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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A crise que afeta o sistema penitenciario nacional nos ultimos tempos requer, 

urgentemente, o estudo e adocao de novas alternativas para a pena de prisao 

e, nos casos em que a segregacao do individuo se mostre necessaria que a 

prisao esteja preparada para a tarefa de reabilitagao, para devolver a sociedade 

pessoas preparadas para a convivencia harmonica com os demais cidadaos. 

Urge a melhoria da assistencia social, medica, psicologica, juridica e a 

ampliagao de projetos visando o trabalho do preso e a ocupacao de sua mente-

espirito, o acompanhamento na sua reintegragao social, entre muitas outras 

medidas. E de bom alvitre dizer que tudo isso seria resolvido em grande parte, 

caso ocorresse o cumprimento fiel da LEP (Lei 7.210/81) , a observancia dos 

direitos humanos como tambem de outros diplomas legais relevantes. A ideia 

de privatizagao dos presidios poderia ser apontada como uma otima solugao a 

ineficacia do sistema penitenciario vigente. Muitos pafses ja adotaram tal 

modelo, o qual vem dando mostras incomparaveis de sucesso. A primeira vista, 

o termo privatizagao dos presidios pode dar a ideia de transferencia do poder 

estatal para a iniciativa privada que visando o lucro, utilizaria a mao-de-obra 

dos encarcerados. Mas e possivel a transferencia de administragao das 

prisoes, sem que isto implique na retirada da fungao jurisdicional do Estado, a 

qual e indelegavel. A iniciativa privada se encarregaria apenas dos aspectos de 

hotelaria(alimentagao, vestuario, limpeza etc). O trabalho do detento seria 

utilizado mediante uma justa remuneragao, que se destinaria para a reparagao 

do dano por ele causado ou para a vitima. Assim, o modelo penitenciario 

tradicional, onde impera o ocio, ja deu mostras de insucesso, restando 

.doravante, a busca de novas alternativas, que efetivem uma punigao 

construtiva, favorecendo o sadio retorno do individuo a sociedade. Tais 

alternativas poderiam ser buscadas tendo como base a analise dos 

estabelecimentos penitenciarios privatizados de alguns pafses da Europa, que 

demonstram ainda existir solugao para este grave problema que e a 

administragao do sistema penitenciario brasileiro. 

Palavras-chaves: a) Pena b) Privatizagao c) L.E.P d) Sistema Penitenciario 

e) Ressocializagao. 
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INTRODUQAO 

8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atual situagao penitenciaria e critica e calamitosa, sua realidade esta a 

dispensar consideragoes, posto que se trata de fato publico e notorio. Sao 

exemplos dessa tragica realidade: superlotagao dos presidios, ausencia de 

reeducacao do detento, falta de profissionalizacao do preso, negativa de 

assistencia ao egresso, insuficiencia de funcionarios especializados, corrupgao 

carceraria, nao- separacao dos reeducandos por grau de periculosidade, falta 

de recursos nos presidios, reincidencia, ausencia de politica progressiva de 

estabelecimentos prisionais para comportar a demanda de apenados, e 

principalmente, falta de presidios. 

As pessimas condigoes de encarceramento que caracterizam a quase 

totalidade dos estabelecimentos penitenciahos brasileiros tern despertado a 

atengao da sociedade como um todo. Ela passou a exigir providencias 

urgentes das autoridades face a crescente onda de rebelioes ocorhdas nos 

ultimos anos. A falta de espago e as condigoes insalubres dos presidios se 

tornaram uma rotina na vida dos presidiarios, pois a maioria dos 

estabelecimentos e imunda e fetida, infestada de insetos e ratos, imperando de 

maneira gritante a ociosidade entre os detentos. 

As prisoes, atualmente, nao recuperam. Sua situagao e tao degradante 

que sao rotuladas com expressoes como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sucursais do inferno , universidades 

do crime e depositos de seres h uma nos. 

O encarceramento puro e simples nao apresenta condigoes para a 

harmonica integragao social do condenado, como preconiza a Lei de 



Execucao Penal (Lei n° 7.210, de 11.07.1984). 

Punir, encarcerar e vigiar nao bastam, e necessario que se conceda a 

pessoa de quem o Estado retirou o direito a liberdade o acesso a meios e 

formas de sobrevivencia que Ihe proporcionem as condigoes de que precisa 

para reabilitar-se moral e socialmente. 

Diante deste estado de coisas, a violencia se torna frequente tanto entre 

detentos como entre agentes penitenciarios. Espancamentos, violencia sexual 

e esfaqueamentos sao praticas frequentes nos presidios brasileiros, no 

entanto a manifestagao mais grotesca da violencia e o assassinato como forma 

de protesto contra as condigoes de encarceramento. 

E precisamente num contexto de explosao da populagao penitenciaria, 

de escalada dos gastos, de degradagao das condigoes de alojamento que a 

sociedade, ao mesmo tempo em que exige penas mais duras para os 

violadores da lei penal, recusa-se a autorizar os recursos necessarios a 

construgao de novos estabelecimentos. Dentro dessa triste realidade, o 

fenomeno privatizagao do sistema carcerario tern sido proposto e apresentado 

como uma das provaveis solugoes a crise do sistema penitenciario. 

A inercia estatal a solugao dos graves problemas que afetam o complexo 

carcerario brasileiro compactua com a ideia de privatizagao, posto que trata-se, 

na verdade, de uma forma de gestao mista, envolvendo a administragao 

publica e a administragao privada. 

O metodo utilizado foi o bibliografico, tendo sido selecionados os mais 

renomados juristas como forma de melhor enriquecer a pesquisa. 
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CAPlTULO 1 

SISTEMA PENITENCIARIO 

A historia registra que, durante seculos, a supressao da liberdade do ser 

humano, como forma de punicao pela pratica de crimes, sem, contudo, haver a 

preocupagao em estabelecer criterios para tal castigo, verificou-se meio ao 

imperioso arbftrio do poder dominante. 

A inexistencia de um modelo uniforme para o tratamento do homem 

preso despertou e alavancou movimentos de criagao de sistemas 

penitenciarios padronizados, cujos mais famosos foram experimentados em 

colonias prisionais sob o influxo do notavel politico Benjamin Franklin, autor da 

constituigao norte-americana de 1787 (Oliveira,2002,p.38). 

Assim, tais movimentos, sob a egide das teorias de execugao das 

penas, sustentadas por Cesare Beccaria, John Howard e Jeremias Benthan, 

germinaram nos Estados Unidos e, bem acolhidos que foram por Benjamim 

Franklin, comegou a reformulagao do criterio de corregao dos delinquentes, de 

forma a suavizar o rigor na aplicagao das penas que, em alta escala, levam a 

efeito a extrema crueldade, alcangando-se no mesmo patamar, a morte. 

A proposito, Goulart (1995, p. 56 ) , ao se reportar ao tema, destaca esse 

movimento historico vivido nos Estados Unidos no final do seculo XVIII, 

relatando: 

Quando surgem sociedades objetivando suavizar a condigao dos 
condenados e reformar as prisoes, destacando-se o trabalho dos 
"quakers" sob a direcao de Willian Penn e Benjamim Rush. Em 1787 
surge a mais renomada delas, a "Philadelphia Society for Alleviating the 
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Miseries of Public Prisions", designacao substituida mais tarde, por 
"The Pennsylvania Prison Society",,- que lutou por modificacoes da lei 
penal, conseguindo a abolicao dos trabalhos forcados, dos agoites e 
mutilacoes e a restricao a pena de morte, que passou em 1794 a ser 
aplicada apenas em homicidios dolosos 

Tratando do tema, Cesar Barros Leal (2001, p. 34) em uma de suas 

obras, descreve: 

Atente-se para o fato de que ainda nao se podia falar em penitenciario, 
algo que comecou a tomar forma nos Estados Unidos e na Europa a 
partir da contribuicao de um grupo de estudiosos, de idealistas, como o 
monge beneditino Juan Mabillon, autor de "Reflexoes sobre as Prisoes 
Monasticas", publicado em 1695, em que criticava o excesso de rigor e 
recomendava a oferta de trabalho e a regulamentacao de passeios e 
visitas; como Cesare Beccaria, autor do livro revolucionario "Dos 
Delitos e das Penas" (1764), em cujas paginas fazia acerba critica ao 
direito penal entao vigorante, insurgindo-se contra a tortura, o arbitrio 
dos juizes e a falta de proporcionalidade entre o delito e a pena; como 
o ingles John Howard, autor do livro "O Estado das prisoes na 
Inglaterra e no Pais de Gales" (1776), que propos o isolamento (com 
fito de estimular a reflexao e evitar contagio, em seu sentido mais 
amplo), o trabalho, a educacao religiosa e moral e a classificacao dos 
presos tendo dedicado sua vida a reforma das prisoes na Europa, ele 
que fora aprisionado por piratas franceses e conhecera a 
promiscuidade dos carceres, sob cujo teto conviviam criancas, 
criminosos habituais e doentes de toda ordem, sem distincao de sexo, 
geralmente ociosos,- como Jeremias Benthan filosofo e criminalista 
ingles, autor do livro "Teoria das Penas e das Recompensas" (1818), 
propugnador do utilitarismo em sede de Direito Penal e que idealizou 
um modelo de prisao celular, o panoptico, um estabelecimento circular 
ou radial, no qual uma so pessoa desde uma torre, podia exercer 
controle total dos presos, vigiando-os no interior de suas proprias celas. 
O panoptico, ademais, nao se limitava ao desenho arquitetonico, 
associando-se em seu projeto a um regime caracterizado pela 
separagao, higiene e alimentacao adequadas, alem da aplicacao, 
embora excepcional, de castigos disciplinares. 

As ideias desses pensadores foram seguramente a fonte maior de 
inspiracao dos primeiros ensaios do que poderiamos chamar sistemas 
penitenciarios modernos. 

1.1 Sistemas penitenciarios classicos 

Os chamados "Sistemas Penitenciarios Classicos", os quais 
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prosperaram nos Estados Unidos e na Europa e serviram de modelo para o 

mundo, a partir do seculo XIX, foram tambem incitados por organizagoes 

comunitarias, objetivando suavizar a vida dos condenados nas prisoes. 

A mais famosa dessas organizagoes foi a Philadelph Society for 

Alleviating the Miseries of Public Prisons (Sociedade de Philadelphia para 

Aliviar a Miseria das Prisoes Publicas). 

1.2 Pensilvanico/Philadelphia 

Esse sistema foi implantado na Eastern Penitentiary, da Philadelphia, em 

1829, cuja construgao foi inspirada na Penitenciaria Panopticon idealizada por 

Jeremias Bentham, na Inglaterra. A base desse modelo era o isolamento 

celular, com trabalho no interior da cela, separando os presos para evitar 

promiscuidade e fazer com que todos meditassem sobre seus crimes com 

objetivo de melhora pessoal. A solidao foi tao cruel no estado de espirito dos 

enclausurados, que muitos foram vftimas de loucura. Tinha ainda as seguintes 

particularidades: frequente leitura da Biblia; proibigao de receber visitas; 

isolamento absoluto e constante do condenado; trabalho da consciencia para 

que a punigao fosse temida.(OLIVEIRA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idem, p.67) 

1.3 Sistema Auburniano 
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Implantado na Penitenciaria de Auburn, em Nova lorque, a partir do ano 

de 1818: os prisioneiros podiam manter comunicacao pessoal apenas durante 

o dia, pois a noite eram mantidos em completo isolamento. Os presos nao 

podiam receber visitas, nem mesmo de familiares e eram proibidos exercfcios e 

distracoes de qualquer especie, com direito apenas a rudimentar instrucao e 

aprendizado proporcionados pelos funcionarios da prisao. 

Interessante anotar que a desumana imposigao das regras do silencio 

proporcionou o aparecimento da linguagem indireta utilizada, universalmente, 

ate hoje pelos presos, por via de gestos, leitura dos dedos ou dos labios e 

pancadas nas paredes. As regras de silencio eram aplicadas com severidade e 

o trabalho e a disciplina eram condicionados aos apenados com a finalidade de 

ressocializacao e, via de consequencia, de preparagao para o retorno ao meio 

social. Porem, uma lei do Estado de Nova lorque determinou que os presos de 

Alburn ficassem divididos em tres classes: a) delinquentes mais velhos e mais 

perigosos, que deveriam ficar no isolamento celular completo; b) delinquentes 

que deveriam ficar trancados, em suas celas, tres dias por semana; c) 

delinquentes que deveriam ficar isolados, em suas celas, apenas por uma 

semana. Nos demais dias, os delinquentes da segunda e da terceira classes 

deveriam trabalhar em silencio absoluto. Esse sistema era o da preferencia 

norte-americana, enquanto o Pensilvanico era o mais adotado na 

Europa. (Mioto.1992, p.65-68). 

1.4 Sistema Progressive Ingles 
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Esse Sistema surgiu na Inglaterra, em 1840, motivado peias deficiencias 

correcionais e reformadoras do Modelo Pensilvanico e do Modelo Auburniano. 

Sua origem e atribuida ao Capitao da Marinha real inglesa Alexander 

Maconochie que, sensibilizado com as pessimas condigoes dos presos, 

especialmente os que eram deportados noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA enters flottants para a Austria, 

resolveu idealizar um sistema diferenciado que representasse a substituigao 

dos anteriores sistemas de repressao. Esse novo modelo foi chamado de Mark 

System, na prisao da llha de Norfolk, na Austria, onde era diretor, e la cuidava 

dos presos deportados pela justiga da Gra-Bretanha. 0 Mark System 

estabeleceu uma forma de indeterminagao da pena, que era medida em razao 

do trabalho, da boa conduta do condenado e levando em conta a gravidade do 

delito praticado. Com base nesses tres fatores, eram atribuidas marcas ou 

vales, diariamente, que poderiam ser subtraidas em razao de faltas praticadas. 

Ao obter determinado numero de marcas ou vales, o condenado era posto em 

liberdade. 0 sistema alcangou excelentes resultados, por isso passou a ser 

aplicado em toda a Inglaterra, com adogao de tres periodos progressives, dai o 

nome Modelo Progressivo.(MIOTO, idem, p.73). 

1.5 Sistema penitenciario brasileiro 

O Sistema Penitenciario brasileiro, disciplinado na forma da esfera 

cientifica e autonoma do Direito Penitenciario traduzido pelo conjunto de 

normas juridicas relativas ao tratamento do preso e ao modo de execugao da 

pena privativa da liberdade, tern seus parametros fixados na chamada Lei de 

Execugoes Penais (Lei de n° 7.210, de 1° de julho de 1984), que ja no seu 
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artigo 1°, define claramente seus objetivos. 

A descrigao mais detalhada sobre as normas prisionais brasileiras, ou 

pelo menos, suas aspiragoes para o sistema prisional, pode ser encontrada na 

Lei de Execugao Penal (LEP). Adotada em 1984, a LEP e uma obra 

extremamente moderna de legislagao, reconhece um respeito saudavel aos 

direitos humanos dos presos e contem varias previsoes ordenando tratamento 

Individualizado, protegendo os direitos substantivos e processuais dos presos e 

garantindo assistencia medica, juridica, educacional, social, religiosa e 

material. Vista como um todo, o foco dessa lei nao e a punigao mas, ao inves 

disso, a "ressocializagao" das pessoas condenadas. Alem de sua preocupagao 

com a humanizagao do sistema prisional, tambem incita juizes a fazerem uso 

de penas alternativas tais como como fiangas, servigos comunitarios e 

suspensao conditional. 

Nos primordios da colonizagao o sistema penal brasileiro estava contido 

nas ordenagoes Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Elas consagravam a 

desigualdade de classes perante a justiga criminal, devendo o juiz aplicar a 

pena de acordo com a gravidade do caso e a qualidade do reu que, sendo 

nobre, em regra era punido com multa; uma vez peao, ficavam reservados os 

castigos mais pesados e humilhantes. Essa lei, promulgada por Dom Afonso V 

em 1446, vigorou ate 1521. Serviu de modelo para as ordenagoes posteriores, 

mas nenhuma aplicagao teve no Brasil (FUHRER, 2000, p. 13). 

As Ordenagoes Manuelinas continham as disposigoes do Direito 

Medieval elaboradas pelos praticos, e confundiam religiao, moral e direito. 

Vigoraram no Brasil entre 1521 e 1603, todavia, nao chegaram a ser 

verdadeiramente aplicadas porque a justiga era realizada pelos 
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donatarios.(FUHRER,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idem, p. 14) 

As Ordenagoes Filipinas vieram a ser aplicadas efetivamente no Brasil, 

sob a administragao direta do Reino. Tiveram vigencia a partir de 1603, 

findando em 1830 com o advento do Codigo do Imperio . 

A materia penal estava contida no Livro 5, denominado O Famigerado. 

As penas fundavam-se na crueldade e no terror. Distinguiam-se pela dureza 

das punigoes. A pena de morte era aplicada com frequencia e sua execugao 

realizava-se com peculiares caracteristicas, como a morte pelo fogo ate ser 

reduzido a po e a morte cruel marcada por tormentos, mutilagoes, marca de 

fogo, agoites, penas infamantes, degredos e confiscagoes (MORAES, 1994, 

p.101). 

Com o advento da independencia, a Assembleia Constituinte de 1823 

decretou a aplicagao provisoria da Legislagao do Reino; continuaram, assim, a 

vigorar as Ordenagoes Filipinas, ate que, com a Constituigao de 1824, foram 

revogadas parcialmente. Naquele mesmo ano de 1823 foram encarregados de 

elaborar um Codigo Penal os parlamentares Jose Clemente Pereira e Bernardo 

Pereira de Vasconcelos. Tendo cada um apresentado seu projeto, preferiu-se o 

de Vasconcelos, que sofreu alteragoes e veio a constituir o Codigo de 1830. 

Nele manteve-se, ainda, a pena de morte, que acabou sendo tacitamente 

revogada por D. Pedro II quando do episodio da execugao de Mota Coqueiro, 

no Estado do Rio de Janeiro que, acusado injustamente, depois de morto teve 

provada sua inocencia. 

O Codigo de 1830 sofreu influencias do Codigo Frances de 1810 e da 

Baviera de 1813, tendo, por sua vez, influenciado o Espanhol de 1848, que foi 

a base do de 1870 e veio a constituir modelo para os demais codigos de 
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lingua espanhola. Ve-se, assim, a importancia do nosso Codigo do imperio. 

Apesar disso recebeu severas criticas, porque foi considerado liberal, 

estabeleceu a imprescritibilidade das penas, considerou a religiao com primazia 

- incriminacao dos delitos religiosos como mais importantes - e manteve a pena 

de morte (Coimbra, 2001, p. 12-13). 

Ao Codigo Penal seguiu-se o de Processo Penal, editado em 1832. 

Desde entao, ate o advento da Republica, varias leis foram publicadas. Com a 

Republica foi promulgado novo Codigo, pelo Decreto 847 de 11 de outubro de 

1890, baseado no projeto de Batista Pereira, em que foram adotados os 

principios da escola classica (1. da reserva legal; 2. Divisao dicotomica da 

infracao penal; 3. Penas: prisao celular, banimento e reclusao). Mas continuava 

a edigao de inumeras leis. Em 1932, Vicente Piragibe faz uma compilagao das 

leis vigentes que, sob a denominagao de Consolidagao das Leis Penais, passa 

a vigorar por forga do Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932. (COIMBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jdem, p.20.) 

Sobreveio a Revolugao de 1937. 0 Presidente Getulio Vargas, 

pretendendo fazer reformas legislativas, mandou que o Ministro da Justiga, 

Francisco Campos, designasse Alcantara Machado para elaborar o novo 

Codigo. Foi editado, entao, o Decreto n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 

eomegou a vigorar somente em 1° de Janeiro de 1942, a fim de que pudesse 

tornar-se conhecido (ALBERGARIA, 1996, p.41). 

Ressalte-se que no Codigo de 1940, proveniente de um projeto 

preparado durante um periodo revolutionary, quando o Estado era a forga 

maior, deu-se maior importancia a figura humana - predominio dos direitos 

individuals -, relegando os crimes contra o Estado ao ultimo lugar da lista. 
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Tratava-se de um codigo ecletico, pois nao se fiiiou a nenhuma escoia. 

Principals caracteristicas: diferenca entre pena e medida de seguranga; 

individualizagao da pena; modernidade tecnica. 

A seguir foram editados o Codigo de Processo Penal (Decreto n. 3.689, 

de 3/10/1941), a Lei das Contravengoes Penais (Decreto n. 3.688. tambem de -

31/10/1941), a Lei de Introdugao ao Codigo Penal (9/12/1941) e o Codigo 

Penal Militar (Decreto n. 6.227, de 24/01/1944).(COIMBRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jdem, p.27). 

Em 1962, Nelson Hungria ficou encarregado de elaborar um novo 

projeto de Codigo. Em 1964 foi designada uma comissao para a revisao do 

projeto final, composta pelo proprio Nelson Hungria, Anibal Bruno e Heleno C. 

Fragoso. Em 1969 o projeto foi promulgado pelo Decreto-Lei n. 1.004, de 21 de 

outubro, mas restou revogado sem ter vigencia 

O Codigo Penal, como ja se disse, foi instituido pelo Decreto-Lei n. 

2.848/40, nos termos do artigo 180 da Constituigao de 1937. Dai em diante 

sofreu varias alteragoes, como as de 1977 e 1984, pelas Leis n. 6.416 e 7.209, 

respectivamente. Esta ultima, de 13/07/84, com eficacia a partir de 12/01/85, 

trata-se do nosso efetivo Codigo Penal. (DELMANTO, 1986, p.93). 

O Codigo de 1984 alterou substancialmente certos aspectos contidos no 

ordenamento anterior. Dentre as modificagoes, e possivel citar, como 

relevantes, a figura do arrependimento posterior, a criagao de um artigo proprio 

para a reabilitagao, o desaparecimento das penas acessorias. 

Os principals colaboradores do projeto de reforma do Codigo Penal de 

1984 foram Ariel Ditti, Francisco de Assis Toledo, Helio Fonseca, Miguel Reale 

Junior, Ricardo Antunes Andreucci e Rogerio Lauria Tucci (NORONHA, 1992, 

p.89). 
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Entretanto, a materia penal nao esta, ate hoje, totaimente contida na 

codificacao, pelo contrario, inumeras sao as leis especiais, aquelas que se 

destinam a determinadas situagoes ou classes, que tratam de assuntos da 

area penal. (OLIVEIRA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idem, p.70). 

O sistema penitenciario brasileiro privilegia um sistema progressivo, 

consagrado pelo Codigo Penal de 1940, que adota importantes transformagoes, 

notadamente pelo advento da Lei n°. 6.416/77. O Brasil adotou este sistema, 

excluindo o uso de marcas ou vales, mas acrescentando a observagao, o 

trabalho com isolamento noturno, o regime semi-aberto ou colonia agricola e a 

liberdade condicional (FUHRER ,idem, p.28). 

O sistema progressivo da execugao adota os criterios da objetividade e 

subjetividade, fazendo com que o sentenciado inicie o cumprimento de sua 

pena em determinado regramento carcerario, e va caminhando, progredindo, 

do mais rigoroso ao mais brando, pelo regime fechado, passando ao semi-

aberto e depois para o aberto. 

O livramento condicional tern importante papel nesse contexto, pois 

antecipa a liberdade mediante condigoes que devam ser cumpridas pelo 

libertado, seja reintegrado a sociedade, objetivando, ao final, que o condenado 

realmente seja reconduzido a sociedade. 

Assim, o condenado que ingressa numa penitenciaria para inicio do 

cumprimento de sua pena, o faz no regime fechado ou, na colonia agricola ou 

industrial, pelo regime semi-aberto, para ao final passar ao regime aberto, 

transferindo-se para a casa do albergado.(MIRABETE,1997, p.71) 

0 mecanismo basico para a chamada progressao, ou seja, para que o 

homem possa passar a um regime menos severo, reside primeiramente em ter 
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cumprido um sexto de sua pena, desde que reu primario. 

Facil observar que os estagios que o preso deve cumprir sao bem 

definidos em relacao aos regimes e aos estabelecimentos adequados para 

recepciona-lo. 

O jurista Miguel Reale Junior (1985, p. 42) argumenta que "nao se 

acolheu a orientacao adotada em algumas leg is la tes e advogada por uma 

parte da doutrina, consistente em nao fixar o quantum minimo de cumprimento 

de pena para transferencia de regime e o livramento condicional" 

1.6 Estrutura do sistema 

O sistema penitenciario brasileiro apresenta uma estrutura complexa, 

considerando que agrega diversos modelos de unidades prisionais, tais como: 

unidades penitenciarias e extra-penitenciarias, onde cada uma delas ha de se 

ocupar da sua destinacao. 

A bem da verdade, as nossas autoridades nao tern dado a atencao 

necessaria a problematica que vitima o nosso sistema prisional, gerando 

equlvocos quando da destinacao das unidades e levando ao descalabro de se 

encontrar, atualmente, presos provisorios em unidades destinadas ao 

cumprimento de pena em regime fechado com maxima seguranca e, em 

contrapartida, encontra-se presos condenados definitivamente, cumprindo 

penas longas em precarios Distritos Policiais, enfrentando a superlotacao e o 

revezamento ate para dormir, pois o espago fisico e improprio e insuficiente. 
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Joao Farias Junior, demonstrando grande conhecimento sobre a 

situacao de crise nas prisoes, nos indica os principais males que assolam o 

sistema penitenciario brasileiro (1993, p. 195-200): 

• A ociosidade - dos cem mil presos do Brasil, apenas cinco por cento 

trabalham. 

• Irrisoria remuneracao, nao obstante o recebimento do minimo de tres 

quartos do salario minimo determinado pela Lei de Execugao Penal. 

• A superlotagao - a falta de vagas ultrapassa a marca dos cinquenta mil, 

sem contar os mais de trezentos mil mandados de prisao nao cumpridos. A 

superlotagao e a principal causa das rebelioes nas prisoes. 

• A promiscuidade - e consequencia da superlotagao, por se reunirem 

numa mesma cela um amontoado de pessoas das mais variadas especies. 

• A formagao de grupos mafiosos comandados por lideres que exercem 

poder de dominagao sobre os demais presos, com objetivo de adquirir armas, 

bancar o jogo de azar, trafico de drogas, tabaco e alcool, cobrar por protegao e 

violentar sexualmente outros presos. 

• Fugas, motins, greves, violencia, privileges de certos presos e 

discriminagao de outros, corrupgao dos funcionarios, falta de capacidade 

administrativa para gerenciar o estabelecimento prisional, falta de verbas etc. 

Nao se deve, por outro lado, generalizar a degradagao de todo 

estabelecimento prisional; pode ser que haja alguma excegao, se bem que 

rara, como se observa pela expressao de Oliveira (1993, p.24,) "qualquer 

estabelecimento penal, de bom nivel, representa apenas uma ilha de graga 

num mar de desgraga". 

Alem disso, falta vontade politica de nossos governantes, que na grande 
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maioria das vezes realiza um governo voitado para a ascensao de sua imagem 

poiitica perante a sociedade. 

Diante da situagao economica inviavel e da falta de vontade poiitica para 

a recuperagao do sistema penitenciario brasileiro, tem-se que buscar 

alternativas, como a aplicacao do direito penal alternativo conjugado com o 

principio da intervengao minima, onde a prisao seria a ultima das alternativas. 

CAPlTULO 2 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: RESSOCIALIZAQAO OU 

ESCOLA DO CRIME? 

De acordo com o que nos diz Damasio E. de Jesus(1998, p.65) "Um dos 

objetos de estudo do Direito Penal e a pena, tambem denominada sancao 

penal, pois, embora esse ramo da ciencia jurfdica preocupe-se, ao mesmo 

tempo, com o delito, ( infragao a norma penal), a importancia da pena cresce 

na medida em que, sem ela, a propria norma nao subsistiria". Sabe-se que a 

pena esta prevista abstratamente nas normas definidoras dos tipos penais 

como a consequencia da pratica de um crime. Desse modo, quando um 

individuo comete um fato tipico, antijuridico e culpavel, exsurge a necessidade 

de puni-lo por esse comportamento reprovavel. De fato, nao ha duvidas, 

portanto, de que o individuo que comete um crime deve ser punido. 

Ha varias especies de penas instituidas, ao longo dos seculos, nos 



24 

diversos sistemas jurfdicos, que vao de uma simples multa ate a extrema e 

irreversivel pena de morte. Entre essas modalidades de sangao penal destaca-

se a pena privativa de liberdade. 

Como ressalta o grande mestre Bitencourt, em sua obra Falencia da 

pena de prisao. causas e alternativas, "a pena privativa de liberdade e 

conhecida, modernamente, como um mal necessario, pois ao retirar o 

individuo da convivencia em sociedade e impedir-lhe o exercicio de um de seus 

direitos fundamentals, visa a garantir a seguranca e a manutencao da ordem 

social, como tambem, e principalmente, recupera-lo para que ele, ao ser 

reinserido a sociedade, nao mais volte a delinquir. Assim, a pena de prisao 

acumula as funcoes de retribuir o mal causado pelo criminoso, prevenir a 

pratica de novos delitos atraves da intimidacao do proprio delinquente e dos 

demais membros da sociedade, bem como transformar o preso de criminoso 

em nao-criminoso, ou seja, ressocializa-lo. 

Com isto, apesar de todas essas vantagens sobre outras formas de 

punigoes, a utilizacao sistematica da pena de prisao no Brasil vem 

comprovando, ao longo dos anos, que a finalidade atribuida nao esta sendo 

alcangada. Dessa forma, pode-se afirmar, sem sombra de duvida, que as 

prisoes estao sendo consideradas verdadeiras "escolas do crime". Portanto, a 

pena de prisao nao vem cumprindo, na realidade do dia-a-dia, a fungao 

primordial de ressocializar o individuo atraves de medidas socio-educativas 

para que ele nao volte a praticar crimes quando retornar ao seio da 

comunidade. 

0 exame da crise da pena privativa de liberdade e importante na medida 

em que cada dia cresce o numero de pessoas condenadas a serem 
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encarceradas em prisoes e viver num ambiente que, alem de nao favorecer a 

sua recuperacao do ponto de vista social, produz efeitos negativos nos mais 

diversos aspectos de sua vida. Nesse sentido, pode-se afirmar que o problema 

esta no proprio sistema prisional, pois este nao recupera o apenado. O 

aprisionamento, desse modo, transforma os individuos que de la conseguem 

sair em seres humanos mais vulneraveis a reincidencia e menos aptos ao init io 

de uma vida comum e sadia na famflia, no trabalho enfim, no meio social.( 

Disponivel em http://www.advogadoadv.com.br. Acesso em 30.05.04). 

As c o n s t i t u t e s brasileiras, desde a Imperial ate a atual Carta Magna, 

cuidaram do tema relativo as prisoes e aos encarcerados. Apenas a titulo de 

exemplo, pode-se citar a Lei Maior de 1824 que determinava, em seu artigo 

179: "As cadeias serao seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas 

casas para separagao dos reus, conforme suas circunstancias e natureza dos 

seus crimes." 

A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso XLIX assegura 

aos presos o respeito a integridade fisica e moral, afirmando, ainda no inciso 

XLVIII do mesmo artigo 5°, que a pena sera cumprida em estabelecimentos 

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

0 preso, na forma como esta dividido o sistema penitenciario brasileiro, 

deveria seguir o seguinte ritual: preso ou autuado em flagrante seria levado a 

uma delegacia para registro da ocorrencia e detengao inicial, caso nao fosse 

libertado seria encaminhado a um presidio ou casa de detengao e, 

posteriormente, ao ser julgado e ocorrendo o transito em julgado da sentenga 

seria remetido a uma penitenciaria, para cumprir a sentenga. 0 que se ve, no 

entanto, e um verdadeiro desrespeito as normas legais e garantias 

http://www.advogadoadv.com.br


26 

constitutionals; presos condenados junto com aqueies que aguardam 

julgamento, presos primarios junto com reincidentes; outras vezes homicidas, 

latrocidas, traficantes, todos juntos com pessoas que nao sao dadas ao crime e 

ah estao por uma circunstancia da vida que nao souberam resolver de maneira 

diferente senao praticando um delito, quando deveriam ser separadas 

conforme o crime praticado.(Disponivel em http:// www.jus.com.br. Acesso em 

30.05.04). 

A Declaracao Universal dos Direitos Humanos resultou de uma intensa 

luta para a sua efetivacao, consistindo num poder adquirido por toda a 

humanidade, pois foram concebidos atraves de uma luta coletiva a fim de 

garantir uma vida digna e diminuir as diferencas sociais e politicas. 

Ao pensar-se em direitos humanos, muitas vezes se quer restringi-los 

aos cidadaos livres, porem existe a Lei de Execugao Penal (1984), que traz os 

direitos dos apenados em seu artigo 41. O apenado tern como direitos. 

1 - Alimentagao suficiente e vestuario; 

2 - Atribuigao de trabalho e remuneragao; 

3 - Previdencia Social; 

4 - Constituigao do Peculio; 

5 - Proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, o 

descanso e a recreagao; 

6 - Exercicio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e 

desportivas antehores, desde que compativeis com a execugao da pena; 

7 - Assistencia material, a saude, juridica, educational, social e 

religiosa; 

8 - Protegao contra qualquer forma de sensacionalismo; 

http://
http://www.jus.com.br
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9 - Entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

10 - Igualdade de tratamento salvo quanto a exigencia da 

individualizacao da pena; 

11 - Representacao e petigao a qualquer autoridade, em defesa do 

direito; 

12 - Contato com o mundo exterior por meio de correspondencia, de 

Seitura e de outros meios de informagao que nao comprometam a moral e os 

bons costumes. 

As prisoes brasileiras possuem um historico de violagao dos direitos 

humanos. Ao ser condenado o preso passa a ser responsabilidade do Estado, 

tendo somente privada a sua liberdade, porem, direitos basicos como 

alimentagao, acomodagao, vestuario e trabalho devem ser mantidos. 

infelizmente, a realidade carceraria brasileira e outra, a comegar pelas 

condigoes insalubres de acomodagao, ja que varios presidios mantem uma 

superlotagao. E ainda nos dias atuais existe o mito de que a prisao e ambiente 

de sofrimento, onde o condenado nao deve perder somente a liberdade, mas 

deve ser punido, castigado como forma de pagar pelo seu erro. 

A Lei de Execugao Penal, tida como uma das mais avangadas do 

mundo, nao e cumprida no Brasil em varios aspectos. Por exemplo, diz o 

artigo 18 da supracitada Lei que o ensino de primeiro grau sera obrigatorio, no 

entanto, deve-se reconhecer que este dispositivo legal, assim como tantos 

outros, nao e observado, pois muitos presos analfabetos passam anos e anos 

dentro das penitenciarias e continuam analfabetos. 

Todos esses problemas, referentes ao nao cumprimento da LEP, serao 

bem analisados no capitulo a seguir. 
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CAPlTULO 3 

CAUSAS DA INEFICIENCIA DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE 

3.1 Consideracoes gerais 

A Lei 7.210 de 1989, Lei de Execugao Penal Brasileira, e considerada 

uma das mais avangadas no mundo e se cumprida integralmente, na pratica, 

certamente propiciara a redugao e a ressocializagao de uma parcela 

significativa da populagao carceraria atual. De fato, em seu artigo 1° a LEP, 

como e usualmente conhecida, afirma que o objetivo da execugao penal e 

"proporcionar condigoes para a harmonica integragao social do condenado e do 

intemado". 

Nas palavras de Oliveira(1993,p.78), isso significa que: 

O sentido imanente da reinsercao social, conforme o estabelecido na 
Lei de Execucao, compreende a assistencia e ajuda na obtencao dos 
meios capazes de permitir o retorno do apenado e do intemado ao 
meio sociai em condigoes favoraveis para a sua integragao. 

Esse espirito otimista da LEP e resultado de uma esperanga de alcangar 

a recuperagao do condenado que se incorporou aos sistemas normativos 

atraves de proclamagoes retoricas. Essas, na maioria das vezes, exaurem-se 

na literalidade dos textos, pois as medidas nao se efetivam na pratica, ou 
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quando sao efetivadas, nao produzem os resultados desejados; assim, 

infelizmente as normas cuidadosamente tracadas pela LEP na teoria nao sao 

cumphdas na realidade das prisoes brasileiras, onde os presos, ao inves de 

serem reeducados para o retorno a convivencia social, vivem em condicoes 

desumanas e sao tratados de forma humilhante. 

Diante disso, cabe a indagacao: porque a pena privativa de liberdade, no 

sistema brasileiro, nao cumpre a sua finalidade de recuperar o preso? 0 

objetivo deste capitulo e responder a essa questao, analisando as causas 

consideradas mais relevantes para o desvirtuamento da fungao 

ressocializadora da pena de prisao e, porque nao, para a degradacao do 

encarcerado. 

3.2 O isolamento da sociedade e da famflia 

Ao isolar fisicamente os presos do mundo exterior, a prisao naturalmente 

poe os lacos familiares e as amizades sob pressao e favorece, assim, a perda 

de contato e a ruptura de relacionamentos. Alem do efeito adverso que esse 

isolamento exerce sobre o bem-estar psicologico dos detentos, tambem 

prejudica na futura readaptacao ao convivio em sociedade. 

Um dos motivos de grande relevancia para que as autoridades 

carcerarias se empenhem a fim de que os presos possam ter um melhor 

contato com suas familias e que nas prisoes brasileiras os recursos 

necessarios a sobrevivencia daqueles sao bastante limitados. Sabe-se que, na 

maioria das vezes, fica a encargo da propria familia do preso fornecer as 

roupas, a roupa de cama, os remedios e os produtos de higiene do detento 
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Sem suas familias, os detentos nao teriam acesso a apoio material, 

extremamente necessario. 

As autoridades carcerarias podem obstruir as relacoes dos detentos com 

suas familias e amigos atraves de meios diretos e indiretos. As restrigoes 

diretas podem incluir a limitagao das horas de visitacao, a proibigao de enviar e 

receber correspondencia e restrigoes sobre os visitantes. Os estabelecimentos 

penais brasileiros, de modo geral, nao impoem muitas dessas restrigoes, pois 

suas politicas de visitagao, em especial, costumam ser bastante generosas. 

Certas restrigoes indiretas aos contatos dos presos com o mundo exterior, 

contudo, sao mais comuns; mas o problema central nesse sentido e o 

tratamento humilhante dos visitantes, que ocorre, em graus variados, em 

muitos estabelecimentos penais.(Disponivel em http:// 

www.intelligentiajuridica.com.br. Acesso em 30.05.04) 

Outro ponto importante que deve ser ressaltado e a questao da distancia 

dos detentos de suas familias. O problema se da quando os parentes tern de 

viajar longas distancias para visitar seus familiares que estao presos, neste 

caso o que ocorre geralmente e que essas visitas se tornam pouco frequentes 

por varios motivos, um bom exemplo disso seriam os gastos dispendiosos da 

viagem 

Nesse sentido, o sistema estadual de controle de detentos no Brasil e 

benefico, pois os detentos normalmente ficam no Estado em que moram; nao 

obstante, a distancia pode ser um problema mesmo dentro das fronteiras de 

um mesmo estado, especialmente se se levar em conta a pobreza da maioria 

dos prisioneiros e de suas familias. 

As autoridades policiais e carcerarias frequentemente se utilizam do 

http://
http://www.intelligentiajuridica.com.br
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desejo dos detentos de permanecer perto de suas familias como um 

instrumento de disciplina, ameacando os detentos revoltosos ou recalcitrantes 

com transferencias para prisoes mais distantes. Nas delegacias de Sao Paulo, 

por exemplo, esse e um dos principais meios de controle sobre os 

prisioneiros.(JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, 20.04,02) 

3.3 Politicas de visitagao 

A maioria dos estabelecimentos penais tern um ou mais dias de visitagao 

por semana, durante os quais os visitantes podem permanecer no local por 

varias horas. Em geral, as politicas de visitagao tendem a ser mais liberais nas 

prisoes que tern mais infra- estrutura para acomodar os visitantes do que nas 

carceragens das delegacias policiais. A maioria das prisoes tern dois dias de 

visitagao por semana e em algumas instalagoes um dia da semana e destinado 

as visitas conjugais, e um dia do fim-de-semana as visitas de outros parentes e 

amigos. As criangas geralmente podem visitar seus pais uma vez por mes, em 

um dia especial de visita.(Disponivel em http:// www.jus.com.br.Acesso em 

14.04.04) 

Os horarios de visitagao variam, mas geralmente os visitantes passam 

pelo menos algumas horas com os detentos, e em muitas prisoes os visitantes 

podem ficar quase o dia inteiro. 

Em obediencia ao que determina a LEP, as prisoes geralmente 

permitem visitas tanto da familia como dos amigos. As carceragens policiais, 

ao contrario, frequentemente limitam as visitas aos parentes, proibindo visitas 

de amigos. Algumas delegacias chegam a ser extremamente seletivas ao 

http://
http://www.jus.com.br
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decidir que parentes podem visitar o preso, permitindo a visita dos pais mas 

nao dos primos, por exemplo. 

A maioria das instalacoes, especiaimente as menores, tais como as 

carceragens policiais, estabelecem limites sobre os visitantes que um 

prisioneiro pode receber em um dia determinado. Em muitas vezes e permitida 

a entrada de apenas dois visitantes, mas algumas prisoes permitem ate cinco 

visitas. Tendo em vista o tamanho das familias brasileiras, as restrigoes quanto 

ao numero de visitantes podem ser onerosas. 

Poucos estabelecimentos penais tern areas especiais para visitas; os 

visitantes podem muitas vezes entrar diretamente nas proprias areas ode 

moram os detentos. Em algumas prisoes, tais como a casa de detengao de 

Sao Paulo, "visitas sociais" da familia e amigos ocorrem no patio, enquanto as 

esposas e companheiras e permitido entrar nas celas dos detentos. 

Todos os estabelecimentos penais tern restrigoes sobre o tipo de comida 

e outros itens que o visitante pode trazer para os detentos. Obviamente, as 

drogas ilegais sao consideradas contrabando em todos os estabelecimentos, 

assim como qualquer tipo de arma, ferramentas, tais como brocas e 

furadeiras, e alcool. Alem disso, cada estabelecimento penal tern regras 

diferentes sobre a entrada de comida, roupas e itens pessoais. Na maioria das 

delegacias de policia, e proibido entrar comida cozida, somente comida 

industrializada e biscoito sao permitidos. 

Quanto as visitas conjugais, frequentemente chamadas de "visitas 

intimas" as prisoes brasileiras impoem poucas limitagoes. Geralmente, so os 

prisioneiros que estao segregados por razoes administrativas ou disciplinares 

nao podem receber essas visitas. Todos os outros prisioneiros podem 
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normalmente receber visitas conjugais, que ciuram o mesmo tempo que as 

visitas reguiares, uma vez por semana. A variacao e maior quando se trata de 

definir que visitantes tern direito a visitas conjugais. Alguns estabelecimentos 

penais registram os visitantes e tentam impedir a entrada de prostitutas; outros 

permitem a entrada de qualquer pessoa; e alguns restringem as visitas 

conjugais a mulher do detento, ou a sua companheira estavel (Varella, 2000, 

p.56). 

3.4.1 Condigoes de vida e o impacto da superlotagao. 

A Lei de Execugao Penal preve que os detentos sejam mantidos em 

celas individuals de pelo menos seis metros quadrados. De acordo com essa 

norma, muitos dos presidios brasileiros possuem celas individuals em toda ou 

boa parte de suas areas de reclusao. Mesmo assim, a superlotagao superou os 

pianos originais: ao inves de manter um preso por cela, as celas individuals sao 

normalmente usadas para dois ou mais detentos. Alem de celas individuals, 

grande parte dos presidios possuem celas grandes ou dormitorios que foram 

especificamente planejados para convivencia em grupo. 

Muitos estabelecimentos penais, bem como muitas celas e dormitorios 

tern de duas a cinco vezes mais ocupagao do que a capacidade prevista pelos 

projetos. Em alguns estabelecimentos, a superlotagao atingiu niveis 

desumanos, com presos amontoados em grupos. E comum na maioria dos 

presidios brasileiros cenas de presos amarrados as janelas para aliviar a 

demanda por espago no chao. Essa superlotagao gera sujeira, odores fetidos, 

ratos e insetos, agravando as tensoes entre os presos. Sabe-se que os 
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detentos sao responsaveis por manter as dependencias iimpas e, obviamente, 

aiguns fazem o trabalho melhor que outros: quanto mais lotada a cela, mais 

dificil a tarefa.(VARELLA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA idem, p.68) 

Dito isto e que se pode entender em parte por que o condenado torna-se 

vuineravel a reincidir transformando-se em um ser humano ainda mais 

revoltado, descrente e sem perspectiva de novos horizontes. Como ja foi dito, 

as condigoes fisicas e materiais das prisoes sao bastante precarias; por essas 

e outras razoes, e que ninguem se cansa de ver quase diariamente as 

rebelioes nos presidios, as continuadas tentativas de fugas, a depredragao dos 

ambientes prisionais, as negociagoes com autoridades, a inquietude nas 

penitenciarias brasileiras.(REVISTA CONSULEX ,1999, p.31-33) 

3.5 Abusos entre os presos 

No Brasil, reincidentes violentos e reus primarios, detidos por delitos 

menores, frequentemente dividem a mesma cela, situagao esta que, 

eombinada com as condigoes dificeis das prisoes, ausencia de supervisao 

efetiva, a abundancia de armas e a falta de atividades, resulta em situagoes de 

abuso entre os presos. Nas prisoes mais perigosas os detentos poderosos 

matam outros presos impunemente, enquanto ate mesmo em prisoes de 

seguranga relativa, extorsao e outras formas mais brandas de violencia sao 

comuns. 

A Lei de Execugao Penal (Lei 7210/84) inclui orientagoes detalhadas 

determinando que os presos sejam classificados e separados por sexo, 

antecedentes criminais, status legal, isto e, quando condenados permanegam 
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aguardando julgamento , reproduzindo os padroes internacionais sobre este 

assunto; contudo, na pratica poucas destas regras sao respeitadas. As 

mulheres presidiarias sao separadas dos homens. os menores sao, em grande 

parte, mantidos fora de prisoes de adultos, e ex-policiais sao mantidos em 

celas separadas dos outros presos; ainda assim, na maior parte das 

instituicoes penais, pouco mais e realizado no sentido de separar as diferentes 

categorias de presos. 

Acima de tudo, ha pouco empenho para separar os presos 

potencialmente perigosos de seus companheiros mais vulneraveis. Alguns 

Estados tern penitenciarias especiais de seguranga maxima para manter os 

individuos mais perigosos e propensos a fugas, mas elas contem apenas uma 

pequena parcela dos presidiarios, alem disto nao ha urn sistema operante de 

classificagao de prisioneiros por nlveis de seguranga, como por exemplo, 

maximo, medio e minimo, tanto em cada prisao, como entre as diferentes 

prisoes.Os prisioneiros sao misturados igualmente ao acaso; a atribuigao de 

celas tende a ser ditada por consideragoes de espago ou decidida entre os 

oroprios prisioneiros; internos que aguardam julgamento sao livremente 

misturados com aqueles ja condenados. Alem do grande numero de 

prisioneiros condenados confinados junto com outros ainda nao condenados 

nas cadeias das delegacias policiais, existe ainda, nas penitenciarias, urn 

grande numeros de presos ainda nao julgados colocados junto aos presos ja 

condenados(NORONHA, 1992, p.48). 

E de bom alvitre ressaltar que os presos provisorios deveriam ser 

resguardados, diante do principio da presungao da inocencia, devendo ser 

preservados do ambiente prisional e de sua contaminagao. Sabe-se que o 
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sistema atual nao se presta aos fins estabelecidos na lei(...).(REVISTA 

CONSULEX, 2003, p.25) 

Desde o momento em que sao detidos ate serem liberados, os presos 

brasileiros enfrentam uma violencia oficial cronica e muitas vezes extrema. 

Particularmente no periodo que se segue as rebelioes nos presidios, os 

detentos sofrem abusos ffsicos horriveis. Mai remunerados e carentes de 

treinamento adequado, os agentes penitenciarios rapido e frequentemente 

recorrem aos espancamentos ao inves das punicoes autorizadas e previstas na 

LEP. Ainda assim, as mais altas instancias de brutalidade, incluindo a 

execucao sumaria de prisioneiros, sao cometidas pelas policia civil e militar. A 

chacina ocorrida na casa de detencao do Carandiru, em 1992, urn dos mais 

sangrentos episodios da historia brasileira, foi cometida por membros da policia 

militar.(VARELLA,2000, p.81) 

Reconhecendo a importancia da responsabilidade confiada aos guardas 

das prisoes, que devem evitar preventivamente fugas e manter a ordem entre 

os prisioneiros, enquanto proporcionam seguranca e bem- estar a todos os 

internos, as regras minimas contem varias clausulas obrigando a cuidadosa 

selegao dos guardas que deverao ser apropriadamente treinados e 

adequadamente remunerados. E ressalte-se, na explicacao destas medidas, 

que o correto funcionamento das prisoes depende dos guardas, notadamente 

de sua integridade e capacidade profissional para o trabalho na prisao. 

Em muitos Estados os agentes penitenciarios, contratados e treinados 

pelas Secretarias de Justica, fornecem pessoal as prisoes, enquanto policiais 

civis realizam estes trabalhos nas carceragens das delegacias de policia. Em 

outras palavras, uma vez que o preso tenha sido transferido para o sistema 
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penitenciario, ele deveria ficar longe do jugo da policia. 

Nao obstante, a Policia Militar Estadual, que e sujeita ao controle civil e 

portanto, detem um nome um tanto quanto improprio, tern de fato um papel 

importante nas penitenciarias. A principal atribuicao da policia militar e garantir 

a seguranga externa da penitenciaria atraves da guarda constante nas guaritas 

e outras estruturas de observacao que circundam as instalacoes. Eles tambem 

sao geralmente chamados para apoiar o pessoal da prisao no abrandamento 

de conflitos, prevenir fugas e lidar com outras perturbacoes internas a 

prisao.(CRETELLA JUNIOR, 1987,p.24-25) 

Em certos Estados, alem disto, a policia e formalmente empregada 

dentro das prisoes. O exemplo mais extremo do controle policial do sistema 

penitenciario e verificado no Rio Grande do Norte, um pequeno Estado 

nordestino, com uma populacao carceraria relativamente pequena.(Disponivel 

em http://www.recomego.com.br) 

A LEP obriga que os guardas recebam tanto cursos especificos de 

formagao, como a reciclagem periodica dos servidores em exercicio. Apesar 

disto, a falta de treinamento adequado prejudica gravemente os guardas das 

prisoes brasileiras, deixando muitos deles mal equipados para lidar com os 

deveres de custodia. Os policiais militares do Rio Grande do Sul, por exemplo, 

recebem somente cinco dias de treinamento antes de receberem a fungao de 

trabalho nestas instituigoes. 

3.6 A ausencia de assistencia medica 

Como parte do seu objetivo na realidade da ressocializagao, a LEP 

http://www.recomego.com.br
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determina que os presos tenham acesso a varios tipos de assistencia, inclusive 

assistencia medica, assessoria juridica e servigos sociais. Na pratica, nenhum 

desses beneficios sao oferecidos na extensao contemplada pela lei, sequer a 

assistencia medica - o mais basico e necessario dos tres servigos - e 

oferecida em niveis minimos para a maior parte dos presos. 

Varias doengas infecto-contagiosas, tais como a tuberculose e a aids, 

atingiram niveis epidemicos entre a populagao carceraria brasileira. Ao negar o 

tratamento adequado aos presos, o sistema prisional nao apenas ameaga a 

vida dos presos como tambem facilita a transmissao dessas doengas a 

populagao em geral, atraves das visitas conjugais e o livramento dos presos. 

Como os presos nao estao completamente isolados do mundo exterior, uma 

contaminagao nao controlada entre eles representa um grande risco a saude 

publica.(COIMBRA,2001 ,p.34) 

Populagoes carcerarias em toda parte tendem a requerer mais 

assistencia medica do que a populagao como um todo. Nao apenas os 

presidios mantem uma grande proporgao de pessoas com maior risco de 

adoecer, como usuarios de drogas injetaveis, mas tambem o proprio ambiente 

prisional contribui para a proliferagao de doengas. Dentre os fatores que 

favorecem a alta incidencia de problemas de saude entre os presos esta o 

estresse de seu encarceramento, condigoes insalubres, celas superlotadas 

com presos em contato fisico continuo e o abuso fisico. 

Em reconhecimento a precariedade da situagao de saude dos presos, as 

Regras Minimas para Tratamento do Recluso no Brasil incluem um numero de 

prisoes determinando que os presos recebam assistencia medica basica e, 

particularmente, que os presos doentes sejam examinados diariamente por um 



medico. Como as autoridades prisionais do Brasil geralmente nao prestam 

servigos de assistencia medica, sua ausencia torna-se a principal fonte de 

reclamagao entre os presos. 

3.7 Falta de acesso a educagao e ensino profissionalizante 

Uma antiga maxima popular diz que "mente vazia e a oficina do diabo". 

Esse proverbio nao poderia ser mais adequado quando se trata da vida 

carceraria. O individuo privado de sua liberdade e que nao encontra ocupagao, 

entra num estado mental onde sua unica perspectiva e fugir. O homem nasceu 

para ser livre, nao faz parte de sua natureza permanecer enjaulado. Algumas 

rarissimas cadeias ainda oferecem certas condigoes que superam a qualidade 

de vida do preso se estivesse do lado de fora. 0 presidio e um sistema fechado 

onde o encarcerado e obrigado a conviver, permanentemente, com outros 

individuos, alguns de indole igual, outros de indole melhor ou pior. 

Grande parte da angustia vivida pelo presidiario advem da falta de 

ocupagao, de uma atividade que ocupe seu tempo, distraia sua atengao e o 

motive a esperar um amanha melhor. A ideia de todo presidiario e que sua vida 

acabara dentro das paredes da cadeia e que nao Ihe resta mais nada. Amparo 

psicologico e fundamental, pois nenhum ser humano vive sem motivagao 

Por nao ter um estudo ou ocupagao, consequentemente, carecer de um 

sentido moral que a vida pre-egressa nao conseguiu Ihe transmitir, a 

personalidade do preso passa a sofrer um destaque ainda maior. Sua unica 
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saida e relacionar-se com os detentos companheiros e intercambiar com eies 

suas aspiragoes, vaiores e visoes do mundo, quase sempre distorcidas. Passa 

a adquirir novos habitos, que antes nao tinha, enfim, transforma-se num 

individuo pior do que quando entrou. Alem disso, disturbios psicologicos que 

possuia antes de vir para o presidio se agravam, justamente por se ver inserido 

num novo contexto social, repleto de hostilidades e desrespeito.(FARIAS 

JUNIOR.1993,p.36) 

A grande maioria dos indivfduos presos nao teve melhores 

oportunidades ao longo de suas vidas, principalmente a chance de estudar 

para garantir um futuro melhor. Nesse sentido, o tempo que despendera atras 

das grades pode e deve ser utilizado para Ihe garantir estas oportunidades que 

nunca teve, por meio de estudo e, paralelamente, de trabalho 

profissionalizante. Alem de ajeitar as celas, lavar corredores, limpar banheiros, 

etc., os detentos deviam ter a chance de demonstrar vaiores que, muitas 

vezes encontram-se obscurecidos pelo estigma do crime. Existem casos de 

detentos que demonstram dotes artisticos, muitos deles se revelando 

excelentes pintores de quadro, paineis de parede, alem de habilidade com 

esculturas, montagens, modelagem, entre outras coisas. Estas artes devem ser 

incentivadas, pois e uma forma de ocupar o preso. 

A visao acerca do criminoso e que, a partir do delito, ele se torna um 

individuo imprestavel perante a sociedade, e que seu isolamento dentro de 

uma prisao significa a perda de toda a sua dignidade humana. Ignora-se que os 

direitos humano valem para todos.(Disponivel em http:// 

www.advogadoadv.com.br.Acesso em 30.05.04) 

http://
http://www.advogadoadv.com.br.Acesso
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CAPiTULO 4 

A PRIVATIZAQAO DO SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO 

Segundo Joao Marcelo de Araujo Junior (1995,p.67), a partir de meados 

da decada de 80, primeiramente nos EUA e, a seguir, em outros paises 

industrializados, surgiu a ideia de privatizagao das prisoes no combate a crise 

generalizada do sistema penitenciario das sociedades capitalistas avangadas 

do Ocidente. Em 1992, ja na esteira da experiencia internacional, discutiu-se 

tambem no Brasil, a viabilidade da adogao das prisoes privadas como resposta 

a crise que assola o sistema penitenciario brasileiro. 

As pessimas condigoes de encarceramento caracterizam a quase 

totalidade dos estabelecimentos penitenciarios brasileiros, e fazem enxergar 

que o nosso sistema prisional se encontra falido. Necessario se faz, pois, a 

busca de novas alternativas para a pena de prisao no Brasil. 

A politica de privatizagao dos presidios e nova tanto no Brasil como no 

mundo. Porem, paises dentre os quais podemos citar EUA, Italia, Inglaterra, 

Franga e ate mesmo no Brasil (como e o caso da Penitenciaria de Guarapuava, 

no estado do Parana) ja desenvolvem experiencias com tal modelo. Ele deve 

ser observado atentamente pelo governo, visto que da mostras de sucesso, 

atraves da baixa reincidencia, pouca ou nenhuma tentativa de fuga, ausencia 

de rebelioes, entre outros resultados positivos (MINHOTO,2000,p.87). 



E da ordem do dia em todo o mundo o tema da privatizagao do Sistema 

Penitenciario. Trata-se de um assunto polemico com opinioes divergentes. As 

relacoes entre particulares e Estado encontram-se em um periodo de extrema 

mutabilidade, os conceitos do que e competencia privativa, estatal e o que 

pode ser feito por particulares estao se transformando a cada dia. E e neste 

contexto que o tema privatizagao das prisoes se torna atual, ele nada mais e do 

que uma parte dentro de um assunto mais generico, que se refere a forma de 

cooperagao e interagao entre particulares e o Estado em prol da coletividade. 

Nao sendo novidade que o sistema penitenciario brasileiro encontra-se 

em franca decadencia e nao recupera ninguem, ao lado da enorme carencia de 

vagas nos estabelecimentos ja existentes, torna-se de extrema importancia o 

aparecimento de alternativas novas para solucionar este grave problema social. 

E dentro deste contexto que surgiu o fenomeno privatizagao do sistema 

carcerario, hoje em dia, ja adotado em diversos paises. 

Tal ideia e nova no Brasil, como tambem no mundo, pois somente ha 

aproximadamente 10 anos e que se criaram os chamados presidios privados. 

A apresentagao da ideia que chama a iniciativa privada a cooperar com 

o Estado na fase da execugao penal tern se revelado um assunto muito 

polemico no ramo juridico. 

Alias, a chamada privatizagao dos presidios e uma denominagao 

inadequada, pois nao se trata de vender em Bolsa agoes dos estabelecimentos 

prisionais, mas tao somente chamar a participagao da sociedade, da iniciativa 

privada, que viria a colaborar com o Estado nessa importante e arriscada 

fungao que e a de gerir nossas unidades prisionais, vez que a gestao privada 

poderia oferecer solugoes onde a burocracia estatal tern demonstrado sua total 
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ineficacia.(ARAUJO JUNIOR, /den?,p.78) 

4.1 Obstaculos a proposta de privatizagao do sistema penitenciario brasileiro 

4.1.1 Obstaculos eticos 

Do ponto de vista etico seria intoleravel que um individuo, alem de 

exercer dominio sobre outro, aufira vantagem economica do trabalho 

carcerario. Este oficio faz parte da natureza da pena e somente ao Estado 

sera moralmente licito obter receita do mesmo.(Disponivel em 

http://www.direitocriminal.com.br. Acesso em 28.05.04). 

Nas palavras de Joao Marcello de Araujo Junior, em sua obra 

Privatizagao das Prisoes, este principio etico esta consagrado nas Regras 

Minimas para o Tratamento dos Reclusos, estabelecidas pela Organizagao das 

Nagoes Unidas em 1955. Tais regras determinam que o trabalho penitenciario 

embora obrigatorio, nao devera ter carater aflitivo e que a organizagao do 

trabalho penitenciario devera assemelhar-se o mais possivel ao que se aplica 

a um trabalho similar fora do estabelecimento. 

0 respeito aos preceitos da ONU e tradicional no Brasil, assim como e 

tradicional, tambem. O respeito aos preceitos eticos, em materia de trabalho 

prisional. 

http://www.direitocriminal.com.br
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4.1.2 Obstaculos Juridicos 

No Brasil, a execugao penal sempre pretendeu ser uma atividade 

jurisdicional. Atualmente, com a Lei de Execugao Penal (Lei n° 7.210 de 

11/07/84), o carater jurisdicional e processual da execugao ficou perfeitamente 

marcado. 

Dai decorre que a administragao penitenciaria participa da atividade 

jurisdicional do Estado, que e indelegavel.(NORONHA,1992,p.101) 

Assim, verifica-se que a Lei de Execugao Penal, alem de proibir que o 

trabalho carcerario seja gerenciado por empresas privadas proibe, tambem , 

a delegagao da gestao penitenciaria aos particulares. 

Consoante propala o renomado jurista Mirabete(1997,p.89)," o principio 

da jurisdigao unica atribui ao Estado o monopolio da imposigao e da execugao 

de penas ou outras sangoes. Inconcebivel seria que o Estado executasse a 

tutela jurisdicional, representado por autoridade que nao se reveste de poderes 

suficientes para tanto. O Estado nao esta legitimado para transferir a uma 

pessoa ffsica ou juridica, o poder de coagao de que esta investido e que e 

exclusivamente seu." 

A violagao de indelegabilidade da atividade jurisdional importa em 

inconstitucionalidade. 

4.1.3 Obstaculos Politicos 
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Privatizar prisoes significa consagrar um modeio penitenciario que a 

ciencia criminologica revelou fracassado, e alem disso, considerado violador 

dos direitos do homem. 

Vale ressaltar que o antigo liberalismo politico preconizado por Adam 

Smith, mesmo com todo estimulo a participacao privada na vida economica, 

jamais colocou em duvida o monopolio do Estado com referenda as atividades 

de seguranga publica, administragao da justiga e defesa nacional. Transferir 

essas atividades aos particulares seria negar existencia ao proprio orgao 

politico, seria desvirtuar-lhe o seu ser, o seu proprio 

significado(Albergaria, 1996, p38). 

Pelos motivos expostos, a proposta de privatizagao dos presidios, alem 

de violar os modernos principios da politica criminal humanista, e imoral, ilegal, 

e so serviria para engordar os cofres ja abarrotados das empresas privadas. 

0 objetivo teorico da administragao penitenciaria e combater a 

criminalidade, e nao obter lucros, ora, as empresas que desejam a 

administragao penitenciaria visam obter lucros e retirar esse lucro da propria 

existencia da criminalidade; logo, tais empresas nao iriam lutar contra a 

criminalidade, e se nao tern tal interesse, nao devem administrar 

prisoes.(disponivel em http://www.amaerj.org.br/artigos/art01.htm>.Acesso em 

19.04.04). 

4.1.4 Formas de terceirizagao da atividade penitenciaria 

O tema Privatizagao dos Presidios, ao contrario do que se possa pensar, 

http://www.amaerj.org.br/artigos/art01.htm%3e.Acesso
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engloba varias formas de ser, que podem se manifestar das seguintes formas : 

a. Uma companhia privada edifica, gerencia e comanda a prisao, 

recebendo os presos diretamente do Estado (privatizagao total pela empresa 

privada); 

b. A companhia privada edifica a prisao e a aluga ao Estado, que a 

gerira com seu proprio pessoai; 

c. Certos servigos na prisao sao contratados com companhias 

privadas, tais como: fornecimento de alimentagao, educagao e assistencia 

medica (a chamada terceirizagao), 

d. Prisoes-industriais em que o trabalho do preso passa a ser objeto 

do lucro das empresas particulares, tais estabelecimentos sao construidos por 

empresarios, ou os presos podem ser contratados para trabalhar em 

companhias vizinhas. 

Estas sao algumas das maneiras pelas quais as prisoes privadas 

apresentam-se como possiveis solugoes economicas e eficientes aos graves 

problemas penitenciarios que atravessa o Brasil. Trata-se de captar, explicar e 

criticar a emergencia do discurso privatizagao no campo prisional como 

ideologia, isto e, nao como mera ficgao ou ilusao, porem, antes como uma 

promessa, cujos termos e condigoes de possibilidade sao possivelmente 

determinados, mas que ao mesmo tempo e contraditoriamente nao pode ser 

realizadas nestes mesmos termos, face ao grande numero de obstaculos 

propostos que chegam ate mesmo a declarar a inconstitucionalidade de tal 

medida 

Em nosso pals nao seria viavel uma proposta de privatizagao total dos 
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estabelecimentos prisionais, como acontece em alguns poucos Estados 

industrializados dos EUA, mas a ideia da privatizagao no Brasil poderia se 

tornar uma realidade aos poucos, atraves da terceirizacao, onde o Estado, ao 

contratar a execugao do servico ao setor privado, continuaria responsavel por 

seu financiamento, regulacao, avaliacao e controle, mas se beneficiaria do 

acesso a novas tecnologias, reducao dos gastos com pessoal, da burocracia, e 

dos atrasos nas construcoes de novos estabelecimentos(ARAUJO 

JUNIOR,1995,p. 107). 

A adogao das prisoes privadas tern sido em boa parte legitimada pelo 

argumento de que a introducao da competicao e o emprego de tecnicas e 

estrategias de gestao empresarial no sistema penitenciario simultaneamente 

reduziria custos e aperfeigoaria os servigos. 

0 setor privado desburocratizaria a gestao dos presidios, reduziria 

encargos trabalhistas; aos Estados estaria garantida a possibilidade de 

expandir e acelerar a politica de construgao de novos estabelecimentos; as 

empresas teriam mais agilidade e flexibilidade, o que poderia ser comprovado a 

partir de algumas experiencias de conversao de residencias e hospitais 

desativados em estabelecimentos penitenciarios. Tudo seria feito com o alivio 

do bolso do contribuinte e do governo ao mesmo tempo.(MONHOTO ,2000, 

p.98) 

4.2 A Privatizagao dos Presidios nos EUA 
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Nos EUA, apos decadas de monopolio, as prisoes publicas 

experimentam nova guinada em diregao ao envolvimento do setor privado no 

sistema. A partir da decada de 70 comegou a ocorrer a integragao do setor 

privado na provisao de uma vasta gama de servigos de bem-estar, destinados 

a meihorar as condigoes de vida da populagao marginalizada. 

0 impacto da tendencia a expansao do setor privado na area do sistema 

prisional revelou-se atraves do movimento de desencarceramento, que 

defendia a adogao de penas alternativas a prisao e que questionava o papel 

reabilitativo da instituigao prisional. Tal fator convergiu para a expansao do 

envolvimento do setor privado na esfera correcional.(Disponivel em 

http://www.direitocriminal.com.br.Acesso em 28.05.04) 

A emergencia das chamadas prisoes privadas nos EUA se revela de 

forma clara, vez que ha uma crenga populacional na incapacitagao do carcere 

e um descredito crescente na sua fungao reabilitativa, o que implicou num 

aumento brutal dos gastos do governo com o sistema penitenciario. 

Nos EUA, a administragao privada total dos estabelecimentos tern sido 

pouco empregada, face as demais modalidades existentes. A privatizagao tern 

se concentrado na ponta leve do sistema, sobretudo nos setores de imigrantes 

e de jovens criminosos, detentos estes que nao apresentam um alto grau de 

periculosidade. 

As prisoes privadas nos EUA, tern operado aquem dos termos em que 

foram propostas e, no entanto, o setor continua em franca expansao. Se de um 

lado, ha evidencias fundadas de que a gestao privada dos estabelecimentos 

correcionais nao tern executado um servigo eficiente, nem tampouco mais 

barato, como tambem nao tern conseguido fazer frente aos objetivos internos 

http://www.direitocriminal.com.br.Acesso
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do sistema de justica criminal, notadamente o aiivio da superpopuiagao e a 

reabiiitacao dos detentos, e certo que paradoxalmente as prisoes privadas vem 

se expandindo e as companhias ampliando largamente suas margens de 

iucratividade(Disponivel em http:// www.estadao.com.br/editoriais.Acesso em 

26,05.04) 

Se no inicio das operagoes a percepgao era de que as prisoes privadas 

nao seriam um negocio muito lucrativo, depois de mais de dez anos de 

atividade no setor, esse quadro se reverteu, e as empresas privadas tern 

faturado alto. 

4.3 Experiencias brasileiras no campo da chamada terceirizagao 

A primeira experiencia no pais de terceirizagao dos servigos 

penitenciarios teve lugar no Parana, e mais especificamente, na Penitenciaria 

industrial de Guarapuava(PIG). 

Trata-se de um exemplo de parceria entre a seguranga publica e a 

privada, onde o presidio, administrado pelo governo do estado, obedece ao 

modelo de terceirizagao dos servigos, a cargo de empresas privadas, que inclui 

seguranga interna, assistencia social, medica e psicologica, entre outras 

Uma empresa, a Humanitas(Administragao Prisional Privada S/C Ltda) 

atua no presidio, sendo responsavel por todas as atividades la exercidas, tendo 

convenio com uma fabrica de moveis que emprega os detentos, garantindo-

Ihes rendimento e auxiliando-os em sua recuperagao.(BLASCO,1991 ,p.36) 

Com capacidade para duzentos e quarenta presos, a Penitenciaria 

Industrial de Guarapuava iniciou suas atividades em 1999 e o exito da 

http://
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experiencia resultou em mais um novo projeto, ja em ciesenvoivimento no 

Ceara(Penitenciaria de Juazeiro de Norte-Vale do Cariri). 

A Penitenciaria de Gurapuava oferece ampla assistencia ao condenado. 

As dependencias para servigos tecnicos sao dotadas de parlatorio privativo 

para advogados, consultorio medico, enfermaria, ambulatorio, gabinete 

dentario, farmacia, gabinete psicologico, salas de aula, setor de informatica e 

biblioteca. As dependencias para servigos gerais contam com cozinha, 

refeitorio, lavanderia, rouparia e padaria. 

0 estabelecimento e dotado de espagos destinados ao lazer e visitas, 

inclusive de natureza intima, sendo todo o aparato material necessario 

proporcionado pela empresa contratada(roupa de cama, uniforme, material de 

higiene e limpeza, etc). 

A todos os internos, alem do trabalho remunerado, e propiciada a 

educagao gratuita da alfabetizacao ao ensino medio. Todo o material escolar e 

fornecido pela Secretaria de Educagao, e todas as atividades desenvolvidas 

sao acompanhads por tecnicos em pedagogia. 

A assistencia laborterapica e exercida atraves do encaminhamento do 

preso aos canteiros de trabalho internos e externos, de acordo com a 

possibilidade e aptidao de cada um. 

Ao ingressarem na penitenciaria, os internos sao informados quanto as 

condigoes legais em que se encontram, recebendo orientagoes concernentes 

aos seus direitos e deveres e copia das normas especificas da legislagao sobre 

execugao penal. 

A terceirizagao tern se revelado uma barreira eficaz a corrupgao que nas 

demais prisoes prolifera. 
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O argumento contrario a terceirizagao dos servigos penitenciarios verm 

sendo objeto de contestagao, devido ao elevado custo dos internos neste 

sistema (BLASCOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jdem. p.45). 

Segundo o Ministerio da Justiga, o custo-mes de um preso neste modelo 

terceirizado sobre quarenta por cento, mas este aumento e compensado ao 

longo do tempo com a remissao de penas e a remota possibilidade de 

rebelioes. 

O exemplo pratico da construgao da Penitenciaria de Guarapuava e uma 

prova concreta de que seria perfeitamente benevolente a multiplicagao dessas 

experiencias em nosso pais. Esta ideia constituiria a saida mais rapida e 

eficiente para que nossos "problemas penitenciarios" fossem resolvidos, em 

grande parte. 

Sabe-se que a terceirizagao dos presidios nao implicaria na perda de 

diregao do estabelecimento pelo Estado, e sim, tao somente, que determinados 

servigos fossem executados pela iniciativa privada. 

As autoridades que obstaculizam a privatizagao de sistemas prisionais 

deveriam, em primeiro lugar, pensar na triste e grave situagao dos presos, que 

nao possuem uma vida digna, ao inves de dar tanta importancia a todos os 

motivos que impedem, de uma forma ou de outra, a entrada no pais, de uma 

vez por todas, da ideia inovadora, que e de privatizar as prisoes brasileiras. 

Enfim, quanto mais rapido o governo multiplicar essas experiencias pelo 

pais, maior sera a possibilidade de retomar o controle do sistema prisional, hoje 

dominado por criminosos que dirigem, de dentro das cadeias, os seus 

comparsas livres. 
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A busca de solugoes para o problema do sistema carcerario brasileiro se 

tornou emergencial. A experiencia dos paises estrangeiros pode vir a ser util 

neste momento em que ideias reformadas devem ser amoldadas. 

A privatizagao dos estabelecimentos penais, poderia, sim, ser uma 

provavel resposta a crise que enfrentamos, mas tal medida deveria ser 

colocada em pratica aos poucos. Por exemplo, a participagao privada poderia 

ocorrer na forma de concessao de certos servigos e bens para os presos 

(terceirizagao), desde que obedecidos os mandamentos legais referentes as 

solicitagoes publicas. 

Existe a consciencia de que uma reorganizagao de todo o sistema 

prisional jamais podera ser feita com um simples estalar de dedos e tampouco 

modestamente operada com simples remendos, principalmente nas condigoes 

em que se encontra. No entanto, a sociedade precisa despertar, tornar-se 

parceira fiel do governo, apoiando-o nas agoes para conhecer mais de perto o 

problema e, assim, colaborar na reformulagao de nossos carceres. 

Compreende-se que existem situagoes extremamente tristes quando sao 

noticiadas agoes delituosas absolutamente descabidas dentro de nossos 

presidios, muitas vezes sem nexo algum, em que se comunga da amargura. 

Mas tambem se reitera que todo delito cometido deve receber a justa e 

necessaria punigao e jamais alguem poderia apoiar algo diverso. Contudo, e 

necessario colocar um ponto final nessa tragedia em que se vive, sem um 

apoio solido, consistente e inabalavel da boa gente brasileira, que sempre 
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soube cooperar nas grandes causas. 

Facii se t oma visualizar que para a efetivagao de um programa que 

pesesse um fim a falencia do sistema carcerario brasileiro, seriam 

imprescindiveis estudos tecnicos altamente especializados, encadeamento 

juridico, dotacoes financeiras de grande porte e demais agoes proprias de uma 

administragao publica. Contudo, se nao se quiser que o mundo desabe sobre 

nos, uma "ligeireza" na agao, nesse caso, e de vital importancia. 

A proposta de privatizagao dos presidios deve ser melhor estudada, vez 

que atraves dela poder-se-ia reverter em favor do empreendedor privado, 

destinando-se aos familiares do condenado e ao ressarcimento dos prejuizos 

que o condenado provocou. 

E mais, na verdade, nao estaria transferindo a fungao jurisdicional do 

Estado para o empreendedor privado, que cuidaria exclusivamente da fungao 

material da execugao da pena. O administrador particular seria responsavel 

pela comida, pela limpeza, pelas roupas, pela hotelaria enfim, por servigos que 

sao indispensaveis num presidio. 

A terceirizagao dos servigos penitenciarios tern se revelado um modelo 

em franco desenvolvimento e deve ser expandido pelo resto do Brasil. 

Basta de tanta injustiga e indiferenga em nossa sociedade! 
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