http://www.fddj.edu.br
http://fddj
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coletividade a importaneia que da ao bem violado.Por outro lado, sendo o Estado moroso, ou 

injusto, tratando de rnaneira diferente situacoes semelhantes, a impressao passada a 

coletividade e exatamente a de indiferenca para com os valores eticos e sociais,e agindo desta 

rnaneira, acaba por estimular a sociedade a desobedecer seus preceitos legais 

Em suma, para uma efetiva proteeao dos bens juridicos tutelados pelo Direito, faz-

se necessario o acompanhamento e controle das condutas humanas mediante imposicao de 

regras para tais.Sendo o direito penal o responsavel por isso. Para proteger os bens, o Estado 

aplica as sancoes impostas nas regras acima citadas aos infratores, e age preventivamente, 

atraves da mtimidaeao dos da sociedade diante do risco de tambem sofrerem a sancao. No 

mais, a aplicacao das penas segue os criterios objetivos da ciencia penal, impedindo o arbitrio 

e o excesso de subjetividade. Assim, percebe-se na sancao penal oi carater aflitivo, imposta ao 

infrator, de forma a retribui-lo pelo dano causado a algum bem juridico, assim como, procura 

corrigi-lo, buscando impedi-lo de praticar novos crimes readapta-lo socialmente. 

Para uma demonstracao pratica, vejamos um exemplo citado por Luiz Flavio 

Gomes em seu artigo Direito Penal, ciencia do Direito Penal e poder punitivo estatal (on-

line) , disponivel no site www.jusnavigandi.com.br: 

Da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Em 29.11.2005, excepeionando-
se o Ministro Gilmar Mendes, voto veneido, e o Min. Celso de Mello, ausente, 
decidiu-se: "Principio da Nao-Culpabilidade e Maus Antecedentes:Concluido 
julgamento de habeas corpus impetrado contra acordSo do STJ que indeferira igual 
medida ao fundamento de que o paciente, condenado por porte ilegal de anna (Lei 
9.437/97, art. 10, §§ 2° e 4°) a pena de 3 anos de reclusao e 15 dias-multa, em 
regime semi-aberto, nao preenche os requisites subjetivos exigidos pelo art. 44, I I I , 
do CP, na redagao dada pela Lei 9.714/98, para a substituigao da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, haja vista a sua folha de antecedentes penais — 
v. Informativo 390. Alegava-se, na especie, constrangimento ilegal consistente na 
fixagao de regime inicial mais gravoso, bem como na negativa de substituigao da 
pena aplicada. A Turma, por maioria, indeferiu o writ por reconhecer que, no caso, 
inqueritos e acoes penais em eurso podem ser considerados maus antecedentes, para 
todos os efeitos legais. Veneido o Min. Gilmar Mendes, relator, que, tendo em conta 
que a fixagao da pena e do regime do ora paciente se lastreara unica e 
exclusivamente na existSncia de dois inqueritos policiais e uma agSo penal, concedia 
o habeas corpus. HC 84.088/MS, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, rel. p/ o acordao 
Min. Joaquim Barbosa, 29.11.2005". 

O professor acrescenta: 

se o agente e presumido inocente, ate que sentenga definitiva o reconhega culpado 
(CF, art. 5°, inc. LVH), jamais inquerito policial ou agSo penal em andamento pode 
ser considerado para efeito de antecedentes criminais. E grave esse equivoco da 

3 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7823>. Acesso em: 17 maio 2009. 

http://www.jusnavigandi.com.br
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7823
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maioria votante da Segunda Turma do STF (Joaquim Barbosa, Ellen Grade e Carlos 
Velloso). Isso constitui puro e bruto "poder punitivo estatal". Nao e exemplo de 
Direito penal. 

1.3 Sistema de pena no Direito Brasileiro 

De acordo com o filosofo Nietzsche: "Nao e inconcebivel uma sociedade com tal 

consciencia de poder que se permitisse o seu mais nobre luxo: deixar impunes os seus 

ofensores". No entanto, a sociedade atual esta longe de alcancar tal faganha, por isso, o Estado 

sempre reage a criminalidade, geralmente com sancoes penais, de acordo com a finalidade 

destas sancSes o sistema penal e classificado como adepto de uma das tres teorias que 

definem a finalidade da pena. A primeira delas e a absolutista, focada principaimente nas 

doutrinas da retribuieao ou da expiacao, baseada numa filosofia vingativa onde "o mal do 

crime deve ser retribuido com o mal da pena" nao existe qualquer fim utilitario; de outro lado, 

esta a teoria relativa, que se firma na ideia preventiva de rnaneira geral (impondo o temor a 

sociedade, amortizando os delinqiientes em potencial) ou preventiva especial (trabalhando o 

infrator para que na volte a infringir a lei); e num campo intermediario, estao as teorias mistas 

ou unificadoras que unem um pouco de cada uma das correntes anteriores. 

O Codigo Penal, no artigo 59, assumiu categoricamente a teoria mista, adotando 

para a pena os sentidos de retribuigao e prevencao: "O juiz, atendendo a culpabilidade, 

estabelecerd, conforme seja necessdrio e suflciente para a reprovagao e prevengao do crime: 

as penas aplicdveis dentre as cominadas...". 

E a LEP (Lei de Execucao Penal), em seu artigo 1°, destacou que "A execucao 

penal tem por objetivo efetivar as disposigdes de sentenga ou decisao criminal e 

proporcionar condigdespara a harmonica integragao social do condenado ou do internado". 

Como dito, durante muito tempo prisao nao era pena, e sim mera 'sala de espera' 

para tais. As penas eram em sua maioria, de morte, corporals (mutilacoes e acoites) e 

infamantes (aquelas que atingiam a honra). 

Felizmente a visao em relacao as sancoes penais evoluiu, devido as contribuigoes 

de nomes como Marques de Beccaria e Michael Fucoault, que influenciaram o de 

hurnanizagao das penas, e nessa busca por uma pena mais humanitaria, optou-se por privar a 

liberdade. 
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A prisao atualmente e dividida em prisao de natureza cautelar, que sao: prisao em 

flagrante preventiva, temporaria, decorrente de pronuncia e decorrente de sentenga 

condenatoria recorrivel; e prisao como pena, a pena privativa de liberdade. 

Tratando-se de pena privativa de liberdade, existem varios sistemas penitenciarios 

distintos, sao eles: 

O Sistema Pensilvanico ou Filadelfico (sistema celular dos Quackers), tinha como 

caracteristica fundamental o isolamento absoluto do preso em uma cela, sem trabalho ou 

visitas, a oragao e a abstinencia total de bebidas alcoolicas. Tinha uma forte fundamentacao 

teologica, o individuo flcava a merce de um tutor, o quacker, que o acompanhava 

promovendo estudos e leituras biblicas ate alcangar o arrependimento e a purificagao 

espiritual do apenado; o Sistema Auburniano, usando o metodo de trabalho diurno em sua 

disciplina, esse sistema penitenciario exigia que o trabalho comum fosse executado totalmente 

em silencio (dai a denomihagao de silent system) e tinha por finalidade formar operarios 

padroes para o nascente eapitalismo industrial do norte dos Estados Unidos (dai a implantagao 

deste sistema em Auburn no estado americano de Nova Iorque). Os presos so se 

comunicavam com previa autorizagao dos guardas o que estimulou o aprendizado dos 

detentos a comunicagao com maos, usada ainda hoje nos presidios. O terceiro sistema, o 

Sistema Progressivo, surge por volta de 1846 na ilha de Norfolk. Esse sistema era composto 

por tres fases: o recolhimento celular continuo; a possibilidade de trabalho e estudo durante ao 

dia com recolhimento a noite e a semi-liberdade, fase em que o apenado trabalha 

externamente durante o dia e recolhe-se ao presidio a noite e por fim a fase em que o apenado 

ja poderia antecipar sua liberdade atraves do livramento condicional. Este sistema e adotado 

nos paises civilizados, inclusive o Brasil, apresentando algumas modificagoes quanto a 

progressao, obtida pelo preso dependendo do seu comportamento, sendo regulado no Codigo 

Penal (art.33 e ss), e Lei de Execugoes Penais ( Lei 7210/84, art. 112). 

A pena privativa de liberdade tem seu regime inicial determinado pelo juiz na 

sentenga, que se baseia na quantidade da pena imposta (art. 33, § 2°, do CP) e as condigoes 

pessoais do condenado (art.33, § 3°, e art.59 caput do CP). Exceto nos casos especiais como 

os crimes hediondos (Lei n°. 8.072/90 art. 2°, § 1°); crimes decorrentes de organizagoes 

criminosas (Lei n°. 9.034/95, art. 10) e crimes de tortura (Lei n°. 9.455/97 art. 1°, § 7°) salvo 

os casos de omissao diante destes tipos, como reza o § 2° do art. 1° da citada Lei. 

O sistema penal patrio adota ainda penas restritivas de direitos, que possuem 

carater nao detentivo. 
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1.3.1 Penas Privativas de Liberdade 

Considera-se Regime Feehado aquele cuja pena e cumprida em estabelecimento 

de seguranca maxima ou media, (Art. 33 , § 1°, allnea "a" do CP).Suas regras estao dispostas 

no artigo 34 do Codigo Penal e seus paragrafos, consistent no trabalho do apenado em 

periodo diurno e isolamento noturno;o condenado deve passar por um exame criminologico 

de classificaeao e podera trabalhar fora no caso de servicos ou obras publicas. 

A pena em Regime Semi-Aberto deve ser executada em colonia agricola, 

industrial ou em estabelecimento similar, (art. 33, § 1°, alinea "b" do CP), neste regime o 

condenado tambem deve submeter-se ao exame criminologico, ao trabalho diumo nas 

referidas colonias, sem isolamento noturno, admite-se o trabalho externo e a participaeao em 

cursos(CP, art. 35). 

O condenado submetido ao Regime Aberto, devera trabalhar ou frequentar 

cursos em liberdade durante o dia, e durante a noite e dias de folgas recolher-se em Casa de 

Albergado ou estabelecimento similar.Este regime e baseado na autodisciplina e senso de 

responsabilidade do condenado(art. 36, caput do CP). 

1.3.2 Penas Restritivas de Direitos 

Ao lado das penas privativas de liberdade, no que se refere ao ordenamento 

punitivo penal, o direito brasileiro conta com mais duas especies de penas as chamadas 

altemativas, quais sejam: as restritivas de direito e as de multa. Sem falar nas medidas usadas 

pelos Juizados Especiais Criminals (transacao). 

De acordo com o CP: "Art. 43.As penas restitivas de direito sao: I - prestacao 

pecuniaria; I I - perda de bens e valores; I I I - (vetado); IV- prestacao de servico a comunidade 

ou a entidades publicas; V- interdicao temporaria de direitos;VI- limitacao de fim de semana". 

A Prestacao Pecuniaria (arts. 43, inciso I , e 45, § 1°, ambos do CP) e o pagamento 

em dinheiro a vitima, a sous dependentes, a entidade publica ou privada com destinacao 

social, de importancia fixada pelo juiz. O valor pago nao pode ser inferior a um e nem 

superior a trezentos e sessenta salarios minimos e sera deduzido do montante de eventual 

condenacao em agao de reparacao civil, se coincidentes os beneficiarios.Lembrando que o 

dinheiro nao pode ir para o Poder Judiciario, como bem acrescenta Capez (2005,p. 401): 
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O Poder Judiciario jamais podera ser o destinatario da prestacao, pois, apesar de ter 
destinacao social, nao 6 entidade. O montante sera fixado livremente pelo juiz, de 
acordo com o que for suficiente para a reprovagao do delito, levando-se em conta a 
capacidade eeonomica do condenado e a extensao do prejuizo causado a vitima ou 
seus herdeiros.Em hipotese alguma sera possovel sair dos valores minimo e maximo 
fixados em lei[...] 

A Perda de Bens e Valores consiste no confisco dos bens patrimoniais licitos do 

condenado em favor do Fundo penitenciario Nacional, cujo o valor confiscado tera como teto 

o prejuizo causado ou vantagem obtida pelo agente ou terceiro em virtude do crime punido, 

em caso de diivida, opta-se pelo valor mais alto, o mestre Fernando Capez(2005, p. 403), 

apresenta um exemplo para melhor entender esta questao: 

Um empresario ganancioso contrata um famoso conjunto musical; porem, temendo a 
realizaeao de um outro show no mesmo horario, no estabelecimento rival, resolve 
incendia-lo, obetendo com isso grande lucro, na medida em que sua casa de 
espetaculos ficou completamente lotada ante a falta de concorreneia naquela noite. 
Se sua vantagem foi maior, o seu lucro sera o limite maximo do confsco; se, 
contudo, o prejuizo da vitima tiver excedido a vantagem do agente, tal dano notara o 
quantum a ser confiscado. 

Dispoe o art. 46, §§ 1° e 2°, do CP que a Prestacao De Servicos a Comunidade ou 

a Entidades Publicas, consiste na atribuigao de tarefas gratuitas ao apenado, devendo ser 

executada junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros 

estabelecimentos congeneres, em programas comunitarios ou estatais.Devendo ser aplicada 

aos condenados a mais de 6 (seis) meses de privacao de liberdade.A entidade em que o 

condenado esta trabalhando, devera, mensalmente, enviar relatorio circunstanciado das 

atividades do condenado,ao juiz da execucao, contendo informagoes do tipo: frequencia, zelo 

na prestacao, possiveis faltas disciplinares etc. 

As penas de Interdicao Temporaria de Direitos estao dispostas no artigo 47 do CP 

e consistem em: a) proibieao do exercicio de cargo, fungao ou atividade publica, bem como de 

mandato eletivo; b) proibieao do exercicio de profissao, atividade ou oficio que dependant de 

habilitagao especial, de licenga ou autorizagao do poder publico; c) suspensao de autorizagao 

ou de habilitagao para dirigir veiculo; e d) proibigao de frequentar determinados lugares. 



C A P I T U L O II ATUAL CONJUNTURA DO SISTEMA CARCERARIO NO BRASIL 

2.1 Enfoque geral dos problemas enfrentados atualmente nas penitenciarias brasileiras 

As politicas direcionadas ao sistema prisional, tem sido objeto de destaque nas 

campanhas de democratizacao e humanizagao dos direitos. Desde a decada de 80, apos uma 

fase ditatorial, houveram consideraveis avangos na democracia, que tiverarn seu marco maior 

com a promulgacao da Constituicao de 1988. Dai pra ca, foram surgindo novos nomes e 

formas de lutas por politicas democraticas, movimentos sociais, partidos politicos, 

organizagoes nao governamentais, sindicatos e grupos religiosos, criaram novos canais de 

comunicagao e reivindicagao com o poder publico. O pais foi adaptando suas normas, ate 

entao de cunho ditatoriais, para a nova ideologia que se formara, demonstrando maior 

obediencia posslvel aos princlpios reguladores internaeionais, principaimente aqueles 

direcionados ao respeito dos direitos humanos. 

De outro lado, no entanto, mesmo apos a democratizacao do Estado, velhos 

habitos ditatoriais permaneceram. As instituigoes policiais e prisionais sofreram e ainda 

sofrem grandes dificuldades para assimilar os novos ideais democraticos estabelecidos no pais 

(e no mundo), determinadores de atos tao contrarios aqueles praticados no regime militar. 

Como 'o costume e o que mata', ainda hoje, pode-se constatar uma dificuldade de absoreao 

destas nomas humano-democraticas por estas instituigoes, por exemplo, enquanto existem 

estudos e campanhas na tentativa de diminuir os niveis de violencia, nota-se na atuagao das 

forgas policiais freqiientes os casos de abusos de poder por parte delas; no mesmo sentido, 

tem sido diftcil acabar com a pratiea da tortura e a imposigao de maus tratos nos ambientes 

prisionais. 

Outro grande desafio e reduzir os niveis de corrupgao dentro da policia e do 

sistema penitenciario que alem de enfraquecer o eombate ao crime, fortalecem as 

organizagoes crirninosas e abalam a credibilidade das policias. Como nota-se, existe um 

verdadeiro cabo de guerra, de um lado encontra-se a democracia e a. humanizagao dos 

direitos, de outro os resquicios do estado autoritario e ditatorial, e infelizmente, no meio disso 

tudo, estamos nos, a sociedade. 

A pena privativa de liberdade vem sofrendo considerado aumento no numero de 

criticas sofridas nos ultimos anos, mas a constatagao de ineficacia de penas mal aplicadas vem 

de tempos mais antigos como se percebe ao ler a obra de Cesare Beccaria, Dos Delitos e das 
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Penas. As prisoes, nao so as brasileiras, possuem todo o 'armamento' necessario para a 

destruicao de dignidade e orgulho proprios e criacao do sentimento de revolta em qualquer 

um que la adentre. Sao problemas de todas as especies, superlotacoes, maus tratos, falta de 

higiene, ausencia de assistencia em todas as areas, promiscuidade, abuso de poder, en fim um 

conjunto de circunstancias que individualmente ja tem capacidade de abalar um earater sao, 

dira todas juntas sobre alguem carente de apoio ressocializador. 

Joao Faria Junior (apud Daniel Vasconcelos Coelho)4 fala dos principais 

problemas do sistema penitenciario brasileiro, que seriam: a ociosidade dos detentos,visto que 

e minimo o mimero dos que trabalham; a promiscuidade - consequencia da superlotacao; 

eonstituicao de organizagoes mafiosas - cujos lideres "exercem poder de dominacao sobre os 

demais presos, com objetivo de adquirir armas, bancar o jogo de azar, trafieo de drogas, 

tabaco e alcool, cobrar por protegao e violentar sexualmente outros presos"; e ainda "fugas, 

motins, greves, violencia, privilegios de certos presos e discriminagao de outros, corrupcao 

dos funcionarios, falta de capacidade administrativa para gerenciar o estabelecimento 

prisional, falta de verbas, etc." 

As Regras Minimas para o Tratamento de Prisioneiros (aprovadas pela resolucao 

1984/47 do Conselho Economico e Social da ONU), dentre outras belas normas determina em 

seu art. 10 que: "a. As janelas deverao ser suficientemente grandes para que os presos possam 

ler e trabalhar com luz natural, e deverao estar dispostas de modo a permitir a entrada de ar 

fresco, haja ou nao ventilacao artificial.", alem disso, a LEP determina no art. 88 que: "O 

condenado sera alojado em cela individual que contera dormitorio, aparelho sanitario e 

lavatorio." 

Contraditoriamente, em reportagem exibida no dia dezoito de maio do corrente 

ano pelo Jornal Nacional na rede Globo de televisao, a juiza Flavia Zuza, que se viu obrigada 

a libertar 73 detentos que se quer tinham sido ouvidos, recebeu uma carta de um preso que 

deixava clara a situacao: "se entrar mais um preso aqui, alguns terao que sair pela janela." A 

juiza acrescenta que as audiencias nao ocorrem por total falta de estrutura como, falta de 

agentes para escolta e de carros para o transporte. 

Inicialmente, a prisao fala em ressocializacao no ambiente carcerario, quando este 

por se, ja segrega o apenado dos demais, como fala Cezar Bittencourt (1993, p. 144): "Nao se 

pode ignorar a dificuldade de se fazerem socials aos que, de forma simplista, chamamos de 

4 A CRISE NO SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO,publicado em www.apriori.com.b, 21 de Fev de 
2004 

http://www.apriori.com.b
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anti-sociais, se os dissocia da comunidade livre e ao mesmo tempo os associa a outros anti-

sociais." 

Como visto, sao cometidos inumeros abusos dos direitos humanos nos 

estabelecimentos prisionais e afetam por demais milhares de pessoas. Os fatores sao os mais 

variados, no entanto um pode ser classificado como desencadeador dos demais: O pensamento 

preconceituoso da sociedade, que em boa parte e seguidora de ideologias do tipo "preso bom 

e preso morto" ou "preso tem que softer pra pagar pelo que fez" mantendo-se diante desta 

causa, ainda mais resignada perante a indiferenca das autoridades com a questao 

penitenciaria. 

Briga-se mais pelos maus tratos aos animais que mesmo pelos presos, porque 

estes, por boa parte, nao sao mais considerados humanos. As palavras de Romualdo Flavio 

Dropa nos levam a refletir a cerca do tema5: 

"Nao e, simplesmente, isolando estas pessoas que se garantira a ordem social, pois 
um dia, grande parte deles se reintegrara novamente a comunidade. A questao e 
reformar os valores etico-morais de nosso povo, despertando sua consciencia para o 
fato de que qualquer nacao so se faz grande a partir do respeito a dignidade de seus 
filhos, sejam eles livres ou detidos em sua liberdade." 

Teoricamente, baseado no sistema penal, o caminho a ser seguido por um preso 

seria: apos a prisao, o suspeito seria levado a delegacia para registro e a detencao inicial, em 

poucos dias, se nao fosse liberado, seria transferido para uma cadeia ou casa de detencao, ate 

o julgamento ou promulgacao da sentenga. Sendo condenado, seria transferido para um 

estabelecimento especlfico, passando talvez as primeiras semanas ou meses num centra de 

observacao, onde seria avaliado por especialistas mediante exames de personalidades e 

criminologicos, dependendo do resultado de tais exames seria determinado o presidio ou outro 

estabelecimento mais indicado para a reforma de suas tendencias criminosas e a este seria 

destinado a cumprir a pena de acordo com a Lei de Execucoes Penais e todos os direitos e 

obrigacoes ali determinados. 

2.1.1 A superpopulacao carceraria brasileira e suas consequencias 

O Brasil ocupa o lugar de oitava maior populacao carceraria do mundo, primeiro 

na America Latina, possuindo um sistema penitenciario gigantesco, e com isso uma tambem 

5 Artigo Direitos humanos no Brasil: a exclus&o dos detentos, publicado no site www.adyogado.adv.br 

http://www.adyogado.adv.br
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gigantesca problematiea. De acordo com Departamento penitenciario Nacional (Depen), do 

Ministerio da Justiga, sao 446.687 presos resultando num deficit de cerca de 328.000 vagas. 

O problema da superlotaeao carceraria tem varias veias alimentando-o, de um 

lado o governo cria a sanciona a cada dia mais leis, sem um estudo criminologico adequado, 

que tipificam mais condutas e consequentemente "criam" mais criminosos, sendo estes 

literalmente jogados em um sistema desestruturado para sua subsistencia, dira para sua 

reinsersao social como propoem as teorias do "dever ser" das penas. Nao bastasse o 

desproporcional numero de condenados para as vagas, ainda ha que se lidar com a questao 

dos presos provisorios, que ja supera a marca dos 43%, e aqueles cujas penas ja foram 

cumpridas, no entanto carecem de apoio juridico para sua liberagao. 

A lentidao do judiciario e castigante, de acordo com informagoes exibidas no 

jornal nacional, o numero aceitavel de processos por juiz e de no maximo 1000 (mil), no 

entanto, apenas 15% dos magistrados estao dentro dessa cifra, sendo que 78% tem de mil a 

dez mil processos e 6% mais de dez mil. Entao temos um sistema carcerario sem vagas 

suficientes para os presos condenados onde os provisorios ocupam mais de 40% do 

contingente, e alguns destes esperam julgamento de juizes que tem mais de dez mil processos 

em maos. 

Dentre as regras "romanticas" da LEP podemos citar exemplificativamente seu 

artigo 85 que diz que o estabelecimento penal devera ter lotagao compativel com a sua 

estrutura e finalidade. Mas o que vemos na pratica sao casos como o de Vila Velha ES, que o 

agente da policia civil descreve como "Um desafio as leis da fisica". Sao 281 presos detidos 

em uma unica cela com capacidade para 36, "Os banheiros estao entupidos. Tem preso com 

tuberculose, gonorreia. Todo mundo tem que revezar entre as redes e ficar agachado. Um 

dorme um dia, outro dorme no outro. Tem rato e barata na caixa d'agua, infiltragao", 

descreveu, com o rosto entre as grades, Jefferson Rodrigo, de 22 anos6, que cumpre pena por 

assalto a mao armada. 

As prisoes de um modo geral, inclusive as cadeias e ate delegacias, encontram-se 

muito cheias, as condigoes minimas para vida digna passam longe, tudo isso contribuindo 

ainda mais para a o desenvolvimento das indoles criminosas. 

6 Reportagem publicada no site www.ultimosegundo.ig.com.br 

http://www.ultimosegundo.ig.com.br
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2.1.2 Superlotagao e problemas de saude 

A LEP, com sua ideologia reabilitadora e ressocializadora determina na Segao III 

do Capitulo I I , o direito dos presos a assistencia medica. Mas, novamente, so ficou no papel, 

com isso, nao e so a saude dos presos que e colocada em risco, mas de toda populacao que 

passa a ser parte desses indices epidemicos de doencas transmissiveis, como a tuberculose e 

as DSTs, hoje as mais preocupantes dentro do ambiente carcerario. Essas doencas sao 

transmitidas do carcere para 'o mundo' mediante os agentes penitenciarios, as visitas intimas 

e pela soltura dos proprios presos. 

Sao pessimas as condicoes de higiene na maioria dos estabelecimentos prisionais 

brasileiros, estimulando as doencas ligadas a sujeira - leptospirose, micoses, sarna, parasitoses 

e infeccoes bacterianas. Sao banheiros imundos para quantidades absurdas de pessoas, e em 

muitos casos contaminadas de doencas infecto-contagiosas. Numa reportagem, o jornal Folha 

de Sao Paulo apurou as condicoes dos presos das cidades de Contagem e Ouro Preto, ambas 

de Minas Gerais. Presos reel am am de feridas no corpo que surgem do nada, "Um homem 

mostrou o antebrago e o friccionou com a mao. A pele esfarelou-se ao toque." Alem de ratos 

e baratas, os presos reclamam da existencia de lacraias nas celas: "Elas entram no ouvido 

quando a gente esta dormindo". A reportagem fala ainda de um homem que foi espancado ate 

a morte e teve o corpo devorado por ratos. 

Com a ausencia de instrucoes e condicoes para prevencao, unida a promiscuidade 

carceraria, a AIDS e espalhada facilmente e em grande numero, em alguns casos, os detentos 

nao sabem nem que estao contaminados, chegando a fase terminal sem nenhuma assistencia 

medica. 

O amontoamento de presos colabora consideravelmente para o grande indice de 

violencia presente nos presidios que na maioria das vezes tem como conseqiiencia ferimentos 

graves causados por objetos cortantes (fabricados de todo o tipo de material) ou balas, que 

sem um tratamento medico emergencial apropriado, no ambiente insalubre que estao 

submetidos, ficam suscetiveis a infeccoes. Outros sofrem de doencas gastricas, urologicas, 

dermatites, etc., mas dificilmente sao atendidos, e raramente existe remedio. 

Alem do mais, devido a falta de assistencia as necessidades basicas - comida, 

vestuario - e a superlotagao, alguns levam chuva, permaneeendo com roupa molhada, em 

determinadas regioes, passam muito frio, tudo isso contribuindo para pneumonias e fortes 

gripes. 
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2.1.3 Os abusos sexuais decorrentes da superlotagao 

A falta de espago nos estabelecimento prisionais, obriga que o carcere, algumas 

vezes, misture homens, mulheres, adolescentes e adultos, contribuindo desta rnaneira para a 

aumento da ocorrencia de abuso sexual nas prisoes, em total desacordo com o art. 5a,inciso 

XVLII, art. 37 do CP e art. 82, § 1° da LEP. 

Nao existem no Brasil indices oficiais que indiquem estes numeros, os existido 

certamente seriam irreais, tratando-se de ato tao humilhante. No entanto, dados extra oficiais 

nos permitem ter ciencia do que ocorre no sub mundo das prisoes. Em Amamba - MS, um 

funcionario manteve relagoes sexuais com uma presa dentro da cela, na presenga de dez 

mulheres. Recife e Mesquita-RJ possuem cadeias para mulheres que so trabalham agentes do 

sexo masculino. 

Em novembro de 2007, uma adolescente foi presa na mesma cela que vinte 

homens em Abaetetuba, no norte do Para,sendo obrigada a fazer sexo com os presos em troca 

de comida. Em Santa Rita de Caldas-MG,quatro detentos foram filmados por um preso (por 

celular) violentando outros tres. De acordo com, Ricardo Galhardo, no Jornal o Globo , 

alguns foram obrigados a praticar sexo oral com os agressores ou foram violentados com 

cabos de vassoura e canos de PVC. 

2.2 A selecao legal dos encarcerados 

2.2.1 O exame criminologico e a individualizagao da pena 

Cesar Lombroso defendia a ideologia do criminoso nato, que prega que a 

"tendencia para o mal" ja nasce com cada pessoa (criminosa), para ele o que fazia uma 

pessoa ser ou nao criminoso seria uma carga genetica atavica. No entanto esse pensamento foi 

superado, dando lugar a sociologia criminal, esta estuda o crime como fenomeno social, 

atribuindo aos mais variados fatores a formagao de um perfil delinqixente. 

"Os condenados serao classificados, segundo os seus antecedentes e 

personalidade, para orientar a individualizagao da execugao penal." E assim que comega o 

Titulo I I da Lei de Execugoes Penais (art. 5°), intitulado 'Da Classificagao'. O art. 6° da 

7 Informacoes extraidas do site www.thekey.com.br 
8 Reportagem disposta no site www.blogdofavre.ig.com.br 

http://www.thekey.com.br
http://www.blogdofavre.ig.com.br
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mesma lei prossegue dizendo que a Comissao Tecnica de Classifieacao (CTC) elaborara 

programa individualizador de cumprimento da pena privativa de liberdade adequada ao 

condenado ou preso provisorio. A individualizagao da pena consiste em direito constitucional 

- art.5° inc. XLVI, l a parte da CF. Entenda-se por isto o direito de que para cada crime exista 

uma pena que varie de acordo com a personalidade do agente, o meio de execugao etc. 

Ainda para a individualizagao da pena, faz-se necessario uma analise pessoal de 

cada preso, mediante exame criminologico (art. 8° da LEP) no inicio e ao longo do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, enquanto o condenado estiver em regime 

fechado. Neste exame, que visa colher dados sobre o preso, a comissao podera entrevistar 

pessoas requerer informagoes de repartigoes e/ou estabelecimentos privados dentre outras 

diligencias que se julguem necessarias. Com brilhantismo, explica Foucault: (2009, p.94) 

A ideia de um mesmo castigo nSo tem a mesma forca para todo mundo; a multa nao 
e temivel para o rico, nem a infamia a quem ja esta exposto. A nocividade de um 
delito e seu valor de indugao nao 
sao os mesmos, de acordo com o status do infrator; o crime de um nobre e mais 
nocivo para a sociedade que o de um homem do povo. Enfim, ja que o castigo quer 
impedir a reincidSncia, ele tem que levar bem em conta o que e o criminoso em sua 
natureza profunda, o grau presumivel de sua maldade, a qualidade intrinseca de sua 
vontade: De dois homens que cometeram o mesmo crime, em que proporcao e 
menos culpado aquele que mal tinha o necessario com relacao aquele a quem 
sobrava o superfiuo? De dois perjuros, em que medida e mais criminoso aquele em 
que se procurou, desde a infancia, imprimir sentimentos de honra com relacao 
aquele que, abandonado a natureza, nunca recebeu educacao? Vemos ai ao mesmo 
tempo a necessidade de uma classificagao paralela dos crimes e dos castigos e a 
necessidade de uma individualizagao das penas, em conformidade com as 
caracteristicas singulares de cada criminoso. Essa individualizagao vai representar 
um peso muito grande em toda a historia do direito penal moderno; ai esta sua 
fundamentagao; 

Ate dezembro de 2003, as CTCs tinham dentre outras fungoes, acompanhar os 

presos e efetuar exame criminologico determinante da progressao ou regressao do regime, 

apos reforma da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP nao mais cita o exame criminologico 

como requisito para progressao de regime, ficando a decisao , se e cabivel ou nao progressao 

ou regressao, a cargo do juiz. Mas, de acordo com artigo publicado no site do STJ, este 

tribunal e o STF entendem que: "o exame criminologico constitui um instrumento necessario 

para a formagao da convicgao do magistrado." Ja que, para o mesmo tribunal superior: "O 

exame criminologico e feito para avaliar a personalidade do criminoso, sua periculosidade, 

eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes". 

Legalmente, ficou a cargo das CTCs, o exame criminologico do inicio da pena, a 

realizagao de avaliagoes tecnicas e o exame de personalidade, que difere do criminologico. 
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Enquanto este cuida da relacao crime-criminoso, aquele investiga o preso como pessoa, 

analisando com maior profundidade e abrangencia seu historico de vida. 

Assim, a partir do exame criminologico o Estado, ou mesmo a administracao do 

estabelecimento prisional teria tres grandes vantagens: Saberia com que tipo de pessoa estava 

lidando, porque estava ali, quais os fatores que o levou a cometer um crime etc.; os presos 

seriam separados por grau de periculosidade e tipo de crime impendido assim, o 

fortalecimento da escola do crime; e finalmente, este exame contribuiria de rnaneira 

consideravel e precisa para a decisao dos magistrados quanto aos beneficios que tem 

requisitos subjetivos, podendo ser usado de rnaneira comparativa com a situacao atual do 

preso. Alem de permitir o gozo de um direito que o assiste, como confirma a Resolucao 

n°. 14/94 - Regras Minimas para o Tratamento do Preso no Brasil: 

Art . 7". Presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes 
estabelecimentos prisionais ou em suas secoes, observadas caracteristicas pessoais 
tais como: sexo, idade, situacao judicial e legal, quantidade de pena a que foi 
condenado, regime de execucao, natureza da prisao e o tratamento especifieo que lhe 
corresponda, atendendo ao principio da individualizacao da pena. 

2.2.2 O perigo da nao selecao 

A desobediencia deste direito gera conseqiiencias bem alem de mero desconforto 

aos detentos, a prisao possui uma subcultura fortissima. Sao normas e hierarquias 

estabelecidas e talvez mais cumpridas que as do mundo exterior, la os presos possuem suas 

proprias regras morals e penais. Os criminosos sao tratados de rnaneira diferenciada, pelo 

poderio econdmico, pela irrfiuencia que possui na sociedade do crime, como transparece 

trechos do Relatorio sobre o sistema penal brasileiro apresentado pelo site www.nossacasa.net 

(acesso 19 de maio de 2009) 

No geral, presos que sao mais pobres mais fracos e menos influentes tendem a viver 
em acomodacoes menos habitaveis. Tipicamente, as celas de castigo e triagem-nas 
quais e tao provavel encontrar presos que precisam de protecao de outros presos 
quanto presos que estao sendo punidos--sao as areas mais apertadas e menos 
confortaveis. 

Mas, o principal determinante do lugar que se ocupa na "sociedade prisional", e 

seu grau de periculosidade ou, gravidade do crime que cometeu.Desta forma, ladroes de 

http://www.nossacasa.net
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banco sao superiores a ladroes de carteiras, que ja sao inferiores a assassinos, estes possuem 

subclasses que variam de acordo com a rnaneira que o crime foi cometido. 

Como remonta a reportagem da super interessante(edicao 250, 2008): "Mas, 

mesmo onde todos sao iguais, alguns sao mais iguais: os bandidos mais poderosos costumarn 

ficar em redes bem no alto, pertinho das grades, onde e mais arejado" , em outro ponto da 

reportagem, sobre um tecnico de computacao preso por circular com seu carro em dia nao 

permitido pelo rodizio de carros: 

Primeira ordem ao novato Bruno: pagar para nao dormir no banheiro. Se ele fosse 
um bandidao com varias passagens pela cadeia, conhecido no mundo do crime, nao 
teria que gastar nada. E so chegar na cordialidade, diz Silas, ex-presidiario que 
cumpriu 6 anos por assalto a mao armada e foi libertado ha 8 meses. Mas, se o cara 6 
mane, primario, piolho... A i e diferente. 

Algumas especies de criminosos, como estupradores, pedofilos, e autores de 

crimes com grande sensacionalismo como os casos Richthofen, Eloa, Izabela Nardone,o 

Menino Joao Helio sao os que mais sofrem com essa 'misturada' nas prisoes. "Estuprador 

morre apos ter o corpo incendiado na prisao de Loanda" (Blog Joaquim de Paula, 25 de 

fevereiro de 2009) "A Suzane Richthofen nao tem seguranca nenhuma. E as presas 

recomendaram aos funcionarios que ela vai morrer" (Fantastico 16 de abril de 2006). "Presas 

sao transferidas por suposta ameaca a Anna Jatoba" (Tribuna do Norte, 30 de maio de 2008). 

Manchetes desse tipo sao comuns na midia nacional apos crimes sensacionalizados. 

Como ja exposto, os criminosos possuem seu proprio codigo de etica, e estes tipos 

de agentes criminosos sao recebidos com repudio e externa violencia. Segundo Donald 

Clemmer, citado por Emanuella Fernandes, a prisao e uma sociedade dentro da sociedade9: 

O mundo prisional e um mundo atomizado. Seus membros sao como atomos a agir 
reciprocamente em confusao... NSo ha definidos objetivos comunais. NSo ha um 
consenso comum para um fim comum. O conflito dos internos com a administracao 
e a oposicao a sociedade livre estao em degrau apenas ligeiramente superior ao 
conflito e oposicao entre eles mesmos... E um mundo de 'Eu', 'mini ' , e £meu' antes 
que de 'nosso', 'seus', 'seu'." 

No entanto, outras regras bem mais faceis de serem postas em pratica, que na 

realidade se fazem mais necessarias, sao descumpridas. E direito constitucional, amparado 

pelo art. 5°, inciso XLVIII da Constituigao Federal, que "a pena sera cumprida em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado" 

9 O desvirtuamento do carater ressocializador das penas privativas de liberdade, www.jusnavigandi.com.br 

http://www.jusnavigandi.com.br
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(grifo nosso). E ainda na Lei especifica da Execucao Penal (art. 82 Lei 7.210/84) "[...] mulher 

e maior de 60 anos, separadamente, serao recolhidos a estabelecimento proprio e adequado a 

sua eondicao pessoal". Infelizmente, nos deparamos na realidade com fatos como o do Rio 

Grande do Norte e na BaMa, onde as mulheres sao obrigadas a dividirem a cela com travestis; 

ou o escandalo da menor presa com vinte homens no Para entre outros tantos casos similares. 

Perguntado acerca deste ultimo caso, Tim Cahill (pesquisador da Anistia Internacional do 

Brasil)10 desabafa: 

Nos recebemos abundantes informagSes acerca de mulheres detidas sofrendo 
abusos sexuais, tortura, recebendo cuidados de saude precarios e que estao 
submetidas a condigoes desumanas, mostrando que este caso esta longe de ser um 
caso isolado, mas continuam sendo encobertos. 

As mistura de mulheres com homens sao exceeoes (tristes), mas infragoes deste 

tipo, deveriam ser inexistentes em um pais que galga por tantos avangos. 

2.2.3 Escola preparatoria para o crime 

De acordo com uma corrente de estudiosos o crime organizado surgiu no Brasil na 

deeada de 70, epoca da Ditadura Militar, com a uniao de presos politicos e presos comuns, em 

decorrencia da Lei de Seguranga Nacional. Os presos politicos teriam ensinado teorias aos 

presos comuns como taticas de guerrilhas, forma de organizagao, hierarquia de comando e 

clandestinidade. 

Ao fazer um estudo extremamente superficial sobre as principals organizagoes 

criminosas no Brasil, constata-se que o sistema prisional, com todas as suas falhas, e o maior 

colaborador para o surgimento destas organizagoes.O site todos contra um 1 1 , descreve um 

resumido historico destas organizagoes: 

Comando Vermelho, organizagao surgida, nos anos 80(1987), dentro do sistema 
prisional brasileiro - mais especificamente o presidio da I l i a Grande -, a partir da 
convivencia entre presos politicos e criminosos comuns, durante a Ditadura Civil-
Militar Brasileira (1964-1985), a fim de melhorar a situagao dos detentos - entre 
outras coisas, evitava violencia sexual e financiava fugas. Houve uma organizagao 
que precedeu o CV, chamada Falange Vermelha.O Primeiro Comando da 
Capital,tambem conhecido como PCC, e uma facgao criminosa surgida no inicio 
dos anos noventa no Centro de Reabilitaqao Penitenciaria de Taubate para onde 

10 Fonte: Anistia Internacional, www.adital.com.br. 
1 1 Artigo Principals facg5es criminosas do Brasil. Site: contrun.noblogs.org 

http://www.adital.com.br
http://contrun.noblogs.org
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eram transferidos prisioneiros de alta periculosidade com historico de disturbios em 
outras penitenciarias. A organizagao cresceu e comecou a mostrar forga em diversas 
agSes, como resgate de presos ou ataques a distritos policiais em todo Estado de Sao 
Paulo.(grifo nosso). 

Como pode se observar no artigo acima, as organizagoes criminosas, ao menos 

teoricamente, nasceram em virtude dos maus tratos que os detentos recebiam dentro dos 

estabelecimentos prisionais. "A fim de melhorar a situagao dos detentos". Tanto e que as 

primeiras agoes destes grupos geralmente foram ataques a distritos policiais, regastes de 

presos e rebelioes, o PCC, por exemplo,e o autor da primeira megarrebeliao ocorrida no 

Brasil, em 18/02/200l,organizada de dentro das penitenciarias e por meio de aparelhos 

celulares paralisou 29 unidades prisionais do Estado de Sao Paulo. Envolveu cerca de vinte e 

oito mil detentos, fazendo refens funcionarios e os proprios familiares. Os motivos era as 

pessimas condigoes nas prisoes e volta de lideres do grupo criminoso que haviam sido 

transferidos. 

Ate o proprio Estatuto das organizagoes confirmam a forte ligagao prisao -

organizagoes criminosas, divulgado em diversos sites na internet, dentre eles 

www.contrun.noblogs.org: 

3. A uniao da Luta contra as injustigas e a opressao dentro dasprisdes[...] 
13. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra 
novamente um massacre sernelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detengao em 02 
de outubro de 1992, onde 11 presos foram covardemente assassinados, massacre 
este que jamais sera esquecido na consciencia da sociedade brasileira. Porque nos do 
Comando vamos mudar a prdtica carceraria, desumana, cheia de injustigas, 
opressao, torturas, massacres nas prisoes. [...] 
16 O importante de tudo e que ninguem nos detera nesta luta porque a semente do 
Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitencidrios do estado e 
conseguimos nos estruturar tambem do lado de fora, com muitos sacrificios e muitas 
perdas irreparaveis, mas nos consolidamos a nivel estadual e a medio e longo prazo 
nos consolidaremos a nivel nacional. Em coligagSo com o Comando Vermelho - CV 
e PCC iremos revolucionar o pais dentro das prisoes e nosso brago armado sera o 
Terror "dos Poderosos" opressores e tiranos que usam o Anexo de Taubat6 e o 
Bangu 1 do Rio de Janeiro como instrumento de vinganga da sociedade na 
fabricagao de monstros.Conhecemos nossa forga e a forga de nossos inimigos 
Poderosos, mas estamos preparados, unidos e um povo unido jamais sera veneido. 
LIBERDADE! JUSTICA! E PAZ! 
O Quartel General do PCC, Primeiro Comando da Capital, em coligagao com 
Comando Vermelho CV UNIDOS VENCEREMOS.(grifo nosso) 

Os presos chegam as Penitenciarias moralmente denegridos, pela carga (in) moral 

que a sociedade impoe a este fato, la dificilmente recebem alguma assistencia 

profissionalizante ou educacional, autores de diversos crimes se unem nas prisoes para suprir 

as carencias estatais, so recebem geralmente abusos de todos os tipos que os revoltam ainda 

http://www.contrun.noblogs.org
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mais com o sistema que os puniu.Quando saem, unem o desapontamento e essa revolta aos 

ensinamentos la dentro obtidos, e ainda aliados com as possiveis garantias que ganharam ao 

se filiar a alguma organizagao. 

Nesse contexto a revista super interessante publicou em sua edigao de n°. 227 de 

junho de 2006: 

Onde nascem as gangues 
Da mesma forma que o crescimento da populacao nas cidades levou ao aumento da 
criminalidade, o crescimento da populacao nas cadeias levou a radicalizacao do 
crime. O bergo das principals facgdes criminosas do Brasil sao os presidios. Aqui, 
como em outros paises, o melhor lugar para o crime se organizar ou aumentar seu 
poder e atrds das grades. "Ha varios casos no mundo, inclusive de movimentos 
religiosos, como os islamitas americanos. E angustiante que isso apareca exatamente 
entre os bandidos que estao sob a tutela do Estado", diz Norman Gall, do Instituto 
Fernand Braudel, uma ong de pesquisas economicas e sociais.A primeira a sair dos 
presidios brasileiros foi o Comando Vermelho (CV), ainda na decada de 1970. 
Posteriormente, ela teria dado origem a todas as demais grandes faccoes cariocas 

Alem de originar essas organizagoes, as prisoes ainda contribuem para sua 

manutengao, como se interpreta de outro trecho da mesma reportagem: 

Se as prisoes sao o bergo de tantas organizae5es criminosas, isso nao e por acaso. 
Em primeiro lugar, e um espaco em que os fora-da-lei mais experientes podem 
transmitir seus conhecimentos para os mais jovens - uma escola, por assim dizer. 
Em segundo, a situacao das cadeias brasileiras sempre foi tSo degradante que acabou 
exigindo dos presos alguma organizagao propria. "Na verdade, alguns grupos 
surgem como uma forma de os proprios presos se protegerem das mortes e dos 
estupros nas cadeias", diz o cientista politico Guaracy Minguardi, do Instituto 
Latino-Americano das Nag5es Unidas para a Prevengao do Delito e Tratamento do 
Delinqiiente (Ilanud) 

Diante da precariedade do sistema penal, nao se limitando simplesmente a 

estruturas fisicas, mas a todo o aparate que envolve esta instituigao nao se pode esperar muito 

dos que ali entram.E preciso dangar ao som da musica que os "grandoes" tocam, por questao 

de sobrevivencia.A sub-cultura da prisao deixa tragos fortes nas personalidades daqueles que 

nelas passam, alem do convivio com os grandes senhores do crime, o aprendizado mesmo que 

involuntario das taticas criminais, a percepgao do poderio dos chefoes, tudo isso aliado ao 

preconceito e batidas de porta na cara que recebem ao sair, contribuem massivamente para a 

reincidencia dos egressos brasileiros. 

"Dentro do carcere se aprende que a pena imposta pelo juiz e mera coadjuvante da 

penitencia intrinseca no submundo carcerario" Everaldo Carvalho 



CAPITULO 3 A RESSOCIALIZACAO DO CONDENADO NA ATUAL ESTRUTURA 

CARCERARIA BRASILEIRA 

Nosso sistema penitenciario tem respaldo nos tres poderes do Estado, o Conselho 

Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria (CNPCP), que dita as politicas e diretrizes 

quanto a prevencao de delitos, a administragao da justiga criminal, a execucao das penas e as 

medidas de seguranga e orgao subordinado ao Ministerio da Justiga no ambito federal, no 

ambito estadual, cabe ao Poder Judiciario a supervisao dos estabelecimentos penitenciarios. 

Ao Poder Executivo compete a administragao dos centros penais por meio das secretarias de 

Justiga e de Seguranga Publica Estaduais . 

Como visto, os sistema penitenciario tem respaldo legal nos tres poderes da 

Uriiao, mas ainda assim, presenciamos diariamente fatos que nos levam a crer que as prisoes 

nao fazem parte do nosso pals, tanto e, que a reincidencia tornou-se algo banal, a ponto de nao 

se esperar outra coisa do ex-presidiario a nao ser que ele volte ao carcere novamente. 

Os fatores que levam a esta realidade, sao os mais variados, desde a administragao 

falha do Estado, que ocasiona desigualdades e conseqiientemente revolta ate o preconceito da 

sociedade civil para com o egresso, dificultando que este tenha uma vida normal. Aliando isto 

aos maus tratos prisionais, a falta de oportunidade e ao preconceito, e injusto da parte das 

pessoas e do governo esperarem qualquer outro resultado que nao seja a cair mais uma vez na 

delinqiiencia. 

3.1 Efetiva aplicabilidade da Lei de Execucao Penal 

O Brasil possui uma Lei de Execugao Penal admiravel, digna de elogios de todos 

os paises que a conhecem. A Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 e inspirada na Nova Defesa 

Social, que por sua vez, de acordo com Maria Aparecida Herrera (Revista Akropolis, 1995 p. 

2012), baseia-se em tres nogoes basicas: promover a protegao da sociedade; punir nao somente 

para castigar, mas para reeducar o delinqtiente e conservar a nogao de pessoa humana em 

relagao ao delinqtiente. Assim sendo, abragou de rnaneira louvavel a questao dos presos, 

. http://revistas.unipar.br/akropolis/search/results Acessado em 12 de fevereiro de 2009 

http://revistas.unipar.br/akropolis/search/results
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provisorios e definitivos em praticamente todas as areas que uma lei pode interferir visando o 

bem comum e eonsequentemente, regulamentar a situagao de todos os apenados. 

No entanto, infelizmente, boa parte de seu texto nao passa de letra morta. Sua 

inaplicabilidade e imoral e inaceitavel. Preceitos legais indispensaveis ao bom caminhar da 

sociedade, sao desobedecidos de rnaneira banal, assim como princlpios e garantias 

constitucionais que a embasam. O absurdo e de tal monta que Gilmar Mendes, Ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF), definiu como "uma vergonha nacional" a situagao 

carceraria brasileira, ao assumir o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiga (CNJ), 

em margo de 2008. 

O objetivo da LEP, consoante seu art. 1°, e efetivar o que diz a sentenga ou 

decisao judicial e proporcionar condigoes para a harmonica integragao social do condenado e 

do internado. Para atingir estes objetivos, conforme reza o art.. 10 da citada Lei, o Estado tem 

por obrigagao fornecer as essas pessoas segregadas do convivio social, assistencia de cunho 

material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa, para que assim aquele que por 

alguma razao cometeu um ato tipificado como crime, durante sua estada na prisao, seja 

reeducado e preparado para viver novamente em sociedade. 

O objetivo da assistencia, como esta expresso, e prevenir o crime e orientar o 

retorno daquele que esta preso a convivencia em sociedade. A assistencia aos condenados e 

aos internados e pre-requisito basico para que se execute a pena. 

A assistencia ao egresso consiste em orientagao e apoio para reintegra-lo a vida 

em liberdade e na concessao, se necessaria, de alojamento e alimentagao em estabelecimento 

adequado, por dois meses, prorrogavel por uma unica vez mediante comprovagao idonea de 

esforgo na obtengao de emprego. 

Mas como se sabe nada disso existe, o que existe na realidade sao presos que 

revezam dias de dormida devido a impossibilidade de caberem todos deitados, ou mesmo 

sentados, homens sendo esquartejados quase que semanalmente como forma de protesto ao 

descaso das autoridades, como esta ocorrendo atualmente no Estado do Espirito Santo, 

conforme tem mostrado a imprensa, ou menores, em celas com vinte homens sendo abusadas 

sexualmente em troca de eomida como ocorreu no estado do Para. 
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3.1.1 A assistencia material e juridica aos detentos 

Como bem dizia Aristoteles, "e indispensavel um minimo de bens materials para a 

pratica da virtude." Um preso nos custa hoje cerca de R$ 1.600,00 quantia esta que deveria ser 

destinada a assistencia dos mesmos, no entanto a realidade que se tem e outra, 

O Brasil conta com quatro vezes mais presos do que tem capacidade de abrigar, 

fato que por si so ja torna impossivel assistir a todos como deve ser, alem disso ainda e 

preciso lidar com as irregularidades cometidas pelas autoridades, que agravam o problema, 

como brilhantemente explica o ilustre professor Iranilton Trajano da Silva em seu artigo "A 

lei de execucao penal e sua efetiva aplicabilidade no direito brasileiro", publicado em 

www.clubjus.com.br : 

De certa forma nao justifica tal assertiva, ah§ porque se gasta muito onde deveria 
gastar menos, basta ver as licitagdes que sao feitas para aquisicao de materiais de 
consumo dentre outros, com superfaturamento em quase todas elas, o que macula 
ainda mais o sistema penitenciario brasileiro. [...] Atento a falta de assistencia ao 
preso, o que se verifica no Brasil e um conjunto de omissoes, haja vista, que a 
assistencia nSo se define simplesmente em alimento, ela engloba uma serie de 
fatores como se vS na propria LEP e na Resolucao 14/94 do CNPCP, atribuindo ao 
Estado essa responsabil idade para com o detento, devendo assistir a todos 
indistintamente, nao deixando que se faga do presidio um verdadeiro comercio entre 
os presos onde negociam coisas que deveriam ser destinadas aos mesmos pelo 
Estado como guardiao da execugao da pena privativa de liberdade, evitando assim, a 
disputa pelo poder que existe no interior das penitenciarias brasileiras. 

A Resolucao n°14/94, do CNPCP, que determinant as Regras Minimas para o 

Tratamento do Preso no Brasil, estabelece: '"Art. 13. A administragao do estabelecimento 

fornecera agua potavel e alimentagao aos presos." E ainda no seu "Paragrafo Unico: A 

alimentagao sera preparada de acordo com as normas de higiene e de dieta, controlada por 

nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente para manutengao da saude e do 

vigor fisico do preso" 

Todavia, de acordo com relatos de presos, a comida e tao ruim que em alguns 

casos nao tem condicSes de ser ingerida. Algumas penitenciarias servem como cafe da manhS 

uma bebida matinal batizada como "XERNOBIO", que segundo informacoes, tem cheiro 

estranho e gosto ruim, alem disso, um pao trances, muitas vezes duro. No almoco e jantar, sao 

fornecidas refeic5es pobres em nutrientes, mantendo baixa a imunidade dos encarcerados, o 

que contribui ainda mais para a aquisigao de doengas no carcere. Nao bastasse a comida ruim 

http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.23997 Acesso em 28 de maio de 2009 

http://www.clubjus.com.br
http://www.clubjus.com.br/?artigos&ver=2.23997
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ou ate mesmo escassa, em alguns estabelecimentos esta ainda e desviada e comercializada por 

funcionarios. 

Devido a dificuldade dos presos de adquirirem objetos materials, de consumo ou 

de uso pessoal a LEP obriga ao Estado em seu art. 13 a fornecer "instalacoes e servicos que 

atendam aos presos nas suas necessidades pessoais [...]", nao e surpresa porem, que a unica 

coisa fornecida pelo Estado sao celas absurdamente superlotadas, maus tratos e descaso. 

Muitos presidiarios usam as roupas que a familia envia, e que rapidamente sao 

desgastadas pelo uso. As penitenciarias so distribuem vestuarios (quando isso ocorre), para 

aqueles internos que trabalham dentro do presidio, resumindo a um macacao, ignorando a 

necessidades dos presos de calcados, camisas, bermudas, cuecas, colchoes e lencois. Ocorre 

que, nos casos dos internos cuja familia nao vai visitar, estes dependem das doagoes feitas 

pelos demais presos, para que nao fiquem completamente despojados, o que torna a situagao 

do encarcerado ainda mais humilhante. 

Sao raros os casos em que o Estado fornece algum material de higiene, ficando, 

mais uma vez a cargo da familia, que na maioria das vezes e de situagao economica 

extremamente delicada, cumprir com uma obrigagao que de acordo com o art. 12 da LEP 

compete ao Estado, a saber: "A assistencia material ao preso e ao internado consistira no 

fornecimento de alimentagao, vestuario e instalagoes higienicas." A familia ainda precisa 

enviar todo material necessario para higiene pessoal. Como visto, a inercia estatal acaba 

sobrecarregando economicamente as familias dos presos, que sao obrigas a arcar com gastos 

legalmente atribuidos a ele, alem de aumentar a humilhagao e destrato sofrido pelo preso no 

interior dos das instituigoes penitenciarias. 

Os artigos 15 e 16 da LEP preveem a assistencia juridica aos presos e internados, 

cujos servigos devem ser instalados dentro dos proprios estabelecimentos penais. Tal previsao 

objetiva facilitar o acesso rapido a justiga, para que o preso possa ter seus direito protegidos, o 

que consequentemente ajudaria a manter a ordem no sistema, levando em conta que muitos 

sao os presos prejudicados com a escassez dessa assistencia, seja por que ja cumpriram sua 

pena, ou ja esperaram muito tempo para serem julgados, ou porque tem direitos a beneficios 

como progressao, revisao, indulto e outros direitos nao atingidos pela sentenga, nos termos da 

LEP, de modo que tais direitos nao sao usufruindo justamente por falta de um defensor, o que 

reprime ainda mais a possibilidade de ressocializagao. 

Tanto e que alguns estudiosos cogitam a possibilidade (e necessidade) de se 

incluir a Defensoria Publica no rol dos Orgaos da Execugao Penal, sendo esta de importancia 

crucial na efetivagao da finalidade da pena, pois, a maioria que ali estao sao carentes de seus 
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servigos. O representante legal e hoje, de suma importancia na vida de qualquer um que esteja 

submetido ao encarceramento, uma vez que ele possibilitara uma pena executada sem que 

haja prejuizo dos seus direitos como preso, como pessoa humana e como individuo integrante 

de um Estado Democratico de Direito. Nao e a toa que o Papa Paulo VI, definiu os advogados 

como: "o homem em busca da verdade a servigo da justiga [...] o homem que consagrou a sua 

existencia a assistir aqueles que nao estao em situagao de se defenderem a si mesmos" (on-

3.2 Assistencia ao egresso e sua inclusao social - desafios 

Numa sociedade capitalista como a que vivemos, e sabido que 'tempo e dinheiro', 

uma das conseqiiencias da pena privativa de liberdade e justamente a perda desse tempo. Ao 

ser preso, o individuo para completamente no tempo em relagao a esta sociedade. Ao sair, o 

condenado pode encontrar grandes dificuldades pra retomar sua vida, levando em conta que o 

problema do desemprego e o unico que supera o problema carcerario, e ele carrega nos 

ombros o peso dos dois. Alguns anos fora de uma sociedade, e muito tempo, como se conclui 

com as palavras de Luiz Mendes, escritor e ex-presidiario, ao falar da sua ideia de criar a Guia 

do Egresso (on-line)15: 

" Dois anos e meio e pouco tempo aqui fora para quem ficou tanto tempo internado. 
[...] nem tudo me agrada, mas ainda assim tudo e lindo e maravilhoso aqui fora, ate 
o que doi. Mas o mais importante foi constatar que tudo esta plastico, imenso e 
infinito. Nada e inamovfvel, nem as montanhas de Maome. Tudo e factivel de 
evolucao e crescimento, inclusive o que a primeira vista possa parecer negativo. O 
instante e grave, mas, "gracias a la vida", cabemos todos nele. O espaco e 
unico para todos, mas esta aberto para cada um desenvolver sua luta. Isso e tudo o 
que pode desejar um homem como eu". 

Por estas razoes a LEP instituiu em seu art. 25 a Assistencia ao Egresso, que 

consiste na orientagao e apoio para reintegra-lo a vida em liberdade (Inciso I) e na material 

(alimentagao alojamento) pelo prazo, prorrogavel, de dois meses. (Inciso II). Neste sentido, 

acrescenta Fabrini Mirabete (1997, p. 88): 

www.patriarcado-lisboa.pt/vidacatolica/vcnum 17/3 06_pat_conf_advogados.doc acesso em 25 de maio de 
2009 
1 5 http://revistatrip.uol.com.br/revista/colunas/gracias-a-la-vida.html 

http://www.patriarcado-lisboa.pt/vidacatolica/vcnum
http://revistatrip.uol.com.br/revista/colunas/gracias-a-la-vida.html
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Apesar dos esforgos que podem ser feitos para o processo de reajustamento social, e 
inevitavel que o egresso normalmente encontre uma sociedade fechada, refrataria, 
indiferente, egoista e que, ela mesma, o impulsione a delinqilir de novo. Assim, a 
dificil e complexa atuacao penitenciaria se desfara, perdendo a consecucao de se fim 
principal, que e a reinsercao social do condenado. Para evitar que isso ocorra, e 
indispensavel que, ao recuperar a liberdade, o condenado seja eficientemente 
assistido, tanto quanto possivel, pelo Estado, no prolongamento dos procedimentos 
assistenciais que dispensou a ele quando preso. 

A principal caracteristica da assistencia ao egresso e justamente o fato de nao se 

tratar de uma imposicao, alem do mais, e voltada para prevenir a reincidencia, que 

diflcilmente sera evitada sem esse acompanhamento, uma vez que as marcas psicologicas 

obtidas la dentro, e o preconceito sofrido fora sao extremamente influenciaveis na vida de 

qualquer ser humano. Com lucidez, fala Miguel Reale Jr, em entrevista ao Tribunal do 

Direito, acessivel no site www.nossacasa.net16 

O Judiciario tem um papel importante na Lei de Execucao Penal: fiscalizar os 
presidios. O Ministerio Publico tambem tem o dever de fazer visitas aos presidios. 
Alem disso, ha os conselhos de comunidade, os patronatos. O que acho o mais 
importante e a assistencia ao egresso. Posso dar toda a assistencia possivel ao preso, 
mas tudo o que foi feito por ele dentro do presidio se desfaz na primeira semana 
fora. Porque ha aquilo que chamo de choque da liberdade, pois o preso encontra uma 
sociedade de competicao com o estigtna de condenado. A assistencia ao egresso, a 
familia para a qual ele vai voltar, aos seus amigos, e muito mais fundamental que a 
assistencia ao preso, para que ele nao sofra um processo de rejeicao que leva a 
reincidencia e ao retorno a casa de detencao. 

As regras Minimas para tratamento do preso da ONU em seu art. 80, esclarecem 

que desde o periodo que ainda esta recluso, o preso deve ser estimulado a manter (ou 

estabelecer) relacao "com pessoas ou organismos externos, que possam favorecer os 

interesses de sua familia, assim como sua propria readaptacao social", para que ao sair nao se 

sinta tao deslocado socialmente, pois as dificuldades sao enormes, como se conclui ao ler 

mais uma vez, as palavras de Luiz Mendes: "O egresso das prisoes nao sabe nada sobre as 

dificuldades que encontrara. Eu, por exemplo, quase nao consigo votar nesta eleicao. Foram 

exigidos documentos que demandaram cerca de dois anos inteiros de luta para que pudesse 

obte-los" (on-line).17 

A realidade dos individuos, que saem da prisao, nao e um lindo dia de sol regado 

a abracos calorosos como vemos em filmes, antes fosse. A saida do preso, simboliza a 

exteriorizaeao pratica de toda a influencia do carcere, e o habito da ociosidade, o fantasma da 

http://www.nossacasa.net/recomeco/0052.htm, Acessado em 21 de maio de 2009 
http://www.nossacasa.net/recomeco/0052.htm , Acessado em 21 de maio de 2009 

http://www.nossacasa.net
http://www.nossacasa.net/recomeco/0052.htm
http://www.nossacasa.net/recomeco/0052.htm


44 

improdutividade, do terror, da violencia. O regresso desses homens e mulheres a sociedade, 

assim como o a execucao de suas penas, ocorre sem nenhuma preocupacao individual, sem 

nenhum acompanhamento ou planejamento. 

Por mais que seja a liberdade o sonho mais almejado dos que estao trancafiados 

nas prisoes, esta saida tem seu lado assustador, pois signifiea uma vida desorganizada que se 

inicia. Como se pode ver nas palavras de um ex-detento a reporter Giedre Moura, para a 

Revista do Brasil edicao n° 35, maio de 2009 1 8 : "Enfim, a liberdade, estou na rua tem um dia. 

E isso o que a gente mais quer quando esta la dentro, mas quando sai nao sabe por onde 

comecar." Toda essa problematica esta em total desacordo como que determina o item 60.2 

das Regras Minimas para o Tratamento dos Reclusos : 

2) Antes do termo da execucao de uma pena ou de uma medida e desejavel que 
sejam adotadas as medidas necessarias a assegurar ao recluso um regresso 
progressivo a vida na sociedade. Este objetivo podera ser alcaneado, consoante os 
casos, por um regime preparatorio da libertacao, organizado no proprio 
estabelecimento ou em outro estabelecimento adequado, ou por uma libertacao 
condicional sob um controlo que nao deve caber a policia, mas que comportara uma 
assistencia social. 

Nao sao raras as vezes que os egressos saem sem dinheiro nem para o transporte, 

tendo que andar distancias enormes, ate seus destinos, quando os tem, pois alguns se quer 

avisam as familias sobre a saida, simplesmente sao surpreendidos pelo grito 'te prepara pra 

sair' como acentuou Milton Julio de Carvalho Filho em seu trabalho que carrega este 

nome,(on-line)19. 

Ao chegar em casa nem sempre o que os aguardam sao flores, como estamos 

falando de algo majoritariamente relacionado a classe mais baixa, uma boca a mais 

desempregada, signifiea mais gastos, e mesmo sendo um ente da familia, representa em regra, 

alguem com quem muitos vinculos foram rompidos pelas grades. 

Ha ainda outros problemas mais 'simples' como ressalta Milton Filho, ainda no 

seu artigo 'Te prepara pra sair': "A dificuldade de se localizar na cidade e o medo de coisas 

simples como o de atravessar uma rua, tambem sao freqiientes, assim como a pre-disposieao 

paranoica que muitos tem de identificarem em rostos alheios a percepcao da sua condicao de 

ex-preso." 

http://www.revistadobrasil.net/cidadania.htm Acessado em 
l9htrp://carceraria.tempsite.ws/fotos^ Acessado 
em 30 de maio de 2009 

http://www.revistadobrasil.net/cidadania.htm
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Mas, provavelmente o pior, e talvez a causa de todos os demais problemas, seja o 

fato de serem obrigados a conviver com o preconceito, ainda tao presente numa sociedade que 

se diz tao moderna. Porem, ja dizia o genio Albert Einstein: "Triste epoca! E mais facil 

desintegrar um atomo do que um preconceito". 

3.3 Participacao da sociedade na execucao penal 

A problematica do sistema penal brasileiro tornou-se uma verdadeira bola de 

neve, e fato. Temos uma infiacao no que diz respeito a tipificacao de condutas, elaboradas por 

um legislativo que, quando nao esta pensando no proprio nariz, esta movido por 

sensacionalismo e comogoes momentaneas relacionadas a algum crime de grandes proporgoes 

publicitarias. Desta rnaneira tipificam-se mais condutas, enrijecem penas, criando desta 

rnaneira mais 'criminosos' ou prolongando a estada na prisao daqueles que assim ja sao 

tratados como tal, dessa forma, nao so ficam estagnadas as solugoes como crescem os 

problemas. 

No entanto, a luta pela ressocializagao dos presos nao e tarefa exclusiva do 

Estado, cabendo a sociedade, como precede o art. 4° da LEP, "cooperar nas atividades de 

execugao da pena e da medida de seguranga". No entanto, no acordo social que e tragado 

entre governo e cidadao, como bem acentua Beccaria (2007, p. 65) infelizmente "e, pois, certo 

que cada um nao quer colocar no deposito publico senao a minima parte possivel, aquela 

aperias que baste para induzir os outros a defende-lo". 

Algo que nao pode ser desconsiderado e que, aquele que hoje e um condenado, 

um dia estara de volta a sociedade, ressocializa-lo entao, e antes de qualquer coisa, dever 

desta sociedade que com ele convivera novamente.Todos sentem-se vitimados, todos 

reclamam do crescente indice de violencia, mas poucos manifestam-se no sentido de ajudar na 

melhoria do quadro, de outro lado o Estado joga a culpa em cima dessa mesma sociedade que 

nao da oportunidades nem se desfaz do preconceito, ficando a responsabilidade jogada de um 

lado para o outro. 

Vem crescendo em nosso pais os adeptos da chamada 'filosofia do malandro', 

segundo a qual, numa conjuntura como a que vivemos, tudo e valido para se 'veneer' na vida. 

Seus seguidores passam por cima do respeito, dignidade, lealdade, nao tendo a menor 

cerimonia em cometer atos de corrupgao, mentira, desrespeito e violencia. Uma especie de 

filosofia maquiavelica distorcida. Seja nas classes mais baixas, seja no alto escalao do poder, 
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as condutas inspiradas na 'filosofia do malandro' destacam-se diariamente na imprensa 

nacional, gerando sem diividas revolta e indignagao nos cidadaos de bem que evitam as 

condutas tipificadas em prol do bem estar social. 

No entanto, e preciso agir junto ao poder publico para reverter esse quadro, 

permanecer de rnaneira atonita ou revoltada em nada ira adiantar, assim como cobrar mais 

repressao e rigidez tambem nao. Como preconiza Miguel Reale Jr {apoud Mirabetel997, p. 

48) "a comunidade pode colaborar, trazendo a rigidez da administragao penitenciaria o sopro 

da vida livre, agindo como fiscal ou auxiliando na tarefa de assistir o encarcerado". 

No que se refere a prevengao muitas sao as maneiras da comunidade agir, uma 

delas seria a solidariedade que segundo o dicionario Aurelio signifiea: "laco ou vinculo 

reciproco de pessoas [...] sentido moral que vincula o individuo a vida, aos interesses dum 

grupo social, duma nagao, ou da humanidade", sendo assim, a solidariedade, uma rnaneira de 

extinguir a exclusao social. No entanto e tida como Utopia social, restando aos cidadaos atuais 

a arma do voto na guerra contra esta exclusao social. 

A comunidade tem poder ainda de agir - ainda preventivamente - atraves do 

trabalho voluntario, felizmente tem se visto grande numero de associagoes, grupos e entidades 

nesse sentido. Sao organizagoes nao governamentais, empresarios, instituigoes filantropicas, 

igrejas, universidades, imprensa grupos de pessoas, eniim, varios seguimentos que resolvem 

pensar de rnaneira mais social, a citar : a Pastoral Carceraria ou Penitenciaria, a propria Igreja 

Catolica que abraga o tema atraves de campanhas de Fraternidade, como a deste ano de 2009: 

"Ftaternidade e Seguranga Publica" cujo lema e "A paz e fruto da justiga" (Is 32, 17). 

Associagoes como a Associagao de protegao e Assistencia aos Condenados 

(APAC), sao exemplos de eflciencia do trabalho comunitario, o trabalho da associagao na 

cidade paulista de Sao Jose dos Campos, conforme o site da mesma 
20 

(www.apacitauna.com.br) alem de reduzir a 5% o indice de reincidencia, praticamente 

acabou com os casos de violencia e fugas no presidio. 

O Conselho Nacional de Justiga e o Supremo Tribunal Federal langaram 

recentemente o programa 'Comegar de Novo', que tem como objetivo facilitar a reinsergao de 

presidiarios no mercado de trabalho, apos o cumprimento da pena, por meio de agoes que 

estimulem as empresas e a sociedade, de um modo geral, a aceitar e contratar estas pessoas. 

Infelizmente, muitas pessoas ainda constituem seu eonceito de delinqtiente a partir 

das caracteristicas da maioria presente nas prisoes, essa atitude acaba por infJuenciar ao 

http://www.apacitauna.com.br/index.php?pagma=conteudo/framehistorico. Acessado em 30 de maio de 2009. 

http://www.apacitauna.com.br
http://www.apacitauna.com.br/index.php?pagma=conteudo/framehistorico
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individuo assim rotulado que corresponda ao papel que lhe foi atribuido nessa sociedade de 

desiguais. Como corre no brilhante exemplo apresentado por Sandro Cesar Sell, no artigo 'A 

etiqueta do crime', publicado no www.jusnavigandi.com.br:21 

Imaginemos uma mulher que tenta sair de uma joalheria com um caro e nao pago 
bracelete quando e barrada pelos segurangas. Se essa aparente tentativa de subtracao 
a coisa alheia m6vel (art. 155 do Codigo Penal) sera tomada como crime, sintoma 
compreensivel de cleptomania ou mera distracao, vai depender menos dos detalhes 
da conduta tentada do que do perfil da apontada infratora. A tese da distracao cai 
bem, por exemplo, se a suposta tentativa fosse realizada por uma cliente habitual da 
joalheria; assim como a tese da cleptomania se adequaria perfeitamente se a acusada 
fosse uma famosa atriz de novela. Ja para uma empregada da loja, a unica tese 
"compativel com a realidade das coisas" e" a de tentativa de furto puro e simples. A 
conduta e a mesma, a ausencia de provas tambem, so o que variara, neste caso, sao 
as suposigoes socialmente consideradas adequadas ao caso. 

Antes de recriminar os indices precisamos analisar quao relevantes e nossa 

contribuicao ou resignacao diante dos fatos que acontecem ao nosso redor. Sendo o crime 

algo que surge na sociedade, e o preso alguem preparado (em tese) para ela voltar, nada mais 

justo que esta mesma sociedade empenhe-se no sentido de prevenir os delitos e nao 

conseguindo este feito, deve cumprir seu papel na execucao das penas, seja atraves dos 

Conselhos da Comunidade previstos no art. 80 da LEP, seja por outras vias, diminuindo a 

alienacao do preso em relacao ao mundo de fora, e auxiliando o egresso na retomada de sua 

vida,. Ja diz a Biblia Sagrada, o mais sabio de todos os livros: "Lembrai-vos dos presos, como 

se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vos mesmos tambem no 

corpo." (Hebreus 13:3), assim, possivelmente poderia o encarcerado ser realmente 

ressocializado. 

3.4 A reincidencia penal 

O inesquecivel e classico Foucault (2009, p. 251), criticando a execucao da pena, 

ja mencionava: "As prisoes nao diminuem a taxa de criminalidade, pode-se aumenta-las, 

multiplica-las ou transforma-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estavel, 

ou, ainda pior, aumenta" 

O sistema punitivo penal, ao estabelecer a pena privativa de liberdade e nao 

oferecer toda a estrutura necessaria para efetivamente cumprir os preceitos da LEP, esta 

2 1 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10290 .Acesso em 15 de fevereiro de 2009 

http://www.jusnavigandi.com.br:21
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10290
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criando uma maquina de despersonaiizagao do homem, desumanizando-o a ponto de 

considera-lo como simples "coisa" a partir do momento que faz morrer nele, o sentido da 

vida, em face dos absurdos do carcere, seu respeito e orgulho proprio, sua nocao de justiga, e 

de respeito ao proximo. 

Os maus tratos fisicos, psicologicos e morais sofridos dentro desses muros, fazem 

o preso transforma-se em uma pessoa traumatizada que o impedem de voltar a ter uma vida 

normal, alem do mais os lagos e principios adquiridos no seio familiar rompem-se, ou na 

melhor das hipoteses enfraquecem muito, o fato de nao ter 'para quem' voltar e um grande 

estimulo para que o egresso retorne a vida delituosa. Acerca da reincidencia esclarece Anibal 

Bruno (apoud Leonardo Marcondes Machado) em Breve Estudo Sobre a Reincidencia Penal 

(on-line)22 : 

"hoje se pode justificar a exaeerbacao da pena, ao segundo crime, pela maior 
culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai em razao de 
sua vontade rebelde particularmente intensa e persistente, que resistiu a acSo 
inibidora da ameaga da sancao penal e mesmo da advertencia pessoal, mais severa, 
da condenagao infligida, que para um homem norrnaimente ajustavel a ordem do 
Direito, isto 6, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos 
impedimentos da norma, seria estimulo suficiente para afasta-Io da pratica de novo 
crime" 

A maioria dos crimes considerados hediondos tem como autores egressos do sistema 

penitenciario, pessoas passadas pela degenerante experiencia de estar preso. O elevando 

Indice de reincidencia criminal, principaimente nos crimes punidos com a prisao, mostra que 

algo esta errado. O sistema criado para reeducar as pessoas de modo que eles nao voltassem a 

delinquir, fosse pela regeneragao de seus caracteres, fosse pelo medo da prisao esta 

comprovadamente falido. 

Atualmente, praticamente todos os pesquisadores nao somente da area penal, mas 

tambem social, psicologica e economica, entre outras, filiam-se a este posicionamento de 

falencia da pena de prisao. Vejamos as palavras de um prefessor de Sociologia, pos- doutor na 

area, Juan Mario Fandifio Marino, em trabalho publicado no site www.scielo.br23: 

"total falta de efetividade da prisao, em si mesma, como estimuladora de 
comportamento dentro da lei, nos infratores. Mais ainda, esta crenca frequentemente 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/breve.pdf. 
2 3 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Sl 517-45222002000200010 Acesso em 30 de maio 
de2009 

http://www.scielo.br23
http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/breve.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Sl
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e radicalizada, em termos de uma suposta tendeneia das prisoes de induzir - em 
lugar de reduzir - a reincidencia criminal", 
Incluindo a disponibilidade e qualificagao dos funcionarios - tanto de seguranga 
quanto administrativos -, trabalho prisional dos apenados, treinamento 
profissionalizante e instrugao em geral, espagos disponiveis e superlotagao, e 
programas de assistencia social ao apenado. O trabalho resume e avalia a literatura 
internacional relativa a reincidencia criminal, tanto em termos metodologicos quanto 
teoricos. 

Quando se fala em condigoes de prisao necessarias a ressocializagao, trata-se de 

qualidade das acomodacoes nas prisoes, assistencias, funcionalismo qualificado, bem como 

programas educacionais e profissionalizantes que aumentam as oportunidades de trabalho, 

mediante assistencia social, convenios etc. na finalidade de ajudar o apenado a se preparar 

para sair e retomar, dignamente, sua vida quando liberado. 

No entanto, a reincidencia comega dentro das proprias prisoes, contra os colegas 

de carcere. Quanto a isso assevera D'Urso (1999, p. 37): 

A morte de presos, por seus proprios colegas de carcere, em protesto a 
superpopulagao dos presidios, reinaugura em nossas unidades prisionais uma forma 
de os presos protestarem contra esse grave e talvez insoliivel problema 
brasileiro.[...]. Esse protesto compreende a execugao de presos pelos proprios 
presos, o que parece inaceitavel e um contra-senso, quer pela analise da 
responsabilidade do Estado, que deve cuidar do homem enquanto custodiando, quer 
pela afronta dos presos, que estariarn autodestruindo-se para desafiar as autoridades 
constituidas, demonstrando o quanto tais autoridades sao importantes frente ao 
problea prisional. 

3.5 E possivel ressocializar o condenado no atual estado em que se encontra o sistema 

penitenciario brasileiro? 

A Lei de Execugao Penal, as Regras Minimas para Tratamento de Pessoas Presas, 

as regras das Resolugoes do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria e o 

proprio Codigo Penal, estabelecem em suas normas que aqueles que forem condenados a pena 

privativa de liberdade devem terminar o cumprimento de suas penas reabilitados e preparados 

para enfrentar de rnaneira digna e sociavel a vida em liberdade, contudo, o sistema prisional, 

como retro dito, nao investe numa reintegragao tornando a reincidencia ato corriqueiro. 

Primeiramente o condenado, em grande maioria pobre, sente-se 'injustigado' 

porque ele e punido e outros tao errados quanto ele (ou mais) nao sao. O individuo adentra no 

presidio, depois de ter sofrido todo o desgaste causado pela marcha processual, la dentro se 
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depara com um submundo, onde as leis sao outras, os 'crimes' sao outros e as penas as mais 

atrozes possiveis. 

A tendeneia do ser humano e tomar-se produto do meio em que vive, assim, 

aquele que esta trancafiado, tende a perder seus lagos e principios familiares passando a ser 

parte da sociedade prisional. Adequacao nas prisoes e caso de necessidade. Com maestria, ja 

dizia Maquiavel: "Recebernos tres educagoes diferentes: a dos nossos pais, a dos nossos 

mestres e a do mundo. O que aprendemos nesta ultima, destroi todas as ideias das duas 

primeiras". 

Muito sao os efeitos da prisionizagao, este termo indica a absorgao de costumes, 

habitos e ate mesmo caracteristicas de personalidade impostas pela cultura carceraria. A 

respeito, Augusto Tompson esclarece (1999, p. 23-24): 

O primeiro passo, e o mais obviamente integrativo, diz respeito a sen status; 
transforma-se, de um golpe, numa figura andnima de um grupo subordinado; traja as 
roupas dos membros deste grupo; e interrogado e admoestado; logo deseobre que os 
custodiadores sao todo-poderosos; aprende as classes, os titulos e os graus de 
autoridade dos varios funcionarios; e, usando ou nao usando a giria da cadeia, ele 
vem a conhecer seu significado; embora possa manter-se solitario, termina por 
referir-se, ao menos em pensamento, aos guardas como samangos, aos medicos 
como recehador de roda de jipe (aspirina) e a usar os apelidos locais para designar 
os individuos; acostuma-se a comer apressadamente e a obter alimento atraves dos 
truques usados pelos que lhe estao proximos. De varias maneiras o preso 
novo, desliza para dentro dos padroes existentes; aprende a jogar ou aprende novas 
maneiras de faz§-lo; adquire comportamento sexual anormal; desconfia de todos, 
olha com rancor os guardas e, ate os companheiros etc. Em suma: vem a aceitar os 
dogmas da comunidade. Nem todos os homens sujeitam-se a todas essas 
transformacoes, Entretanto, nenhum escapa a determinadas influencias, que se 
poderiam chamar de fatores universais de prisionizagao, 

A desobediencia as normas protetoras dos direitos do homem e do preso, 

exercidas nas prisoes, cadeias e delegacias, por parte das autoridades, sejam elas 

administrativas, judiciarias ou policiais, revela o descaso desses para com a Lei. Ora, se os 

'homens da lei', servidores publicos, agem com desrespeito aos instrumentos legais, como 

esperar comportamento diferente de alguem que ja teve um desvio de conduta? Se o exemplo 

e realmente a mejhor escola, pode-se dizer que os presos do Brasil sao otimos alunos. 

A ausencia de exame criminologico e da selegao legal dos condenados, faz com 

que pessoas dos mais diversos niveis de periculosidade dividam o mesmo espago, 

compartilhando conhecimentos, possibilitando influencias, propagando as falsas vantagens da 

vida do crime, la dentro e preciso filiar-se aos "xerifes" ou "chefes" em troca de protegao e 

algumas outras vantagens cruciais para a vida no carcere. Infelizmente, a situagao e de tal 
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monta, que ha quem se arrisque a dizer que e mais seguro deixar os 'pequenos ' criminosos 

impunes do que 'matricula-los' na universidade do crime. 

Nossos presos nao tem o direito de dormir todas as noites porque as celas nao tem 

espaco suficiente, muitos se amarram as grades na tentativa de tirar algum cochilo. Em 

algumas celas, mesmo no seu 'dia de dormir' eles temem que insetos como lacraias entrem 

em seus ouvidos durante o sono. Impossivel que um homem desses constraa sentimento de 

respeito por alguem. Corriqueiramente sao esquartejados presos em penitenciarias do Espirito 

Santo, como retro dito, e os pedacos guardados em sacolas de lixo, Utopia, portanto, esperar 

que um sujeito que convive com tamanha violencia, leve uma vida normal e se ressocialize 

para o mundo externo. 

Inconcebivel, assim, falar em ressocializacao num ambiente sujo, sem respeito se 

quer a condicao de ser humano. E simplesmente ignorante o posicionamento dos que atacam 

os reincidentes sem antes saber o que se passa durante o cumprimento de uma pena privativa 

de liberdade no Brasil, onde homens, mulheres e ate menores sao jogados em 'jaulas' como se 

fosse bichos selvagens e mantidos la de forma degradante. 

Que a sociedade tenha conhecimento da situagao antes de rotular pessoas e que 

assuma a responsabilidade com a causa. Que o Estado faga valer as tao perfeitas Leis que 

protegem os presos, encarando-os como realmente sao, integrantes da sociedade, com direitos 

constitucionais e internacionalmente garantidos, ai sim, poderemos falar em ressocializagao. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ao estudar os problemas da execugao da pena privativa de liberdade, observamos 

que estes nao sao recentes, ha muito se discute e tenta abrir os olhos das pessoas competentes 

para que intervenham no sistema punitivo em voga. Nao so os juristas estudam a falencia da 

pena de prisao, sendo esse tema extremamente discutido por profissionais das mais diversas 

areas, uma vez que as tristes conseqiiencias que esta crise acarreta tem como alvo os setores 

psicologicos, economicos, morais e juridicos de uma sociedade, entre outros. 

Buscou-se apresentar a situagao em que se encontra atualmente o sistema 

prisional brasileiro, mediante uma pesquisa exploratoria - descritiva de posicionamentos 

doutrinarios, indices nacionais, depoimentos etc. analisou-se a fundamentagao das penas 

privativas de liberdade, suas finalidades e principaimente a (nao) efetividade de suas 

execugSes e se estao cumprindo o papel a que sao destinadas dentro do nosso sistema penal de 

acordo com os prineipios que a embasaram. 

Observou-se que nosso pais tem umas das mais completas Leis de Execugao 

Penal, baseada nos preceitos da Nova Defesa Social, no entanto nao proporciona condigoes 

para seu cumprimento e principaimente para sua politica de ressocializagao. Foram detectados 

absurdos legais cometidos contra a propria LEP, a Constituigao Federal e ate contra a 

Declaragao Universal dos Direitos Humanos. 

O individuo ao ser preso perde sua condigao humana, e entra num universo 

completamente alheio as normas legais e morais do mundo do qual viera. Rompendo lagos 

com o mundo exterior e tendo que obrigatoriamente adequar-se ao sistema em voga la dentro, 

o preso vai absorvendo ainda mais as influencias do crime ao inves de esquece-las. 

O descumprimento da LEP, no que concerne ao exame criminologico, faz com 

que autores de crime de um nivel de periculosidade infimtamente inferior cumpram pena 

junto a presos bem mais "experientes", possibilitando, mesmo que nao intencionalmente, a 

troca de informagoes que leva as cadeias e presidios a serem classificados como "universidade 

do crime". 

E com quatro vezes mais presos do que suporta, sem prestar assistencia qualquer, 

misturando ladroes de galinhas com assassinos frios que o Brasil insiste em ressocializar 

dessocializando, segregando. Enquanto estao presos, sao destratados, desumanizados e 

humilhados ao maximo, ao cumprirem suas penas e sair, sao rotulados de ex-presidiarios e 

nao recebem nenhum apoio seja do Estado seja da sociedade. Muitos sem a menor perspectiva 
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de vida e com a personalidade completamente alterada pelo sistema a que foi submetido, 

voltam a delinquir, e novamente adentram nos estabelecimentos prisionais, desta vez com 

mais influencia, mais experieneia e geralmente com mais frieza e maior instinto de violencia. 

A prisao ja nao lhe e tao pavorosa ao ponto de nao delinquir por teme-la, desta 

forma, os adeptos da "filosofia do malandro" vem crescendo cada vez mais, e com eles o 

numero de reincidentes no pais, tornando a situagao uma verdadeira "bola de neve". 

A que se tomar atitudes diante da crise que assola o sistema punitivo patrio. Num 

primeiro momento, atitudes como: efetivar o cumprimento da LEP, possibilitar um 

funcionalismo aparelhado e consciente; preparar; uma politica penal e penitenciaria eficiente 

baseada na realidade social do pais; acelerar o judiciario desburocratizando-o e equipando-o 

ao maximo, desafogando assim os presidios dos 43% de presos provisorios; combater nao so 

a criminalidade violenta, como tambem a nao violenta (evitando o sentimento de injustica); e 

utilizar dos meios de comunicagao a fim de transmitir a sociedade atitudes positivas 

desenvolvendo o otimismo no meio social mediante campanhas efetivamente educativas e nao 

sensacionalistas; 

Num segundo momento, deve-se revisar toda legislagao penal e resolver os 

conflitos desta com a CF alem de intensificar o uso de penas altemativas; construir mais 

presidios com estrutura que possibilite os preceitos da LEP e do CP respeitando os tipos de 

regime e os estabelecimentos adequados para o cumprimento de cada um; conscientizar todo 

o judiciario - principaimente criminalistas- e o Ministerio Publico em prol de comportamentos 

assistenciais e preventivos, dando enfase aos Direitos Humanos. Alem de tudo deve haver 

uma constante atualizagao por parte do Estado na prevengao, melhorando as condigoes de 

vida e apoiando a educagao a fim de esclarecer e despertar o senso de coletividade na 

sociedade, afinal "Quem abre uma escola fecha uma prisao" (Victor Hugo). 

Prociirou-se diante do exposto, analisar o sistema penitenciario brasileiro, seus 

maiores problemas, de onde sao oriundos e apontar algumas solugoes, sobretudo na efetivagao 

da LEP e no apoio social de um modo geral. 

Sem duvidas, um assunto de amanha complexidade, nao fica por aqui esgotado, 

porem espera-se atraves deste estudo despertar os olhares do Estado e da sociedade para a 

crise penitenciaria e a parcela de responsabilidade que cada um tem nesse contexto. 

Objetivando dessa rnaneira que as possibilidades de solugoes aqui descritas sejam 

consideradas tanto pelo Estado como pela sociedade, que devem reconhece-las como 

urgentes. 
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ANEXO A 

R E S O L U C A O N° 14, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1994 
0 Presidente do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria (CNPCP) no uso de suas 
atribuicoes legais e regimentais e; 
Considerando a deeisao, por unanimidade, do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, 
reunido em 17 de outubro de 1994, com o proposito de estabelecer regras minimas para o tratamento 
de Presos no Brasil; 
Considerando a reeomendagao, nesse sentido, aprovada na sessao de 26 de abril a 6 de maio de 
1994, pelo Comite Permanente de Prevengao ao Crime e Justiga Penal das Nagoes Unidas, do qual o 
Brasil e Membro; 
Considerando ainda o disposto na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execugao Penal); 
Resolve fixar as Regras Minimas para o Tratamento do Preso no Brasil. 
TITULO I 
REGRAS DE APLICACAO GERAL 
CAPITULO I 
DOS PRINC1PIOS FUNDAMENTAIS 
Art. 1°. As normas que se seguem obedecem aos principios da Declaragao Universal dos Direitos do 
Homem e daqueles inseridos nos Tratados, Convengoes e regras internacionais de que o Brasil e 
signatario devendo ser aplicadas sem distingao de natureza racial, social, sexual, politica, idiomatica 
ou de qualquer outra ordem. 
Art. 2°. Impoe-se o respeito as crengas religiosas, aos cultos e aos preceitos morais do preso. 
Art. 3°. E assegurado ao preso o respeito a sua individualidade, integridade fisica e dignidade 
pessoal. 
Art. 4°. O preso tera o direito de ser chamado por seu nome. 
CAPITULO II 
DO REGISTRO 
Art. 5°. Ninguem podera ser admitido em estabelecimento prisional sem ordem legal de prisao. 
Paragrafo Unico. No local onde houver preso devera existir registro em que constem os seguintes 
dados: 
1 - identificagio; 
II - motivo da prisao; 
III - nome da autoridade que a determinou; 
IV - antecedentes penais e penitenciarios; 
V - dia e hora do ingresso e da saida. 

Art. 6°. Os dados referidos no artigo anterior deverao ser imediatamente comunicados ao programa 
de Informatizagao do Sistema Penitenciario Nacional - INFOPEN, assegurando-se ao preso e a sua 
familia o acesso a essas informagSes. 
CAPITULO III 
DA SELEQAO E SEPARACAO DOS PRESOS 
Art. 7°. Presos pertencentes a categorias diversas devem ser alojados em diferentes 
estabelecimentos prisionais ou em suas segSes, observadas caracterfsticas pessoais tais como: sexo, 
idade, situagao judicial e legal, quantidade de pena a que foi condenado, regime de execugao, 
natureza da prisao e o tratamento especlfico que Ihe corresponda, atendendo ao principio da 
individualizagao da pena. 
§ 1°. As mulheres cumprirao pena em estabelecimentos proprios. 
§ 2°. Serao asseguradas condigoes para que a presa possa permanecer com seus filhos durante o 
periodo de amamentagao dos mesmos. 
CAPITULO IV 
DOS LOCAIS DESTINADOS AOS PRESOS 
Art. 8°. Salvo razSes especiais, os presos deverao ser alojados individualmente. 
§ 1°. Quando da utilizagao de dormitorios coletivos, estes deverao ser ocupados por presos 
cuidadosamente selecionados e reconhecidos como aptos a serem alojados nessas condigoes. 
§ 2°. O preso dispora de cama individual provida de roupas, mantidas e mudadas correta e 
regularmente, a fim de assegurar condigSes basicas de limpeza e conforto. 
Art. 9°. Os locals destinados aos presos deverao satisfazer as exigencias de higiene, de acordo com 
o clima, particularmente no que ser refere a superficie minima, volume de ar, calefagao e ventilagao. 
Art. 10° O local onde os presos desenvolvam suas atividades devera apresentar: 



58 

I - janelas amplas, dispostas de rnaneira a possibilitar circulacao de ar fresco, haja ou nao ventilacao 
artificial, para que o preso possa ler e trabalhar com luz natural; 
II - quando necessario, luz artificial suficiente, para que o preso possa trabalhar sem prejuizo da sua 
visao; 
III - instalacoes sanitarias adequadas, para que o preso possa satisfazer suas necessidades naturais 
de forma higienica e decente, preservada a sua privacidade. 
IV - instalagoes condizentes, para que o preso possa tomar banho a temperatura adequada ao clima 
e com a frequencia que exigem os principios basicos de higiene. 
Art. 11. Aos menores de 0 a 6 anos, filhos de preso, sera garantido o atendimento em creches e em 
pre-escola. 
Art. 12. As roupas fornecidas pelos estabelecimentos prisionais devem ser apropriadas as condigoes 
climaticas. 
§ 1°. As roupas nao deverao afetar a dignidade do preso. 
§ 2°. Todas as roupas deverao estar limpas e mantidas em bom estado. 
§ 3°, Em circunstancias especiais, quando o preso se afastar do estabelecimento para fins 
autorizados, ser-lh-a permitido usar suas proprias roupas. 
CAPITULO V 
DA ALIMENTACAO 
Art. 13. A administragao do estabelecimento fornecera agua potavel e alimentagao aos presos. 
Paragrafo Unico - A alimentagao sera preparada de acordo com as normas de higiene e de dieta, 
controlada por nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente para manutengao da saude 
e do vigor fisico do preso. 
CAPITULO VI 
DOS EXERCiCIOS FlSICOS 
Art.°14. O preso que nao se ocupar de tarefa ao ar livre devera dispor de, pelo menos, uma hora ao 
dia para realizagao de exercicios ffsicos adequados ao banho de sol. 
CAPfTULO VII 
DOS SERVICOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SANITARIA 
Art 15. A assistencia a saude do preso, de carater preventivo curativo, compreendera atendimento 
medico, psicologico, farmaceutico e odontologieo. 
Art. 16. Para assistencia a saude do preso, os estabelecimentos prisionais sersio dotados de: 
I - enfermaria com cama, material clinico, instrumental adequado a produtos farmaeeuticos 
indispensaveis para internagio medica ou odontologica de urgencia; 
II - dependencia para observagao psiquiatrica e cuidados toxicomanos; 
III - unidade de isolamento para doencas infecto-contagiosas. 
Paragrafo Unico - Caso o estabelecimento prisional nao esteja suficientemente aparelhado para 
prover assistencia medica necessaria ao doente, podera ele ser transferido para unidade hospitalar 
apropriada. 
Art. 17. O estabelecimento prisional destinado a mulheres dispora de dependencia dotada de material 
obstetrico. Para atender a gravida, a parturiente e a convalescente, sem condigoes de ser transferida 
a unidade hospitalar para tratamento apropriado, em caso de emergencia. 
Art 18. O medico, obrigatoriamente, examinara o preso, quando do seu ingresso no estabelecimento 
e, posteriormente, se necessario, para : 
I - determinar a existencia de enfermidade ffsica ou mental, para isso, as medidas necessarias; 
II - assegurar o isolamento de presos suspeitos de sofrerem doenga infecto-contagiosa; 
III - determinar a capacidade ffsica de cada preso para o trabalho; 
IV - assinalar as deficiencias fisicas e mentais que possam constituir um obstaculo para sua 
reinsergao social. 
Art. 19. Ao medico cumpre velar pela saude fisica e mental do preso, devendo realizar visitas diarias 
aqueles que necessitem. 

Art. 20. O medico ihformara ao diretor do estabelecimento se a saude fisica ou mental do preso foi ou 
podera vir a ser afetada pelas condigoes do regime prisional. 
Paragrafo Unico - Deve-se garantir a liberdade de contratar medico de confianga pessoal do preso ou 
de seus familiares, a fim de orientar e acompanhar seu tratamento. 
CAPITULO VIII 
DA ORDEM E DA DISCIPLINA 
Art. 21. A ordem e a disciplina deverao ser mantidas, sem se impor restrigoes alem das necessarias 
para a seguranga e a boa organizagao da vida em comum. 
Art. 22. Nenhum preso devera desempenhar fungao ou tarefa disciplinar no estabelecimento prisional. 
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Paragrafo Unico - Este dispositivo nao se aplica aos sistemas baseados na autodisciplina e nem 
deve ser obstaculo para a atribuicao de tarefas, atividades ou responsabilidade de ordem social, 
educativa ou desportiva. 
Art. 23 . Nao havera falta ou sancao disciplinar sem expressa e anterior previsao legal ou 
regulamentar. 
Paragrafo Unico - As sancoes n§o poderao colocar em perigo a integridade fisica e a dignidade 
pessoal do preso. 
Art. 24. Sao proibidos, como sancoes disciplinares, os castigos corporais, clausura em cela escura, 
sancoes coletivas, bem como toda punic§o cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. 
Art. 25. Nao serao utilizados como instrumento de punigio; corrente^, algemas e camisas-de-forga. 
Art. 26. A norma regulamentar ditada por autoridade competente determinara em cada caso: 
I - a conduta que constitui infragao disciplinar; 
II - o carater e a duracao das sang5es disciplinares; 
III - A autoridade que devera aplicar as sangSes. 
Art. 27. Nenhum preso sera punido sem haver sido informado da infrag§o que Ihe sera atribufda e 
sem que Ihe haja assegurado o direito de defesa. 
Art, 28. As medidas coercitivas serao aplicadas, exclusivamente, para o restabelecimento da 
normalidade e cessarao, de imediato, apos atingida a sua finalidade. 
CAPfTULO IX 
DOS MEIOS DE COERCAO 
Art. 29. Os meios de coergao, tais como algemas, e camisas-de-forga, so poderao ser utilizados nos 
seguintes casos: 
I - como medida de precaugao contra fuga, durante o deslocamento do preso, devendo ser retirados 
quando do comparecimento em audiencia perante autoridade judiciaria ou administrativa; 
II - por motivo de saude.segundo recomendagao medica; 
III - em circunstancias excepcionais, quando for indispensavel utiliza-los 
Em razao de perigo eminente para a vida do preso, de servidor, ou de terceiros. 
Art. 30. E proibido o transporte de preso em condigoes ou situag5es que Ihe importam sofrimentos 
fisicos 
Paragrafo Unico - No deslocamento de mulher presa a escolta sera integrada, pelo menos, por uma 
policial ou servidor publica. 
CAPfTULO X 
DA INFORMACAO E DO DIREITO DE QUEIXA DOS PRESOS 
Art. 31. Quando do ingresso no estabelecimento prisional, o preso recebera informagoes escritas 
sobre normas que orientarao seu tratamento, as imposigoes de carate disciplinar bem como sobre os 
seus direitos e deveres. 
Paragrafo Unico - Ao preso analfabeto, essas informagoes serao prestadas verbalmente. 
Art. 32. O preso tera sempre a oportunidade de apresentar pedidos ou formular queixas ao diretor do 
estabelecimento, a autoridade judiciaria ou outra competente. 
CAPlTULO XI 
DO CONTATO COM O MUNDO EXTERIOR 
Art. 33. O preso estara autorizado a comunicar-se periodicamente, sob vigilancia, com sua familia, 
parentes, amigos ou instituigoes idoneas, por correspondencia ou por meio de visitas. 
§ 1°. A correspondencia do preso analfabeto pode ser, a seu pedido, lida e escrita por servidor ou 
alguem opor ele indicado; 
§ 2°. O uso dos servigos de telecomunicagSes podera ser autorizado pelo diretor do estabelecimento 
prisional. 
Art. 34. Em caso de perigo para a ordem ou para seguranga do estabelecimento prisional, a 
autoridade competente podera restringir a correspondencia dos presos, respeitados seus direitos. 
Paragrafo Unico - A restrigao referida no "caput" deste artigo cessara imediatamente, restabelecida a 
normalidade. 
Art. 35. O preso tera acesso a informagoes periddicas atraves dos meios de comunicagao social, 
autorizado pela administragao do estabelecimento. 
Art. 36. A visita ao preso do conjuge, companheiro, familia, parentes e amigos, devera observar a 
fixagao dos dias e horarios prdprios. 
Paragrafo Unico 0- Devera existir instalagao destinada a estagio de estudantes universitarios. 
Art. 37. Deve-se estimular a manutengao e o melhoramento das relagSes entre o preso e sua familia. 
CAPITULO XII 
DAS INSTRUgOES E ASSISTENCIA EDUCACIONAL 
Art. 38. A assistencia educacional compreendera a instrugao escolar e a formagao profissional do 
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preso. 
Art. 39. O ensino profissional sera ministrado em nivel de iniciacao e de aperfeicoamento tecnico. 
Art. 40. A instrugao primaria sera obrigatoriamente ofertada a todos os presos que nao a possuam. 
Paragrafo Unico - Cursos de alfabetizagao serao obrigat6rios para os analfabetos. 
Art. 41. Os estabelecimentos prisionais contarao com biblioteca organizada com livros de conteudo 
informativo, educativo e recreativo, adequados a formagao cultural, profissional e espiritual do preso. 
Art. 42. Devera ser permitido ao preso participar de curso por correspondencia, radio ou televisao, 
sem prejuizo da disciplina e da seguranga do estabelecimento. 
CAPITULO XIII 
DA ASSISTENCIA RELIGIOSA E MORAL 
Art. 43. A Assistencia religiosa, com liberdade de culto, sera permitida ao preso bem como a 
participagao nos servigos organizado no estabelecimento prisional. 
Paragrafo Unico - Devera ser facilitada, nos estabelecimentos prisionais, a presenga de 
representante religioso, com autorizagao para organizar servigos liturgicos e fazer visita pastoral a 
adeptos de sua religiao. 
CAPITULO XIV 
DA ASSISTENCIA JURlDICA 
Art. 44. Todo preso tem direito a ser assistido por advogado. 
§ 1°. As visitas de advogado serao em local reservado respeitado o direito a sua privacidade; 
§ 2°. Ao preso pobre o Estado devera proporcionar assistencia gratuita e permanente. 
CAPITULO XV 
DOS DEPOSITOS DE OBJETOS PESSOAIS 
Art. 45. Quando do ingresso do preso no estabelecimento prisional, serao guardados, em lugar 
escuro, o dinheiro, os objetos de valor, roupas e outras pegas de uso que Ihe pertengam e que o 
regulamento nao autorize a ter consigo. 
§ 1°. Todos os objetos serao inventariados e tomadas medidas necessarias para sua conservagao; 
§ 2°. Tais bens serao devolvidos ao preso no momento de sua transferencia ou liberagao. 
CAPITULO XVI 
DAS NOTIFICAQOES 
Art. 46. Em casos de falecimento, de doenga, acidente grave ou de transferencia do preso para outro 
estabelecimento, o diretor informara imediatamente ao conjuge, se for o ocaso, a parente proximo ou 
a pessoa previamente designada. 
§ 1°. O preso sera informado, imediatamente, do falecimento ou de doenga grave de conjuge, 
companheiro, ascendente, descendente ou irmao, devendo ser permitida a visita a estes sob 
custodia. 
§ 2° . O preso tera direito de comunicar, imediatamente, a sua familia, sua prisao ou sua transferencia 
para outro estabelecimento. 
CAPfTULO XVII 
DA PRESERVACAO DA VIDA PRIVADA E DA IMAGEM 
Art. 47. O preso nao sera constrangido a participar, ativa ou passivamente, de ato de divulgagao de 
informagoes aos meios de comunicagao social, especialmente no que tange a sua exposigao 
compulsoria a fotografia ou filmagem 
Paragrafo Unico - A autoridade responsavel pela custodia do preso providenciara, tanto quanto 
consinta a lei, para que informagSes sobre a vida privada e a intimidade do preso sejam mantidas em 
sigilo, especialmente aquelas que nao tenham relagio com sua prisao. 
Art. 48. Em caso de deslocamento do preso, por qualquer motivo, deve-se evitar sua exposigao ao 
publico, assim como resguarda-lo de insultos e da curiosidade geral. 
CAPITULO XVIII 
DO PESSOAL PENITENCIARIO 
Art. 49. A selegao do pessoal administrativo, tecnico, de vigilancia e custodia, atendera a vocagao, a 
preparagao profissional e a formagao profissional dos candidatos atraves de escolas penitenciarias. 
Art. 50. O servidor penitenciario devera cumprir suas fungoes, de rnaneira que inspire respeito e 
exerga influencia benefica ao preso. 
Art. 51. Recomenda-se que o diretor do estabelecimento prisional seja devidamente qualificado para 
a fungao pelo seu carater, integridade moral, capacidade administrativa e formagao profissional 
adequada. 
Art. 52. No estabelecimento prisional para a mulher, o responsavel pela vigilancia e custodia sera do 
sexo feminino. 
TITULO II 
REGRAS APLICAVEIS A CATEGORIAS ESPECIAIS 
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CAPITULO XIX 
DOS CONDENADOS 
Art. 53. A classificacao tem por finalidade: 
I - separar os presos que, em razao de sua conduta e antecedentes penais e penitenciarios, possam 
exercer influencia nociva sobre os demais. 
II - dividir os presos em grupos para orientar sua reinsercao social; 
Art. 54. TSo logo o condenado ingresse no estabelecimento prisional, devera ser realizado exame de 
sua personalidade, estabelecendo-se programa de tratamento especifico, com o proposito de 
promover a individualizagao da pena. 
CAPfTULO XX 
DAS RECOMPENSAS 
Art. 55. Em cada estabelecimento prisional sera instituldo um sistema de recompensas, conforme os 
diferentes grupos de presos e os diferentes metodos de tratamento, a fim de motivar a boa conduta, 
desenvolver o sentido de responsabilidade, promover o interesse e a cooperaeao dos presos. 
CAPfTULO XXI 
DO TRABALHO 

Art. 56. Quanto ao trabalho: 
I - o trabalho nao devera ter carater aflitivo; 
II - ao condenado sera garantido trabalho remunerado conforme sua aptidao e condicao pessoal, 
respeitada a determinacao medica; 
III - sera proporcionado ao condenado trabalho educativo e produtivo; 
IV - devem ser consideradas as necessidades futuras do condenado, bem como, as oportunidades 
oferecidas pelo mercado de trabalho; 
V - nos estabelecimentos prisionais devem ser tomadas as mesmas precaucoes prescritas para 
proteger a seguranga e a saude dois trabalhadores livres; 
VI - serao tomadas medidas para indenizar os presos por acidentes de trabalho e doengas 
profissionais, em condigoes semelhantes as que a lei dispoe para os trabalhadores livres; 
VII — a lei ou regulamento fixara a Jornada de trabalho diaria e semanal para os condenados, 
observada a destinagao de tempo para lazer, descanso. Educagao e outras atividades que se exigem 
como parte do tratamento e com vistas a reinsergao social; 
Vllj - a remuneragao aos condenados devera possibilitar a indenizagao pelos danos causados pelo 
crime, aquisigao de objetos de uso pessoal, ajuda a famflia, constituigao de peculio que Ihe sera 
entregue quando colocado em liberdade. 
CAPITULO XXII 
DAS RELACOES SOCIAIS E AJUDA P6S-PENITENCIARIA 
Art. 57. O futuro do preso, apos o cumprimento da pena, sera sempre levado em conta. Deve-se 
anima-lo no sentido de manter ou estabelecer relagdes com pessoas ou orgaos externos que possam 
favorecer os interesses de sua familia, assim como sua propria readaptagao social. 
Art. 58. Os 6rgaos oficiais, ou nao, de apoio ao egresso devem: 
I - proporcionar-lhe os documentos necessarios, bem como, alimentagao, vestuario e alojamento no 
periodo imediato a sua liberagao, fornecendo-lhe, inclusive, ajuda de custo para transporte local; 
II - ajuda4o a reintegrar-se a vida em liberdade, em especial, contribuindo para sua colocagao no 
mercado de trabalho. 
CAPfTULO XXIII 
DO DOENTE MENTAL 
Art. 59. O doente mental devera ser custodiado em estabelecimento apropriado, nao devendo 
permanecer em estabelecimento prisional alem do tempo necessario para sua transferencia. 
Art. 60. Serao tomadas providencias, para que o egresso continue tratamento psiquiatrico, quando 
necessario. 
CAPfTULO XXIV 
DO PRESO PROVIS6RIO 
Art. 61. Ao preso provisorio sera assegurado regime especial em que se observara: 
I - separagao dos presos condenados; 
II - cela individual, preferencialmente; 
III - opgao por alimentar-se as suas expensas; 
IV - utilizagao de pertences pessoais; 
V - uso da propria roupa ou, quando for o caso, de uniforme diferenciado daquele utilizado por preso 
condenado; 
VI - oferecimento de oportunidade de trabalho; 
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VII - visita e atendimento do seu medico ou dentista. 
CAPITULO XXV 
DO PRESO POR PRISAO CIVIL 
Art, 62. Nos casos de prisao de natureza civil, o preso devera permanecer em recinto separado dos 
demais, aplicando-se, no que couber,. As normas destinadas aos presos provisorios. 
CAPITULO XXVI 
DOS DIREITOS POLfTICOS 
Art: 63. Sao assegurados os direitos politicos ao preso que nao esta sujeito aos efeitos da 
condenacao criminal transitada em julgado. 
CAPITULO XXVII 
DAS DISPOSigOES FINAIS 
Art. 64. O Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria adotara as providencias essenciais 
ou complementares para cumprimento das regras Minimas estabelecidas nesta resolucao, em todas 
as Unidades Federativas. 
Art. 65. Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 
EDMUNDO OLIVEIRA 
Presidente do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 
H E R M E S V I L C H E Z G U E R R E I R O 
Conselheiro Relator 
Publicada no DOU de 2.12.2994 
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Fotos demonstrativas da atual siruagao carceraria 

http://www.badaueonline.com.br/dados/imagens/carcerario.jpg 

http://www.badaueonline.com.br/dados/imagens/carcerario.jpg
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