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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tem como escopo principal discutir o emprego e/ou aplicacao das penas 

alternativas (restritivas de direitos ou substitutivas) em nosso ordenamento juridico, elegendo 

como ponto de partida o fracasso ou falencia da pena de prisao, bem como dos sistemas 

carcerarios, modo geral, mormente o brasileiro, objetivando evidenciar algumas de suas 

causas e, por conseguinte, alguns de seus drasticos efeitos, tanto para o delinqtiente e 

sociedade, como para o Estado, vez que ante a flagrante certeza de que a pena privativa de 

liberdade nao cumpre fielrnente seu mister (intimidacao, prevencao do delito e ressocializacao 

do delinqtiente), a tendeneia universal mostra-se ou decreta-se no sentido de alcazar uma 

reformulacao do direito penal, tudo a luz do Direito Penal Minimo, que recomenda a pena de 

prisao para casos de extrema e reconhecida necessidade, defendendo, por outro lado, penas e 

medidas al-ernativas para criminosos nao perigosos. Destarte, este trabalho sera estruturado 

em tres capitulos. No primeiro, buscar-se-a mostrar que as formas de punir estao em evolu9ao 

- dos primordios da Humanidade ao contexto atual - fazendo-se rapida men9ao tambem as 

principals leorias acerca das penas, sem omitir considera96es sobre os principals sistemas 

carcerarios. Daremos enfase, num segundo momento, a problematica das prisoes e carceres 

brasileiros, deixando entrcver que da forma como atualmente se encontram, funcionam mais 

como geradores de violencia e reincidencia do que como meios de preven9ao do delito e 

ressocializi'vao dos detent*.s. Na ultima parte do trabalho falaremos especificamente das penas 

alternativas (restritivas de direitos ou substitutivas), buscando mostrar sucintamente sua 

origem (em algumas legisia9oes alienigenas e no Brasil), seus fundamentos, pressupostos, 

formas de Hubstituicao e cenversao, bem como caracterizar suas especies, e indicando, sempre 

que possivel, suas vantagens e os obstaculos que enfrentam, tudo para ao final concluir se tais 

penas sao o;u nao uma solucao para a problematica carceraria brasileira. 

Palavras-eiiaves: prisao, rarcere, falencia, alternativas. 
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INTRODUCAO. 

A meta do nosso trabalho e discutir o emprego das penas alternativas (restritivas de 

direitos ou substitutivas) no ambito do nosso ordenamento juridico, especificamente em nosso 

sistema carcerario, notadamente em estado de crise ou de falencia, ante a inescondivel 

constatacao de que a pena privativa de liberdade nao cumpre fielmente o mister para o qual 

foi criada e instituida como sancao penal: intimidacao, prevencao do delito (especial e geral) e 

a recuperacao ou ressocializacao do delinqiiente, vendo-se, por outro lado, que tal sancao tern 

sido, nao raro, geradora de violencia e reincidencia. 

O que nos motivou a escolha de tal tema e a constatacao da forte tendencia do direito 

penal (universal), no tocante a necessidade ou, talvez, imperatividade, de se reformular os 

sistemas penais - prisional/carcerario - no sentido de torna-los mais racionais e coerentes, 

condizentes com a dignidade da pessoa humana, posto que o crime hodiernamente e visto 

como "fenomeno social", o que faz exigir cada vez mais uma participacao integrada do 

Estado e sociedade organizada comunidade e autoridades se podendo diminuir ou evitar sua 

incidencia, senao com a participacao integrada das autoridades publicas e da sociedade modo 

geral. 

Ante esta forte tendencia (universal) no sentido de humanizar as formas de punir os 

sujeitos ameacadores da paz social (delinqiientes), se enquadra a busca de "alternativas 

penais" ou "substitutivos penais" a pena de prisao, devendo esta ficar, conforme tal 

desiderato, reservada aos casos de extrema e reconhecida necessidade - para crimes graves e 

para delinqiientes perigosos -, destinando-se, por sua vez, tais "alternativas penais" ou 

"substitutivos penais" as infracoes penais de somenos importancia e aos delinqiientes pouco 

ou nao temidos pelo corpo social. Para estes, conforme tal tendencia, recomenda-se a 

aplicacao de penas e medidas alternativas. 
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O metodo de trabalho por nos utilizado sera o bibliografico, haja vista o grande debate 

doutrinario sobre o tenia. 

O nosso trabalho esta estruturado em tres capitulos. No primeiro buscaremos mostrar, 

sucintamente, que nao ha consenso entre os estudiosos do assunto quanto a origem das penas, 

evidenciando-se que nos primordios da Humanidade as formas de punir eram extremamente 

crueis e desumanas, atingindo quase sempre a propria pessoa do delinqiiente e, nao raro, seu 

cla. Pretendemos mostrar, tambem, que as formas de punir estao em evolucao, tornando-se 

mais amen is com o caminhar dos tempos e que a pena privativa de liberdade, como sancao 

penal, nao se percebeu naqueles primordios, so vindo mesmo a se consolidar como tal a partir 

do contexto da modemidade. 

Nesie sentido, daremos sucintas nocoes das formas de punir dos principals 

ordenamemos juridico-penais da Humanidade, desde a antiguidade aos tempos do 

Iluminismo, na fase do Mumanitarismo, evidenciando, outrossim, o avanco do modelo 

punitivo implantado em nosso pais. 

Teremos tambem a preocupacao de apresentar os postulados das varias teorias que se 

criaram acerca da funcao das penas, bem como caracterizar os sistemas carcerarios mais 

conhecidos historicamente, evidenciando algumas criticas que se lhes fazem. 

No capitulo segundo, intencionamos tratar da crise do sistema carcerario brasileiro, 

indicando, para isso, alguns fatores que causam ou determinam tal crise ou mesmo falencia, 

como insistem varios conhecedores da materia. Fatores como a superpopulacao carceraria, a 

falta ou inexistencia de emprego para todos os detentos, o alto custo material de construcao e 

manuten9ao dos estabelecimentos prisionais do Brasil, a dificuldade ou impossibilidade de 

classificagi o e individuali:-.a9ao dos detentos, dentre outros, serao detalhados. 

Ale/n dos fatores :ausadores ou determinantes do estado de falencia do sistema 

carcerario brasileiro, serao botados em tela alguns efeitos gerados por toda a problematica 
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carceraria, denunciando os males indeleveis da prisao, tanto para o delinqtiente, como para o 

estado e sociedade modo geral, 

No capitulo terceiro, parte ultima do nosso trabalho, trataremos especificamente das 

penas alternativas (restritivas de direitos), mostrando sinteticamente seu periodo de 

surgimento em algumas legislacoes alienigenas, bem como no Brasil. 

Enfase sera dada aos seus fundamentos, tudo a luz do Direito Penal Minimo, que 

defende a aplicacao e execucao da pena privativa de liberdade somente nos casos de extrema 

e reconhecida necessidade, recomendando, por outro lado, o emprego das penas alternativas 

para os crimes menos graves e aos delinqiientes de pequena periculosidade. 

Desta feita, serao apontados objetivamente seus pressupostos, possibilidades de 

substituicao, suas formas de conversao, seus requisitos, outros. Serao abordadas sucintamente 

as especies de Penas Ahernativas, apontando-se, sempre que possivel, as vantagens que 

apresentam e as criticas que se lhes fazem. 

Desta forma, a luz de toda a problematica da pena de prisao e dos sistemas carcerarios, 

e a par da luta constante pela defesa de uma reformulacao e humanizacao do Direito Penal, 

algumas questoes se levantam quanto ao emprego das penas alternativas, principalmente no 

contexto de falencia do sistema carcerario brasileiro. 1°.) As penas alternativas sao, de fato, 

meios efic^zes para a prevencao do delito e recuperacao dos detentos?; 2°.) Aparecem, 

efetivamente, como uma solucao para a problematica carceraria brasileira? 

E o que analisaremos em nosso trabalho 
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I . EVOLUgAO DAS FORMAS DE PUNIR. 

1.1 Consideracoes Gerais. 

E muito remota a origem das penas, "perdendo-se na noite dos tempos". Por isso, 

tentar demarcar sua cronologia exata, bem como sua evolucao, nao e tarefa facil, e ao 

contrario, muito espinhosa, dadas as inumeras contradi9oes de informacoes, inclusive no meio 

doutrinario (BITENCOURT, 1993:13). 

Destarte, sob pena de se incorrer em grotescos equivocos e contradi96es, recomenda-

se aquele que pretende laborar tal questao, uma certa cautela, sobretudo se pretender 

apresentar tal cronologia como algo inquestionavel. 

Entretanto, diz-se que remontam aos tempos primitivos, embora ai nao fossem 

praticadas com no9oes de direito normatizado. Dando-nos uma no9ao das formas de punir em 

contexto extremamente recuado e primitivo, bem como indicando certas influencias sobre tais 

formas de punir, fala-nos Mirabete (2000:35): 

Nos grupos sociais dessa era, envoltos em ambiente magico (vedas) e religioso, a 

peste, a seca e todos os fenomenos naturais maleficos eram tidos como resultantes 

das forcas divinas ("Totens"), encolerizados pela pratica de fatos que exigiam 

reparacao. Para aplacar a ira dos deuses, criaram-se series de proibicOes (religiosas, 

sociais e politicas), conhecidas por "Tabu", que, nao obedecidas, acarretavam 

castigo. A infracao totemica ou a desobediencia tabu levou a coletividade a punigao 

do infrator para desagravar a entidade, gerando-se assim o que, modernamente, 

denominamos "crime" e "pena". 
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O castigo inflingido ao infrator quase sempre recaia sobre a propria vida deste 

(infrator) on sobre a "oferenda por este oferecida, de objetos valiosos (animais, peles e frutas) 

a divindade, no altar montado em sua honra", conforme GarcezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud, Mirabete, 2000:35). 

Percebe-se, assim, forte influencia religiosa, mistica, sobre tais rudimentares 

grupamentos humanos, premiados ou castigados, conforme agradassem ou nao tais entidades 

sobrenaturais. 

Sera, assim, a prhieira forma de puni9ao imposta aos individuos, mas que nao teria 

qualquer fundamenta^ao juridica. 

Constatada a violagao de tais preceitos, a moral social exigia a puni9ao dos infratores, 

legitimandc a imposi9ao de castigos quase sempre severos e crueis, originando um sistema 

punitivo de:umano, vingatwo e desproporcional, desprovido de qualquer preocupa9ao com a 

pessoa do infrator. 

Con outras palavas, Garcez (apud, Mirabete, 2000:35), diz que tais puni9oes nao 

passavam de mero revide cu vingan9a desproporcionais a agressao. 

Sal'ente-se, outros;im, que em tal contexto, o delinqiiente era punido por seu grupo, e 

que nao raro conflitos intergrupais surgiam entre grupamentos diferentes, originando, pois, a 

dizima9ao ou de um ou de outro, em manifesta demonstra9ao de \angan9a privada.. 

Nao existia, naqueles primordios, qualquer no9ao do principio da pessoalidade da 

pena, modernamente utilizado como forma de proteger parentes ou estranhos ao infrator, 

sendo este, hodiernamente, o destinatario unico e exclusivo da pena1. 

Alias, nem mesmo a no9ao de pena, em sentido juridico, pode ser encontrada em 

contexto historico muito recuado. 

1 So por lembtete, tal principio encontra-se consagrado no texto da Nossa Lei Maior (CF/88, art. 5°,. XLV). 

file:///angan9a
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O conceito de pena, juridicamente falando, e contemporaneo, pode-se dizer, ao 

surgimento e/ou fortalecimento do Estado, quando este passou a exercer o direito-poder-dever 

de punir os membros da comunidade. 

TavareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud, Mirabete, 2000:35), nos da importante referencial cronologico do 

surgimento de uma ordem penal mais organizada: 

Segundo nos revelam os dados historicos, o Direito Penal nao existiu sempre. Seu 

aparecimento se da, propriamente, no periodo superior da barbarie, com a primeira grande 

divisao social do trabalho e a conseqiiente divisao da sociedade em classes e a implantacao 

do Estado. (...) O Direito penal somente se estrutura quando a producao, ja desenvolvida 

com o emprego de instrumentos de metal e da agricultura, apresenta consideravel 

quantidade de reservas de excedentes e exige o suplemento de mao-de-obra, cindindo a 

antiga organizacao gentilica, alicercada no trabalho solidario e comum, para substitui-lo 

pela propriedade privada dos meios de producao e pelo trabalho escravo. Com isso se 

estratificou a sociedade em classes, e, por consequencia, se criaram condicoes antagonicas 

que deveriam, agora, ser disciplinadas por um poder central e por normas rigidas, de carater 

penal, para garantir a nova ordem. 

Mirabete (2000:36) relata que, objetivando-se afastar daquele modelo punitivo 

extremamente cruel, onde o infrator nao raro pagava com a propria vida, criou-se e 

estabeleceu-se um sistema menos cruel, embora ainda grave. Era o Taliao (Olho por olho, 

dente por dente, sangue por sangue). Foi utilizado, por exemplo, pelos babilonios no Codigo 

de Hamurabi, pelos hebreus no Exodo e pelos romanos na Lei das XII Tabuas. Foi, para a 

epoca, um grande avanco na forma de punir. 

Em fase posterior criou-se o sistema da Composicao. Por ele o ofensor poderia 

comprar a liberdade. A Babilonia, no Codigo de Hamurabi, a India, no Codigo de Manu, bem 

como os germanicos lhe deram grande aplicacao. Ainda tal comentarista informa que o 

referido sistema representa a genese da reparacao de danos na esfera civil e da multa na esfera 

penal, tao aplicados atualmente. 
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Ponto fraco de tal sistema, arriscamos a dizer, consistia na possibilidade de livrar-se da 

culpa, pelc erro praticado, dada apenas a pessoas abastadas, representando, por outro lado, 

grande injustica para com aquelas desprovidas de recursos materials. Basta lembrar a situacao 

deploravel Jaquelas que ei am reduzidas a condi^ao de res. 

Com o evoluir da sociedade o Estado ia se fortalecendo e, aos poucos, tirando da 

orbita do individuo o dire:to de punir. Lentamente a vingan9a privada cedia lugar a publica. 

Entretanto, o mesmo carater cruel das penas permanecia e em xiome da religiao buscava-se 

justificar o poder e a autoridade dos Soberanos (Principes). Em Roma, v. g., isto foi feito com 

a Lei das XII Tabuas. 

Ja em outra, poren, o Direito e a religiao deixavam de seguir tao indissociados, 

perdendo as puni9oes, assim, um pouco do seu carater mistico. 

Mu/'.kad (1998:15): por sua vez, informa-nos que o antecedente da pena de prisao foi o 

carcere (m.asmorras, torres, subterraneos), onde ai os malfeitores permaneciam segregados, 

isolados, nao por decorrer.'ia de uma san9ao penal, mas retidos provisoriamente no aguardo 

do julgam-nto ou da execu9ao de pena. Salienta, outrossim. que como pena principal, 

substituta cos trabalhos fccados, desterro, castigos corporais , outros, a prisao teria surgido 

somente per volta do secu'o XIX, por decorrencia direta dos movimentos iluministas em prol 

da humani:.a9ao da pena, movimentos encabe9ados, por exemplo, por Cezare de Bonezana 

(Marques de Beccaria). Antes disso, porem, a pena de prisao, sem o carater de pena principal 

teria sido biciada a partir do seculo V , como decorrencia da influencia canonica. 
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1.2. Breve Relate- da Evolucao Dos Principals Ordenamentos Juridico-penais Preteritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Direito Penal Hebraico - O Direito Penal do povo hebreu inicialmente fundava-se na 

legislacao Mosaica (do profeta Moises). Superada tal fase, os castigos fisicos, a prisao e a 

multa substituiram a cruel e vingativa pena de Taliao. A prisao perpetua e a pena de trabalhos 

forcados acabaram por tomar o lugar da pena de morte. O reu, por sua vez, comecava a 

receber algumas garantias, a exemplo da protecao contra o falso testemunho (MIRABETE, 

2000:36). 

Direito Romano - como sancao penal, a Antiguidade nao conheceu a privacao de 

liberdade, nao tendo esta, em tal contexto, nenhum carater de sancao penal (GUSMAN, 1983: 

73). 

Grecia e Roma, gigantes de tal periodo, adotaram a prisao sim, mas com carater 

puramente custodial, objetivando impedir que o reu fugisse ou pudesse subtrair-se ao castigo. 

A prisao em tal contexto iimitava-se a custodia dos reus ate a fase da execucao das sancoes 

(pena de morte, mutilacoes, outras). Por sua vez, a prisao de devedores tambem ja se admitia, 

aparecendo com o intuito de forcar os devedores a cumprirem suas obrigacoes 

(BITENCOURT, 1993:17). 

As mudancas do Direito Penal Romano eram mais perceptiveis. O Taliao e 

posteriormente a Composicao substituiram a desproporcional vinganca privada. Os crimes 

foram divididos entre crimina publica (seguranca da cidade) e delicta privata (delitos menos 

graves reprimidos por particulars). A pena de morte por sua vez cedeu a deportacao. 
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Saliente-se que Roma nos legou importantes contribuicoes no campo do Direito Penal, 

ofertando a posteridade ampla visao sobre conceitos relevantes dessa seara juridica, a 

exemplo de culpa, dolo, coacao irresistivel, legitima defesa, etc. (MIRABETE, 2000:37). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Direito dos Germdnicos - O Direito Germanico tambem nao conheceu a prisao com o 

carater de pena, ja que havia, por outro lado, uma forte predominancia da pena capital (de 

morte) e penas corporais (BITENCOURT, 1993:17). 

Narra Mirabete (2000), que tal direito era inicialmente guiado pelos costumes e 

caracterizado pela vinganca privada. Que ai teria sido adotada, em outra fase, a Composicao. 

Admitiu, outrossim, as "Ordalias" ou "Juizos de Deus" (ferro em brasa, prova de agua 

fervente). 

Conforme Fragoso (1980) o Direito Germanico admitia tambem os "Duelos 

Judiciarios", onde por esses, os individuos resolviam "pessoalmente ou atraves de lutadores 

professionals", os seus litigios. 

Direito Canonico - O Direito Canonico foi bastante influenciado pelos principios 

condutores do Cristianismo. Proclamava em seus preceitos ideias de igualdade entre os 

homens; buscou eliminar as Ordalias e os Duelos Judiciarios; dispunha sobre a regeneracao 

dos crimir.osos recomenc'ando, para isso, a purgacao da culpa pelo arrependimento e 

autoflagelacao. Era, entretanto, infenso a pena de morte (MIRABETE, 2000: 37). 

Direito Medieval - yVesta fase da Historia nao se percebeu a presenca da prisao como 

sancao penal, tendo a prisao sido marcada apenas pelo carater de custodia, pelo que significa 

dizer que o sujeito aguardnva o julgamento ou a execucao da pena (morte, mutilacao, outras). 

O direito de tal fase sofrera grande influencia do Direito Germanico. 

Lembre-se que em tal fase as sancoes criminais eram impostas pelos governantes, 

guiados pelo livre arbitrio, onde se elegia o status do reu como criterio para aplicacao e 

classificacao de tais sancoes. Saliente-se, outrossim, que ai ja comecava a surgir a prisao 
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estatal (destinada aqueles considerados traidores e adversarios do rei) e que por isso deveriam 

ser punidos. Ao lado de tal prisao surgira a prisao eclesiastica (idealizada pela Igreja e 

destinada a seus membros desviados - clerigos - bem como aos que de algum modo ferissem 

seus preceitos). 

NeumanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud, Bitencourt, 1995:17), assevera o carater de rigidez, crueldade e de 

nenhuma preocupacao do Direito Medieval para com a pessoa humana, sobretudo o 

encarcerado. Senao vejamos: 

A nocao de liberdade e respeito a individualidade humana nao existia e as pessoas 

ficavam ao arbitrio e a merce dos detentores do poder que, por sua vez, debatiam-se 

na instabilidade reinante, tipica por outra parte, dos Estados que procuravam 

organizar-se institucionalmente. Nao importa a pessoa do reu, sua sorte, a forma em 

que ficam encarcerados. Loucos, delinqiientes de toda ordem, mulheres, velhos e 

criancas esperam, espremidos entre si em horrendos encarceramentos subterraneos, 

ou em calaboucos de palacios e fortalezas, o suplicio e a morte. 

De acordo com Valdes (apud, Bitencurt, 1995: 17), "Ate 1791 a lei criminal e o 

codigo da crueldade legal". 

Diz-se, por outro lado, que o Direito em tal periodo era um plus advindo da 

conjugacao de principios dos Direitos romano, germanico e canonico. 

Mirabete (2000: 38), por sua vez, adverte que seu fim maior era a intimidacao. Por 

isso, graves e desumanas eram as penas impostas aos criminosos nesse periodo (soterramento, 

acoites, tortura, fogueiras, pena de morte, etc.). 

Tais punicoes eram desproporcionais e aplicadas conforme o status social do reu. 

Pode-se dizer, portanto, que este nao estava protegido de julgamentos injustos. 
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Periodo Humanitdrio - O periodo humanitario, pode-se dizer, e fruto das ideias 

libertarias e revolucionarias do seculo XVIII , consequencia direta, portanto, do Iluminismo. 

Em lal periodo, uma nova visao surgia - mais humana e racional- acerca dos sistemas 

punitivos, repudiando, modo geral, o Direito Penal ate entao vigente, extremamente 

repressivo. 

Mirabete (2000:39) transcreve alguns postulados da Declaracao dos Direitos do 

Homem, advinda da Revolu^ao Francesa, inspirados nas ideias daquele grande iluminado 

humanista. Vejamos um, a guisa de exemplo: "A pena deve ser utilizada como profilaxia 

social, nao so para intimidar o cidadao, mas tambem para recuperar o delinqtiente". 

1.3. Direito Penal no Brasil: evolucao 

Embora em contin?nte diverso, distante e em grau cultural primitivo, as formas de 

punir dos grupos que aqui se encontravam (nativos) nao eram, pelo menos quanto ao carater 

das punicoes, muito diferentes daquelas que na Europa se praticavam. Comum era, tambem 

nas terras do Eden (Brasil), a aplicacao de castigos severos sobre aqueles que praticassem 

alguma viclacao aos preceitos eticos do grupo. Os conflitos intergrupais eram, por outro lado, 

uma consta.nte, causando, nao raro, dizimacao que atingia ora parte do grupo, ora todo o 

grupo. 

Piaiangelli (1980:06) esclarece que as praticas punitivas dos indigenas nao teriam 

influenciado a legisla9ao penal brasileira. Acentua: "Dado o seu primarismo, as praticas 

punitivas das tribos selvagens que habitavam o nosso pais em nenhum momento influiram na 

nossa legisla9ao". 
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Diga-se, por outro lado, que o Direito Penal Brasileiro, a epoca da Colonia, regulada 

pelas Ordenacdes (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas), evidenciou-se rigoroso, fundado em 

valores misticos e religiosos, admitindo penas severas e crueis (queimaduras, mutilacoes, 

etc.), sem esquecer a mais grave de todas: a pena de morte (MIRABETE, 2000: 42 / 43). 

Noronha (1997:232), sobre o Codigo Criminal do Imperio, sancionado em 1830, diz 

que este prescrevia em seu art. 43, como penas, a morte pela forca, a prisao simples, a prisao 

com trabalhos forcados, a multa, a suspensao e perda do emprego, dentre outras. Sobre tal 

Codigo diz-nos Mirabete (2000: 43): 

(...) De indole liberal, o Codigo Criminal (o unico diploma penal basico que vigorou 

no Brasil por iniciativa do Poder Legislativo e elaborado pelo Parlamento), fixava 

um esboco de individualizacao da pena, previa a existencia de atenuantes e 

agravantes e estabelecia um julgamento especial para os menores de 14 anos. A pena 

de morte, a ser executada pela forca, so foi aceita apos acalorados debates no 

Congresso e visava coibir a pratica de crimes pelos escravos. 

Noronha (1997: 232), agora sobre o Codigo Penal Republicano (Consolidacao das 

Leis Penais), informa que este estabelecia como reprimenda, a prisao celular (com trabalho e 

isolamento na cela), o banimento - que privava o condenado de seus direitos politicos -, a 

reclusao cumprida em fortalezas ou pracas de guerra, a reclusao com trabalho em 

penitenciaria agricola, a prisao disciplinar a ser cumprida em estabelecimentos industrials, a 

interdicao de direitos, a suspensao e a perda do emprego e, por fim, a multa. 

Ja quanto ao Codigo Penal de 1940 diz que este classificou as penas em principais 

(reclusao, detencao e multa) e assessorias (perda da funcao publica, interdicao de direitos e 

publicacao de sentenca). 
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Entretanto, devemos salientar que tal classificacao nao mais subsiste no nosso 

ordenamento, vez que as penas acessorias foram suprimidas, passando algumas a ocupar o 

status de pena restritiva de direitos. 

Em 11.07.1984, desta feita, depois de tantas tentativas de reforma do Codigo penal, foi 

aprovada a Lei n° 7.209, elaborada por insignes doutos tratadores da materia penal no 

ordenamenlo patrio (Miguel Reale Junior, Francisco de Assis Toledo, Rene Ariel Dotti, dentre 

outros). 

Inseria-se, destarte, em seu texto, novas disposicoes legais, algumas tratando de crimes 

de menor relevancia, cominando-se para estas sancoes menos graves, medidas de politica 

criminal mais humana, a exemplo da pena de multa, objetivando, desta forma, evitar o 

encarceramento de delinqiientes apenados com penas de curta duracao. (MIRABETE, 2000: 

44). 

1.4. Classificacao Atual das Penas no Ordenamento Juridico Brasileiro 

Atualmente, duas classificacoes das penas podem ser apresentadas: 

I - Pelo Codigo Penal: penas privativas de liberdade; penas restritivas de direito e 

penas de multa (art. 32, I , I I , e III); II - a nivel constitucional: penas admitidas: privacao ou 

restricao de liberdade, perda de bens, prestacao social alternativa, suspensao ou interdicao de 

direitos ((art. 5°, XLVI) e penas vedadas: pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84; de carater perpetuo, de trabalhos forcados, de banimento, e crueis (art. 

5°, XLVII). 
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1.5. As Tecrias Sobre a Pena. 

Ten'ando entendei e explicar as formas punitivas, bem como sua eficacia como 

instrumentos de mtimidacF'o, prevensao e ressocializa9ao de delinquentes, ou ainda, constatar 

seu alcance como meio de prote9ao do grupo social, muitas disciissoes se travaram e ainda se 

travam objetivando ora o aperfeicoamento dos modelos criminologicos existentes, ora a 

procura de novos paradigm as punitivos. Esta tern sido a preocupa9ao. 

No modelo criminologico classico, afirma Gomes (2000:40), a infracao era vista como 

a viola9ao a lei do Estado, se fazendo, por isso, necessaria a imposi9ao de castigos ao 

delinqtiente. Nao se demonstrava, por outro lado, nenhuma preocupa9ao com a recupera9ao 

deste. 

Afirma, em rela9ao a Criminologia Moderna, que esta, porem, concebe a infracao sob 

um novo prisma: mais dinamico e complexo, almejando a preven9ao e recuperac&o do 

apenado, bem como tutelando os direitos fundamentals deste. 

Vejamos sucintamente alguns postulados das correntes teoricas ou Escolas Penais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Teorias Retribucionistas ou Absolutas - Para estas, o fundamento principal do sistema 

punitivo e a imposi9ao de castigos. Nao teria a pena, desta forma, nenhuma eficacia 

preventiva. Por ela, qualquer que fosse o carater da pena, divino, etico ou juridico deveria 

consistir na aplica9ao de um castigo ao delinqiiente como forma de compensar a moral. 

Consideravam a pena como um mal justo imposto a um mal injusto. 

Conforme Acentua Pimentel (1983:125), o modelo de pena retribucionistas, baseado 

no castigo, corresponde a Escola Classica. 

O ponto critico dessas teorias esta no fato de que alem de defenderem puni96es 

rigorosas para os delinquentes nao esposavam preocupa9oes no sentido de recupera-los. 
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Teorias Utilitaristas ou Relativas - Conforme estas, sendo o Estado o responsavel 

maior e direto pela harmonia social, poderia, na tutela de interesses da sociedade, atuar como 

zelador constante de seus comandos e da paz coletiva. Para isso poderia, em nome da 

tranquilidade social, buscar impedir a concretizacao de novas praticas delituosas, recorrendo a 

intimidacao e segregacao do delinqiiente. Destacou-se, destarte, por revelar preocupacoes que 

iam alem da segrega9ao do delinqtiente, defendendo abertamente a preven9ao geral e 

recupera9ao dos apenados. 

Teorias Ecleticas - Mais complexas e completas, estas teorias compendiam em seus 

postulados as contribui96es das teorias vistas supra. Proclamam que a natureza da pena e, por 

essentia, a retribui9ao, mas a tal fim adiciona-se o escopo da preven9ao e ressocializagao do 

delinqtienti:, atraves da educasao e corre9ao. Da a pena um carater profilatico. 

Teorias da Defesa Social - Seus postulados indicam que a sociedade so estara segura 

na medida em que os delinqiientes, ao voltarem ao convivio social, tenham ou encontrem 

condi9oes propicias a sua readapta9ao. 

Pimentel (1972:89), elenca alguns postulados dessa corrente de pensamento. Vejam-

se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) "A pena nSo tem somente carater expiatorio, mas interessa tambem a prote^ao da 

sociedade; 

tratamento pessoal seja sempre humano". 

2) A pena, alem de ser exemplar e retributiva, tern um escopo de melhoramento, 

senao de uma reeducagao do delinqiiente; 

3) A justiga penal deve ter sempre presente a pessoa humana, alem da simples 

exigencia da tecnica processual, a fim de que o tratamento pessoal seja sempre 

humano". 
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1.6 A Origt-m dos Sistemas Carcerarios. 

Afirma Muakad (1998:15) que a pena como prisao teria surgido na Idade Media por 

influencia Canonica, onde a propria Igreja em muito teria diligenciado no sentido de reservar 

aposentos de seus templos (mosteiros, palacios), para receberem "penitenciais" (arrependidos 

que espontaneamente prociravam a puni9ao por for9a da consciencia) e "penitenciarios" (os 

que por vlolarem preceitos religiosos eram enviados as celas por juizes ou tribunais 

eclesiasticcs). Para enfatizar tal assertiva, a mestra transcreve lucidas palavras de Armilda 

Bergamini Mioto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p-lavra penitencia nos primordios do Cristianismo significava - 'volta sobre si 

mer io', com o espirito de compuncSo, para reconhecer os proprios pecados (ou 

delitos), abomina-los, e propor-se a nao tornar a incorrer neles (isto e, nao reincidir). 

E a propria pena exercendo a funcao de emends, eis que a pena e penitencia sao 

pal; .ras da mesma familia, em cujo sentido se encontra tambem a ideia de 'aflicao, 

dor, pesar, desgosto, arrependimento', alias, no pensamento catolico, ainda hoje e 

esse o sentido". 

Dai teria surgido o primeiro modelo penitenciario, onde a partir do seculo XVI 

apareciam as chamadas "Casas de Forga", onde mendigos, ociosos, prostitutas, ladroes, etc., 

apos sofrerem condena9oes eram internados e submetidos a trabalho obrigatorio, advindo ja a 

partir dai alguns problemas graves que so no futuro, se fariam perceber, a exemplo da 

promiscuidade, torturas, falta de higiene, dentre outros tao comuns atualmente nos sistemas 

penitenciarios, mormente no Brasil. Era apenas a genese do grave problema carcerario que a 

posteridade teria que enfrentar. 

Por sua vez, diz-nos Mirabete (2000:247), que o modelo punitivo levado a cabo pela 

Igreja inspirou a constru9.ao da primeira prisao destinada ao recolhimento de criminosos, a 
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"House of Correction", construida em Londres por volta de 1550 e 1552, difundindo-se de 

forma marcante no seculo XVIII . 

De modo geral os modelos carcerarios que se apresentavam mostravam-se todos 

rigorosos e pouco eficazes como instrumentos de prevencao de novas praticas delitivas, bem 

como instituicoes de ressocializacao dos seus destinatarios. 

Quanto a forma de execucao da pena, a doutrina elenca tres modelos de sistema 

carcerario. Vejamo-los. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sistema Carcerario Pensilvdnico, Belga ou Celular (Filadelfia) - em 1776, construido 

foi, em Walnut Street (Filadelfia), um edificio celular com o fim de aplicar o "solitay 

confinement" aos condenados. 

Assevera Bitencourt (1993:64) o ponto fraco do sistema carcerario pensilvanico: "A 

critica principal que se fez ao regime celular foi referente a tortura refinada, que o isolamento 

total significava...". 

Mirabete (2000:249/250) afirma que em tal sistema o apenado encontrava-se em total 

isolamento na cela, nao tendo direito a visitas nem a trabalho, podendo apenas fazer passeio 

em patio circular, devendo fazer reflexoes a luz da Biblia. 

Ressaltamos a irrational logica desse sistema, vez que nao se pode ressocializar 

apenas encarcerando. 

Para denunciar a tamanha agonia do isolamento em que se encontravam os 

encarcerados, poderiamos invocar a lucida reflexao de Howard, transcrita por Muakad (1998: 

22): "... um palacio torna-se detestavel desde que dele nao se possa sair". 

Sistema Carcerario de Auburn - construido em 1818, a prisao de Auburn, New York, 

dentre seus fins apresentava a intencao de superar as falhas e mazelas do Sistema Celular. Por 

isso apresentou-se mais logico, elegendo o trabalho para o condenado como um de seus 

pilares de sustentacao. Por isso, atribuia trabalho ao preso (isolado inicialmente nas suas celas 
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e em comum em fase posterior). Tal sistema impunha aos condenados a rigorosa disciplina do 

silencio. Denominava-se, pois, por isso, por "Silent System", sofrendo, dai, fundadas criticas, 

pois ainda que em trabalho. coletivo, os presos nao podiam conversar sem previa e necessaria 

autorizacao dos guardas que os vigiavam constantemente (BITENCOURT, 1993:73) 

Consoante Pimentel (apud, Mirabete, 2000:250), o ponto fraco de tal sistema era a 

regra ilogic a e desumana do silencio imposto a um ser social, fazendo surgir dai algo que ate 

hoje se repete nos estabeletimento prisionais mundo a fora: 

"O costume dos presos se comunicarem com as maos, formando uma especie de 

alfa';eto, pratica que ate hoje se observa nas prisoes de seguranca maxima, onde a 

disciplina e mais rigida". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sistema Progressiva - leciona Muakad (1998:18), que por volta de 1846, 

Machonochie, um certo caoitao da Marinha inglesa, experimenta um novo sistema, o Mark 

Sistem, na llha de Norfolk que deu origem ao Regime Progressivo. Sua ideia era a de que o 

tratamento deveria ser ma;s preventivo que curativo, olhar para o futuro e nao para o passado 

(...). 

Mirabete (2000:250), relata que o Sistema Progressivo (ingles ou irlandez), 

inicialmente idealizado para tres fases ou estagios de cump.imento da pena teria sido 

aperfeicoado por Walter Crofton, que adicionou ao sistema uma quarta fase, passando a 

estruturar-se da forma a seguir apresentada: I - recolhimento celular continuo; I I - numa 

segunda fa<e, possibilidadc de trabalho e estudo durante o dia com recolhimento a noite; III -

semiliberd:;de, fase em cue o delinqtiente recolhe-se ao presidio a noite, trabalhando 

externamer.te durante o dia; IV - fase do livramento conditional, onde o sujeito pode, 

mediante ccrtas e determir.adas condicoes, antecipar a liberdade. 
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Bitencourt (1993: 81 e ss), leciona que tal Sistema tern duas vertentes: incentivar a boa 

conduta e a adesao do recluso ao regime aplicado (aceitar certas condicoes) e conseguir sua 

reforma moral de forma paulatina, preparando-o para o retorno ao convivio social. 

Adverte, entretanto, que o referido Sistema encontra-se em crise, dizendo que o 

Sistema parte do conceito de retribuicao, onde atraves do aniquilamento inicial do sujeito e de 

sua personalidade humana, objetiva sua readaptacao progressiva, por meio de um gradual 

relaxamento do regime, condicionado a previa manifestacao de boa conduta, o que quase 

sempre e enganoso. 

Em outras palavras quer dizer que dito Sistema perde um pouco a logica por querer 

recuperar, ainda que gradativamente, um membro da sociedade (recluso), tendo antes que 

retira-lo desta e encarcera-lo, submetendo-o a ambiente certamente nao recomendavel a 

ressocializacao. 

Mirabete (2000:250), porem, assevera que tal Sistema e o mais utilizado nos paises 

civilizados, sendo inclusive o adotado no ordenamento juridico-penal patrio. 

No Brasil, tal Sistema encontra-se regulado no Codigo Penal (art. 33 e ss. , e art. 112 

da LEP, ou seja, Lei de Execucoes Penais). 

Sobre tal Sistema Moraes; Smanio (2001:116 / l 17), lecionam com propriedade: 

Tendo em vista a finalidade da pena, de integracao ou retorno do sentenciado ao 

convivio social, o processo de execucao deve ser dinamico, sujeito a mutacoes 

ditadas pelas respostas do condenado ao tratamento penitenciario. §Assim, ao dirigir 

a execucao para a forma progressiva, estabelece o art. 112 a PROGRESSAO, ou 

seja, a transferencia do condenado do regime mais rigoroso a outro menos rigoroso, 

quando demonstra condicSes de adaptacao ao regime mais suave. De outro lado, 

determina a transferencia do condenado do regime menos rigoroso quando o 

condenado demonstrar inadaptagao ao menos severo, pela REGRESSAO, que ocorre 

nos moldes do art. 118 da LEP". (grifamos). 

A pena privativa de liberdade pode ser cumprida em tres modalidades, onde para cada 

qual a LEP estabeleceu um regime inicial de cumprimento da pena. Sao as seguintes: 
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a) pena de reclusao, onde como regime inicial pode ser o fechado (arts. 33, §1°, a , e § 2°, 

c/c. art. 34, do CP: vide arts. 87 a 90, da LEP); o semi-aberto (arts. 33, § 1°, b, c/c. ait.35, CP. 

Vide art. 91 da LEP); e o aberto (arts 33; § 1°, c, c/c art. 36 CP, e 98, da LEP); 

b) pena de detencao: somente admite os dois ultimos (semi-aberto e aberto); 

c) Pena de prisao simples: aplicada as contravencdes penais, podendo conforme o art. 6° da 

LCP, adotar como regime inicial o semi-aberto e o aberto. 

Pelo que tudo se vin em relacao a sistema punitivo brasileiro percebe-se que o mesmo 

encontra-se em evolucao no sentido de tornar mais racional a execucao das penas, ora 

buscando facilitar a Progressao, ora almejando medidas que evitem a pena privativa de 

liberdade, ou a reservem aos casos de reconhecida necessidade. Prova disso sao varias 

medidas que se pode dizer, de politica criminal, adotadas pelo legislador patrio, a exemplo do 

Sursis ou Suspensao Condicional da Pena (arts. 77 a 82, do CP), a Probation Sistem ou 

Suspensao Condicional do Processo previsto na Lei N° 9.099/95, que institui e regula os 

Juizados Especiais ou de Pequenas Causas no ambito estadual e a Lei N° 10.259/2001, que 

institui os Juizados Especiais no ambito federal. Tais leis tambem estabelecem a Transacao 

Penal para aqueles que nao obtiveram os beneficios da suspensao condicional do processo e 

que nao tenham transacioriado nos ultimos cinco anos. Outras medidas de Politica Criminal 

podem ser encontradas no ordenamento penal patrio: prisao albergue, prisao domiciliar, 

perdao judicial, outras. 

Sobre as penas alternativas falaremos especificamente mais adiante. 
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CAPITULO 2. A CRJ.SE DO SISTEMA CARCERARIO BRASILEIRO. 

E ccnsenso na atualidade de que os sistemas prisionais e carcerarios espalhados pelo 

mundo a tora se encontram no mais inescondivel estado de falencia e fracasso, nao 

alcancando o fim para os quais foram adotados: repressao a novas praticas delituosas, a 

prevencao especial (do delinqiiente) e geral (sociedade), bem como a recuperacao ou 

ressocializacao do recluso. 

Inumeras, para nao se dizer infindaveis, sao as criticas que se lhes fazem. Bitencourt 

(1999), afirma que a prisao, da forma como atualmente se verifica, resulta concebida como a 

extrema ratio (derradeira medida) da ultima ratio (Direito Penal). 

Foucault (1983:234 e ss.), diz que a prisao sempre foi denunciada como "o grande 

fracasso da Justica Penal". Em licao inquestionavel este notavel critico de plantao da pena de 

prisao e dos sistemas carcerarios, modo geral, mostra-nos com poucas palavras varios fatores 

que corrompem o sistema carcerario: 

As prisoes nao diminuem a taxa de criminalidade; b) provocam a reincidencia; nao 

pode deixar de fabricar delinquentes, mesmo porque lhe sao inerentes o arbitrio, a 

corrupcao, o medo, a incapacidade dos vigilantes e a extorsao (dentro dela 

nascem e se desenvolvem as carreiras criminals); d) favorece a organizacao de um 

meio de delinquentes, solidarios entre si, hierarquizados, prontos para todas as 

cumplicidades futuras; e) as condicOes dadas aos detentos libertados condenam-

nos fatalmente a reincidencia; f) a prisao fabrica indiretamente delinquentes ao 

fazer cair na miseria a familia do detento. 

0 acerbo critico do sistema prisional afirma-nos ainda que a prisao se constitui em um 

"duplo erro economico": diretamente pelo alto custo de sua organizacao e mantenca e 

indiretamente pelo custo da delinqiiencia que ela declaradamente nao consegue conter ou 

evitar. 
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Conforme Gomes (2000:32), a prisao e um produto caro e que reconhecidamente nao 

cumpre seu mister de ressocializar o detento. Evidencia sua visao: 

(..) Em razao da superpopulacao, dos seus metodos e da sua propria natureza, e 

desumana e cruel; corta o vinculo com a comunidade, com a familia, com o trabalho, 

com a educagao, etc.. Ha seria duvida, por tudo isso, sobre se cumpre seu papel de 

intimidacao. 

HulsmanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud, 1993:88), assumidamente um dos mais radicais contra o sistema 

prisional, que chega inclusive a defender a sua supressao total, por entender que no sistema 

penal so hi dor, violencia e sofrimento, nao havendo, a contrario senso qualquer preocupacao 

com a recuperacao do condenado, nao se verificando ainda qualquer sinal de respeito a 

dignidade da pessoa humana, informa-nos enfaticamente: 

Onde existe um bom sistema de registro de dados, revelou-se o enorme impacto 

social do sistema penal. O servico estatistico levantou o prontuario judicial de todas 

as pessoas que morreram durante um ano, para averiguar quantas tinham estado 

presets. O resultado foi quase inacreditavel: de cada dez pessoas uma havia sido 

condenada a uma pena de prisao. 

Clama-se, pois, ora por reformas, ora por alternativas a falida pena de prisao, 

objetivando, destarte, evitar o encarceramento, posto que este, da forma como ora se apresenta 

nao cumpre os fins da pena: intimidacSo, prevencao e muito menos a ressocializacao do 

recluso, e ao contrario so o avilta e denigre, tornando-o vitima de injusto sistema. 

Hungria (apud, Muakad, 1998:21), faz severa critica ao sistema carcerario, de modo 

geral: 

Os estabelecimentos da atualidade nao passam de monumentos de estupidez. 

Inur.;eras, pois, sao as opinioes que se levantam contra a pena de prisao e do sistema 

carcerario. Para reajustar homens a vida social, invertem os processos logicos de 
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soc; lizacao; impdem silencio ao unico animal que fala; obrigam a regras que 

eliminam qualquer esforco de reconstrucao moral para a vida livre do amanha; 

induzem a um passivismo hipocrita pelo medo do castigo disciplinar, ao inves de 

remcdelar caracteres ao influxo de nobres e elevi.dos motivos; aviltam e desfibram, 

ao : ives de incutirem o espirito de humanidadt., o sentimento de amor proprio; 

pretendem paradoxalmente, preparar para a liberdade, mediante um sistema 

cativeiro. 

No Brasil a situacao nao e diferente. Enfrentamos uma crise aguda no campo 

carcerario. As prisoes estao superlotadas em niveis desumanos. As fugas sao constantes, bem 

como comnns os pactos de morte, rebelioes com destrui9ao de instalacoes e ameaca a refens. 

Este e o diagnostico desse grave problema2 

Por sua vez, em entrevista a Revista Juridica Consulex (2003: 10). Cacho faz um 

alerta para a grave falta de atencao para com o sistema carcerario, modo geral: "A politica 

penitenciaria e uma balela no Brasil. Inexiste no planejamento e na eficacia, pois nunca foi 

discutida do ponto de vista pratico". 

Mais adiante alarmado quanto a violencia no pais, arremata chegando inclusive a 

falar em pena capital: "A pena de morte ja existe no pais. Morre-se de fome, ou pelas maos de 

grupos de exterminio, pelo contagio da Aids nas prisoes, pelo descaso dos ricos e pela 

violencia policial". 

2 Informacao da CNBB, Texto-Base, Campanha da Fraternidade, 1995, p. 18. 
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2.1. Alguns Fatores Responsaveis pela Falencia do Sistema Carcerario Brasileiro. 

Varios fatores podem ser apontados como decisivos para a determinacao do estado de 

falencia do sistema carcerario brasileiro: morosidade da justica, impunidade de agentes 

violentos, violencia e abuso nas cadeias, possibilidade de transformar prisao numa "escola de 

crimes", onde os mais experientes ensinam os outros, por deficiencia do proprio sistema, 

crescimento das doencas sexualmente transmissiveis, falta de assistencia medica, dentre 

outros3. 

A este elenco, varios outros fatores podem ser adicionados. A estes daremos mais 

enfase, dada a impossibilidade de, neste trabalho, tratarmos amiude todos os fatores 

determinantes da falencia do sistema carcerario. Vejamos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Superlotacao Carceraria. - este, sem duvida, e um dos fatores que mais fortemente 

denunciam o estado critico do sistema carcerario, mormente o brasileiro, tendo em vista as 

pessimas condicoes nao so fisicas, mas tambem pela falta de outras condicoes materiais 

(alimentacao suficiente, seguranca, saude adequada, dentre outras), a que sao submetidos os 

presos, sem nenhuma protecao contra a violencia, contra doencas, abuso sexual, outros tipos 

de exploracao, nao tendo sequer, as vezes, espaco para dormir, necessidade esta indeclinavel 

do ser humano, tendo quase sempre que disputar, nao raro com violencia, um pequeno espaco 

ffsico para "descansar", se e que isso e possivel. 

D'Urso (1993:37), denuncia a grave situacao dos condenados nos presidios brasileiros 

e no que concerne a superpopulacao carceraria. Diz: 

A morte de presos, por seus proprios colegas de carcere, em protesto a superpopulacao 

carceraria dos presidios reinaugura em nossas unidades prisionais uma forma de os presos 

3 Informacao da CNBB, Texto-Base , Campanha da Fraternidade/1995, p. 19. 
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protestarei. contra esse grave e insoluvel problema brasileiro. (...). Esse protesto 

compreence a execu?ao 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 >.: istodiado, quer pela afronta dos presos, que estariam autodestruindo-se para 

desafiar & autoridades constituidas, demonstrando o quanto tais autoridades sao 

importantes frente ao problema prisional. 

Se o problema e s?rio, nao se pode esquecer, por outro lado, do elevado numero de 

mandados de prisao que estao nas ruas para serem cumpridos. 

Heiting (apud, Bitcacourt, 1993:154), por sua vez, da-nos a dimensao da gravidade da 

superpopulacao carceraria, denunciando a impossibilidade de uma vida digna em tal 

ambiente. Os proprios liraites espaciais, geralmente minusculos, destinados ao individuo, 

representam uma forte liraitacao ao desenvolvimento da pessoa. A cela, por exemplo - se 

tiver o privilegio de contar com uma - na previsao da LEP, devera "Ter no minimo dois 

metros por tres (art. 88)". Ninguem consegue, no mundo livre, nem mesmo os mais humildes 

favelados, v. g. , desenvolver sua vida com dignidade em limite espacial tao sufocante. 

Muakad (1998:20), enfatizando o equivoco da politica carceraria atualmente adotada 

em nosso pais, diz que nao podemos acreditar em recuperacao, se tivermos consciencia da 

situacao real dos presidios brasileiros. Como recuperar homens que estao amontoados, sem 

condicoes sequer de sobrevivencia? O que hoje ocorre contraria as conclusoes do Seminario 

de Prevencao do Delito e Tratamento do Delinqiiente, promovido pela ONU, no Rio de 

Janeiro, em 1993, no qual se estabeleceu que o limite de capacidade dos estabelecimentos 

penitenciarios de seguranca maxima, deveria ser de 500 homens (...). 

D'urso, em entrevista a Consulex (1997), salienta que o problema carcerario e tao 

grave que alem da superpopulacao carceraria dos presidios, sem contar o elevado numero de 

mandados na rua, a serem cumpridos, a situacao se agrava tambem em unidades prisionais 

que nao sao criadas para o cumprimento de pena (Distritos policiais, cadeias publicas, p. ex.), 
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mas que originariamente estavam destinadas ao recebimento de presos por reduzido lapso de 

tempo, enquanto nao fossem remetidos a estabelecimentos adequados. 

Se a superpopulacao carceraria e incansavelmente denunciada por grandes 

conhecedores do sistema carcerario brasileiro ha, por outro lado, quern aposte que uma das 

saidas para tal grave problema e exatamente a construcao de novos presidios. 

Bastante confiante, Bastos, Ministro da Justica, em entrevista a Revista Juridica 

Consulex (2003), assim se pronuncia: 

A sociedade pode ter certeza de que nos presidios federais, que serao construidos, 

havera disciplina e o cumprimento da Lei de Execucao Penal de maneira adequada. 

Os presidios federais serao pequenos, para no maximo 200 pessoas, com quatro alas 

de 50 detentos Os presidios federais, construidos que serao para aqueles de 

reconhecida periculosidade e condenados a mais de quinze anos de prisao, nao vao 

receber mais de 200 presos, que ocuparao celas individuals. O sistema de disciplina 

sera diferenciado, exigido rigor em sua aplicacao, mas com o respeito aos direitos 

humanos. A ideia e tornar um exemplo para o resto do pais. 

Os presidios federais, construidos que serao para aqueles de reconhecida 

periculosidade e condenados a mais de quinze anos de prisao nao vao receber mais de 200 

presos, "nao havendo possibilidade de ampliacao". "O conceito arquitetonico deles sera 

diferente". Nas paredes havera cores; o ambiente sera espacoso e bem iluminado, havendo 

jardins em alguns locais. Tudo sera por conta do Estado. "O Estado tern que prover os 

instrumentos basicos para cada preso: roupas, pasta e escova de dentes". Alem disso havera 

comida de qualidade (RONCALI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In Consulex,2003:18). 

Certamente, ante a desumana superpopulacao carceraria, a construcao de novos 

presidios ameniza o alarmante problema. Entretanto, nao se pode afirmar que o resolvera. 

Falta de Trabalho ou Insuficiencia de Trabalho Para Todos os Presos - sem trabalho 

o delinqiiente entrega-se a ociosidade, perdendo, se o tiver, o gosto pelo labor, sobrando, por 
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outro lado. tempo para o tedio, monotonia, para a montagem, em concurso com os 

companheiros ou compares de cela, de pianos criminosos - rebelioes, fugas, outros - alem de 

tornarem-se fontes de dispendio para o Estado, ja que sem trabalho nao contribuirao no 

pagamento de tais despesas e, por sua vez, sem peculio, (nao poderao amenizar a situacao 

financeira dos entes la fore). 

Ocioso, o delinqiiente perde ou nao adquire o senso de responsabilidade, 

desenvolve ido ou acentua-do a tendencia para atividades desonestas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Despreparo do Pessoal Penitencidrio - em regra, o pessaal responsavel pelo servico 

penitencurio apresenta p:tente despreparo (intelectual, profissional e nao raro moral). Falta-

lhes quali.'icacao profissional (conhecimento juridico, por exemplo), ou nao estao isentos de 

atos de co.-rupcao (propiras, p. ex.), devido a baixa remuneracao salarial da categoria. 

FaPam-lhes, ainda. e isso e o que mais preocupa, conhecimentos especificos de areas 

que tratan do comportamento humano. Pergunta-se: estariam tais pessoas realmente 

preparadas para atuarem :om diplomacia e psicologia perante situacoes e individuos tao 

surpreendentes, como os q;:e se encontram na prisao? 

Alem de tal desr -eparo, saliente-se que tal quadro de pessoal e extremamente 

diminuto. 

O Alto Custo Mc erial das Prisoes - Barros, em publicacao na Revista Juridica 

CONSULEX (2003:19). da-nos um convincente parecer sobre o sistema carcerario, 

evidenciando seu alto custc e, por conseguinte, a inviabilidade de sua manutencao material: 

Dados apo: tarn que existe atualmente no pais uma 'populacao' de 230 mil presos para uma 

disponibiliide de, aproximadamente, 170 mil vagas e cerca de 200 mil mandados de prisao 

a serem cu'npridos. Sabe-se, ainda, que uma penitenciaria de seguranca maxima para 500 

presos cusr", em media, R$ 15 milhoes. Ha dinheiro para isso?. 

De fato, o alto cusio material de qualquer unidade prisional e inescondivel, nao sendo 

raro ouvir-se dizer que o Estado gasta mais com o preso de que com o estudante, por exemplo. 
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Mesmo assim, todo o tratamento que lhe e dispensado esta muito aquem dos direitos que 

preconiza a Lei de Execucoes Penais (art. 3°) e do principio da dignidade humana, consagrada 

constitucionalmente (CF, art, 1°, I I I ) . E um caso a se pensar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Pisdo Como Fator Criminogeno - nao se pode negar que o ambiente carcerario, 

promiscuo e ameacador como se apresenta, gera graves e indeleveis consequencias para o 

preso. 

Indisociados, individuos de toda a especie - perigosos ou nao - disputant o pouco 

espaco que lhes e oferecido, ou que lhes sobra, devido a superpopulacao carceraria. Assim, o 

ambiente da prisao apresenta-se como o mais propicio a corrupcao moral, ponto de partida 

para as empreitadas criminosas. Por isso que rotineiramente ouve-se: "A prisao e a escola do 

crime" a "Universidade do crime". 

HibbertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud, Bitencourt, 1993:146), traz a colacao um exemplo bastante citado e 

muito ilusrativo acerca desse fator: 

Fui enviado a uma instituicao para menores com 15 anos de idade, dali saindo com 

16, convertido em um bom ladrao de bolsas - confessou um criminoso comum -. 

Aos 16, fui enviado a um reformatorio como batedor de carteiras e sai como ladrao... 

Como ladrao, fui enviado a uma instituicao total onde adquiri todas as caracteristicas 

de um delinqiiente profissional, praticando , desde entSo, todo tipo de delitos que 

praticam os criminosos e fico esperando que a minha vida acabe como a de um 

criminoso. 

Nao se pode negar a pratica de varios delitos dentro das prisoes, consubstanciada em 

agressoes diversas (pessoais, mortes, atentado ao pudor, furtos, roubos, alem de infracoes ao 

regulamento interno, constituindo um verdadeiro submundo do crime. A conclusao logica que 

se tern e de que o sujeito nao pode ser recuperado nem reeducado, para viver num mundo 
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livre e honesto, se a escola e um cativeiro e um verdadeiro manancial de crimes, mesmo que 

mantida pelo proprio Estado (MUAKAD, 1998:20)). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Individualizacao da Execugdo Penal (impossibilidade) - vimos que a superpopulacao 

carceraria e um dos mais graves problemas do nosso sistema carcerario, decorrendo dai 

inumeras conseqiiencias tambem graves, tanto para os detentos ali amontoados, como para o 

Estado, que tern o dever de propiciar, ao encarcerado, condicoes dignas de cumprimento de 

pena, dentre elas, a aplicacao da sancao individualizada, ou seja, levando em consideracao a 

gravidade do delito e a periculosidade do detento. Assim, aqueles reconhecidamente mais 

perigosos deverao cumprir a pena em penitenciaria de seguranca maxima ou regime mais 

rigoroso, por exemplo, isolados daqueles menos perigosos. 

Para se fazer a individualizacao da pena, deve-se proceder a uma analise previa da 

personalidade do detento, objetivando melhor conhecer seu comportamento, suas reacoes, 

suas aptidces, outros, para assim se escolher a forma mais adequada de execucao, afinal, do 

sucesso desta resulta o alcance dos fins colimados pela pena. 

Assim, a execucao da pena nao deve ser vista apenas como um fim, mas como um 

meio de punir o condenado, objetivando ao mesmo instante sua recuperacao e preparo para o 

retorno ao meio social. Este dever ser sua premissa maior. 

Conforme ensina Saleilles (Muakad, 1998:35): "A individualizacao da pena e a 

possibilida ie de ajustar-se a sancao mais a natureza do criminoso do que a gravidade do delito 

ou do mal realizado". 

Deve-se, pois, tendo em vista a recuperacao do condenado,e nao simplesmente a sua 

punicao, proceder a uma analise previa de sua personalidade e natureza, para so entao aplicar-

lhe a repririenda. 

Bem disse Muakad (1998:35), "Que nao ha dois delinquentes iguais", por ser a 

criminalidade "um fenomeao tao complexo e multiplo", lembranclo "que a pena devera ser 
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diferenciada, estar de acordo com cada pessoa". Salienta, outrossim, que a prisao tradicional, 

ao misturar os delinquentes, sem preocupacao de individualiza-los, a todos condena, sustando 

a possibilidade de reforma-los. Reclama, pois, pela classificacao dos apenados. 

De fato, aglomerados, sem individualizacao, os detentos encontrarao o ambiente mais 

propicio para a elaboracao de empreitadas criminosas no dia do amanha, quando libertos, ou 

dai mesmo comandarao o crime, vez que na atual conjuntura carcerarios, nao raro muitos 

criminosos comandam o crime de dentro das proprias unidades prisionais. Basta lembrar a 

forca bastante do crime organizado, inclusive nas referidas unidades. 

Ressalte-se, que no ambiente carcerario tambem ha uma cultura. Infelizmente, o 

crime, o medo, a corrupcao, a violencia e diversos tipos de abusos, dentre outros, tern sido a 

cultura do mundo da prisao. Neta, como em todas as outras as culturas, o mais fraco acaba por 

assimila-la mesmo que pressionado para isso seja. E o mais fraco no mundo do crime e 

aquele que nao pode contraria-lo, sob pena de tornar-se vitima, presa indefesa. 

Infelizmente e isso o que se tern visto no sistema carcerario brasileiro, principalmente 

por causa da ja discutida superpopulacao carceraria, vez que criminosos (verdadeiros 

bandidos) de alta periculosidade sao colocados juntamente com aqueles de periculosidade 

infima, e vice-versa. Resultado: violencia, banalizacao do crime, na propria prisao, 

reincidencia, etc. 

Falta, certamente, mais atuacao do poder publico na ardua missao de pelo menos 

tentar minorar este grave problema. Dada a grande quantidade de detentos, forca reconhecer, 

a construcao de novas unidades prisionais surge como forma de amenizar tal problematica, 

tornando possivel separar os detentos de notoria e temida periculosidade daqueles menos 

complicados. Mas nao e a solucao. 
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Para estes ultimos, acreditamos viavel a aplicacao de penas alternativas (restritivas de 

direitos). E, pelo menos, uma forma de evitar o contato destes com o ambiente deleterio da 

prisao, bem como com os criminosos de carteirinha. 

Alem dos fatores ja discutidos, outros podem ser apontados como co-responsaveis 

para a crise ou fracasso do sistema carcerario: a indiferenca com que a sociedade trata os ex-

presidiarios, por exemplo. 

2.2. Alguns Efeitos Provocados Pela Prisao 

Se varios sao os fatores que contribuem para a falencia do sistema carcerario, pode-se 

dizer, que quanto a seus efeitos, a reciproca e verdadeira. 

Elencamos acima o fator criminogeno da prisao como um dos fatores responsaveis 

pela problematica em analise. Entendemos, porem, que tal fator pode ser citado tambem como 

um dos efeitos graves do falido sistema carcerario. Por isso, julgamos desnecessario 

descermos amiude em relacao a esse efeito por considerarmos sua abordagem suficiente no 

topico retromencionado. 

Daremos enfase maior, neste trabalho, a questao da Reincidencia, por entendermos ser 

ela uma das mais notorias conseqiiencias geradas pela falencia do sistema carcerario. Exposto 

na prisao, a todo tipo de violencia e indignidade, vitima do sistema (quando interno), e 

excluido (quando em liberdade), pela sociedade, e nao raro pela propria familia, o ex-detento 

ou presidiario - discriminado, desempregado - a margem do mercado de trabalho e do 

consumo, temido ou perseguido, marcado pela prisao, e ainda munido de todas as artimanhas 

ali adquiridas, acaba, por decorrencia de tudo isso, quase sempre por voltar a delinqiiir. 
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Muakad (1998:27). assevera que depois de algum tempo na prisao "ambiente de 

corrupcao e vicios", o kidividuo nao sai como penitente, nem como um "reincidente 

potencial", vftima do fator ;riminogeno que ela apresenta. 

Conforme pondera Bitencourt (1993:150), "As elevadas taxas de reincidencia podem 

nao so indicar a ineficienoia da prisao, como tambem podem refletir as transformacoes dos 

valores que produzem na sociedade e na estrutura socioeconomica". 

Santos em Artigo publicado na Revista CEJ, (dez/2001: 33), afirma que a atual 

politica carceraria , se existir, nao consegue evitar a reincidencia. O faz em poesia: 

A Ave de Pena Jeans 

A Ave de Pena Jeans acostuma-se na gaiola, como todo passaro que ali nasce; solta 

mal algoro no canto e no olhar um espanto; do noturno rasga a mortalha, emigra-se 

condicionalmente, pisa na bola, vacila, erra e volta de novo a ser a ave de pena jeans, 

(gri tamos). 

Resultado: a reincidencia tern sido a mais grave consequencia do sistema carcerario 

brasileiro. 

De nossa parte, entendemos humildemente, que a reincidencia e a prova cabal de que 

o sistema penitenciario/carcerario nao intimida nem recupera os detentos. Pensamos, 

outrossim, que a reincidencia nao sera combatida, de forma efetiva, com o agravamento das 

penas, ou com a supressao de direitos dos apenados, como defendem varios setores da 

sociedade, dentre eles parte da imprensa. 

Tais medidas nao se mostram eficazes. Basta lembrar o exemplo da fracassada Lei dos 

Crimes Hediondos (N° 8.072/90). Mais logico e coerente parece-nos, apostar ainda, na 

recuperacao dos apenados, mediante uma efetiva politica de investimentos sociais. 
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CAPITULO 3 - AS PENAS ALTERNATIVAS. 

3.1. Consideracoes Iniciais. 

A aplicacao e execucao das penas alternativas como forma de evitar ou diminuir o 

encarceramento de presos, sobretudo os de menor periculosidade, afigura-se como um 

importante desafio imposto ao Estado e sociedade atuais, dada a flagrante falencia da pena de 

prisao e do sistema carcerario, notadamente o brasileiro. 

Em sentido lato, afirma Gomes (1997:111): "A pena alternativa visa, sem rejeitar o 

carater ilic'ro do fato, dificultar, evitar, substituir ou restringir a aplicacao da pena de prisao 

ou sua execucao, ou ainda, pelo menos, sua reducao". 

Em tal acepcao, podem ser incluidas a multa (substitutiva), bem como a transacao 

penal preconizada pelas Leis dos Juizados Especiais Criminais, Estadual e Federal. 

Podemos afirmar, que tanto em sentido amplo como em sentido restrito, as penas 

alternativas pertencem ac mesmo genero "Alternativas Penais". Daremos, porem, maior 

enfase em nosso trabalho, as em sentido estrito (restritivas de direitos ou substitutivas), por 

entendermos que elas conslituem verdadeira sancao penal, vez que independem, por exemplo, 

da aquiescencia do delinqiiente, como ocorre com a transacao penal dos Juizados Especiais. 

Podemos afirmar, que tanto em sentido amplo como em sentido estrito, as penas 

alternativas pertencem ao mesmo genero "Alternativas penais". Daremos, porem, maior 

enfase, em nosso trabalho, as penas alternativas em sentido estrito (restritivas de direitos ou 

substitutivas), entendendo que elas constituem verdadeira sancao penal, vez que independem , 
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por exemplo, da aquiescencia do delinqiiente, como ocorre com as penas alternativas da 

transacao penal dos Juizados Especiais. 

As penas alternativas, embora substitutivas, nao perdem seu carater punitivo, vez que 

uma vez descumpridas, pcdem ser convertidas em pena privativa de liberdade, ressalvada a 

multa. 

3.2. Conce to. 

As penas alternativas sao, no dizer de Sznick (2000), uma medida punitiva de carater 

educativo e socialmente util, imposta ao autor de uma infracao penal, no lugar da pena 

privativa de liberdade. 

As penas alternativas nao -consensuais podem ser diretas ou substitutivas. No caso 

das primeiras, o juiz as aplica sem a necessidade de antes fixar, em sentenca, pena privativa 

de liberdade (na Transacao Penal, por exemplo, consoante o art. 76 da Lei 9099/95, nos casos 

em que abstratamente a pena de multa e aplicada como alternativa a pena de prisao); ja as 

substitutivas (art. 43, CP), so podem ser aplicadas apos o juiz fixar em sentenca, uma pena 

privativa de liberdade (GOMES, 2000: 25/26). 
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3.3. Periodo de Surgimento em Algumas Legislates Alienigenas. 

Pode-se dizer que o contexto de surgimento das penas alternativas e recente, podendo, 

pois, ser apontadas como sancoes modernas. 

Umas das primeiras penas alternativas surgiu na Russia, em 1926, a prestacao de 

servico a comunidade, prevista nos arts. 20 e 30 do Codigo Pena! Sovietico, diz Junior (apud, 

Bitencourt, 1993: 265). Mais tarde o diploma russo (1960) criou a pena de trabalhos 

correcionais, sem a privacao de liberdade, que deveria ser cumprida no distrito do condenado, 

sob a vigilancia do orgao encarregado da execucao da pena, informa Neto (Apud, Bitencourt, 

1993:265). 

Por sua vez, a Inglaterra introduziu a prisao de fim de semana, atraves do Criminal 

Justica Act, em 1948; a Alemanha fez o mesmo com uma Lei de 1963; a Belgica adotou o 

arresto de Fim de semana para penas inferiores ha um mes; na Italia, a Lei 663/1986 

regulamentou a Lei 669/1981, dando efetiva aplicacao a algumas penas alternativas; na 

Espanha, uma Lei de 04 de marco de 1970 introduziu o arresto de fim de semana como 

medida de seguranca, outras (BITENCOURT, 1993: 265 e ss.). 

3.4. Periodo de Surgimento das Penas Alternativas no Brasil 

Seguindo as recomendacoes do nono Congresso da ONU, realizado em Viena, em 

abril/maio de 1995, aprovou-se a revolucionaria Lei 9.099/95, que por sua vez introduziu, em 
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nosso ordenamento juridico, uma avan9adissima proposta despenalizadora, concretizada nos 

institutos da composicao civil (art. 74), transacao penal (art. 76), suspensao condicional do 

processo (art. 89), outros. Logo em seguida, o Executivo Federal enviou, em 24.12.96, um 

projeto de lei objetivando alterar o art. 43 e ss. do Codigo Penal Em marco do ano seguinte, 

tal projeto foi aprovado na Camara dos Deputados, e no Senado em marco de 1998, tendo 

sido sancionado e publicado em 25.11 do mesmo ano, fazendo surgir a Lei 9.714/98 

(GOMES, 2000:95). 

3.5 Fundamentos Doutrinarios. 

A busca do emprego de sancoes alternativas constitui-se, hoje, em importante desafio 

social imposto ao Estado, bem como a sociedade modo geral, vez que nao se pode negar o 

fracasso do sistema prisior.al e carcerario ora implantado, mormente no Brasil. 

O tema mostra-se bastante relevante no estagio atual do Direito Penal, uma vez que a 

experiencia passada no Brasil e em inumeros outros paises, faz-nos concluir pela ineficiencia 

de um sistema de penas c.-lcado, em sua maioria, na segregacao do delinqiiente, como meio 

de punicao e prevencao ao crime. Entretanto, ainda que o senso comum concilia pela falencia 

do sistema prisional, naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se pode tomar como logico qualquer posicionamento no sentido de 

abolir ou suprimir por total a pena de prisao. 

Mirabete (2000: 252), diz que tal pena e um mal insuprimivel, "quer como 

instrumento de repressao, quer como defesa social"; ou conforme Foucalt (apud, Bitencourt, 

1993: 243), "ela e detestavel solucao de que nao se pode abrir mao". 
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Por outro lado, persiste o desafio de diminuir o encarceramento, na busca de somente 

apartar do convivio social quern efetivamente oferece perigo. Este, dado seu comportamento 

insociavel, traria intranqiiilidade a populacao. Aos demais, aqueles para quern o crime 

constitui episodio isolado da vida, ficariam reservadas as penas restritivas de direitos, ou 

multa, de modo que sempre haja resposta penal ao ato delituoso, todavia diversa da prisao, 

evitando-se a exclusao social do sentenciado. E nisso que consistem os postulados do direito 

penal mini mo. 

Desse modo, em face da realidade do sistema penitenciario, superlotado e oneroso, 

com pouco ou nenhum alcance em seu objetivo de reeducar o individuo delinqiiente, 

imperiosa mostra-se a tarefa de procurar, sempre que possivel, alternativas as penas privativas 

de liberdade, reservando-as apenas aos que apresentem elevado risco para a seguranca da 

estrutura social. 

A consciencia juridica de hoje, atenta aos principios constitucionais de garantias dos 

direitos do homem, clama por penas e medidas alternativas que realizem o objetivo maior das 

sancoes, que e a recuperacao do sentenciado (BARBOSA, 1993:223). 

Dentro desta concepcao, o Direito Penal moderno deve restringir-se a uma 

intervencao minima e subsidiaria, cedendo as outras disciplinas legais a tutela imediata dos 

valores primordiais da convivencia humana, atuando somente em ultimo caso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ultima ratio. 

Dada a sua caracteristica, so deve agir quando os demais ramos do direito, os controles 

formais e sociais tenham perdido a eficacia e nao sejam capazes de exercer essa tutela 

(BATISTA, 1990:84). 

A pena privativa de liberdade, como sancao principal e de aplicacao generica, esta 

falida (BITTENCOURT, 1993:77). Urge que a prisao seja imposta somente em relacao aos 

crimes graves e aos delinquentes de intensa periculosidade. Nos outros casos, deve ser 

substituida pelas penas alternativas ou restritivas de direitos, como multa, prestacao de servico 



47 

a comunidade, limitacao de fim de semana, interdicoes de direitos, ou por medidas 

alternativas como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sursis etc. (ALBERGARIA, 1995:38). 

O IX Congresso da ONU sobre Prevencao do Crime e Tratamento do Delinqiiente, 

realizado na cidade do Cairo (1995), recomendou a utilizacao da pena detentiva em ultimo 

caso, somente nas hipoteses de crimes graves e de condenados de intensa periculosidade; para 

outros delitos e criminosos de menor intensidade delinquencial, medidas e penas alternativas 

que podem constituir um meio mais eficaz de prevenir a criminalidade e melhorar o 

tratamento dos delinquentes. 

No Brasil, o Conseiho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria, orgao vinculado 

ao Ministerio da Justica encarregado de propor as diretrizes da politica criminal no pais, 

recomenda a aplicacao de sancoes alternativas com a finalidade de desafogar a Justica e o 

sistema penitenciario, pod^ndo aquela poder tratar com mais cuidado dos delitos mais graves 

(JESUS, 1999:13). 

Tal recomendacao deve-se a constatacao de que a reincidencia e maior em relacao aos 

condenados que cumpriran pena privativa de liberdade; menor, no tocante aos submetidos a 

medidas aliernativas, como o sursis e a probation, ou a penas substitutivas ou alternativas, 

como a prestacao de servico a comunidade, que tern a preferencia da comunidade mundial 

(BITENCOURT, 1993:149). 

No entanto, nas palavras de Cervini ; Gomes (1993:28), duas vem sendo as premissas 

basicas no Brasil: incremerto de penas, penalizacao, e a restricao ou supressao de garantias do 

acusado. Enfrentamos a falsa crenca de que somente se reduz a criminal idade com a definicao 

de novos tipos penais, o cgravamento das penas ja cominadas, a supressao de garantias do 

acusado duante o processo e a acentuacao da severidade das sancoes, posicao generalizada 

no seio da populacao. 
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De nossa parte, acreditamos que tais premissas apiesentam-.se como grandes 

obstaculos as penas alternativas, posto que tanto o legislador, quanto parte do Poder 

Judiciario, bem como outras autoridades, sentem-se pressionados a acatarem tais reclamos, 

culminando, nao raro, com a apresentacao de projetos e mais projetos ora criando novos 

delitos, ora agravando a pena, a exemplo do que ocorreu com a lei dos crimes hediondos, que 

nem se quer minorou o problema, tudo quase sempre fruto de movimentos apostos, de 

plantao, em defesa da rigorosidade das penas e do sistema penal como um todo, como se o 

endurecimento de tal sistema representasse a formula para resolver todas as mazelas da 

problematica carceraria brasileira4. Ficamos, porem, com os postulados do Direito Penal 

Minimo. 

A pena privativa de liberdade, quando aplicada genericamente a crimes graves e leves, 

so intensifica o drama carcerario e nao reduz a criminalidade. Com uma agravante: a 

precariedade dos estabelecimentos prisionais no Brasil, permitindo a convivencia forcada de 

pessoas de carater e personalidade diferentes, pode corromper a vontade regenerativa do 

individuo. Por isso devemos estar convencidos de que a pena privativa de liberdade e o 

recurso extremo com que conta o Estado para defender seus habitantes das condutas 

antijuridicas de outros (ZAFFARONI, 1991:29). 

A busca de alternativas para o sistema de penas visando especificamente as opcoes a 

prisao deve considerar inicialmente o estado e as possibilidades da pena institucional para se 

remover, tanto quanto possivel, os seus notorios inconvenientes. A reducao das hipoteses da 

perda da liberdade e um anseio generalizado a desafiar o legislador do futuro, uma vez 

sensivel aos aspectos da proporcionalidade, como medida de retribuicao, e dos fins sociais e 

individuais da pena (DOTTI, 1998:413). 

4 Bastante influente como movimento que busca o agravamento das penas e do sistema penal e o que se 

denomina "Movimento de Lei e Ordem".). 
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E, pois, o compromisso fundamental da penalidade moderna com o ideal da 

ressocializacao, que indica claramente a necessidade de se conceber a pena privativa de 

liberdade como pena de ultima instancia, destinada primordialmente aos detentos que 

evidenciam comprovado potencial de risco a seguranca publica. Tambem e certo que a pena 

privativa de liberdade se cristalizou, em termos historicos, como a modalidade por excelencia 

de controle social no mundo moderno, num contexto de racionalizacao e reforma humanitaria 

do direito penal, atestando significativo avanco de politica penitenciaria, na medida em que 

pos fim ao chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teatro do suplicio, que marcou, de forma indelevel, a cena punitiva do 

medievo. Atualmente, entretanto, o mesmo desiderato inscrito nas promessas do recurso do 

Direito Penal moderno - afinal nao se tratava, como ainda hoje nao se trata, de punir menos, 

mas de punir melhor - ha de ser buscado por meio das chamadas alternativas a prisao. E e 

aqui que se enquadram as penas alternativas. 

Noutras palavras, a medida que a pena privativa de liberdade vai dando mostras cada 

vez mais inequivocas de esgotamento historico, ja que as promessas da retribuicao e da 

ressocializacao nao se cumpriram com um minimo de plausibilidade, a rotacao de eixo 

propiciada pelo ideal tipicamente moderno de certeza da punicao deve ser buscada hoje por 

uma politica que tenha no centro as penas restritivas de direito. 

A aplicacao das penas e medidas alternativas comeca a avancar, com a elaboracao das 

Regras Minimas das Nacoes Unidas para a aplicacao de Medidas Nao-Privativas de 

Liberdade, as chamadas Regras de Toquio, recomendadas pela ONU em 1990, com a 

finalidade de se instituirem meios mais eficazes de melhoria na prevencao da criminalidade e 

no tratamento dos delinquentes. 

Efetivamente, a Lei n° 9.099, de 1995 e a Lei n° 10.259, de 2001, que instituiram os 

Juizados Especiais Cfveis e Criminals no ambito da Justica Estadual e Federal, 

respectivamente, abriram importante via alternativa de reparacao consensual dos danos 
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resultantes da infracao, .la mesma forma como a Lei n° 9.714, de 1998, ampliou 

consideraveimente o amb; o de aplicacao das penas alternativas, alcancando ate mesmo os 

condenados ate quatro anos de prisao (excluidos os condenados por crimes violentos) e 

instituindo dez sancoes re^ritivas em substituicao a pena de prisao 

3.6 Pressuposto Basico e Fundamentacao Legal 

As penas restritivas de direitos, conhecidas como penas alternativas, sao voltadas para 

as pessoas consideradas nao perigosas, com base no seu grau de culpabilidade, em seus 

antecedentes, na sua conduta social e na sua personalidade. 

Consoante Gomes (1977:111), "A pena alternativa visa, sem rejeitar o carater ilicito 

do fato, dificultar, evitar, substituir ou restringir a aplicacao da pena de prisao ou sua 

execucao, ou ainda, pelo menos, a sua reducao". 

Trata-se de uma medida punitiva de carater educativo e socialmente util, imposta ao 

autor da infracao penal, no lugar da pena privativa de liberdadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SZNICK, 2000). Portanto, 

nao afasta o individuo da sociedade, nao o exclui do convivio social e dos seus familiares e 

nao o expoe aos males do sistema penitenciario. Sua destinacao penal e voltada para infratores 

de baixo potencial ofensivo. 

A legislacao pertinente a aplicacao das penas e medidas alternativas encontra-se no 

Artigo 5° da Constituicao Federal quando trata da prestacao social alternativa; na Lei 7.209/84 

sobre reforma do Codigo Penal; na Lei 7.210/84 ou Lei de Execucao Penal; na Lei 9.099/95 

que dispoe sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminals abordando as Medidas 
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Alternativas; na Lei 9.714/98 ou Lei das Penas Alternativas; e na Lei 10.259/01 que dispoe 

sobre Juizados Especiais no ambito da Justica Federal. 

3.7 Alguns Postulados das Regras Minimas de Toquio 

A Resolucao 45/110 da Assembleia Geral das Nacoes Unidas de 14 de dezembro, de 

1990, conhecida como as Regras de Toquio, trata de regras minimas das Nacoes Unidas para 

a elaboracao de medidas nao-privativas de liberdade, de acordo com a observancia do 

principio constitucional da dignidade humana. Esta resolucao garante maior eficiencia da 

resposta da Sociedade ao delito. Dentre as regras minimas, destacam-se: 

• equilibrar os direitos dos delinquentes, das vitimas e da sociedade; 

• importancia das proprias sancoes e medidas nao-privativas de liberdade como meio de 

tratamento dos delinquentes; 

• utilizar-se do principio da intervencao minima do Direito Penal; 

• capacitacao dos profissionais envolvidos: esse trabalho requer conhecimentos praticos do 

mais alto nivel, sensibilidade e compreensao; e 

• organizacao de seminarios, palestras e outras atividades que levem a conscientizacao dos 

efeitos/eficiencia das penas alternativas. 

Com a participacao da comunidade na administracao da Justica Penal e no sucesso da 

reintegracSo social, a propria sancao passa a funcionar como meio de tratamento do individuo 

em conflitc com a lei, possibilitando um maior grau de reabilitacao e reinsercao construtiva na 

sociedade. 
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3.8 Requisites Para Substituicao da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos 

Os requisites necessarios para que o condenado ou o autor do fate tenha direito a uma 

pena alternativa estao previstos no art. 44 do CPB. Sao: 

• aplicacao de pena privativa de liberdade nao superior a 4 anos; 

• crime sem violencia ou giave ameaca a pessoa; 

• qualquer que seja a pena se o crime for culposo, em razao de imprudencia, negligencia ou 

impericia; 

• nao reincidencia em crime doloso, que se refere aquele ccm intencao de se atingir o 

resultado ou assumir o risco de produzir o ato delitivo. 

. a culpabi'idade, os ante edentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circi nstancias indicarem que essa substituicao seja suficiente. 
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3.9 Formas de Substituicao 

As formas de substituicao da pena privativa de liberdade sao duas e estao previstas no 

art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 44, § 2°, CP. A primeira se apresenta quando a pena aplicada for igual ou inferior a um 

ano, podendo ser substituida por uma restritiva de direitos ou multa. Tal substituicao nao se 

dara, entretanto, de forma automatica, cabendo ao juiz valorar se o condenado preenche ou 

nao os requisitos que a autorizam (nao reincidencia em crime doloso, culpabilidade, etc.), 

lembrando que tais sancoes nao podem ser aplicadas cumulativamente com a pena de prisao 

nem duas restritivas de direitos simultaneamente. 

Nada impede, porem, que em sendo aplicadas cumulativamente na sentenca pena 

privativa ds liberdade e multa, possa a primeira ser substituida por uma restritiva de direitos, 

ou por uma multa substitutiva. 

Quando a pena privativa de liberdade aplicada for superior a um ano, podera ser 

substituida por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas (art. 44, § 2°, 2a parte, 

CP). 

Salientamos, outrossim, que nos crimes culposos tais substituicSes independerao do 

quantum da pena privativa de liberdade aplicada na sentenca, deixada a prudente valoracao do 

juiz. 
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3.10 Conversao da Pena Alternativa em Pena Privativa de Liberdade 

Entendemos esta como uma especie de regressao, quando o beneficiado com uma pena 

restritiva de direitos a descumpre, passando a cumprir a pena privativa de liberdade 

anteriormente imposta. 

Os arts. 44, § §4° e 5°, CP e 181, LEP, preveem a possibilidade de conversao da pena 

restritiva ds direitos em pena privativa de liberdade, quando houver o descumprimento da 

primeira, ou quando o condenado sofrer nova condenacao a pena privativa de liberdade, por 

outro crime, 

A conversao facultativae prevista especificamente pela LEP. 

No caso da prestacao de servico a comunidade, a conversao dar-se-a quando: a) o 

condenado nao for encomrado por estar em lugar incerto e nao sabido, ou nao atender a 

intimacao for edital; b) inaistificadamente nao comparecer a entidade ou programa designado 

para prestar o servico; c recusar-se, injustificadamente, a prestar o servico que lhe foi 

imposto; d) praticar falta grave; e) 

Por sua vez, a pena de limitacao de fim de semana sera convertida quando o 

condenado nao comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena 

privativa da liberdade ou recusar-se a exercer a atividade deteminada pelo juiz, outros (art. 

181, §2°, LEP). 

No caso da interdicao temporaria de direitos, havera a revogacao quando de forma 

injustificada for exercido o direito temporariamente suspenso (art. 181, § 3°, LEP). 

Nem o Codigo Penal nem a LEP preveem tal revogacao para o caso da proibicao de 

freqiientar determinados 1-gares. Nada impede, porem, que o juiz com base no art. 44, § 4° 
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possa converte-la. O mesmo podera ocorrer com as penas de prestacao pecuniaria e perda de 

bens e valores. 

De qualquer forma, no calculo da pena privativa de liberdade a executar-se sera 

deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo minimo de 30 

(trinta) dias de detencao ou de reclusao (art. 44, § 3°, CP). 

Havendo compatibilidade de cumprimento entre a pena da condenacao superveniente 

e a pena anterior, a conversao sera facultativa (art. 44, § 5°, CP). 

3.11 As Especies de Penas Alternativas (restritivas de direitos ou substitutivas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prestacao Pecuniaria (art. 43, I, CP/. - Tal sancao consiste no pagamento em 

dinheiro a vitima, a seus dependentes ou a entidade publica ou privada com destinacao social, 

de importancia fixada pelo juiz, nao inferior a l(um) salario minimo nem superior a 360 

(trezentos e sessenta) vezes esse salario (art. 45, §1°, CP). 

Os destinatarios (beneficiarios) da prestacao, em ordem preferencial sao a vitima, seus 

dependentes, entidade publica ou privada com destinacao social, como creche, hospital, 

asilos, etc. Em relacao a tais entidades, a referida prestacao tern cunho beneficente. Ja quanto 

a vitima ou seus dependentes, tern cunho indenizatorio, material ou moral. Na fixacao do 

valor, o juiz levara em conta a situacao economica do acusado, buscando a suficiencia da 

reprimenda conforme a culpabilidade deste. Tern tal sancao natureza penal, posto que o 

acusado tera que cumpri-la pessoalmente em juizo (GOMES, 2000:141). 

5 Acrescida ao CP pela Lei N° 9.714/98. 
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Caso o ofendido proponha acao de reparacao civil, ou execute a sentenca condenatoria 

transitada em julgado, o valor pago ao ofendido, referente a prestacao, sera descontado do 

montante da condenacao civil ou penal. Havendo aceitacao do beneficiario (ofendido, 

dependentes ou entidade publica ou privada com destinacao social), a prestacao pecuniaria 

podera constituir-se, conforme a decisao do juiz, em prestacao de outra natureza, como a cesta 

basica, por exemplo. O juiz da execucao tera que contar com a aceitacao do acusado para 

poder realizar tal substituicao, conforme dispoe o art. 45, § 2°, CP (MIRABETE, 2000:269). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perda de Bens e Valores (art. 43, II, CP)
6

 - A pena de bens e valores pertencentes aos 

condenados dar-se-a ressalvada a legislacao especial, em favor do Fundo Penitenciario 

Nacional, e seu valor tera como teto - o que for maior - o montante do prejuizo causado ou 

do proveito obtido pelo agente ou por terceiro, em consequencia da pratica do crime (art. 45, § 

1°, CP). 

Gomes (2000:145/146), se pronuncia sobre o assunto e diferencia a pena de perda de 

bens do confisco, ja que existe discussao quanto a constitucionalidade da primeira, 

especifican'.ente quanto a sua pessoalidade (art. 5°, XLV, CF), dizendo que so cabe confisco 

dos instrumentos do crime ou do produto obtido com ele (art. 91, CP), ou seja, de bens 

ilicitos. A perda de bens ilscitos. A perda de bens e valores nao exige que os mesmos tenham 

origem ilicita. Assim, neste ultimo caso, o condenado perde bens licitos, de seu patrimonio. 

No confisco, os bens destinam-se a Uniao, enquanto na perda de bens e valores, destinam-se 

ao Fundo Penitenciario Nacional, salvo legislacao especial (Lei de toxicos, v.g., onde o bem 

perdido e destinado aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fimsab). 

Afirma, por ultimo, que a pena de bens e valores se constitui como excecao ao 

principio da pessoalidade da pena (art. 5°, XLV, CF); podendo ser estendida aos sucessores e 

contra eles executada, ate o limite do valor do patrimonio transferido.corresponder ao valor 

6 Acrescida a> CP pela Lei N° 9.714/98. 
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obtido ou ao prejuizo caasado pelo agente ou por terceiro, em consequencia da pratica 

delituosa, prevalecendo o que for maior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prestacao de Servico a Comunidade ou a Entidades Publicas (art. 43, IV, CP)
7

 - A 

prestacao de servico a comunidade ou a entidades publicas consiste na atribuicao de trabalhos 

gratuitos ao condenado (art. 46, § 1°, CP). Dar-se-a em entidades assistenciais, hospitais, 

escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congeneres, em programas comunitarios ou 

estatais (§ 2°). As tarefas a que se refere o §1° serao atribuidas conforme as aptidoes do 

condenado, devendo ser cumpridas a razao de 1 (uma) hora por dia de condenacdes, fixadas 

de modo a nao prejudicar a Jornada normal de trabalho do condenado (§3°). Caso a pena 

substituida seja superior a 1 (um) ano, e facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva 

em menor tempo (art. 55), nunca inferior a metade da pena privativa de liberdade fixada (§ 

4°). 

Portanto, tal sancao consiste num modo de retribuicao e esta compreendida no dever 

de punir do Estado. 0 condenado desempenhara atividade de interesse coletivo, assistencial, 

repondo, em parte, o dano social causado por sua conduta delituosa; sentira, de modo efetivo, 

os efeitos de tal retribuicao, desempenhando servico que, sem afrontar sua personalidade, e de 

maneira digna lhe servira de incentivo 'a nao reincidencia (CERNICHIARO, 1995: 138). 

Representa, pois, um onus para o condenado, e nao um privilegio, nao constituindo 

relacao de emprego, permitindo, por outro lado, o tratamento resocializador sem afastar o 

condenado do seu trabalho (BITENCOURT, 1993: 170/271). 

Alem dos argumentos supra, de nossa parte entendemos viavel tal sancao pelo fato de 

nao ter que retirar o condenado de seu lar, familia e amigos, para inseri-lo no mundo ou 

submundo do carcere. 

7 Acrescida ao CP pela Lei N° 9.714/98. 
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Pela disposicao legal, cada hora de servico prestada corresponded a 1 (um) dia da 

condenacao, nao se tendo fixado quantum minimo ou maximo de horas de trabalho por dia de 

servico. Na praxe tem-se aplicado uma Jornada de 8 (oito) horas diarias. Caso o condenado ha 

mais de 1 (um) ano de prisao, requeira e o juiz consinta, podera a pena ser cumprida em 

menor tempo, porem nunca inferior a metade da pena de prisao fixada na sentenca. 

O exito dessa reprimenda dependera e muito do apoio da propria comunidade 

(MIRABETE, 2000: 270). 

Certamente, a sociedade representada pelas entidades beneficiarias de tal prestacao 

devera, alem demonstrar receptividade aos condenados, exigir fiel fiscalizacao quanto a 

execucao de tal reprimenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Interdicao Tempordria de Direitos (art. 43, V, CP) - Suas modalidades estao indicadas 

no art. 47 do CP. Com a primeira (inciso I ) 8 , buscou-se abranger toda e qualquer atividade 

desenvolvida por quern usufrua da condicao de funcionario publico, nos termos do art. 327, 

do CP. Urge, pois, que o delito tenha sido praticada com violacao a deveres funcionais. 

Cumprida a reprimenda. voltara o condenado ao exercicio normal de suas funcoes 

(BITENCOURT, 19931: 288/299) 

Entretanto, tal sancao nao pode ser confundida com a perda do cargo. Esta e efeito da 

condenacao nos casos em esta ultima e prevista. 

A Segunda modalidade (inc.II)9, aplica-se as profissoes que dependem de habilitacao 

especial (medicos, advogados, dentistas, etc.), ou de ordem, licenca ou autorizacao do poder 

publico (despachante, p. ex.) Cometendo, pois, delitos no exercicio de profissao, atividade ou 

oficio, violarao deveres que lhes sao inerentes (art. 56, CP). Por isso, como sancao ficarao 

8 Proibicao do exercicio de cargo, fungao ou atividade publica, bem como mandato eletivo. 

9 Proibicao do exercicio de profissao, atividade ou oficio que dependa de habilitacao especial, licence ou 

autorizagao do poder publico. 
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temporaria mente proibido:; de exerce-los, tendo os documentos que os habilitam, autorizam 

ou licenciam apreendidos pslo juizo da Execucao Penal (art. 154, § 2°, da LEP). 

Concluido cumpriraento de tal pena, podera o condenado retornar a profissao anterior 

normalmerte (GOMES, 2090:157). 

Tal interdicao tern carater predominantemente preventivo, buscando evitar que aquele 

que delinquiu abusando dc seu dever profissional volte a delinqiiir (MIRABETE, 2000:273). 

A terceira especie de interdicao temporaria de direitos (inc. I l l ) 1 0 aplica-se 

exclusivamente aos delitos culposos de transito (art. 57, CP). E, por isso, especifica. 

Segundo Gomes (2000: 158), tal sancao, a luz do Codigo de Transito Brasileiro, em 

seu art. 292, pode ser aplicada como penalidade principal, ou cumulativamente com outras 

penalidades, sem exigir anterior aplicacao de pena privativa de liberdade, podendo ser 

aplicada dhetamente, como no caso da transacao penal dos Juizados Especais Criminals, 

diferentemente do que dispoe o Codigo Penal (art. 43), ja que estas, como substitutivas, so 

podem ser aplicadas apos a aplicacao de pena privativa de liberdade. Salienta, outrossim, que 

a suspensao da habilitacao prevista no CP resultou afetada pelo CTB, pois conforme este, a 

pena de suspensao de habilitacao ja vem cominada no proprio tipo, de forma cumulativa. Tal 

nao ocorre quanto a suspensao da autorizacao para dirigir veiculo automotor, sendo ainda 

possivel a substituicao da pena de prisao pela pena restritiva da suspensao da autorizacao para 

dirigir. 

Tal reprimenda e reflexa da luta pela diminuicao da grande violencia do transito 

brasileiro. 

A Quarta modalidade (inc. I V ) 1 1 e tambem uma das condicoes para aquisicao do 

Sursis. Como interdicao temporaria de direitos, nao pode ser aplicada aleatoriamente, 

1 0 Suspensao de autorizacao ou de habilitacao para dirigir veiculo 

1 1 Proibicao de frequentar detenninados lugares (art. 47, IV). 
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devendo o juiz da sentenca, sob pena de violar outros direitos do condenado, especificar os 

locais que este nao pode frequentar em razao da pena sofrida. Deve, pois, guardar relacao com 

o delito praticado pelo agente (nao frequentar bares, prostibulos, por exemplo). Deve ter a 

mesma duracao da pena privativa de liberdade aplicada na sentenca (art. 55, da LEP). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Limitacao de Fim de Semana (art. 43, VI, CP) - limitacao de fim de semana consiste 

na obrigacao de permanecer, aos sabados e domingos, por 05 (cinco) horas diarias, em casa de 

albergado ou outro estabelecimento adequado, podendo ser ministrados cursos e palestras, ou 

atribuidas ao condenado, atividades educativas (art. 48 e Paragrafo Unico). 

Sao, dentre outras, vantagens desta pena, a permanencia do condenado junto a sua 

familia e seu trabalho, bem como o nao contato com criminosos perigosos no carcere (...), 

conforme afirma Perez (apud, MIRABETE, 2000: 275-276). 

No mesmo sentido, Bitencourt (1993: 277 e ss.), afirma tais vantagens mostrando, por 

outro lado, seu carater punitivo, posto que ao ser afastado da familia e de seu grupo social, em 

dias geralmente destinados ao descanso e lazer, o condenado sofrera transtorno psicologico. 

Aponta, porem, alguns obices a aplicacao efetiva de tal reprimenda, a exemplo da ausencia 

das necessarias casas de albergado, tao recomendadas pelo legislador da reforma penal de 

1984 (Lei 7.209, art. 3°), que concedeu o prazo de um ano a Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Territories, para edifica-las, tendo isso ainda nao ocorrido em todo o pais. 

No mesmo torn se pronuncia Gomes (2000:159-160), lembrando o desinteresse e 

inercia nao so do Executivo, mas tambem do Judiciario no tocante a tais providencias. Diz, 

porem, que um pouco de boa vontade politica permitira o encontro de outros estabelecimentos 

adequados a execucao da sancao em analise, nao se exigindo sofisticacao em tais 

estabelecimentos. Basta serem higienicos, bem localizados, outros. 

O local, dia e hora.io de cumprimento desta sancao serao determinados pelo Juizo da 

Execucao, tendo seu inicio a partir do primeiro comparecimento, devendo o estabelecimento 
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designado remeter mensalmente relatorio ao referido juizo, acerca do cumprimento da 

reprimenda, bem como a ausencia ou falta disciplinar do condenado (arts. 151 e 153, da LEP), 

respectivamente. 

Vemos nisso nao so o carater preventivo, mas tambem intimidativo desta sancao, bem 

como o importante papel de fiscalizacao que devem assumir tais estabelecimentos. 

3.12. A Multa (substitutiva). 

A multa pode ser aplicada como sancao principal (cominada abstratamente para cada 

tipo penal), tendo seus limites fixados no art. 49 e paragrafos do CP), alternativa ou 

cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ou ainda, como pena substitutiva, 

quando a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a um ano, independentemente de 

cominacao na parte especial. 

Consiste a multa no pagamento ao Fundo Penitenciario, de quantia fixada na sentenca, 

entre 10 (cez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa (art. 49, caput, CP). O valor do dia-

multa nao podera ser inferior a um trigesimo do maior salario minimo mensal vigente ao 

tempo do fato nem superior a cinco vezes esse salario (art. 49, § 1°), ou seja, corresponded a 

remuneracao de um dia de trabalho do condenado, pelo menos, ou a cinco salarios minimos. 

Deve a fixacao levar em conta a situacao economica do reu (art. 60, CP). Nesta deve 

ser incluida as rendas do reu, meios de subsistencia, outros, bem como sua culpabilidade, a 

natureza do fato, outros. 

Nao se exige, para a fixacao da pena de multa que esta tenha equivalencia com a pena 

privativa dliberdade substituida. 
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O pagamento da pena de multa deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias apos o transito 

em julgado da sentenca, podendo ser parcelado, desde que o condenado o requeira e o juiz 

assim o permita (art. 50, caput, CP). Podera, por sua vez, ser ccbrada mediante desconto no 

vencimentc ou salario do condenado, se aplicada isolada ou cumulativamente com pena 

restritiva de direitos, ou quando concedida a suspensao condicional da pena (§1°). Nao 

podera, entretanto, incidir sobre os recursos indispensaveis ao sustento do condenado e de sua 

familia (§ 2°). 

E inegavel que como forma de evitar ou diminuir a aplicacao da pena privativa de 

liberdade, a pena de multa deve ser vista como medida recomendavel. Entretanto, nao se pode 

ouvidar que, ante a imposcibilidade de sua conversao em pena privativa de liberdade, ainda 

que descumprida por seu beneficiario, sua execucao fica seriamente comprometida. Reza o 

art. 51, caput, CP, que apos o transito em julgado da sentenca condenatoria, a multa sera 

considerada divida de valor, passando a reger-se pelas normas relativas a divida ativa da 

Fazenda Publica, inclusive em relacao as causas de interrupcao e suspensao da prescricao. 

Agora como forma de evitar a execucao da pena privativa de liberdade, digo, de evitar 

o encarceramento, sobretudo nos casos em que a pena privativa de liberdade seja de pequena 

quantidade, a pena de multa deve ser vista com bons olhos, ja que conhecidos os drasticos 

efeitos da prisao para o delinquente e, por conseguinte, para a sociedade. 
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CONCLUSAO. 

Como dito inicialmente, o escopo do nosso trabalho era discutir o emprego e/ou 

aplicacao das penas alternativas (restritivas de direitos ou substitutivas) no ambito do sistema 

carcerario brasileiro, notadamente em estado de crise ou de falencia, ante o consenso 

universal de que a pena privativa de liberdade, como sancao penal, nao cumpre fielmente seu 

mister como sancao penal, qual seja, intimidacao, prevencao do delito, recuperacao ou 

ressocializacao do delinqiiente. 

Partindo desta premissa, a ela adicionando os postulados defendidos pelo Direito Penal 

Minimo (pena privativa de liberdade apenas para criminosos de alta periculosidade), 

buscamos mostrar que as penas, modo geral, estao em evolucao, e que cada etapa historica da 

saga da Humanidade e marcada por um paradigma penologico peculiar, percebendo-se que 

em tal evolucao agiganta-se o desejo, pode-se afirmar, universal, no sentido de tornar mais 

racionais e humanas as formas de punir, objetivando evitar sempre que possivel, a degradacao 

da personalidade humana. 

Neste contexto, a pena privativa de liberdade - mais humana em relacao as formas de 

punir precedentes -, nao mais se justifica, no atual estagio cultural da Humanidade, como 

sancao penal para toda e qualquer infracao penal ou para todo e qualquer delinqtiente, senao 

para aquele s que realmente ponham em risco a seguranca e estabilidade da ordem social. Em 

outras palavras, pensamos que a pena privativa de liberdade so pode ser admitida como a 

extrema ratio (derradeira medida) do Direito Penal, preconizando-se para seu lugar, novas 

formas de punir, condizentes com a dignidade da pessoa humana, e ao mesmo instante 

comprometidas com os interesses do corpo social. Neste diapasao, busca-se formas de punir 
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que proteja n a um so tempo os interesses da vitima, da sociedade e, claro, do infrator. E nesta 

perspectiva aparecem as penas alternativas como meios de se tentar evitar o emprego aleatorio 

das penas privativas de liberdade, ou de pelo evitar o encarceraraento de infratores de infima 

periculosidade, especialme ite ante a grave problematica do sistema carcerario brasileiro. 

Na primeira parte do nosso trabalho mostramos as crueis e desumanas formas de punir 

de diferentas contextos ou civilizacoes - dos primordios da Humanidade a modernidade - , 

enfatizando, inclusive, tal evolucao no sistema penal brasileiro, evidenciando que a pena 

privativa d? liberdade, ccmo sancao penal, e fruto das ideias humanitarias do contexto 

iluminista. Apresentamos, em sintese, os fundamentos das principals teorias acerca das penas. 

Caracterizamos, outrossim, os sistemas carcerarios mais conhecidos historicamente. 

Na Segunda parte, demos enfase a problematica carceraria brasileira, apontando varios 

fatores que a determina, bem como varios efeitos que gera para o delinqiiente, para o Estado e 

para a sociedade, modo geral. 

Das penas alternativas falamos, de forma especifica, na ultima parte do nosso trabalho, 

onde indicamos sua genese (em alguns ordenamentos alienigenas e no Brasil), seus 

fundamentos, pressupostos, requisitos, especies, outros, mostrando, sempre que possivel, as 

vantagens que apresentam c alguns obstaculos que enfrentam. 

Quanto a problematizacao suscitada ja na parte inicial (Introducao), concluimos que as 

penas alternativas constituent meios eficazes para a prevencao do delito e recuperacao dos 

delinqiientes, desde que contem com uma participacao efetiva da sociedade (entidades 

publicas, privadas, Ministerio Publico e cidadaos) na administracao da Justica Penal, 

disponibilizando apoio a reintegracao dos delinquentes ao meio social, fiscalizando, outros, e 

com uma a'uacao responsavel do Estado no sentido de favorecer a uma efetiva fiscalizacao. 
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Vistas em comparacao com a pena privativa de liberdade, cumprida no sistema 

carcerario brasileiro, as penas alternativas podem, de fato, ser apontadas como uma solucao 

para o nosso problema carcerario, que mais e mais se agrava, apenas denegrindo e 

corrompendo seus destinatarios - vitimas, talvez -, sem jamais oportunizar-lhes meios de 

recuperacao, sem contar que a reincidencia em relacao a pena privativa de liberdade e 

consideravelmente superior a das penas alternativas. Estas se caracterizam por nao afastar o 

apenado de seu ambiente familiar, professional e social. 

Entretanto, isoladamente nao podem ser apontadas como "A solucao" para este 

alarmante problema. A solucao deste so vira, certamente, se ao lado das penas alternativas se 

fizer implantar um amplo e efetivo conjunto de medidas sociais voltadas para o combate a 

violencia, a corrupcao, ao desemprego, bem como que possibilite uma maior distribuicao de 

renda, etc., alem de uma politica educacional verdadeiramente comprometida com a inclusao 

social, sobretudo das populacoes mais humildes e das classes de jovens, objetivando 

proporcionar-lhes oportunidades de trabalho e de participacao social. 

A melhor medida de combate ao crime e a violencia e o investimento em politica 

social. Sem esta, o crime, a violencia, o medo, a corrupcao, o panico, a impunidade, outros, 

serao as inescondiveis notas caracterizadoras dos sistemas prisionais/carcerarios, mormente o 

brasileiro. Sem tais medidas ou politica, pouca efetividade terao as penas alternativas. 
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