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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atual conjuntura no sistema penitenciario nos faz refletir sobre as formas de puni9ao previstas 

em nosso ordenamento juridico que levam em considera^o o cerceamento a liberdade fisica do 

individuo. As interminaveis rebelides, a inseguranca constante, um sistema ultrapassado que 

agride frontalmente os direitos humanos e, sobretudo, o respeito a integridade fisica e moral dos 

presidianos sao problemas que suscitam as mais sugestivas e inusitadas solucoes. Mas ha 

solu9ao? Em busca de resposta para esta problematica, o presente trabalho desenvolvido sobre a 

gestao privada no sistema penitenciario do Brasil, tern como objetivo analisar a legalidade, 

implementa9ao, viabilidade e efetividade de um novo modelo prisional terceirizado que leve a 

ressocializa9ao do apenado, tomando-se como amostras a administra9ao privada da Penitenciaria 

Industrial Regional do Cariri em Juazeiro do Norte (PTRC), no Estado do Ceara, e a gestao 

publica no Presido Regional de Sousa (PRS), no municipio de Sousa, no Estado da Paraiba. Por 

meio da visita a PIRC, onde tivemos a oportunidade de colher dados precisos da realidade, 

constatou-se que em se tratando da infraestrutura esta penitenciaria supera em muito o PRS 

quando da verifica9ao de superlota9ao neste com o gravame de nao haver celas suficientes para 

alojar, em separado, reclusos, detentos e presos provisorios numa propor9ao de 50 vagas para 1 19 

apenas. Vale mencionar o otimo estado de conserva9ao de cada setor da PIRC. Em alguns locais 

o interno tem a liberdade de expressar seus dons artisticos e literarios pintando e escrevendo em 

paredes reservadas para tal feito, tornando assim o ambiente ainda mais agradavel. Alem das boas 

condi9oes fisicas, ela oferece varias atividades aos internos para tornar seus dias uteis e 

produtivos. tirando-os da ociosidade e estimulando o trabalho e o estudo Em face do que foi 

exposto, observa-se que a experiencia de terceiriza9ao implantada na PIRC e um avanco 

significativo' e perfeitamente viavel para o nosso sistema prisional, considerando que em tais 

unidades penitenciarias existem maiores condi9oes de preservar os direitos dos apenados, 

alcan9ando o objetivo primeiro da lei penal, a ressocializa9ao. Entretanto. ve-se ainda um alto 

grau de rejei9ao a este novo modelo prisional, em virtude de um receio quanto a transferencia da 

administra9ao de penitenciarias a iniciativa privada. 

Palavras-chaves: privatizacao, sistema prisional, direitos do preso. 
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I N T R O D U C A O 

Na ultima decada do seculo X X teve inicio uma verdadeira revolucao mundial, 

mediante o advento do fenomeno "globalizacao" caracterizado, esse ultimo, pela crescente 

abertura comercial das barreiras alfandegarias postas entre a maior parte dos paises e pela 

formacao de poderosos blocos econdmicos continentais 

Este processo permitiu que as grandes corporacoes multinacionais adentrassem de 

forma macica, principalmente nos paises em desenvolvimento, a cata de oportunidades 

comerciais derivadas dos movimentos de privatizacao decorrentes da reducao do papel do 

Estado na economia. 

No que pertine especificamente ao Brasil, a realidade denota a crescente transferencia 

de empresas publicas para o setor privado, com uma intensidade jamais presenciada em nossa 

historia. 

Esse fenomeno tern sido submetido ao crivo dos mais variados segmentos da nossa 

sociedade, e nao obstante a defesa de muitos. igualmente outros entendem que tal 

procedimento tern jogado ao limbo as determinates legais emanadas da nossa Carta Magna, 

afrontando as garantias oferecidas aos cidadaos e, em especial, o acesso gratuito aos servicos 

essenciais e especificos do Estado. 

A exemplo do que vem acontecendo, o sistema atualmente conhecido como 

privatizacao, vem invadindo areas cuja atividade tipica e propria e indelegavel do Estado, 

como o setor penitenciario. 

Essa ideia implementou-se a partir das interminaveis rebelioes ocorridas nos presidios 

brasileiros, onde a inseguranca, o sucateamento de um modelo prisional perverso, superado e 

sobretudo falido, tern provocado em toda sociedade e, com especificidade, nos meios 

academicos e cientificos calorosos e angustiantes debates. 
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Com efeito, nos ultimos anos, tem-se instaurado uma crise sem precedentes na 

seguranca publica do pais. Os fatores sao os mais variados e, dentre esses, aponta-se a 

impunidade, que perpassa pelo nao cumprimento das penas impostas aos infratores das leis. 

Destarte, o descumprimento das penas tern suas razoes fincadas no impotente sistema 

penitenciario brasileiro, desacreditado face ao seu modelo de organizacao e administracao 

que, por seu turno, se encontra inundada pela corrupcao, inseguranca e descaso das 

autoridades. 

O problema, como nao poderia deixar de ser, suscita as mais sugestivas e inusitadas 

solucoes. De sorte que a tematica sofre discussoes e analise ja ha bastante tempo, por 

intermedio de debates nos quais, por vezes, se critica severamente os sistemas prisionais 

existentes - publico e privado - e outras vezes se faz a defesa dos mesmos, na exposicao de 

argumentos favoraveis a manutencao pelo Estado do sistema carcerario posto. 

A preocupacao nao e exclusiva da corhunidade academica, deveras, atinge toda a 

sociedade, muito embora se constate que nada de concreto tenha sido feito, sequer fora 

ventilada uma solucao definitiva para o dilema ora em comento. 

Diante do exposto, o presente trabalho propoe, sob um primeiro vies, a feitura de um 

estudo habil a esclarecer, perante nossa sociedade e a comunidade academico-cientifica. 

acerca dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novel modelo de administracao presidiaria implantado em algumas cidades 

brasileiras. o "terceirizado", revelando-lhes as caracteristicas, especificidades, estrutura e 

resultados iniciais. 

Cumpre realcar, desde ja, que tal modelo apresenta, na otica de diversos estamentos 

sociais e de alguns orgaos publicos, resultados satisfatorios e animadores na caminhada rumo 

a equa9ao do problema carcerario, isso se tomada como parametro a Penitenciaria Industrial 

Regional do Cariri (PIRC), localizada na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceara 



1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A analise do referido modelo prisional implementado no Juazeiro do Norte facultara,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

posteriori, um estudo comparative da gestao publica imposta ao Presidio Regional de Sousa 

(PRS) no Estado da Paraiba, que servira de amostra da realidade prisional nacional e, em 

segundo piano, instara a sociedade e os orgaos publicos ao acompanhamento, pari passo, da 

mencionada parceria, que pode ser implantada entre Estado e iniciativa privada, alem de 

verificar se os vicios igualmente denunciados na administracao publica dos presidios, ja nao 

estao se instalando de forma identica, pelo que poderia, o modelo em estudo, resultar em mais 

um codilho perante os jurisdicionados e ocasionar prejuizo ao erario publico e a sociedade em 

sua totalidade. 

Outrossim, no decorrer da pesquisa investigar-se-a se o modelo prisional terceirizado 

constituira, a medio ou longo prazo, o nascedouro de um estagio evolutivo no direito do 

preso, englobando o tratamento dispensado dentro dos presidios brasileiros e permitindo 

antever o surgimento de um novo modo de punir e ressocializar os apenados, de molde a que 

se possa respeitar os mais comezinhos direitos do homem, esteja ele inserido e produzindo no 

seio social ou cumprindo, legal e legitimamente, num Estado Democratico de Direito e sob a 

egide do devido processo legal, a pena que lhe fora imposta. 

O presente trabalho consiste, entao, na propositura de uma reflexao juridico-

sociologica a ser feita, especificamente, sobre a terceirizacao/privatizacao dos presidios, 

tomando-se como parametro a Penitenciaria Industrial Regional do Cariri, instituida sob o 

modelo terceirizado desenvolvido em Juazeiro do Norte e, como amostra da realidade 

nacional, no que tange a gestao publica no sistema penitenciario, utilizando-se como universo 

geografico da pesquisa, tambem, o Presidio Regional de Sousa. 

Dadas as suas especificidades, esse novo modelo, ou seja, a privatizacao/terceirizacao, 

tern provocado calorosas discussoes, permanecendo como tematica hodierna e relevante e, 

como tal, suscitando as mais diversas indagacoes, de cunho empirico-cientifico 
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A forma de vigiar e punir, ou o metodo utilizado para a reintegracao de infratores 

apenados, tern sua eficacia ressocializatoria e de resposta aos anseios sociais bastante 

questionada, firmando o entendimento de que ja nao funciona satisfatoriamente. Os 

encarcerados estao, via de regra, submetidos ao mais absoluto estado de humilhacao e 

mazelas, caracterizado na forma de celas. 

Diante disso, governo e sociedade tern o dever de perquirir acerca de um modelo 

prisional apto a resolver o problema ou pelo menos minimizar a lastimavel e emergencial 

condicao suportada pelos presidiarios brasileiros. Filiar-se a esse ideario implica em admitir 

que a parceria estabelecida entre o setor publico e a iniciativa privada podera perfeitamente 

gerar resultados satisfatorios no ambito do sistema carcerario, com faz,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verb/ gratia, em 

outros setores primordialmente gerenciados segundo ditames exclusivamente estatais. 

Assim. a escolha do tema deve-se a uma consideravel preocupacao com o tratamento 

atualmente dispensado aos apenados em nosso complexo penitenciario, bem como com o 

implemento da terceirizacao no sistema penitenciario brasileiro. como subproduto da 

privatizacao 

Um vies totalmente novo, como forma de repensar a totalidade das falhas acumuladas 

pelo sistema prisional brasileiro ao longo dos tempos, talvez fosse a justificativa para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novel 

modelo terceirizado dos presidios, isso porque os presidios publicos, lal como se apresentam, 

nao possuem solucao de continuidade e permanencia, haja vista que obriga o apenado as 

condicoes impostas na Idade Media, cuja realidade se insere nos presidios publicos, carentes 

de apoio real, especializado e direcionado a ressocializacao do apenado. 

Diante da conviccao de que os conceitos devem ser construidos lentamente, e sempre 

apresentados de forma articulada, com a insercao de fatos e personagens, forcoso e concluir 

que a complexidade do tema abordado remete a comunidade a sua assimilacao gradativa, 

decorrida ao longo da sua implantacao, onde o publico possa ser administrado pelo particular 



E sabido que existem varios niveis perante os quais pode se dar o entendimento de um 

conceito. Estado, por exemplo, e um conceito que pode ser compreendido de acordo com um 

nivel de abstracao maior ou menor. Logicamente, o poder publico deve oferecer referencias 

concretas a respeito dos benencios auferidos pela privatizacao/terceirizacao dos presidios. 

0 que de antemao se constata e que nessa reformulacao do sistema o Estado nao 

transfere totalmente a execucao penal para o particular, entrementes, chama a iniciativa 

privada para uma verdadeira cooperacao, objetivando o aprimoramento na execucao de suas 

atribuicoes basicas. 

Na versao privatizacao/terceirizacao dos presidios, que o Estado coloca a disposicao 

da sociedade, tem-se a instituicao de um novo projeto prisional. Ademais, procura-se 

apresentar solucoes humanitarias e capazes de promover a ressocializacao do delinqiiente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

preocupacao com o tema justifica-se, por fim, em duplo assoalhamento: sob o prisma social, 

quando reconhece a inercia da sociedade diante dos gastos exorbitantes e inuteis do Estado, 

que nao logra exito na recuperacao do condenado e tao-somente financia seu aperfeicoamento 

na delinquencia; e no que concerne a particular figura do preso, por inadmitir que quaisquer 

individuos possam ser recuperados quando forcados a convivencia num ambiente promiscuo, 

superlotado, e totalmente desprovido daqueles subsidios considerados essenciais ao desiderato 

da recuperacao. 

A tematica sobre a gestao privada prisional apresenta-se, portanto, deveras relevante, 

uma vez que apresenta uma alternativa concreta de solucao para o atual sistema penitenciario 

do pais, cuja situacao, como se sabe, e caotica. 

As prisoes estao cada vez mais lotadas e os encarcerados sobrevivem em condicoes 

desumanas. O caos se reflete na sociedade na forma de medo e terror. No entanto, com a 

privatizacao das prisoes, muitos desses problemas poderiam ser atenuados, ou ate mesmo 

solucionados. 
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De acordo com a proposta de regras basicas para o programa de privatizacao no 

sistema penitenciario brasileiro, apresentada pelo professor Edmundo Oliveira. Presidente do 

Conselho de Politica Criminal e Penitenciaria do Ministerio da Justica em 1992. seria possivel 

reduzir encargos e gastos publicos, solucionar o problema da superlotacao nos presidios, 

desenvolver uma politica de reabilitacao do detento e conseqiientemente diminuir a 

reincidencia. 

Naturalmente que a solucao nao e simples assim. Embora muitos paises tenham obtido 

sucesso com a privatizacao das prisoes, necessario se faz um estudo mais aprofundado, que 

aborde de modo geral todos os aspectos da privatizacao. Mesmo acreditando nesta ideia, e 

preciso analisar os pontos contrarios, para que se obtenha um estudo preciso da viabilidade 

dessa recente e inovadora opcao. 
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I. B R E V E H I S T O R I C * ) DO S U R G I M E N T O DAS P R I S O E S 

As prisoes, ou seja, "estabelecimentos que o Estado destina para manter sob sua 

guarda aqueles individuos que, em decorrencia de seu comportamento anti-social, precisam 

ser segregados, a guisa de reprimenda, desde que haja norma juridica assim determinando'", 

foram primeiramente construidas na Holanda, no final do sec. X V I . 

As penas privativas de liberdade surgem com o objetivo de amenizar o brutal sistema 

de condenacao do passado, onde o apenado pagava, quase sempre, com a vida. Se a situacao 

atual e caotica, necessario se faz analisar a origem do sistema e onde foi que se iniciou a crise. 

Embora os gregos e romanos ja utilizassem prisoes, estas nao possuiam o carater atual. Eram 

denominadas "prisoes por dividas", onde ficavam os acusados ate que se chegasse a uma 

sentenca condenatoria, impedindo, dessa forma, a fuga. A pena para eles ia dos castigos 

corporais a sucinta execucao dos condenados Ja na Idade Media, surge a pena restritiva de 

liberdade, rntroduzida pelo Direito Canonico, porem, tambem bastante diversa do criterio 

atual, posto que se relacionava aos crimes de heresia. Todavia, foi realmente a Holanda o pais 

pioneiro na implantacao do sistema penitenciario, que surgiu como forma de atenuar as penas 

impostas ate entao 

A partir dai. muitas outras instituicoes penitenciarias passaram a ser construidas, como 

a de Bremen, em 1609; a primeira instituicao francesa, em 1656; o Hospicio Sao Miguel, em 

Roma, no ano de 1703; a casa de Correcao de Gand, em 1775 

Em decorrencia das experiencias europeias, tambem os Estados Unidos implantaram. 

na Filadelfia, a "Prisao de Walmut", com rigorosa disciplina Adotou-se o chamado "'sistema 

celular" onde o condenado era completamente excluido do mundo exterior e, mais tarde, o 

"sistema Alburniano", na cidade de Alburn, em 1818, acrescentando-se o trabalho diurno 
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Aquele sistema foi pouco modificado e este acabou prevalecendo. sendo adotado na Belgica, 

Inglaterra e Alemanha 

Tempos mais tarde e que surgiu na Inglaterra o "sistema progressivo", elaborado pelo 

capitao da Armada inglesa, Alexander Maconochie, atendendo a crescentes movimentos 

sociais. Baseava-se no modelo onde os condenados recebiam marcas positivas ou negativas 

em seus prontuarios, de acordo com seu comportamento. O sistema foi evoluindo e, de acordo 

com o comportamento do condenado, este ia adquirindo regalias, podendo alcancar o 

livramento condicional. 

O sistema atualmente adotado e o progressivo, intentando sempre a concessao de 

beneficios relacionados a progressao das penas. Alem disso, muitos paises apoiam suas 

normas penitenciarias no registro de dados auferidos pela observacao permanente dos 

condenados 
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2. S I S T E M A P E N I T E N C I A R I O B R A S I L E I R O 

2.1. H I S T O R I C O DAS P R I S O E S NO B R A S I L 

Segundo Fragoso, "a prisao como pena e de aparecimento tardio na historia do Direito 

Penal". No Brasil nao foi diferente. A principio, no sentido de carcere, onde os acusados 

permaneciam temporariamente a espera da condenacao. Essa situacao perdurou, passando 

pelas Ordenacoes Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, acrescidas das leis extravagantes, 

baseando-se na brutalidade das sancoes corporais e na abundancia absurda de ilicitos, ate a 

introducao do Codigo Criminal do Imperio do Brasil, em 16 de dezembro de 1830. 

sancionado por D. Pedro I . 

O Codigo Criminal do Imperio reduzia a quantidade para somente tres infracoes: 

insurreicao de escravos, homicidio agravado e latrocinio. 

De acordo com Rene Ariel Doti, o Codigo Criminal do Imperio "(•..) florescendo em 

bases de justica e equidade, constituiu um documento de admiravel sintese de forcas 

plasmadas pelas lutas contra Portugal, pelo reconhecimento das ideias liberais que 

dominavam a Inglaterra, a Franca, os Estados Unidos e outros paises". Afirma ainda Doti que. 

com o novo Codigo "(.. .) a prisao como autentica pena ingressava nos costumes brasileiros 

nao como um simples instrumento de protecao da classe dominante, mas tambem passaria a 

ser vista como fonte de emenda e de reforma moral para o condenado. A preocupacao em 

torno do regime penitenciario mais adequado traduziu o empenho de acompanhar o progresso 

revelado em outros paises". 

0 Codigo do Imperio e o reflexo, no Brasil, das profundas modificacoes ocorrentes na 

Europa, projetadas pelas novas correntes de pensamento. 
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Com a Abolicao da Escravidao, em 1888, e a Proclamacao da Republica, em 1889, 

realizam-se sensiveis mudancas no Codigo Penal. O novo Codigo, de 1890, previa as 

seguintes modalidades: prisao celular; reclusao; prisao com trabalho obrigatorio, prisao 

disciplinar. Cada uma cumprida num estabelecimento especifico. 

No entanto os estabelecimentos ja se encontravam em pessimas condicoes, de acordo 

com o que relata Lemos de Brito. baseado em visitas aos principais presidios do pais. 

Conforme Falconi, "(...) neste momento, o sistema presidial abarca tres modalidades 

de prisao: a correcional ou policial, que e a detestavel prisao temporaria, a prisao processual, 

que se realiza via prisao em flagrante e prisao preventiva, e a prisao judicial, que e a propria 

condenacao, indiferente se com ou sem transito em julgado". Porem, devido a precaria 

situacao dos estabelecimentos, todos os presos se misturavam no mesmo espaca fisico, nao 

possibilitando a distincao entre o preso correcional, o processual e o condenado. 

Em 1932, devido a dificuldade de aplicacao e ate de conhecimento das inumeras leis 

extravagantes existentes, e promulgado o Decreto n° 22.213 de 14 de dezembro. o qual 

promovia a consolidacao das leis penais. 

Em 31 de dezembro de 1940 e publicado o novo Codigo Penal (Decreto lei n° 2.848 

de 7 de dezembro de 1940) atraves do qual as penas foram simplificadas em duas categorias: 

principais, que se subdividiam em reclusao e detencao (que sao as especies da pena privativa 

de liberdade) e multa: e as penas acessorias, que se subdividiam em perda de funcao, 

interdicao de direitos e publicacao das sentencas. 

Desde entao, muitos avancos ocorreram na legislacao, relacionados a prote^ao do 

individuo, moderando o poder punitivo do Estado. Porem, pouco se buscou como alternative a 

pena de prisao. O nosso Codigo Penal vem mantendo-na como principal forma de punicao e 

defesa da sociedade. 
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Em sua obra, Martins ressalta a reforma penal de 1984. Conforme o ilustre autor, Juiz 

de Direito no Estado de Santa Catarina, "sabendo-se das mazelas que advem da simples 

aplicacao da pena de prisao, dos problemas que decorriam do encarceramento, tanto em 

funcao das superlotacoes e da obvia concorrencia de promiscuidades e desrespeito aos mais 

comezinhos principios de relacionamento humano, como da inexistencia de um programa de 

acompanhamento, aconselhamento, educacao e encaminhamento do preso a um novo 

caminho, ampliou-se, com a Lei n° 7.209/84, o leque dos tipos de penas aplicaveis no pais. 

Estatui-se no art. 32, do Codigo Penal, que as penas eram as privativas de liberdade, as 

restritivas de direito e a multa". 

2.2. A C R I S E NO S I S T E M A 

A partir de 1995 foram criados os Juizados Especiais Criminals, com "competencia 

para a conciliacao, o julgamento e a execucao das infracoes penais de menor potencial 

ofensivo". Ha tambem a Lei n° 9.714/98 que reduz a incidencia das penas privativas de 

liberdade, que poderao ser substituidas pelas penas restritivas de direitos em casos 

especificos. E ainda, como substituicao a pena de prisao, ha o sursis, o cumprimento de pena 

em prisao domiciliar, em regime aberto, o indulto etc. No entanto, esses beneficios nao 

puderam evitar a crise que se instalou no sistema. Alem disso, nao se registra uma 

preocupacao em estabelecer garantias especificas em torno dos direitos da pessoa presa. 

Jose Carlos Dias, Ministro da Justica em 1999, tern uma proposta para atenuar a 

superlotacao das prisoes: o chamado "Direito Penal Minimo" - que consiste em punir com 

detencao apenas pessoas cuja liberdade represente risco a sociedade; alterar a lei de crimes 

hediondos, permitindo aos apenados a progressao do regime; e alterar as punicoes previstas 

no Codigo de Transito, ampliando a aplicacao de penas alternativas a prisao. 
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Porem sua proposta e bastante criticada. Ainda na mesma reportagem, encontra-se a 

afirmacao do Secretario de Seguranca Publica, Antenor Chinatto Ribeiro, que ressalta: "abrir 

as portas das cadeias nao e a soluQao". Diz ainda que e preciso uma grande reforma no 

sistema juridico e tambem no sistema penal que nao consegue ressocializar o preso. 

Sergio da Costa Ramos tambem critica a proposta do ministro Jose Carlos Dias, 

afirmando que a novidade e perfeita para estimular o trafico de drogas e a corrupcao 

financeira. E acrescenta: "ao inves dos governos provisionarem orcamentos para a construcao 

de presidios decorosos, so pensam em desidratar as penas"'. 

A situacao e caotica. Alternativas sao buscadas, porem o que se ve e uma 

superpopulacao carceraria que a cada dia torna-se maior. No Brasil, de acordo com o ultimo 

censo penitenciario, a populacao prisional e de aproximadamente 130 mil presos, 

acomodados, nao se sabe como, em pouco mais de 60 mil vagas, sendo o deficit de 

aproximadamente 70 mil vagas, sem contar com os 275 mil mandados a serem cumpridos. 

Fugas e rebelioes sao cada vez mais frequentes Em reportagem de Luisa Alcade a 

dura realidade dos encarcerados no Estado de Sao Paulo e exposta. Nada mais que o reflexo 

da crise dp sistema penitenciario em todo o pais. De acordo com a reportagem a "(. . .) 

superlotacao carceraria ameaca implodir o sistema em Sao Paulo. As fugas aumentam e 

aterrorizam a populacao" 

No Estado de Santa Catarina a situacao nao e diferente. Um estudo realizado pela 

Secretaria da Justica e Cidadania (SJC) aponta o colapso no sistema prisional. Demonstra que 

em cinco anos houve um aumento no numero de presos em Santa Catarina de 746, passando 

de 2.543 reclusos em 1995 para 4.431 em 2000, sendo que a disponibilidade de novas vagas 

nao acompanhou este aumento, registrando um deficit de mais de 1000 vagas no sistema 

carcerario (englobando ties penitenciarias e vinte presidios), sem contar com os mais de 600 

presos encarcerados irregularmente em delegacias de policia. 
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2.3. A P R O B L E M A T I C A DA R E S S O C I A L I Z A C A O 

0 declinio do nosso sistema penitenciario, assim como em varios paises, fundamenta-

se, basicamente, nos custos crescentes do encarceramento e na falta de investimentos no setor 

por parte da administracao publica gerando uma conseqiiente superlotacao das prisoes. A 

partir dessas questoes, decorrem problemas como a falta de condicoes necessarias a 

sobrevivencia (falta de higiene, regime alimentar deficiente, falta de leitos); deficiencias no 

servico medico; elevado indice de consumo de drogas; corrupcao; reiterados abusos sexuais; 

ambiente propicio a violencia; a quase ausencia de perspectivas de reintegracao social; a 

inexistencia de uma politica ampla e inteligente para o setor. 

A verdadeira finalidade da prisao parece ter sido esquecida. Ressocializar a pessoa 

presa, nas situacoes atuais, e tarefa impossivel. Como evidenciou Denise de Roure "falar em 

reabilitacao e quase o mesmo que falar em fantasia, pois hoje e fato comprovado que as 

penitenciarias em vez de recuperar os presos os tornam piores e menos propensos a se 

reintegrarem ao meio social". 
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3. A PROPOSTA D E P R I V A T I Z A C A O 

3.1. I M P O R T A C A O DOS M O D E L O S E S T R A N G E I R O S 

Diante desta realidade e que se vem discutindo a privatizacao das prisoes, como uma 

alternativa de melhoria do sistema penitenciario brasileiro. 

A proposta de privatizacao apresentada em 1992, pelo entao Presidente do Conselho 

de Politica Criminal e Penitenciaria do Ministerio da Justica, professor Edmundo Oliveira, 

tern como base "(•••) as modernas e recentes experiencias, que nesse sentido, vem sendo 

colocadas em pratica em estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos, da Franca, da 

lnglaterra, da Belgica e da Australia". Visa urn processo de privatizacao sob a forma de gestao 

mista, envolvendo a administracao publica e a iniciativa privada. 

A questao, no entanto, e bastante polemica, pois inumeros pesquisadores e 

especialistas no assunto posicionam-se contrarios a privatizacao. Os argumentos sao 

inumeros. De acordo com Geisa de Assis Rodrigues "(...) a utilizacao de experiencias 

estrangeiras deve ser muito cuidada ja que as realidades desses paises sao muito diferentes da 

nossa". 

Portanto, necessario se faz, analisar alguns dos diferentes sistemas de privatizacao nos 

paises onde foram adotados, verificando a possibilidade de importacao dos modelos 

estrangeiros para o Brasil. 

3.2. A P R I V A T I Z A C A O DAS P R I S O E S NOS E S T A D O S UNIDOS 

A partir de meados da decada de 80 as primeiras iniciativas com prisoes privadas eram 

postas em pratica nos Estados Unidos da America (EUA). Primeiramente nas chamadas 
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"prisoes de xerifes", onde eram acolhidos jovens presos provisoriamente por terein cometido 

pequenas infracoes. A partir dai, alguns Estados norte-americanos adotaram o modelo, 

estabelecendo regras contratuais, onde as empresas particulars administravam 

estabelecimentos penais de presos condenados a penas minimas ou medias e, eventualmente, 

condenados a penas altas, em estagio de cumprimento dos dois ultimos anos de sancao. Em 

seguida a experiencia foi sendo adotada em varios Estados dos EUA, como Texas, Arizona, 

California, Colorado, Ohio, Nova lorque e Florida, onde os grupos particulars cuidam da 

seguranca, da saude, da educacao, do lazer e da alimentacao dos presos, alem de oferecer-lhes 

trabalho, assistencia social, juridica e espiritual, prestando contas de suas atividades ao 

Governo e a Justica atraves de relatorios periodicos. 

A delegacao brasileira que presenciou a "Journey of Comparative Law" teve a 

oportunidade de visitar a prisao privada de Lake City Correctional Facility, nos EUA, 

inaugurada em 1993, tida como presidio-modelo e puderam observar o seu carater educative 

sendo a reducao da reincidencia seu principal objetivo, sem perder de vista, e claro. a 

economia que proporciona. La os detentos sao obrigados a fazer cursos e a trabalhar. 

obedecendo a uma rigida disciplina. O bom comportamento e incentivado atraves de regalias 

e a desobediencia acarreta algumas restricoes. A empresa administradora do presidio, a 

Corrections Corporation o f America (CCA) construiu a prisao e a administra, atraves de urn 

contrato trienal que, em nao sendo renovado, transfer a administracao do presidio para o 

Estado. 

A CCA foi fundada em 1983, prometendo "resolver o problema penitenciario e 

capitalizar urn bom dinheiro ao mesmo tempo", segundo declaracao do seu presidente, 

Thomas Beasley. Faturou no ano de 1996, no periodo de Janeiro a setembro, 206 milhoes de 

dolares, percebendo urn lucro liquido da ordem de 21,2 milhoes de dolares. Alem de presidios 
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nos Estados Unidos, a empresa administra estabelecimentos penitenciarios tambem no 

Canada, Inglaterra, Franca, Alemanha, Australia e Porto Rico 

Ha, tambem, outros sistemas de administracao de presidios. Em alguns, o Estado nao 

paga a hospedagem e a gestora do presidio explora a mao-de-obra dos presos, pagando a estes 

pouco mais de um quarto do salario minimo norte-americano. AJguns presos conseguem ate 

mesmo sustentar suas familias com o que recebem. Ha, tambem, a possibilidade de locacao 

dos presidios, onde o presidio e construido pela iniciativa privada e alugado ao Estado; e de 

terceirizacao, onde so a direcao e publica, sendo os demais servicos prestados pela iniciativa 

privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. O M O D E L O F R A N C E S 

Ja o sistema de privatizacao prisional frances e bastante diverso do modelo norte-

americano. Na Franca, foi implantado o sistema de dupla responsabilidade (ou co-gestao), 

cabendo ao proprio Estado e ao grupo privado o gerenciamento e a administracao conjunta do 

estabelecimento prisional. Os principals aspectos desse sistema sao estipulados em contrato e 

estabelece que: ao Estado compete a indicacao do Diretor-Geral; a empresa privada 

encarrega-se de promover, no estabelecimento prisional, o trabalho, a educacao, o transporte, 

a alimentacao, o lazer, bem como a assistencia social, juridica, espiritual e a saude fisica e 

mental do preso, recebendo por essas atividades cerca de 150 francos (25 dolares) por preso, 

por dia. 

3.4. O U T R O S M O D E L O S 
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Os paises que ja adotaram o sistema de prisoes privadas sao inumeros. Alem dos 

Estados Unidos e da Franca, tambem Portugal, Italia, Inglaterra e mais recentemente a 

Australia. Porem, "embora tenham unidades prisionais privadas, estas sao minoria frente ao 

sistema estatal, e cada qual adota modelo diferente, com maior ou menor participacao do 

empreendedor privado". Isto se da porque cada pais deve adapta-lo as suas caracteristicas 

internas, as conveniencias administrativas e as disponibilidades financeiras. 
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4. A T E R C E I R I Z A C A O 

4.1. V I A B I L I D A D E J U R I D I C A DA T E R C E I R I Z A C A O NO B R A S I L 

Outra questao muito importante e polemica e a respeito da viabilidade juridica no 

Brasil. 

Conforme Joao Marcello de Araujo Junior ha urn obstaculo juridico a privatizacao das 

prisoes decorrente da Lei de Execucao Penal. Segundo ele "(. . .) a administracao penitenciaria 

participa da atividade jurisdicional. O pessoal penitenciario, de qualquer nivel, embora 

vinculado ao Poder Executivo para fins de gestao financeira e disciplinar, ao praticar os atos 

de execucao sao a longa manus do juiz da execucao". E complementa que " ( . . ) sendo, assim, 

a execucao penal uma atividade jurisdicional e sendo, como se sabe, a atividade jurisdicional 

indelegavel, devemos concluir que a administracao penitenciaria e, tambem, indelegavel e, 

por isso, somente podera ser exercida pelo Estado. A violacao da indelegabilidade da 

atividade jurisdicional importa em inconstitucionalidade". 

Ja na percepcao de Luiz Flavio Borges D'Urso "(•••) quanto a constitucionalidade da 

proposta, partimos da premissa de que a Lei Maior foi clara, e o que ela nao proibiu, 

permitiu" Afirma ainda que "(.. .) nao se esta transferindo a fungao jurisdicional do Estado 

para o empreendedor privado, que cuidara exclusivamente da fiincao material da execucao da 

pena, vale dizer, o administrador particular sera responsavel pela comida, pela limpeza, pelas 

roupas, pela chamada hotelaria, enfim, por servicos que sao indispensaveis num presidio". 

Diz ainda que "(...) ja a funcao jurisdicional, indelegavel, permanece nas maos do Estado que, 

por meio de seu orgao-juiz, determinara quando um homem podera ser preso. quanto tempo 

assim ficara, quando e como ocorrera a punicao e quando o homem podera sair da cadeia". 
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Atraves do estudo da Lei de Execucao Penal observa-se que, ressalvadas as atividades 

jurisdicionais (de competencia do juiz da execucao penal) e as atividades administrativas-

judiciarias (exercidas pelo servidor publico), nao existe impedimentos para a atuacao de 

empresas, orgaos ou entidades privadas na realizacao de atividades e servicos relacionados a 

qualquer atividade administrativa extrajudicial na execucao da pena. Dessa forma, atraves de 

normas federals ou estaduais torna-se plenamente viavel a concessao de obras e servicos 

publicos a iniciativa privada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. A R E L A T I V I Z A C A O DA S O B E R A N I A DO E S T A D O 

Em sua obra, Laurindo Dias Minhoto contextualiza a privatizacao de presidios nas 

estrategias penais contemporaneas e no problema da disseminacao da violencia, enfatizando a 

questao da relativizacao da soberania do Estado brasileiro. no que diz respeito a garantia do 

monopolio do uso legitimo da violencia. 

Jose Eduardo Faria, prefaciando a obra de Minhoto, chama de mercantilizacao das 

penas de privacao de liberdade, a questao da privatizacao e salienta que com o advento do 

processo de reconstrucao capitalista, houve um "enxugamento
, ,

 do Estado, levando a reducao 

de suas funcoes e servicos, a despolitizacao da economia e a enfase numa logica mercantil 

que contamina os valores de todas as demais esferas da sociedade. Segundo ele, a discussao 

sobre os limites e os graus toleraveis de privacao de direitos daqueles que foram julgados e 

condenados pelo Judiciario, acaba sendo ofuscada pela sobrevalorizacao do binomio 

custo/eficacia e do principio da economicidade invocados pelas firmas de vigilancia e 

seguranca, interessadas em alargar seu campo de atividades 
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Afirma ainda que, a abdicacao, ainda que parcial, do monopolio do exercicio legitimo 

da violencia fisica, sob a forma de prisoes privatizadas e da "gestao empresariar', abre 

caminho para a indiferenciacao entre o poder publico e os poderes privados. 

Referente a mesma questao, observa Joao Marcello de Araujo Junior que "(.. .) o texto 

constitucional ressalta que o poder de coacao fisica e monopolio do Estado como corolario da 

garantia constitucional do direito a liberdade, este e urn direito indelegavel nao podendo a 

Administracao aliena-lo ou transferi-lo, pois na verdade e menos urn direito do que urn poder-

dever
1

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. O R I S C O DA E X P L O R A C A O DOS P R E S O S 

Ha quern seja contrario a privatizacao das prisoes, alegando o risco de que os 

prisioneiros sofram abuso e exploracao por lucro. Afirmam que as empresas particulars nao 

tern interesse em combater a criminalidade, objetivo teorico da administracao penitenciaria, ja 

que adquirem o lucro atraves da existencia da propria criminalidade 

Porem, de acordo com a proposta de regras basicas para o programa de privatizacao no 

sistema penitenciario brasileiro apresentada e com base em experiencias estrangeiras, 

observa-se que o lucro dos empresarios seria proveniente de pagamento pelo Estado. Na 

experiencia americana, por exemplo. um preso custa ao Estado 50 dolares por dia, ja as 

empresas privadas o custo e de 25 dolares. O Estado paga. entao, a empresa administradora do 

presidio, 30 dolares por preso, por dia, gerando um lucro a empresa de 5 dolares. 

E possivel que as empresa privadas diminuam os custos mantendo os presos em iguais 

ou melhores condicoes, pelo fato de o empresario saber gerir melhor seu dinheiro. Alem 

disso, as empresas particulars dispdem de maior agilidade e menor burocracia, o que ira 

otimizar os servicos e reduzir as despesas. Em contrapartida, no servico publico, a morosidade 
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e a burocracia sao demasiadas, sem levar em conta os escandalos de corrupcao que ocorrem 

comumente. 

Importante se faz salientar que em prisoes privadas o preso nao fica na ociosidade. Ao 

contrario, o maior argumento a favor da privatizacao e a garantia de ocupacao do tempo livre 

na prisao com educacao e trabalho. Porem, o resultado auferido pelo labor do preso jamais 

devera reverter ao empreendedor privado, destinando-se aos seus familiares, ao ressarcimento 

dos prejuizos que provocou, a um peculio, enfim, tudo de acordo com o disposto na vigente 

Lei de Execucoes Penais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. T E R C E I R I Z A C A O DOS S E R V I C O S P E N I T E N C I A R I O S 

Nao se pode negar que o Brasil, nos ultimos anos, vem adotando um modelo gerencial. 

Ou seja, a Administracao Publica comeca a se despir da posicao de prestadora de servicos, 

desestatizando-os, passando. entao, a gerenciar a sua prestacao, fiscalizando e controlando 

atividades transferidas a terceiro, dentro das politicas publicas previamente estabelecidas pelo 

Estado. Dentro desse modelo gerencial, podemos citar as agendas reguladoras 

Dentre as formas de privatizacao - entendida no sentido lato - temos a terceirizacao, 

definida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro como "a contratacao, por determinada empresa. 

de servicos de terceiros para o desempenho de atividades-meio". 

Wilson Alves Polonio entende a terceirizacao como "processo de gestao empresarial 

consistente na transferencia para terceiros (pessoas fisicas ou juridicas) de servicos que 

originariamente seriam executadas dentro da propria empresa". Ainda na concepcao do 

referido autor a terceirizacao tern como objetivo "a liberacao da empresa da realizacao de 

atividades consideradas acessorias (ou atividades-meios), permitindo que a administracao 

concentre suas energias e criatividades nas atividades essenciais". 
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Apesar da terceirizacao ter se implantado no ambito da Administracao Publica, nao 

podera possuir como objeto determinado servico publico como um todo. Desta forma, a 

locacao ou terceirizacao de servicos, prevista na Lei n° 8.666/93, nao se confunde com a 

concessao ou permissao de servico publico. Aquela tern como objeto a gestao material de 

atividade que nao e atribuida ao Estado como servico publico, exercida apenas em carater 

acessorio ou complementar da atividade-fim da Administracao Publica. Esta, por sua vez, 

envolve a prestacao de um servico publico como um todo, ou seja, todo o complexo de 

atividades necessarias a sua realizacao. A execucao do servico compreende, entao, tanto a 

gestao operacional como a gestao material. 

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello "nos simples contratos de prestacao de 

servico o prestador do servico e simples executor material para o poder publico contratante. 

Dai que nao Ihe sao transferidos poderes publicos. Persiste sempre o Poder Publico como 

sujeito diretamente relacionado com os usuarios e, de conseguinte, como responsavel direto 

pelos servicos. 0 usuario nao entretem relacao juridica alguma com o contratado-executor 

material, mas com a entidade publica a qual o servico esta afeto. Por isto, quern cobra pelo 

servico prestado - e o faz para si proprio - e o Poder Publico. O contratado nao e remunerado 

por tarifas, mas pelo valor avencado com o contratante governamental. Em suma: o servico 

continua a ser prestado diretamente pela entidade publica a que esta afeto, a qual apenas se 

serve de um agente material". Conforme acrescenta o festejado mestre, na concessao de 

servicos publicos o encargo de prestar o servico e transferido do concedente para o 

concessionario, que passa a ser "prestador de servico ao usuario". 

Questao que se coloca e a possibilidade de terceirizacao de servicos penitenciais, ou 

melhor dizendo, terceirizacao de presidios. 

Argumenta-se favoravelmente ao tenia, a falencia do sistema carcerario no Brasil. Nao 

nos cabe neste trabalho abordar as razoes de tal fracasso Para nos, no entanto, torna-se claro 
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que a falta de vontade politica aliada a enorme maquina burocratica do Estado, contribuem 

decisivamente para a construcao da teoria em defesa da terceirizacao de presidios. 

Alias, a questionavel falta de eficiencia da Administracao Publica, muitas vezes fruto 

da incompetencia de alguns gestores publicos, tern servido de coro para justificar as 

privatizacoes que vem ocorrendo no cenario nacional. 

Sabe-se que o regime de vinganca privada, como forma de composicao de conflito na 

seara penal, evoluiu a instituicao do monopolio do exercicio do poder de punir atribuido 

somente ao Estado. Compete ao Estado exercitar e executar o jus puniendi. Assim, no 

exercicio do jus puniendi, cabe-lhe a realizacao do direito penal material, concretizado na 

sentenca condenatoria. Ja na execucao da pena, o Estado-Administracao atua atraves de seus 

orgaos, embora sob controle jurisdicional. 

Nesse diapasao a responsabilidade pela assistencia e integridade fisica e moral de um 

condenado em regime de cumprimento de pena cabe ao Estado. Em virtude do que determina 

o art. 5°, X L I X , da Constituicao Federal, combinado com o arts. 40 e 41, o que vier a 

acontecer com o condenado em cumprimento de pena, podera ser imputado ao Estado na 

forma do art. 37, §6°, da Carta Constitucional. 

O art. 75 da Lei de Execucao Penal estabelece os requisitos necessarios para "ocupante 

do cargo de diretor de presidio". O art. 76, por sua vez, refere-se a organizacao do quadro 

pessoal penitenciario. Ja o art. 77, trata da escolha de pessoal administrativo, especializado, de 

instrucao tecnica e de vigilancia. 

Da leitura dos referidos dispositivos, conclui-se que as funcoes de diretor, chefia de 

servicos e de assessoramento tecnico, nao sao passiveis de terceirizacao. Da mesma forma, 

pensamos que nao ha que se falar em terceirizacao da funcao propria do cargo de agente 

penitenciario 
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No que concerne as funcoes de direcao do presidio, os Estados brasileiros que vem 

adotando esta forma equivocada de terceirizacao tern indicado, para o seu exercicio, 

servidores publicos, ocupantes de cargo de carreira na esfera da Secretaria de Seguranca 

Publica. Ocorre que, como corretamente assevera Sergio Pinto Martins, uma das regras para 

determinar a licitude da terceirizacao de servicos seria "a direcao dos servicos pela propria 

empresa terceirizada". Nesta mesma linha, Edite Hupsel e Leyla Bianca Correia Lima da 

Costa, afirmam que "o terceirizante nao pode ser considerado como superior hierarquico do 

terceirizado e nem o servico prestado por determinada pessoa indicada pelo terceirizante". 

Dessa maneira, afirmamos o desvirtuamento ilicito da terceirizacao de servicos penitenciarios, 

explicitado na tentativa de solucionar a intransponivel impossibilidade de terceirizacao de 

funcoes de direcao de presidio. 

Ademais, alguns dos contratos de prestacao de servicos penitenciarios que vem sendo 

firmados por Estados brasileiros estabelecem a prestacao de servicos de seguranca interna da 

unidade penitenciaria pela empresa contratada, servico este que para ser efetivado necessita 

do exercicio de prerrogativas proprias da Administracao Publica, sendo atribuicao tipica do 

cargo de agente penitenciario. 

E cedico que a Constituicao Federal, no seu art. 37, I I , determina a obrigatoriedade do 

concurso publico de provas ou de provas e titulos para a investidura em cargo ou emprego 

publico. Assim, nao poderao ser objeto de execucao indireta, atividades inerentes as 

categories funcionais abrangidas pelo piano de cargos do orgao ou entidade. 

Some-se a isso, o fato de que as pessoas que nao estao legalmente investidas em 

cargos, empregos ou funcoes publicas, nao podem praticar qualquer tipo de ato administrativo 

que implique decisao, manifestacao de vontade, com producao de efeitos juridicos, somente 

podendo executar atividades estritamente materials. 
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Com efeito, somente atraves de contratos administrativos de permissoes ou concessdes 

de servicos publicos e que se admite a transferencia, para particular, de poderes e 

prerrogativas proprias da Administracao Publica, razao pela qual sao as unicas hipoteses em 

que se admite a transferencia de execucao de servico publico ao particular. Neste sentido e 

que Jorge Sarmiento Garcia aduz que sao outorgadas ao concessionary de servico publico 

prerrogativas de poder publico, entre elas o exercicio de certos poderes de policia interna 

relacionados com a organizacao do servico. Nesse diapasao, reafirmamos que a transferencia 

de poderes administrativos nao pode ser objeto de contrato de terceirizacao de servicos 

penitenciarios, firmado nos moldes da Lei n° 8.666/93. 

Hoje, no Brasil, contamos com alguns Estados que adotam o regime de terceirizacao 

de servicos penitenciarios, a saber: Parana (Guarapuara), Ceara (Cariri) e Bahia (Valenca). 

Esquece-se das irregularidades de natureza administrativas, existentes e ja demonstradas desse 

tipo de terceirizacao, e valoriza-se a eficiencia dessa transferencia de servicos que se aflora 

quando comparada aos presidios administrados diretamente pelo Estado. Tal valorizacao. no 

entanto, precisa ser questionada 

Segundo materia publicada no Correio Brasiliense de 13/05/2001, a penitenciaria de 

Guarapuara, possuia naquela epoca 250 vagas, comportando 200 presos. Ja no presidio de 

Cariri, o deficit de ocupacao era de 50%, ou seja, 200 presos para 550 vagas. Considere-se. 

ainda, que os presos passavam, ate entao, por processo de triagem, sendo selecionados para 

tais vagas por apresentarem bom comportamento. 

Refletimos se o festejado sucesso da discutida terceirizacao estaria na eficiencia das 

empresas ou na forma de operacionalizacao politica do servico, quando terceirizado 

E do conhecimento geral o descaso da Administracao Publica com a prestacao direta 

dos servicos penitenciarios. A superlotacao de presidios, sem qualquer preocupacao com 

questoes de seguranca, higiene, saude e educacao e flagrante. O sociologo fiances, radicado 
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nos Estados Unidos, Loic Wacquant, apontado como um dos maiores estudiosos do sistema 

penitenciario, ao visitar o presidio Helio Gomes, no centro do Rio de Janeiro, afirmou que no 

Brasil "as prisoes sao infernos habitados por seres-humanos". Em consequencia dessa 

realidade, torna-se inocuo o argumento utilizado para justificar a maior eficiencia dos servicos 

de interesse publico quando prestados por particulars, qual seja, o engessamento do Estado 

causado pelo regime juridico administrative 

A terceirizacao dos servicos penitenciarios, que comeca a ser adotada no nosso pais, 

parece inspirada no modelo norte-americano, implantado nos anos oitenta. Cumpre, no 

entanto, acrescentar que nos Estados Unidos alguns ja comecam a apontar sinais de 

esgotamento de tal sistema. 

Loic Wacquant aduz que a nova economia americana nao e apenas a da internet e a 

das tecnologias de informacao: e tambem a que industrializa o castigo. Acrescenta que "criou-

se entre os americanos a gestao penal da miseria, modelo que comeca a ser copiado por paises 

como o Brasil, onde os efeitos negativos podem ser ainda piores". 

Nao se quer aduzir a total impossibilidade de terceirizacao dos servicos prestados no 

ambito das penitenciarias. Obviamente que as atividades acessorias ali desenvolvidas podem 

ser objeto de terceirizacao, como, por exemplo, o servico de limpeza, fornecimento de 

alimentacao, etc. 

Ocorre que, a terceirizacao de presidios, na forma que vem sendo praticada, fere 

principios basicos da Administracao Publica, conforme demonstrado. Ademais, nao se pode 

permitir que a incontrolavel criminalidade que cresce no Pais, por motivos que nao nos cabe 

analisar neste trabalho, transforme-se em instrumento de grandes negocios para influentes 

empresarios. 

Aqueles que defendem e respeitam os direitos humanos, devem meditar 

cuidadosamente sobre todas essas questoes antes de aprovarem a terceirizacao do sistema 
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carcerario no Brasil. Nao podemos nos curvar inertes diante de anomalias repugnantes criadas 

sob o manto da questionavel eficiencia. Cabem a nos, cidadaos, refletirmos quanto as futuras 

consequencias que poderao advir desse novo sistema de gerenciamento carcerario. Afinal, 

como afirmou um dia Rui Barbosa "o que hoje semeias, colhereis amanha". 
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I R E I T O S DO P R E S O : A N A L I S E DA G E S T A O P R I S I O N A L NOS E S T A D O S DA 

P A R A I B A E DO C E A R A 

5.1. E F E T I V I D A D E DOS D I R E I T O S DO P R E S O NA G E S T A O P U B L I C A DO 

P R E S J D I O R E G I O N A L D E SOUSA 

A atual conjuntura no sistema penitenciario nos faz refletir sobre as formas de punicao 

previstas em nosso ordenamento juridico que levam em consideracao o cerceamento a 

liberdade fisica do individuo. 

Com o advento da Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984, foi instituida a Lei de 

Execucao Penal (LEP) no ordenamento juridico brasileiro, tendo como um de seus objetivos 

proporcionar condicoes para a harmonica integracao social do condenado e do internado. 

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

e orientar o retorno a convivencia em sociedade. Tal assistencia deve ser prestada no ambito 

juridico, material, social, educacional, religioso e da saude. 

A fim de se averiguar a real aplicabilidade dos direitos do preso assegurados na LEP 

na gestao publica prisional, realizou-se visita ao Presidio Regional de Sousa (PRS), onde 

obteve-se informacoes acerca da realidade local, como amostra da realidade nacional de nosso 

sistema penitenciario. 

Por meio da pesquisa de campo constatou-se que no PRS a assistencia material e 

precaria no que diz respeito a instalacdes higienicas, auxilio de vestuario e a ausencia de 

profissional habilitado para preparacao de alimentacao balanceada, quanto a assistencia a 

saude inexiste dentro do presidio uma politica curativa quica preventive; quanto a assistencia 

juridica veriticou-se que a Defensoria Publica nao tern tido condicoes de prestar eficiente 

assistencia devido ao excesso de trabalho e superpopulacao carceraria; quanto a assistencia 



educacional e social contatou-se ausencia de qualquer oferecimento de instrucao escolar, bem 

como amparo social ao preso preparando-o ao retorno a liberdade; por fun, a assistencia 

religiosa e prestada por meio de grupos como a Pastoral Carceraria. 

Assim, mesmo apos 20 anos de vigencia, constatou-se que a LEP ainda nao possui 

aplicabilidade plena de todas as suas normas nos presidios administrados pela gestao publica 

haja vista que a assistencia aos presidiarios previstas na citada Lei ainda e ineficiente, nao 

alcancando seu objetivo, qual seja, a ressocializacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. A S S I S T E N C I A AOS P R E S O S NA A D M I N I S T R A C A O T E R C E I R I Z A D A DA 

P E N I T E N C I A R I A I N D U S T R I A L R E G I O N A L DO C A R I R I 

0 Estado e detentor da competencia de punir os individuos que infringem a Lei Penal, 

sendo condenados a pagar uma pena, que muitas vezes devem ser cumpridas em 

estabelecimentos fechados como penitenciarias, que por sua vez tambem devem estar sob a 

administragao do Poder Publico. Todavia. diante das constantes discussoes a respeito da 

eficiencia da gestao publica, na salvaguarda do direito dos apenados consignados na 

Constituicao Federal de 1988 e na LEP, surge a gestao privada dos presidios como uma 

possivel solucao para a problematica da efetividade do direito dos presos e a da sua 

ressocializagao 

Para se constatar a real assistencia prestada aos presos na administracao terceirizada 

prisional foi que realizou-se uma visita a Penitenciaria Industrial Regional do Cariri (PIRC). 

onde foi fornecido o substrato necessario para tal elucidacao. 

Por meio da pesquisa de campo constatou-se que na PIRC a assistencia material e 

condizente com o que determina a LEP, com adequadas instalacoes higienicas, auxilio a 

vestuario e dieta balanceada orientada por nutricionista. Dispoe de um Modulo de Saude com 
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profissionais habilitados prestando atendimento diariamente com assistencia psico-social. O 

amparo juridico e satisfatorio sendo dado atraves de advogados contratados pela propria 

empresa que administra a PIRC. A assistencia educacional e social e oferecida a nivel de 

instrucao escolar ate o Ensino Medio e com formacao professional por meio de parceria com 

empresas de confeccao bolas e joias. Por fim, a assistencia religiosa se da por grupos catolicos 

e evangelicos. 

Em face do que foi exposto, observa-se que a experiencia de terceirizacao implantada 

na PIRC e um avanco significativo e perfeitamente viavel para o nosso sistema prisional, 

considerando que em tais unidades penitenciarias existem maiores condicoes de preservar os 

direitos dos apenados, alcancando o objetivo primeiro da LEP, a ressocializacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3. A N A L I S E C O M P A R A T I V A E N T R E G E S T A O P U B L I C A E PRIVADA NO 

S I S T E M A P E N I T E N C I A R I O 

Por fim, torna-se imperativo a realizacao de uma analise comparativa entre a gestao 

publica do PRS e a gestao privada da PIRC no que concerne ao respeito aos direitos do preso 

previstos na LEP. 

Para tanto. empregou-se o metodo comparative) para estabelecer um paralelo entre a 

gestao publica e a privada no sistema penitenciario. verificando-se suas diferencas e 

semelhancas, seus pontos negativos e positivos. 

Por meio de tal observacao, constatou-se que no PRS a assistencia material e precaria 

no que diz respeito a instalacoes higienicas, auxilio de vestuario e a ausencia de profissionaf 

habilitado para preparacao de alimentacao balanceada, enquanto que na PIRC tal assistencia e 

condizente com o que determina a LEP, com adequadas instalacoes,
-

auxilio a vestuario e dieta 

balanceada orientada por nutricionista. Quanto a assistencia a saude no PRS inexiste uma 
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politica curativa quica preventiva, por sua vez a PIRC dispoe de um Modulo de Saude com 

profissionais habilitados, prestando atendimento, diariamente, com assistencia psico-social. 

Quanto a assistencia juridica verificou-se que no PRS a Defensoria Publica nao tern tido 

condicoes de prestar eficiente assistencia devido ao excesso de trabalho e superpopulacao 

carceraria, enquanto na PIRC o amparo juridico e plenamente satisfatorio. Quanto a 

assistencia educacional e social contatou-se que no PRS ha ausencia de qualquer oferecimento 

de instrucao escolar, bem como amparo social ao preso preparando-o ao retorno a liberdade; 

por seu turno na PIRC tal assistencia e oferecida a nivel de instrucao escolar ate o Ensino 

Medio e com formacao profissional por meio de parceria com empresas de confeccao de bolas 

e joias. Por fim, a assistencia religiosa, tanto no PRS quanto na PIRC, e prestada por meio de 

grupos catolicos e evangelicos. 

Constata-se, assim, que a LEP ainda nao possui aplicabilidade plena de todas as suas 

normas nos presidios administrados pela gestao publica, haja vista que a assistencia aos 

presidiarios prevista na citada Lei ainda e ineficiente. Entretanto, observa-se que a experiencia 

de terceirizacao implantada na PIRC e um avanco significativo e perfeitamente viavel para o 

nosso sistema prisional, considerando que em tais unidades penitenciarias existem maiores 

condicoes de preservar os direitos dos apenados, alcancando o objetivo primeiro da LEP, a 

ressocializacao 
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C O N C L U S A O 

Muito mais argumentos contrarios e favoraveis a privatizacao poderiam ser expostos. 

A questao deve, sem duvida, ser minuciosamente analisada, as questoes referentes a 

viabilidade nao podem ser esquecidas, o que nao se pode e desprezar uma real alternativa de 

solucao, ou pelo menos moderacao da atual crise. O sistema prisional brasileiro atingiu o seu 

limite. 

No entanto, o tema so vem a tona quando ocorrem fugas ou rebelioes, caso contrario 

os encarcerados permanecem no esquecimento, vivendo, ou melhor, sobrevivendo em 

condicoes desumanas e inaceitaveis. Infelizmente nao se pode esperar que a administracao 

publica encontre solucao. Investir no setor, nem passa pela cabeca de nossos representantes, o 

que nao e para menos, preso nao vota. Uma coisa e certa, o Estado nao podera resolver, 

sozinho, esse problema que e de toda a sociedade. 

E importante que nunca se esqueca: "o homem segregado deve perder sua liberdade. 

nada mais". 
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A P E N D I C E 

Relatorio da visita a Penitenciaria Industrial Regional do Cariri 

Juazeiro do Norte, Estado do Ceara 

No dia 26 de novembro de 2003, os membros da equipe integrante do Projeto de 

Pesquisa "Gestao Privada no Sistema Penitenciario do Brasil" visitaram a Penitenciaria 

Industrial Regional do Cariri (PIRC), em Juazeiro do Norte, no Estado do Ceara, onde tiveram 

a oportunidade de conhecer a estrutura fisica da PIRC e o seu funcionamento interno, 

observando as atividades desempenhadas pelos seus servidores e a realidade vivenciada 

pelos internos (apenados). 

A equipe foi recepcionada pelo Capitao Mauro, da Policia Militar do Estado do Ceara, 

assistente social, psicologa e pela chefe da empresa que terceiriza a seguranca, por varios 

agentes penitenciarios, policiais militares fortemente armados e por um estagiario academico 

do curso de Direito da Universidade do Vale do Acarau, os quais esclareceram a turma das 

varias normas adotadas pela penitenciaria, como tambem sobre utilizacao de algumas 

nomenclaturas diferenciadas como, por exemplo, os pavilhoes que separam os presidiarios, 

que sao chamados de vivencias. pois acreditam eles que "pavilhao" e uma palavra pejorativa, 

significando um mero deposito de pessoas. Alem disso, os presidiarios sao denominados de 

internos. com o proposito de ressaltar a condicao de ser humano de cada um deles. Assim, a 

PIRC busca a ressocializacao em cada espaco e nos pequenos detalhes. 

0 Capitao Mauro relatou o fato de que nos tres anos de funcionamento da PIRC 

somente ocorreram onze "baguncas" (revoltas), sendo que a ultima foi desencadeada por 

dezoito internos recem-chegados do Instituto Prisional Paulo Sarasate (IPPS) de Fortaleza/CE, 

nao ocorrendo nenhuma rebeliao ou fuga. 
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Por meio do estagiario do curso de Direito Augusto Everton Reis Moura, foram 

obtidos alguns dados importantes sobre a PIRC, dados esses atualizados ha dois meses. 

Inaugurada no dia 22 de Janeiro de 2001, a PIRC conta com uma area total de 11.082 m
2

 e 

uma area construida de 8.000 m
2

. Tern a capacidade de abrigar 550 internos, atualmente 

alojando um total de 480, dos quais 42% sao condenados por homicidio simples (art 121, 

caput, CP); 13% por roubo (art. 157, CP); 11% por latrocinio (art. 157 §3°, CP); 18% por 

trafico ilicito de substantias entorpecentes (art. 12 da Lei n° 6.368). Quanto a reincidencia, 

sao encontrados 8% da populacao carceraria nessa condicao; 75% sao reus primarios e 17% 

provisorios. 

A equipe iniciou a visita sendo acompanhada pela assistente social e pela psicologa da 

penitenciaria, adentrando, primeiramente, no setor administrativo, onde localizam-se as salas 

da diretoria, vice-diretoria e chefia da seguranca interna. Logo apos este setor, passou-se pelo 

parlatorio, local reservado para a comunicacao entre os internos e seus advogados, e entre os 

internos e assistente social e psicologa. Quando o assunto a ser tratado for mais sigiloso, 

existe uma sala reservada para tal fim. 

Dando continuidade. conheceu-se o setor de triagem, espaco onde os internos 

permanecem para serein analisadas as suas condicoes psicologicas. E confeccionado um 

exame criminologico, composto por um parecer juridico. psicologico e social, onde se 

averigua o carater de dificil convivencia de alguns internos, como por exemplo aqueles que 

cometeram estupro e, para maior seguranca destes, sao encaminhados para vivencias 

especiais. Em seguida, passou-se pelo Modulo de Saude. formado de consultorio medico, 

enfermaria. farmacia, consultorio odontologico e uma sala onde acontecem reunioes semanais 

entre a psicologa e os internos. A partir da livre e espontanea vontade dos internos, sao 

realizados constantemente exames de sangue para detectar possiveis doencas. Ha dois meses 

foram constatados seis casos de incidencia de DST e AIDS. Quando algum interno necessita 
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de cuidados hospitalares que nao sao prestados na propria penitenciaria, entao os mesmos sao 

encaminhados para o Hospital Santo Inacio, em Juazeiro do Norte. 

Almejando a ressocializacao dos internos, a PIRC disponibiliza tres salas de aula que 

funcionam nos turnos matutino e vespertino, com biblioteca e um local de recreacao, sendo 

assim possivel aos que la se encontram dar continuidade aos estudos. 

Depois, visitou-se o refeitorio dos funcionarios, a cozinha (onde trabalha um 

nutricionista e, sob os seus cuidados, alguns internos), a panificadora (que funciona tambem 

com o trabalho de alguns internos), a lavanderia e almoxarifado, momento em que teve-se a 

oportunidade de conhecer os quites higienicos que sao entregues aos internos, compostos por: 

calcas, short, camisa, chinelo, tenis para a pratica esportiva e material de limpeza pessoal. 

Sempre que precisam, um dos internos, que e barbeiro, faz a barba e corta o cabelo de todos. 

Por fim, a equipe foi a uma das fabricas que funciona dentro da PIRC, a Criativa Joias, 

a qual produz pecas de bijouterias, sendo esta uma filial da fabrica cuja venda abrange todo o 

Estado do Ceara. Os internos recebem 75% do salario minimo como forma de remuneracao. 

Semanalmente, cada interno tern direito de realizar uma ligacao telefonica, com 

duracao maxima de tres minutos. 

Alem de tudo isso, teve-se a oportunidade de conhecer o sistema de monitoramento da 

seguranca, que funciona com varias cameras colocadas em pontos estrategicos da 

penitenciaria. Pode-se observar ainda as guaritas localizadas em cima da muralha que cerca a 

PIRC. 

Com relacao a parte fisica, pode-se constatar que realmente existem excelentes 

condicoes de funcionamento. A penitenciaria e bem conservada e muito limpa, com 

funcionarios educados e atenciosos, constituindo-se num ambiente com grandes condicoes de 

ressocializacao. 
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Sao oferecidas aos internos varias atividades para tornar seus dias mais uteis, tirando-

os da ociosidade. Essas atividades podem remir a pena na proporcao de que a cada tres dias de 

trabalho um a menos e reduzido. O juiz das execucoes penais da comarca de Juazeiro do 

Norte abrangeu como atividade remissiva tambem a participacao na escola. Atualmente, a 

PIRC conta com 282 internos na escola, 08 no grupo teatral, 50 trabalhando na Criativa Joias, 

07 na lavanderia, 18 na faxina, 02 na padaria, 07 na cozinha, 58 na fabrica de bolas, 05 na 

manutencao, e apenas um na horta. Totalizando uma media de 450 internos em atividades 

laborativas. 

Aos internos e oferecida assistencia juridica permanente 

Nesta visita nao foi possivel entrar em contato direto com os internos, a nao ser na 

fabrica de joias, pois eles estavam trabalhando. Contudo, nao nos foi dada a oportunidade de 

conversar a respeito da experiencia deles na PIRC, seus posicionamentos a respeito da 

terceirizacao dos servicos, a infra-estrutura, enfim, o dia-a-dia de quern esta atras das grades 

Ao final, a equipe foi convidada para almocar no refeitorio da PIRC, onde nos foi 

servida a mesma comida que e dada aos internos, sendo considerada de boa qualidade 

E o relatorio. 

Sousa-PB. 3 de dezembro de 2003 


