
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 
CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 
 
 
 
 

 
MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E AS 

PROPOSTAS PARA O PROCESSO REINTEGRATIVO DO APENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOUSA - PB 

2006 



MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR 
 
 
 
 

 
 
 

FALÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E AS 

PROPOSTAS PARA O PROCESSO REINTEGRATIVO DO APENADO 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Drª. Jônica Marques Coura Aragão. 

 

 

 

 

 
 

SOUSA - PB 
2006 



MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR 

FALENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO E AS PROPOSTAS 
PARA O PROCESSO REINTEGRATIVO DO APENADO 

Trabalho de Conclusao de Curso apresentado em, 

BANCA EXAMINADORA 

Prof3 MSc. Jonica Marques Coura Aragao 
Orientador(a) 

Examinador (a) 

Examinador (a) 

Sousa - PB 
Novembro-2006 



"Dedico a todos aqueles homens 
livres, detentores de cargos 
publicos ou nao, que oferecem 
condigoes fisicas e psicologicas 
aos apenados, enxergando-os 
como seres humanos, para que 
estes construam a sua reinsergao 
ao meio social , de uma maneira 
mais digna e honrosa". 



"Educai as criancas de hoje, para 
nao ser preciso punir os homens 
de amanha". 

(Pitagoras) 



RESUMO 

A historia de nosso sistema penitenciario apresenta-se avangada na legislagao, 
porem, atrasada na pratica. Cresce o pais, cresce a populacao, desenvolvem as 
cidades, a economia galga estagios de desenvolvimento, as pessimas condigoes 
de vida da maior parte do povo se agravam, aumentam a miseria e a fome, com 
elas a criminalidade, constroem-se penitenciarias em quantidade e qualidade 
insuficientes para atender a demanda. As prisoes no Brasil se tornaram uma 
verdadeira escola do crime. Isto nao pode continuar. As prisoes devem recuperar 
com dignidade e nao ser mais urn instrumento a servigo da inseguranga. A prisao 
em si, e uma violencia a sombra da lei. O problema da prisao tern sua raiz na 
estrutura economica, politica e social do pais. Refletir sobre a efetividade do 
Sistema Penitenciario Brasileiro sera o objetivo geral deste trabalho. Por seu 
turno, sao objetivos especificos: destacar os aspectos relevantes da lei de 
execugao penal e tragar urn caminho que melhore o sistema penitenciario. Para 
tanto utilizaram-se os metodos legal interpretation e o historico-evolutivo, com 
realizagao de pesquisa bibliografica. O trabalho encontra-se apresentado em tres 
capitulos. Inicialmente sera demonstrada a teoria da pena. Adiante far-se-a uma 
analise critica da lei de execugao penal. Por ultimo pretende-se avaliar o sistema 
carcerario nacional, enfocando-se as propostas ressocializadoras. Assim, a guisa 
de conclusao o presente trabalho resultara na constatagao de que o sistema 
carcerario de hoje e desumano, porem a participagao da sociedade sera 
fundamental na inversao deste quadra lamentavel. 

Palavras-chave: pena. sistemas penitenciario. lei de execugao. 
ressocializagao. 



ABSTRACT 

The history of our penitentiary system is presented advanced in the legislation, 
however, been slow in the practical one. The country grows, grows the population, 
develops the cities, the economy gage periods of training of development, ace 
pessimist conditions of life of most of the people if they aggravate, they increase 
the misery and the hunger, with them crime, constructs to prisons in insufficient 
amount and quality to take care of to the demand. The arrests in Brazil if had 
become a true school of the crime. This cannot continue. The arrests must recoup 
with dignity and not to be plus an instrument the service of the unreliability. The 
arrest in itself, is a violence to the shade of the law. The problem of the arrest has 
its root in the economic structure, social politics and of the country. To reflect on 
the effectiveness of the Brazilian Penitentiary System will be the general objective 
of this work. For its turn, they are objective specific: to detach the excellent 
aspects of the law of criminal execution and to trace a way that improves the 
penitentiary system. For the exegetics-legal methods and the description-evolution 
had in such a way been used, with accomplishment of bibliographical research. 
The work meets presented in three chapters. Initially the theory of the penalty will 
be demonstrated. It has advanced will become a critical analysis of the law of 
criminal execution. Finally it is intended to evaluate the national jail system, 
focusing the to ressocializar proposals. Thus, like conclusion the present work will 
result in the to evidence of that the jail system of today is not human, , however 
the participation of the society will be basic in the inversion of this lamentable 
picture. 

Word-key: penalty, systems penitentiary. law of execution, ressocializagao. 
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INTRODUCAO 

Apresenta-se ao leitor que de todos os ilicitos que ocorrem na 

sociedade, o penal sempre trouxe mais preocupagao para o homem e devido a 

este fato, nota-se que ao longo da historia, a humanidade sofreu diversos tipos de 

penas que vao desde os castigos mandados por seres sobrenaturais ate a 

implantacao do sistema penitenciario atual. 

Analise feita sobre a classificacao dos sistemas penitenciarios, percebe-

se que o Brasil adotou o sistema progressivo com suas modifieacoes. 

Refletir sobre a efetividade do Sistema Penitenciario Brasileiro sera o 

objetivo geral deste trabalho. Sao objetivos especfficos: destacar os aspectos 

relevantes da lei de execugao e tragar urn caminho que melhore o sistema 

penitenciario em crise. Neste contexto, e verdade que a hierarquia das normas 

constitucionais estao sendo esquecidas pois o que se ve no cotidiano 

penitenciario e o desrespeito aos direitos e garantias fundamentals resguardados 

pela Constituigao Federal de 1988. 

Em se tratando da Lei de Execugao Penal, sabe-se que esta assegura 

teoricamente medidas de assistencia basica a serem prestadas como dever do 

Estado, tais como: assistencia material, educacional, a saude. E uma pena que 

estas formas de assistencia so passam ao piano real quando trata-se de pessoas 

com elevado poder aquisitivo, apresentando, assim, uma vasta distancia entre a 

lei e a sua aplicagao pratica, nao passando de letras mortas os belos preceitos 

da Lei 7.210/84; lei esta que ja conta com vinte e dois anos de vigencia. 
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Sabe-se que as funcoes primordiais do sistema penitenciario sao a de 

punir o delinquente pelo delito praticado contra a sociedade, visando, 

principalmente, a prevengao de novas infracoes e a preparagao deste individuo 

para o retorno a sociedade, porem o Estado limita-se a funcao punitiva, e ainda 

assim de forma erronea. 

Mostra-se que as penitenciarias brasileiras passam por uma crise 

monstruosa, desrespeitando sobremaneira a dignidade do apenado, existindo na 

verdade mas condigoes estruturais, superlotagao, falta de acesso a educagao e 

ensino profissionalizante e o grande abuso praticado por responsaveis pela 

seguranga. 

Isto resulta em urn circulo vicioso que so termina em morte precoce e 

violenta, pois a cada condenagao, crescem os ressentimentos e sao sufocados 

quaisquer resquicios de humanidade, transformando de modo paulatino, 

delinquentes em verdadeiras feras. 

Convem entao indagar: O que se pode fazer para melhorar a efetividade 

da aplicagao da lei de execugao penal, fazendo funcionar o sistema penitenciario 

brasileiro de forma eficaz e humana? 

A hipotese parece mostrar ser possivel, ainda que ardua a tarefa, o 

resgate da dignidade do preso no Brasil. 

Dessa forma, a fim de que se possa melhor desenvolver o presente 

estudo, achou-se por bem estrutura-lo em tres capitulos, para tanto, utilizaram-se 

os metodos exegetieos-juridicos e o historico-evolutivo. Assim, convem destacar 

cada parte do texto. 

No primeiro capitulo serao delineados os aspectos gerais acerca da 

pena, procedendo-se a uma analise historica, evidenciando-se os principios 
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constitucionais que norteiam a pena, bem como as suas principals caracteristicas, 

fins e utilidades. 

No segundo capitulo sera estudada a Lei de Execugao Penal, desde sua 

origem, apresentando sua natureza e seus pressupostos, bem como toda a 

materia da assistencia ao preso; e por ultimo: deveres, direitos e disciplina 

inerentes ao apenado. 

Por fim, no terceiro e ultimo capitulo, restara avaliado o sistema 

carcerario nacional, dando enfoque ao fim ressocializador da pena, a fim de que 

se possa, despertar a sociedade sobre sua participagao neste fim, para o bem de 

todos; ao tempo em que se apresentarao os dois pilares, educagao e trabalho, 

para a efetivagao desse processo. 

Portanto, e momento de parar e refletir sobre esta instituigao em crise 

para que se possa mudar este quadra em que se vive colocando, acima de tudo, 

o principio constitucional do respeito a dignidade da pessoa humana, cobrando 

dos govemos uma politica penitenciaria capaz de ressocializar os presos, a fim de 

acordar a sociedade civil organizada para seu papel fundamental na construgao 

de uma realidade penitenciaria legalmente efetiva e humana. 



CAPITULO 1 TEORIA DA PENA 

Ocorrendo urn crime, consequentemente, nasce para o Estado o direito de 

punir (jus puniendi) o infrator da norma penal. 

O Estado, unico detentor do poder soberano, e sim o titular deste direito de 

punir, que antes, no antigo estado de insociabilidade, era aplicado por qualquer 

individuo ou grupo, com meios severos e desproporcionais. Porem, o Estado nao 

pode exerce-lo de forma unilateral, arbitraria, pois, deve obedecer a determinados 

principios constitucionais, dentre os quais, o principio do devido processo legal, 

inserido no artigo 5°, inciso LIV: "ninguem sera privado da iiberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal", bem como, o da presungao da inocencia, 

tambem no artigo 5°, inciso LVII: "ninguem sera considerado culpado ate o 

transito em julgado de sentenga penal condenatoria." 

Ainda sobre o direito de punir o agente do delito, aprendeu-se com 

Montesquieu (apud Beccaria, 1998) que "toda pena que nao derive da 

necessidade absoluta, e tiranica." Nesta afirmagao o mestre quis mostrar que todo 

ato de autoridade de homem para homem que nao derive da necessidade 

absoluta e tiranico. Portanto, este direito do soberano esta fundamentado na 

necessidade de defender o bem comum das usurpagoes particulares. 

A propria Constituigao Federal coloca que a seguranga publica e dever do 

Estado e direito e responsabilidade de todos (art. 144, caput). 

De acordo com Frederico Marques (2000, p. 33), o direito de punir e: 

O direito que tern o Estado de aplicar a pena cominada no 
preceito secundario da norma penal incriminadora, contra quern 
praticou a acao ou omissao descrita no preceito primario 
causando um dano ou lesao juridica, de maneira reprovavel. 
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Sendo assim, observamos que para existir uma sociedade civilmente 

organizada inspirada pela ideia do coletivo, onde seus membros manterao as 

relagoes socias em equilibrio, cabe ao Estado afastar os homens dos delitos, na 

medida que estes sao contrarios a sua finalidade essencial que e de proteger os 

valores mais importantes dos individuos e da sociedade em geral, pondo em 

seguranga a vida, a honra, a liberdade, a propriedade, enfim, o bem comum. Para 

tanto, e preciso que imponha suas leis, estas como condigoes sob as quais 

cidadaos conviverao em perfeita harmonia. 

Desse contexto depreendem-se duas fungoes importantes do Estado: uma, 

pelo poder legiferante, pois dele e que emanam as normas juridicas 

disciplinadoras dos conflitos sociais; outra, pela prestagao jurisdicional, por seus 

agentes, ao apreciarem os casos concretos. 

1.1 Conceito e caracterfsticas da pena 

O Direito Penal conceitua a pena como a expiagao ou castigo estabelecido 

pela lei, com o intuito de prevenir e de reprimir a pratica de qualquer ato ou 

omissao de fato que atente contra a ordem social, o qual seja qualificado como 

crime ou contravengao. 

A pena, desde os primordios, sempre esteve associada a castigo, como 

ainda e vista pela sociedade nos dias atuais. 

Para Anibal Bruno (1966, p.22), "pena e a sangao, consistente na privagao 

de determinados bens juridicos, que o Estado impoe contra a pratica de urn fato 

definido na lei como crime". 
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Com efeito, a pena consiste na retribuigao, na privacao de bens juridicos, 

imposta ao criminoso em face do ato praticado. Ressalta-se que, antes mesmo de 

prevista nos codigos, deve esta na consciencia de cada urn que aquele que 

praticou urn mal deve tambem sofrer urn mai. Nao como estimulo a vinganca, mas 

como demonstragao de que o direito ferido reage, e esta reagao nao atinge 

apenas o individuo, mas tambem a sociedade. 

Damasio Evangelista de Jesus (1999, p.519), ensina que: 

Pena e a sancao aflitiva imposta pelo Estado, mediante acao 
penal, ao autor de uma infracao (penal), como retribuicao de seu 
ato ilicito, consistente na diminuicao de urn bem juridico, e cujo fim 
e evitar novos delitos. 

Em suma, entendemos que a pena e a consequencia juridica da existencia 

do crime, a sancao caracteristica da violacao da norma penal incriminadora, ou 

seja, quern causa urn dano deve repara-lo, ressarcindo o titular do bem 

danificado, ou melhor, quern comete urn crime deve sofrer a pena. 

Referente as caracterfsticas da pena aprendemos, dentre outras, que a 

mesma deve ser proporcional ao crime em qualidade e em quantidade, originada 

do taliao - olho por olho, dente por dente - portanto, devem o legislador, no 

momento da cominacao, e o juiz, no da aplicagao, estar atentos para a 

necessidade de respeitar esta relagao entre o fato criminoso e a sancao a ele 

correspondente. 

A personalidade da pena tambem e caracteristica, pois seus efeitos so 

atingi o agente do crime, nao devendo ultrapassar sua pessoa, nem alcangar seus 

descendentes ou ascendentes. Porem, muitas vezes, penas mais graves nao 

deixam de refletir-se em toda a sua familia, pois sofrem, psiquica e fisicamente, 
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com suas consequencias. Em especial, a pena de prisao, dada a violencia de sua 

execugao, o sofrimento impingido ao agente do crime resultado da desumanidade 

e crueldade com que e executada. 

A pena deve ser resultado da cominagao estabelecida previamente na lei, 

ou melhor, nao havera pena sem que haja, anteriormente, a lei (nulla poena sine 

lege). Essa caracteristica da pena, de ser legal, esta prevista no artigo 1° do 

Codigo Penal, que repete o inciso XXXIX da Constituigao Federal, assim escrito: 

"Nao ha crime sem lei anterior que o defina. Nao ha pena sem previa cominagao 

legal." 

A inderrogabilidade penal tambem se apresenta como uma caracteristica 

importante, afirmando que praticado o delito, a imposigao deve ser certa e a pena 

cumprida. A punigao deve ser certa, pois a sua eficacia depende mais da certeza 

do que da severidade. 

Observamos que algumas das caracteristicas da pena estao estritamente 

ligadas a principios da nossa Carta Magna que serao posteriormente 

relacionados. 

1.2 Principios constitucionais relacionados a pena 

Ha varios principios constitucionais que devem ser observados, todos no 

artigo 5°, Constituigao Federal: 

• Principio da legalidade - inc. XXXIX: "nao ha crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem previa cominagao lega"; 
• Principio da personalidade - inc. XLV (primeira parte): 
"nenhuma pena passara da pessoa do condenado, [...]" 
• Principio da individualizacao da pena - inc. XLVI: "a lei 
regulara a individualizagao da pena [...]"; 



15 

• Principio da humanidade - inc. XLVII: "nao havera penas: de 
morte, de carater perpetuo, de trabalhos forgados, de banimento, 
crueis". 

Principio da proporcionalidade - incs. XLVI e XLVII: (antes visto). 

1.3. Origem das penas 

Nos primordios da eivilizagao a concepgao da pena girava em torno da 

prevalencia da lei do mais forte, onde cabia a auto-composigao, conhecida como 

vinganca de cunho pessoal (vinganga privada), utilizada pelo ofendido em busca 

de sanar a lide, sendo esta faculdade de resolugao, dada a sua forga propria, 

grupo ou familia, para assim conseguir exerce-la em desfavor do criminoso. A 

pena nao obedecia ao principio da proporcionalidade, quando de sua aplicagao 

vingativa se estendendo a familia do acusado. 

E, na hipotese do criminoso pertencer a mesma tribo da vitima, a sangao 

penal visava condenado-o a perda da paz ou banimento do membro do cla, sendo 

que por esta decisao o agressor perdia a protegao do grupo ao qual pertencia, 

podendo ser agredido por qualquer pessoa e consequentemente se encontrava 

exposto a forgas hostis de outras tribos ou da propria natureza, isto, se 

concretizava na morte do condenado. 

No Brasil, os povos indigenas adotavam valores culturais de punigao 

condizentes a vinganga de sangue, regra de Taliao, a perda da paz, a pena de 

morte atraves de tacape e as penas corporais, sob a concepgao de suas 

crendices, sendo que as "praticas punitivas desses povos indigenas em nada 

influiram na legislagao brasileira". 

Com a evolugao social, bem como a necessidade de evitar genocidios, 

surge a Lei Mosaica (Taliao), surgindo o primeiro indicio de proporcionalidade 
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entre pena e delito, ao prescrever a maxima "sangue por sangue, oiho por olho, 

dente por dente", portanto, restringia-se a retribuicao proporcional ao mal 

causado. 

A legislaeao penal das civilizagoes do antigo oriente caracterizou-se pela 

natureza religiosa de suas normas e os ritos para aplacar a ira dos deuses ao 

condenado e assim, reconquistar a benevolencia desses deuses. 

Nilo Batista (apud Dias, 2005) exemplifica o metodo da proporgao utilizada 

pelo Rei Hamurabi: 

Na antiga legislaeao babilonica editada pelo rei Hamurabi, verifica-
se que se urn pedreiro construisse uma casa e esta desabasse, 
matando o morador, o pedreiro seria morto; no entanto, se 
tambem morresse o filho do morador, o filho do pedreiro haveria 
de ser sacrificado. De nada adiantaria ter observado as regras 
usuais nas construcoes de uma casa, ou pretender associar o 
desabamento a um fenomeno sismico (uma acomodacao do 
terreno, por exemplo). Seria, sempre, objetivamente responsavel; 
ele e sua familia, dependendo da extensao do dano causado. 

Nesta epoca, sumariamente surge a composicao, quanta "aos delitos 

privados, utilizava-se a composicao e a faida, ou seja, a inimizade contra o infrator 

e sua familia, que deveriam sofrer a vinganga do sangue" ou ainda, na fase da 

composigao havia a substituigao do cumprimento da pena pelo pagamento 

(moeda, gado, vestes etc) e consequente reparagao do dano causado. 

Com a queda do Imperio Romano, no seculo IV, e a conquista dos povos 

germanicos (barbaros - estrangeiros) sobreveio o direito germanico, porem sob 

forte influencia da Igreja e o seu direito canonico, pela qual a vinganga divina era 

exercida a proporcionalidade do "pecado" cometido pelo acusado contra Deus. 

Estado e Igreja, se confundiam ao exercer o poder, mas houve uma 

evolugao no sentido da prisao-pena, agora vista sob duas opticas : custodia e 
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eclesiastica, utilizada para punir clerigos faltosos, com penas em "celas ou a 

internacao em mosteiros" com a finalidade de fazer com que o recluso meditasse, 

refletisse e se arrependesse da infracao cometida. Nesta fase historica surgiu a 

privacao de liberdade como pena. O carcere era tido como penitencia e 

meditagao, o que originou a palavra "penitenciaria". Assunto que sera mais 

aprofundado adiante. 

No seculo XV, com a queda de Constantinopla, em 1.453, e o 

desaparecimento do feudalismo, surge a Idade Moderna, e consigo inumeras 

guerras religiosas, e por resultado a pobreza se generalizou por todo o continente 

europeu e consequentemente o numero de desafortunados e delinquentes, nesta 

fase o Estado busca assumir sua funcao de heterocomposicao, embora, com 

influencias da Igreja, "cujo merito atingido pelo Direito Penal canonico foi 

consolidar a punigao publica como a unica justa e correta, em oposigao a pratica 

individualista da vinganga privada utilizada pelo Direito germanico". 

Com o fim do feudalismo, iniciou a era do capitalismo como regime 

economico, sendo urn dos principais motivos da criagao das prisoes meio 

emergente para conter a grande massa de classe menos favorecida do regime 

dominante, o qual implantava disciplinas e as condicoes impostas ao trabalho do 

regime capitalista. 

Sobre esta epoca de transicao feudal ao capitalismo, a pena serviu 

tambem para suprir a falta e a crescente necessidade de mao-de-obra. Portanto, 

as casas de correcao ou de trabalho, para onde eram mandados os condenados, 

foram os antecedentes do que hoje conhecemos por carcere. 

Enfim, nao possuia carater de ressocializacao, mas sim de aproveitar a 

mao-de-obra gratuita imposta pelas prisoes do seculo XVI, alem de manter a 
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prevencao geral. Portanto, a prisao era tida como urn meio de coagir o 

trabalhador livre a acostumar com o regime capitalista, o qual os remunerava com 

miseros salarios. 

Neste periodo de transigao a Igreja perdeu parte de seu poder, sendo 

agora a imagem de representante do onipotente transferido ao Monarca, que 

significava o Estado e era reconhecido pelos suditos a quern deferiram o poder de 

castiga-los. 

A vinganga agora e tida por publica, definida em leis absolutas, imprecisas, 

"com varias janelas, interpretativas" e imperfeitas, que na realidade buscava 

manter no poder o monarca que aplicava a lei, nas diversas areas do direito, ou 

seja, as leis foram feitas sob seu aval e a exegese, aplicacao e execugao penal 

no mesmo intuito. 

A pena predominante era a de morte, aplicada por meios crueis e 

desumanos como pela forca, fogueira, roda, arrastamento, esquartejamento, 

estrangulagao, sepultamento em vida etc. 

Neste periodo de plena expansao capitalista, sobreveio a situagao flutuante 

do mercado de trabalho, dada a ampliagao de mercados para consumi-la, em 

virtude dos descobrimentos maritimos, o que ocasionava o fluxo de mao-de-obra 

para as novas terras conquistadas na America, Africa e Asia, alem das baixas 

humanas em consequencia de epidemias e guerras. Portanto, necessario se fez a 

aplicagao de outras penas, tais como o confisco, a mutilagao, os agoites, a tortura, 

as penas infamantes, o banimento temporario, o perdimento de bens, trabalhos 

forgados etc. 
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1.4 Fins e utilidade da pena 

Genericamente, a pena tern por fim prevenir o homem quanto a pratica da 

infracao penal. Entretanto, no decorrer da historia, varias teorias foram-se 

formando, dentre as quais destacam-se: 

• Teorias absolutas ou retributivas: o fim da pena era a 
retribuigao, o castigo, a expiagao, isto e, o pagamento pelo mal 
praticado. O crime era infragao a preceitos divinos e o homem, 
detentor do livre arbitrio, podia fazer o bem ou o mal. Este ultimo 
retribuia-se com ele proprio, para possibilitar a purificagao do 
pecador. A sangao nada mais era do que a consequencia do delito 
e tinha por objetivo o restabelecimento da ordem publica alterada, 
nao havendo preocupagao, em momento algum, com a pessoa do 
condenado. 
• Teorias relativas de prevencao ou finalistas: davam a pena 
um fim exclusivamente pratico e litil, e em especial o de 
prevengao. Por isso classificavam-se em dois grupos: as teorias 
preventivas e as reparadoras. Com as teorias relativas a pena 
comegou a ser vista como uma oportunidade de ressocializagao e 
nao mais como somente um castigo. 

Cesaria Beccaria, classico e adepto da Teoria Relativa, entendia que a 

finalidade da pena nao consistia em atormentar e afligir um ser sensivel, nem 

tampouco desfazer um delito ja cometido, mas em impedir que o reu causasse 

novos danos aos seus concidadaos, dissuadindo outros de fazer o mesmo. Para 

tanto, seria necessario que se aplicassem penas capazes de causar uma 

impressao mais eficaz e duradoura no espirito dos homens. Por outro lado, 

afirmava que quanto mais rapida fosse a aplicagao da pena mais util e justa ela 

seria. Mas dizia que seria preferivel prevenir a precisar punir os delitos, e isso por 

meio da educagao. 

A utilidade da pena da-se pelo fato de que, a partir de sua imposigao, o 

individuo desista de praticar determinado delito. Porem, a melhor maneira de 
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evitar que delitos sejam praticados, como ja dizia Beccaria, e a prevengao e nao a 

punigao. 

Celso Delmanto (2000, p. 47), ao analisar a pena e suas especies, traz o 

seguinte conceito: 

Pena e a imposigao da perda ou diminuigao de um bem jundico, 
prevista em lei e aplicada, pelo orgao judiciario, a quern praticou 
ilicito penal. Ela tern a finalidade retributiva e preventiva. 
Retributiva, pois impoe um mal (privagao de bem juridico) ao 
violador da norma penal. E preventiva, porque visa a evitar a 
pratica de crimes, seja intimidando a todos, em geral, com o 
exemplo de sua aplicagao, seja, em especial, privando da 
liberdade o autor do crime e obstando que ele volte a delinquir. 

Pode-se dizer, que a pena tern como fins a preservagao de bens juridicos, 

a defesa social, a ressocializagao do condenado, a regeneragao do preso, a 

reincorporagao ou reinsergao social, a punigao retributiva do mal causado e a 

prevengao da pratica de novas infragoes. 

O Tribunal de Algada do Rio Grande do Sul, prescreveu: 

Nunca e demais lembrar que o fim ultimo da pena nao e o d e 
etemizar e muito menos infemizar a situagao do apenado; para 
reintegra-lo ou reinseri-lo ao meio social torna-se fundamental 
dinamizar o tratamento prisional estimulando o homem" apenado e 
preparando-o necessariamente para o retorno. A esperanga de 
momentos mais faceis e menos rigorosos, de liberdade ainda 
distante, e inerente ao complexo tema da recuperagao do 
condenado. 

1.5 Origem da prisao e os sistemas penitenciarios 

No seculo XVI, surgiram as gales ou galeras, navios que serviam de prisao 

onde o preso cumpria a pena de remar, com dura Jornada de trabalho forgado. 
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Governos da Europa, como na Austria, vendiam delinquentes condenados a 

outros paises para o trabalho nas gales, pois representava apreciavel valor 

economico. As gales desapareceram com os desenvolvimento da navegagao. 

Vieram, em seguida, os presidios militares em decorrencia da necessidade 

da mao-de-obra para os servicos de fortificacoes. Dessa modalidade, passou-se 

para os presidios de obras publicas com a condenagao de reus a trabalharem em 

canais e predios publicos, presos a correntes, vigiado por pessoal armado, 

permanecendo a noite em barracas ao ar livre, dai a preferencia pelo sistema de 

amontoamento de prisioneiros em velhas edificagoes ou claustros que antes 

serviam aos religiosos. 

A prisao como sangao penal com o intuito de recuperar o delinquente 

surgiu no ano de 1550 em Londres, intitulada de House of Correction. O objetivo 

era assegurar que o acusado nao fugisse ate ser provado se realmente era 

culpado ou nao. Apos o julgamento, e provada a culpabilidade, a modalidade 

passava de detengao por acusagao para execugao penal, quando o condenado 

iria pagar a sua pena no tempo determinado pelo sentenciador. 

Essas prisoes denominadas casas de reeducagao, abrigavam vandalos, 

prostitutas, mendigos, idosos e outros que cometessem crimes mais graves. 

Durante o dia trabalhavam em tarefas forgadas e arduas, e de noite eram 

brutalmente isolados, sendo obrigados a respeitar a lei do silencio e a severa 

disciplina. 

O modelo espalhou-se por todo o mundo, desenvolvendo seu carater 

desumano. Vejamos as primeiras prisoes que surgiram como sangao penal e o 

ano de sua criagao segundo Edmundo Oliveira (2002, p. 50): "Em Londres 1550, 
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Amsterda 1595 e 1597, em Bremen na Alemanha em 1609, Lubek 1613, 

Hamburgo 1622, em Roma 1703, na Belgica 1775 [...]". 

O abuso, a injustiga, a frieza, a falta de respeito ao ser humano e a tortura 

eram marcas principais do sistema de encarceramento dessa epoca. A atrocidade 

era tamanha, chegando a ponto de torturarem os acusados, visando que eles 

confessassem nao so o crime em julgamento mais outro que por ventura 

houvessem cometido. Era o abuso de poder sobre a vida do outro, justificado pelo 

interesse coletivo - ordem e paz social. Em busca de garantir esse interesse, 

quase nada se fazia para reverter essa situacao de maus tratos, inclusive ainda 

hoje sabemos que muitas dessas brutalidades acontecem. 

Apesar de todo esse descaso, ja surgiam criticas a respeito do sistema. 

Nesta epoca grandes pensadores se levantaram trazendo sua contribuigao para 

possiveis reformas neste sistema e traziam denuncias ao povo do mal que a 

prisao fazia ao encarcerado. Contudo um pensador que merece destaque e 

Cesare Beccaria, nascido na Italia em 15 de margo de 1738, mais precisamente 

em Milao. 

Beccaria revolucionou o direito penal da sua epoca, escreveu o livro Dei 

Delitti e Delle Pene (Dos Delitos e das Penas) em 1763, publicado em 1764. 

Lutava contra a vergonha nas prisoes, defendia a teoria que a pena deveria 

possuir um carater utilitario, explicava que o encarceramento teria que ser util a 

pessoa e nao apenas reproduzir o mal. Levantou a bandeira do periodo 

humanitario nas prisoes, denunciou, expos ao publico as torturas e agoites e 

desencadeou uma serie de movimentos de reforma carceraria. Grande foi a sua 

contribuigao e avango, a ponto de estudarmos a sua obra hoje e nos parecer 
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atual. Causando-nos inquietude e indagagao: avancamos ou ainda continuamos a 

nos conformar com o abuso e a falta de respeito a pessoa humana? 

A partir da contribuigao de pensadores como Beccaria deu-se inicio a 

mudangas no sistema prisional. Surge dai nos Estados Unidos e na Europa os 

sistemas penitenciarios classicos que serviram de referencial por todo o mundo. 

O Sistema Auburniano, em 1818, no Estado de Nova lorque, foi construida 

uma penitenciaria na cidade de Auburn, possuia uma estrutura com 108 celas 

construidas pelos proprios detentos. Os presos trabalhavam em conjunto durante 

o dia sob a lei do silencio, o que levou a ser chamado de "Silent System", sujeitos 

a castigos severos se ousassem infringir as normas. E a noite eram brutalmente 

isolados. 

Nao havia nenhum tipo de 'distragao' para os detentos, nao tinham 

quaisquer atividades fisicas ou de estudo, orientagoes, de uma forma geral, 

vinham apenas de funcionarios, pois eles nao tinham direito a visitas. Toda esta 

situagao desumana levou ao surgimento de uma linguagem propria entre os 

presos, que se dava atraves de "leitura dos dedos, labios, gestos ou pancadas na 

parede". Neste sistema muitos casos de morte foram detectados, as causas 

principals foram tuberculose e loucura, contudo, esse ainda foi o sistema preferido 

do norte americano. 

No Sistema Pensilvanico ou Philadephia, criado em 1829, na Philadephia, 

era fundamentado no isolamento celular, ou seja, os presos eram mantidos 

isolados e sem comunicagao. Encarcerados de forma unitaria, desenvolviam 

trabalhos separadamente, visando evitar piora pessoal e com o objetivo do 

detento repensar seus atos. Nao podiam receber visitas - nem dos proprios 

familiares. Nao recebiam, nem enviavam cartas, a leitura era apenas da Biblia e 
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por esses motivos muitos chegaram a loucura. Apesar de todo esse tratamento 

desumano, esse foi o modelo preferido na Europa. 

O Sistema Progressista Ingles, criado na Inglaterra em 1840, surgiu para 

corrigir as deficiencias dos sistemas Pensilvanico e Auburniano. 

Alexander Maconochie, Capitao da Marinha Real Inglesa, sensibilizado 

com as condigoes desumanas dos sistemas entao vigentes, introduziu o "Mark 

Sistem", que determinava a pena atraves do trabalho, da boa conduta e da 

gravidade do delito. Com base nesses criterios, o apenado poderia obter "marcas 

ou vales" que poderiam diminuir sua pena e ser posto em liberdade mais rapida. 

O modelo foi sucesso e passou a ser implantado por toda a Inglaterra, adotando 

tres periodos de progressao que sao: 

Periodo de Prova - onde o isolamento celular era total. De dia os 
presos trabalhavam obrigatoriamente e de noite descansavam 
para melhor aproveitamento do outro dia. Ao atingir quatro marcas 
ou vales passavam para o segundo periodo. 

Periodo de Prisao em Comum - o apenado desenvolvia trabalhos 
em conjunto, submetido a lei do silencio nos "Public Work Houses" 
(casas de trabalho publico) e a noite eram isolados. A obtencao de 
mais quatro marcas ou vales era a condicao para o recluso 
alcangar o terceiro periodo. 

Liberdade Condicional - era levado em conta tempo e bom 
comportamento, e obtendo mais quatro marcas ou vales, eles 
poderiam adquirir o "ticket of leave", uma especie de liberdade 
provisoria mediante condigoes. 

Sistema Progressivo IrlandeX criado em 1854, por Walter Crofton, 

diferenciou-se do ingles, porque Crofton introduziu um quarto periodo entre o 

segundo e o terceiro do modelo ingles. Foi esta interessante ideia, que deu 

origem ao que temos hoje chamado de prisao aberta. Na epoca ele nominou este 
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periodo de trabalho externo, onde preparava o preso para o futuro regresso a 

sociedade, recebendo o quarto periodo que era a condicional. 

Sendo valido lembrar que existiram outros tipos de sistema penitenciarios, 

como o Sistema Montesiano, criado em 1835, na cidade de Valencia; o de 

Borstal, criado na Inglaterra em 1893; e o Sistema de Elmira, criado em 1869, em 

Nova lorque. 

Portanto esses foram alguns avangos, mas que nao garantiram o sucesso 

das prisoes. Alias, por mais humanizado que seja o sistema, ele nao traz garantia 

de ressocializacao. Este e o panorama mundial. Em nosso pais, por exemplo, o 

inicio das formas de encarceramento foi copiada de Portugal a partir do 

descobrimento. 

Fazendo um breve estudo sobre o historico do sistema prisional no Brasil, 

Leimig nos traz o seguinte relato: 

No Brasil a forma penal comegou em 1500, adotando as normas de 

Portugal como "ordenagoes Afonsinas. "A prisao existia como medida cautelar. 

Depois foram adotadas" ordenagoes Manuelinas "1514, posteriormente Filipinas 

1603, exarcebando as sangoes corporais e difamantes. Com a independencia 

surge o codigo criminal do imperio 1830 e so vinte anos depois inaugurado o 

primeiro presidio: a "casa de corregao do imperio". Posteriormente veio o codigo 

penal 1890 que manteve o carater repressivo e retributivo da pena [...] Na primeira 

republica altera-se o codigo penal e na segunda (1930 a 1937) direcionam os 

presidios federais e estaduais. 

Seguiu-se o codigo de 1940 consolidou-se o sistema penitenciario no 

Brasil, o referido codigo permaneceu por mais de tres decadas sem alteragao. [...] 

Em 1977 surgiu a lei n° 6416, introduzindo modificagoes na parte geral do codigo, 
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em 1980 modificou-se a parte geral, em 1981 anteprojeto para receber sugestdes 

e so em 1984 sofreu reforma." 

Essa retrospectiva historica e de grande contribuigao para entendermos 

como surgiu nosso sistema prisional, suas leis, suas diretrizes e como as mesmas 

se encontram atualmente. Principalmente porque hoje muito se discute sobre a 

falencia do sistema prisional, e se nao compreendermos a historia como 

entenderemos a atualidade? O objetivo e encontrarmos formas justas de punir, e 

a melhor maneira de recuperar o delinquente. Contudo o Codigo Penal Brasileiro, 

mesmo passando por varias reformas, nao conseguiu encontrar medidas 

adequadas de punigao. 

Oliveira (2002, p. 60), em seu texto "Origem e Evolugao Historica das 

Prisoes", nos traz o seguinte registro sobre a falencia do sistema carcerario. 

Elas trazem em sua historia ao longo dos tempos abuso, maus 
tratos, tortura, afligao, exterminio e tambem houve avangos 
tecnicos como intengao de ressocializar, trabalhos reeducativos e 
outros. Todavia neste inicio de milenio continua o lamento de que 
a prisao e permanente espetaculo deprimente que atinge alem da 
pessoa do delinquente; orfana filhos de pai vivo; enviuva a esposa 
de marido combalido; prejudica o credor do preso tornado 
insolvente; desadapta o encarcerado a sociedade; suscita varios 
conflitos sexuais; onera o Estado; amontoa seres vivos em jaulas 
sujas, imundas, onde vegetam em terrivel promiscuidade 
[...].Contudo, no conjunto mundial, sobretudo nos paises do 
terceiro mundo, o panorama geral e ruim por isso se conclui que 
qualquer estabelecimento penitenciario de bom nivel representa 
apenas uma ilha de graga, num mar de desgragas. 

Sendo assim podemos constatar que apesar da contribuigao de muitos, do 

esforgo em busca da ordem e paz social e das inumeras mudangas implantadas 

no sistema prisional, ele nao consegue atingir seus reais objetivos, desfalecendo 

a cada dia que passa e arrastando consigo milhares de apenados e suas familias 

inseridas neste processo de miseria e descaso social. 



CAPITULO 2 VIOLENCIA A LEI N° 7.210, DE 11-7-1984 

A Lei de Execugao Penal e um exemplo de legislagao moderna; reconhece 

um respeito saudavel aos direitos humanos dos presos e contem varias previsoes 

ordenando tratamento individualizado, protegendo os direitos substantivos e 

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

disso, a ressocializagao das pessoas condenadas. Pois tern toda uma 

preocupagao com a humanizagao do sistema prisional. 

Quando surgiu a Lei de Execugao Penal, muitos se levantaram contra 

certas disposigoes previstas, considerando-as inexequiveis em nossa realidade 

social nao so pelo avango que representavam, como tambem pela falta de meios 

para aplica-las. Nao ha duvidas de que a referida lei procurou inovar, 

principalmente no que se refere as penas, dando destaque as restritivas de 

direitos, admitindo a prestagao de servigos a comunidade, a limitagao de fim de 

semana, a interdigao temporaria de direitos, que, realmente, constituem a maior 

novidade como penas alternativas a prisao, podendo substitui-la com vantagens, 

desde que devidamente aplicadas e fiscalizadas. 

O referido diploma ainda trouxe inovagoes dignas de aplauso em diversos 

aspectos da humanizagao da pena, quando preve o trabalho como obrigagao do 

Estado e direito e dever do condenado, que precisa manter-se ocupado e sentir-

se util, como condigao essencial para sua ressocializagao. Mas, infelizmente, o 

trabalho nao tern sido praticado, por faltarem condigoes de executa-lo nos 

estabelecimentos existentes, que nao passam de depositos de presos. 

A verdade e que este instituto contem avangos no tratamento dispensado 

aos condenados, e nao tern encontrado apoio e meios para colocar em pratica as 
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suas normas ou dispositivos de progressao, o que tern levado o regime punitivo a 

uma verdadeira regressao, com criminosos perigosos sendo tratados com relativa 

benevolencia, ao passo que pequenos criminosos sao excessivamente punidos, 

quando o ideal seria justamente inverse 

2.1 Historico da Lei da Execugao Penal 

No Brasil, a primeira tentativa de uma codificagao a respeito das normas de 

execugao penal foi o projeto de Codigo Penitenciario da Republica, de 1933, 

elaborado por Candido Mend.es, Lemps.de.Brito e Heitor Carrilho, que veio a ser 

publicado no Diario do Poder Legislativo, Rio de Janeiro, edigao 25 de fevereiro 

de 1937. Estava ainda em discussao ao ser promulgado o Codigo Penal de 1940, 

tendo sido abandonado, aiem do mais, porque discrepava do referido Codigo. 

De um Projeto de 1951, do deputado Carvalho Neto, resultou a aprovagao 

da lei n° 3.274, de 2 e outubro de 1957, que dispos sobre normas gerais de 

regime penitenciario. Tal diploma legal, porem, carecia de eficacia por nao prever 

sangoes para o descumprimento dos principios e das regras contidas nas leis, o 

que o tomou letra morta no ordenamento juridico do Pais. Em 1957 era 

apresentado ao Ministro da Justiga um anteprojeto de Codigo Penitenciario, 

elaborado por uma comissao de juristas. Por motivos varios, o projeto foi 

abandonado. Somente em 1981, uma comissao instituida pelo Ministro da Justiga 

e composta por professores como Francisco de Assis Toledo, Rene Ariel entre 

outros apresentou o anteprojeto da nova Lei de Execugao Penal. Foi ele 

publicado pela portaria n° 429, de 22 de julho de 1981 para receber sugestoes e 

entregue, com estas, a comissao revisora e constituida por Francisco de Assis 

http://Mend.es
http://Lemps.de


Toledo, Rene Ariel, Jason Soares e Ricardo Antunes, que contaram com a 

colaboragao dos Professores Everardo da Cunha Luna e Sergio Marcos de 

Moraes. O trabalho da comissao revisora foi apresentado em 1982 ao Ministro da 

Justiga. Foi em 29 de junho de 1983, pela mensagem n° 242, que o Presidente da 

Republica Joao Figueiredo encaminhou o projeto ao Congresso Nacional. Sem 

qualquer alteragao, foi aprovada a Lei de Execugao Penal, que levou o n° 7.210, 

promulgada em 11 de julho de 1984 e publicada no dia 13 seguinte, para entrar 

em vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral do Codigo 

Penal, o que ocorreu em 13 de Janeiro de 1985. Ou seja, a pena criminal e, no 

Brasil, tratada pelas leis de n° 7.209 (que alterou a Parte Geral do Codigo Penal) 

e 7.210 (que regulamentou e jurisdicionalizou a execugao penal no Brasil), ambas 

de 1984, as quais, apesar de aprovadas e promulgadas na agonia do regime 

militar, absorveram as teorias mais modernas (algumas de valor discutivel) nas 

suas areas, representando, e bom que se diga, avango imensuravel da situagao 

antes existente. 

2.2 Natureza da execugao penal 

Muito se discute sobre a natureza juridica da execugao penal, pois a fase 

de conhecimento e essencialmente jurisdicional, mas a fase executoria e 

complexa. 

Como bem diz Ada Pellegrini Grinover ( apud Nogueira, 1996): 

Na verdade, nao se nega que a execugao penal e atividade 
complexa, que se desenvolve, entrosadamente, nos pianos 
jurisdicional e administrative. Nem se desconhece que dessa 
atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciario e o 
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Executive por intermedio, respectivamente, dos orgaos 
jurisdicionais e dos estabelecimentos penais. 

A execugao da pena e realmente uma atividade complexa, que hoje se 

desenvolve nao so no piano jurisdicional e administrative mas tambem no social, 

pois nao se pode prescindir da cooperacao da comunidade no cumprimento e 

fiscalizagao das condigoes impostas no sursis, assim como nas penas restritivas 

de direitos, mormente prestagao de servigo a comunidade e limitagao de fim de 

semana 

Se o cumprimento da pena de prisao tern encontrado serias dificuldades 

por inexistencia de presidios, superpopulagao carceraria e falta de 

estabelecimentos adequados para a aplicagao dos tres sistemas (fechado, semi-

aberto e aberto), tambem da parte da comunidade tern havido certa resistencia 

em cooperar, pois as entidades que poderiam dar o devido apoio, em regra, nao 

confiam no condenado e tampouco manifestam interesse em sua recuperagao. 

Conforme preve o artigo 4° do diploma em estudo, "O Estado devera 

recorrer a cooperagao da comunidade nas atividades de execugao da pena e da 

medida de seguranga". 

Assim, nao so os poderes Judiciario e Executivo participam na execugao 

da pena, mas tambem a sociedade, a contribuigao desta e imprescindivel na 

execugao de certas penas, sob o risco de insucesso da punigao, pois so a 

atividade estatal, seja processual ou administrativa, nao e suficiente e eficaz, 

devendo haver tambem a conscientizagao e participagao dos cidadaos. 

As normas que regulam a execugao penal tern sido tratadas como de 

carater penal, processual ou administrative, pois, segundo Jose Carlos Teixeira 

Giorgis [apud Nogueira, 1996): 
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Quanto a relacao da sangao com o poder punitivo estatal, a 
execugao se enquadraria no direito penal substancial; quanto a 
relagao da sangao com o titulo executivo, pertenceria ao direito 
processual; e no que tange a atividade executiva, propria e 
verdadeira, ao direito administrativo. 

Portanto, a natureza juridica da atividade executoria seria jurisdicional, no 

sentido de que a atividade jurisdicional so e exercida atraves do poder de 

conhecer, julgar e executar a sentenga; seria administrativa, no sentido de que a 

execugao da pena e essencialmente administrativa; ou mista, no sentido de que 

certas normas da execugao pertencem ao direito processual, como a solugao de 

incidentes, enquanto outras que regulam a execugao propriamente dita pertencem 

ao direito administrativo. 

2.3 Pressupostos e principios da execugao 

Segundo Magalhaes de Noronha, os pressuposto da execugao sao: 

sentenga definitiva, titulo executivo e capacidade da pessoa submeter-se a 

execugao. 

Ja o mestre Helio Tornaghi so se refere a dois pressupostos apenas: o 

titulo executivo, pois, so as decisoes judiciais, especialmente a sentenga, sao 

exequiveis; e a capacidade de sujeigao, pois, o inimputavel nao e capaz de sofrer 

a pena. 

Realmente, a sentenga definitiva, que e aquela transitada em julgado, tern 

como implicagao a expedigao do titulo executivo, isto e, a carta de guia (CPP, art. 

674) ou guia de recolhimento (LEP, art. 105), podendo assim os pressupostos ser 

reduzidos a dois 
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No processo de execugao, evidentemente, vigem as garantias 
concedidas a todo processo penal, entre as quais o contraditorio, 
o uso dos meios de prova garantidos em geral, a presenga do juiz 
natural, a publicidade, o duplo grau de jurisdigao, etc. 

Assim, varios principios, essenciais a garantia do condenado bem como a 

regularidade processual, tambem vigoram na fase executoria. 

Pelo principio da legalidade e de se entender que a execugao deve ser 

feita de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execugao e nos 

regulamentos dos orgaos auxiliares no cumprimento de certas penas. 

Pelo principio da igualdade e preciso que nao haja discriminagao dos 

condenados por causa de "sexo, raga, trabalho, credo religioso e convicgoes 

politicas", pois todos gozam dos mesmos direitos. 

Pelo principio da jurisdicionalidade entende-se que a execugao penal e 

uma atividade predominantemente administrativa. 

Pelo principio do duplo grau de jurisdigao ha de ser reconhecida a 

possibilidade de recurso, que nessa fase sera o agravo (LEP, art. 197) contra 

todas as decisoes do juiz da execugao. 

Pelo principio do contraditorio, que consiste na igualdade das partes dentro 

do processo, e indispensavel que se de ciencia dos atos praticados ao condenado 

e ao Ministerio Publico, fiscal da execugao. 

Pelo principio da humanizagao da pena deve-se entender que o 

condenado e sujeito de direitos e deveres, que devem ser respeitados, sem que 

haja excesso de regalias, o que tornaria a punigao desprovida de sua finalidade. 
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O proprio fim reeducativo, que tantos procuram enfatizar, perde seu 

significado quando o condenado passa a usufruir de um tratamento inadequado a 

sua recuperacao ou ressocializagao. 0 condenado que vem a ser recolhido a 

algum estabelecimento nao pode ter os mesmos direitos que o homem livre, que 

precisa trabalhar e lutar para sobreviver. 

Como bem diz Miguel Reale Junior (1983, p. 72), "a pretensao de 

transformar a pena em oportunidade para promover a reintegracao social do 

condenado esbarra em dificuldades inerentes ao proprio encarceramento". 

2.4 Da assistencia 

A lei de execugao penal em seu art. 10, diz o seguinte: "a assistencia ao 

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

retorno a convivencia em sociedade". 

E o paragrafo unico deste dispositivo trata do egresso: "a assistencia 

estende-se ao egresso". 

Considera-se como egresso para o efeito do programa de assistencia o 

liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saida do estabelecimento e 

o liberado condicional, durante o periodo de prova (art.26, da Lei n° 7.210/84). 

O preso nao so deve receber um tratamento adequado, como tambem 

deve ter uma assistencia efetiva, pois se assim nao for nao tera condigoes de 

readaptar-se socialmente. 

Heleno Fragoso (1980, p. 630), bem diz que: 

O direito penitenciario consiste em um conjunto de normas 
juridicas relativas ao tratamento do preso e ao modo de execugao 
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da pena privativa de liberdade, abrangendo, por conseguinte, o 
regulamento penitenciario. 

Nao ha duvida de que o objetivo da assistencia penitenciaria e a 

reintegragao social do condenado ou internado, assim como a prevengao do 

crime. 

Lamentavelmente, nao tern havido qualquer tratamento penitenciario no 

nosso sistema, o qual tern sido conduzido de maneira aleatoria, sem pessoal 

especializado sem condigoes adequadas, e ate mesmo sem estabelecimento 

proprios e suficientes para suportar a crescente populagao carceraria. Desta 

forma, e visto que a prisao nao reeduca ninguem, pelo contrario, tern sido causa 

de rebelioes e revoltas, com profundos reflexos na reincidencia. 

A disposigao de que a assistencia deve estender-se ao egresso, ainda que 

necessaria e valida, na pratica nao tern ocorrido, pois nao existem orgaos de 

amparo aos que deixam nossas prisoes. As dificuldades encontradas por ele para 

a obtengao de emprego ou, ainda, a desconfianga que se tern para com o ex-

presidiario sao fatores que prejudicam sua reinsergao na sociedade, levando-o 

novamente ao crime. 

E preciso que essa assistencia prevista seja realmente ministrada nao so 

ao preso como tambem ao que deixar a prisao, sob pena de continuar 

aumentando o numero de crimes, como vem ocorrendo. 

A assistencia e composta por suas especies, relacionadas no art. 11 da Lei 

de Execugao Penal. A assistencia sera: I - material; II - a saude; III - juridica; 

IV - educacional; V - social; VI - religiosa. 
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2.4.1 Assistencia Material 

Veja-se o que diz o art. 12 da Lei de Execugao: "a assistencia material ao 

preso e ao internado consistira no fornecimento de alimentagao, vestuario e 

instalagoes higienicas". 

Sendo assim o preso deve receber alimentagao adequada, suficiente e 

principalmente higienica. As prisoes nao podem conter um numero exagerado de 

presos, pois isso impedira uma alimentagao bem-feita, dadas as suas proporgoes. 

Muitas rebelioes sao provocadas justamente por falta de uma alimentagao 

decente, sendo servida uma comida malfeita, sem tempera, devendo haver uma 

fiscalizagao constante por parte da administragao do presidio. 

Quanto ao vestuario, deve ser uniformizado para todos os presos, o que os 

nivela, evitando que alguns se apresentem mais bem vestidos do que outros. 

Mas o que e mais deprimente nos presidios sao justamente as instalagoes 

higienicas, pois os recolhidos precisam fazer suas necessidades fisiologicas, bem 

como seu banho ou asseio pessoal, aos olhos dos demais. 

2.4.2 Assistencia a Saude 

Prevista no art.14, da lei em discussao: "a assistencia a saude do preso e 

do internado, de carater preventivo e curativo, compreendera atendimento 

medico, farmaceutico e odontologico". 

A saude e um dos mais grave problema de nosso pais, nem o proprio 

homem livre, obviamente de baixa renda, tern acesso a uma assistencia medica 

adequada, o que dizer da situagao da massa carceraria, que sempre estao 
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situados em estabelecimentos de condigoes precaria e deficiente, juntas a 

omissao do Estado, pois nao cumpre sua obrigagao. 

Os presos tern direito tambem a assistencia farmaceutica indispensavel ao 

tratamento medico, devendo estar organizado no estabelecimento penal o servigo 

de material, aparelhagem e de produtos farmaceutico, de modo que possam ser 

prestados os convenientes cuidados aos presos doentes. 

Tambem se recomenda como indispensavel uma qualificada assistencia 

odontologica acessivel a qualquer preso ou internado, devendo poder vaier-se ele 

dos cuidados de um dentista devidamente habilitado. Porem, ao dentista o preso 

so vai quando tiver uma dor de dente insuportavel e necessite arrancar o dente, 

pois do contrario nao Ihe e dada qualquer assistencia. 

Isso tudo somado a falta de um pessoal especializado resulta em um alto 

indice de contragao de doengas entre os presos, doengas fisicas e mentais, das 

mais simples as mais grave. Como a AIDS, que vem aumentando 

consideravelmente, pelo fato de ser transmitida pela transfusao do sangue e pela 

relagao sexual, situagoes habituais nos presidios devido ao consumo de drogas e 

a promiscuidade sexual . 

2.4.3 Assistencia juridica 

Tratada pela lei em seus arts.15 e 16: "a assistencia juridica e destinada 

aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado". 

"As unidades da Federagao deverao ter servigos da assistencia juridica nos 

estabelecimentos penais". 
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Esse tipo de assistencia deve ser prestada nao so aos presos e aos 

internados, mas principalmente aos acusados, na fase probatoria ou instrutoria de 

processos-crimes, quando, taivez, mais necessitem de defesa, pois se o reu nao 

tiver uma defesa criminal bem feita, as possibilidades de sua condenacao serao 

maiores. Na fase executoria nao e diferente, o preso ou o internado deverao ter 

um advogado para acompanhar a execugao da pena, pois esta fase acarreta 

igualmente uma serie de incidentes. 

Como salienta Heleno Fragoso (1980, p. 98): 

A grande maioria da populagao carceraria nao possui advogado 
particular e fica esquecida nos estabelecimentos penitenciarios. 
Muitos poderiam obter livramento condicional, ja que cumpriram 
os requisitos legais, outros poderiam ter o caso reexaminado 
atraves de revisao criminal, com grandes possibilidades de exito, 
outros, ainda, foram condenados com base em processos que 
apresentam vicios de diversas origens que poderiam ser 
nulificados por meio de habeas corpus. Em suma, se atendida de 
maneira conveniente, boa parte da populagao carceraria poderia 
estar em liberdade. 

Fatos ocorridos, com certa frequencia, bem demonstram a necessidade 

dessa assistencia, pois ha casos em que presos continuam recolhidos apesar de 

ja terem cumprido a pena; outros em que os condenados sofrem repressoes 

irregulares da propria administragao da prisao, sendo assim, ha necessidade de 

se tomar providencias, o que so pode ser feito por um advogado. Portanto, torna-

se assim imprescindivel a assistencia juridica na fase executoria da pena, nao so 

para acompanha-la como tambem para requerer certos beneficios em favor do 

condenado, principalmente nos presidios de grande populagao carceraria. 
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2.4.4 Assistencia educacional 

A assistencia educacional consiste na instrugao escolar e a formacao 

profissional, com ensino profissional obrigatorio, conforme os seguintes artigos da 

Lei 7.210/84: 

Art. 17. A assistencia educacional compreendera a instrugao 
escolar e a formacao profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de primario grau sera obrigatorio, integrando-se 
no sistema escolar da unidade federativa. 

A maioria da populagao carceraria e formada de individuos provenientes de 

classes menos favorecidas, sem qualquer instrugao escolar, com grande indice 

de analfabetos. 

A assistencia educacional deve ser uma das prestagoes basicas mais 

importantes nao so para o homem livre, mas tambem aquele que esta preso, 

constituindo-se, neste caso, em um elemento do tratamento penitenciario como 

meio para a reinsergao social. 

A Constituigao Federal dispoe que a "educagao, direito de todos e dever do 

Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a colaboragao da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercicio da cidadania e sua qualificagao para o trabalho" (art. 205), garantindo 

ainda o "ensino fundamental, obrigatorio e gratuito, inclusive para os que a ele 

nao tiverem acesso na idade propria" (art.208, I), isto quer dizer que nao so a 

instrugao, que e um dos elementos da educagao, mas tambem esta e um direito 

de todos, sem qualquer limitagao, sendo assim, a propria Constituigao esclarece 
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que e dever do Estado prover a educagao aos presos e internados que nao 

tiveram oportunidade de frequentar a escola, sabemos que e a maioria deles. 

Analisando de outra forma, a instrugao escolar nos presidios poderia ate 

aliviar as tensoes existentes, que acabam explodindo em rebelioes, pois o preso 

que fica em completa ociosidade, sem qualquer trabalho ou ocupagao, so tende a 

revoltar-se contra sua situagao. E comum ver, nas paredes das prisoes, escritos 

condenando o regime carcerario como "escola de criminosos", pois ali se 

aprendem ligoes para aperfeigoamento da pratica de crimes, mas nao de 

reeducagao ou ressocializagao. 

Drauzio Varella, em seu livro Estagao Carandiru, trouxe o depoimento de 

um presidiario que afirmava: "a cadeia seria menos perigosa, com essas mentes 

ocupadas" 

E tambem obrigatorio a existencia em cada estabelecimento penitenciario 

de uma biblioteca, para uso de todos os presos e internados, conforme o art.21, 

da LEP: 

Art 21. Em atendimento as condigSes locais, dotar-se-a cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as 
categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e 
didaticos. 

A verdade e que nossos estabelecimentos sao desprovidos de meios ou 

condigoes de aplicagao das regras minimas previstas no que se refere a instrugao 

escolar como tambem a formagao profissional, frustrando assim os objetivos da 

politica penitenciaria. 



40 

2.4.5 Assistencia social 

Essa especie de assistencia deve exercer um papel muito importante, nao 

so durante o cumprimento da pena, dando-lhe a necessaria atencao, como 

tambem acompanhando a preparagao do condenado para retornar a liberdade e 

ao convivio social, pois saira da prisao estigmatizado e provavelmente nao 

conseguira o devido apoio, ja que e essa a sua finalidade, segundo o art.22 da 

LEP: "a assistencia social tern por finalidade amparar o preso e o internado e 

prepara-los para o retorno a liberdade". 

A funcao do assistente social e ajudar o condenado a reencontrar-se para 

enfrentar a vida futura, com as dificuldades que Ihe sao proprias e que se 

agravam, quando se trata de alguem que esteve segregado do convivio social e 

pretende a ele retornar. Trata-se de tarefa delicada, dificil e complexa, mas que 

traz a devida recompensa, quando alguem se dedica com vocagao ao servico que 

veio escolher. 

Desta feita, verifica-se o grande significado da figura do assistente social 

no processo de reinsercao social do condenado, ja que a ele cabe procurar 

estabelecer a comunieacao entre o preso e a sociedade da qual se encontra 

temporariamente afastado. Os meios para que essa comunicagao seja 

estabelecida estao previstos no art.23 do instituto em estudo: 

Art. 23 Incumbe ao servico de assistencia social: 
I- conhecer os resultados dos diagnosticos e exames; 
II- relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas 
e as dificuldades enfrentados pelo assistido:; 
III- acompanhar o resultado das permissoes de saidas e das 
saidas temporarias; 
IV- promover, no estabelecimento, pelos meios disponiveis, a 
recreacao; 
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V- promover a orientagao do assistido, na fase final do 
cumprimento da pena, e do liberado, de modo a facilitar o seu 
retorno a liberdade; 
VI- providenciar a obtengao de documentos, dos beneffcios da 
previdencia social e do seguro por acidente no trabalho; 
VII- orientar e amparar, quando necessario, a familia do preso, do 
internado e da vitima. 

2.4.6 Assistencia religiosa 

E unanime a posicao dos autores quanto a assistencia religiosa, afirmando 

que a religiao e necessario e imprescindivel no tratamento reeducativo do 

condenado e do internado, pois e o melhor instrumento da moral, e sem ela nao e 

possivel a reforma interior do condenado. Alem de ser um dos direitos 

fundamentals do homem, e tambem um dos fatores mais decisivos na 

ressocializagao do condenado. 

Como bem diz Jason Albergaria (apud Nogueira, 1996): 

A religiao e considerada como valor essencial no tratamento 
reeducativo. Reconhecem os penologos que a religiao e o melhor 
veiculo da moral, e sem religiao nao e possivel a reforma interior 
do condenado, pois constitui o elemento moral, em que se baseia 
toda a obra da reeducagao. 

A Lei de Execugao Penal dispoe em seu art.24: 

Art. 24 A assistencia religiosa, com liberdade de culto, sera 
prestado aos presos e internados, permitindo-se-lhes a 
participagao nos servigos organizados no estabelecimento penal, 
bem como a posse de livros de instrugao religiosa. 

Diante disso, e visto que esse tipo de assistencia e de suma importancia na 

reeducagao nao so do condenado, mas principalmente do menor e de qualquer 
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pessoa, pois o homem tern necessidades espirituais. E a religiao serve de 

conforto, de bem-estar, de incentivo para qualquer pessoa que esteja passando 

por dificuldades e, no caso do condenado, a religiao so contribuira para que ele 

tenha forgas e disposigao para se recuperar, pois a oragao e o grande consolo 

para os espiritos intranquilos. 

2.4.7 Assistencia ao egresso 

E por ultimo, tem-se a assistencia ao egresso ja mencionada, de forma 

superficial, no paragrafo unico do art. 10, Porem, e outro dispositivo que trata com 

mais precisao esse assunto, o art.25: 

Art. 25 A assistencia ao egresso consiste: 

I- na orientagao e apoio para reintegra-io a vida em liberdade; 

II- na concessao, se necessario, de alojamento e alimentagao, 
em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses". 

Uma das maiores dificuldades do egresso e justamente encontrar trabalho 

depois de deixar a prisao, pois persiste no conceito social certa prevengao contra 

o ex-condenado, dai uma import§ncia de uma assistencia realmente organizada 

no sentido de Ihe dar o devido apoio para enfrentar as resistencias naturais que 

ira encontrar "do lado de fora". Neste momento de reintegragao social se faz 

necessaria a participagao da comunidade, pois se nao houver esse apoio nao 

havera condigoes de o Estado, sozinho, dar-lhe a devida assistencia. 
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2.5 Dos deveres do preso 

O legislador trata primeiramente dos deveres do condenado em seus arts 

3 8 e 3 9 da Lei 7.210/84: 

Art. 38 Cumpre ao condenado, alem das obrigagoes legais 
inerentes ao seu estado, submeter-se as normas de execugao 
da pena". 

Por seu turno, o artigo seguinte apresenta o rol de deveres do condenado, 

in verbis: 

Art. 39 Constituem deveres do condenado: 
I- comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentenga; 
II- obediencia ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quern 
deva relacionar-se; 
III- urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; 
IV- conduta oposta aos movimentos individuals ou coletivos de 
fuga ou de subversao a ordem ou a disciplina; 
V- execugao do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
VI- submissao a sangao disciplinar imposta; 
VII- indenizagao a vitima ou aos seus sucessores; 
VIII- indenizagao ao Estado, quando possivel, das despesas 
realizadas com sua manutengao, mediante desconto proporcional 
da remuneragao do trabalho; 
IX- higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 
X -conservagao dos objetos de uso pessoal; 

Os condenados ou presos tern direitos e estes devem ser respeitados por 

todos aqueles que com eles se relacionam, principalmente as autoridades e seus 

auxiliares, que estao mais intimamente ligados a prisao. Para fazer jus aos seus 

direitos, o condenado deve tambem cumprir os seus deveres, havendo uma 

reciprocidade em defesa da boa ordem e disciplina nos presidios. 
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E de se ver que os seus deveres se relacionam com sua propria conduta, 

ja que para o devido cumprimento da sentenga deve haver um comportamento 

disciplinado e obediente ao regulamento existente nas prisoes, sob pena de 

quebrar a ordem e disciplina necessarias. Assim o primeiro dever do preso esta 

relacionado com seu comportamento e sua obediencia as normas existentes para 

o bom funcionamento de qualquer prisao. 

Exige-se ainda que respeite nao so os dirigentes e pessoal do 

estabelecimento, como tambem seus proprios colegas, para que seja 

devidamente respeitado. 

O art.39 procura estabelecer os deveres elementares do preso, que se 

contrapoem ao direito que o Estado tern de executar a pena, estabelecendo uma 

relagao entre ambos de reciprocidade de tratamento, que deve ser observada 

para a obtengao de resultados positivos. Esses deveres referem-se ao seu 

comportamento em face de um regulamento, que preve regras de convivencia 

com os demais colegas de prisao e de certos deveres para consigo mesmo, com 

asseio pessoal e limpeza de sua cela e dos seus objetos. 

Apesar de ter perdido sua liberdade, o preso deve ser tratado como ser 

humano, que requer cuidados, disciplina, com fins reeducativos. 

2.6 Dos direitos do preso 

Preve o art.41 da LEP os direitos inerentes aos presos, quais sejam: 

alimentagao suficiente e vestuario; atribuigao de trabalho e sua remuneragao; 

previdencia social; constituigao de peculio; proporcionalidade na distribuigao do 

tempo para o trabalho, o descanso e a recreagao; exercicio das atividades 
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profissionais, intelectuais, artisticas e desportivas anteriores, desde que 

compativeis com a execugao da pena; assistencia material, a saude, juridica, 

educacional, social e religiosa; protegao contra qualquer forma de 

sensacionalismo; entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do 

conjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

chamamento nominal; igualdade de tratamento, salvo quanto a exigencia da 

individualizagao da pena; audiencia especial com o diretor do estabelecimento; 

representagao e petigao a qualquer autoridade em defesa de direito; contato com 

o mundo exterior por meio de correspondencia escrita, da leitura e de outros 

meios de informagao que nao comprometam a moral e os bons costumes. 

Todos esse direitos do preso e, de certa forma, um reflexo do movimento 

geral de defesa dos direitos da pessoa humana. Ninguem ignora que os presos, 

em todos os tempos e lugares, sempre foram vitimas de excessos e 

discriminagoes quando submetidos aos cuidados de guardas ou carcereiros de 

presidios, violando-se assim aqueles direitos inerentes aos direitos humanos. 

Sendo estes os direitos que naturalmente correspondem a cada pessoa pelo 

simples fato de serem seres humanos e em razao da dignidade a tal condigao e 

as de liberdade, seguranga, igualdade, justiga e paz em que toda pessoa deve 

viver e atuar. 

Cabe ao Estado preservar os direitos de qualquer cidadao, quando 

acusado de um crime, assegurando-lhe os principios constitucionais que 

garantem sua liberdade, ampliados pela Constituigao, como o de permanecer 

calado, de ser preso somente em flagrante ou por ordem escrita da autoridade 

juridica competente, de prestar fianga, como regra na maioria dos crimes, de 

respeito a sua integridade fisica e moral, de ampla defesa e do contraditorio, de 
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liberdade de locomogao, de ter conhecimento dos responsaveis pela sua prisao 

ou interrogators policial, de assistencia juridica, tendo um defensor, alem de 

outros que garantam sua dignidade humana. 

No momento que e acusado nascem os seus direitos, que devem ser 

respeitados durante a fase instrutoria do processo e persistem na fase executoria 

da sentenga e ate mesmo o acompanha depois de deixar a prisao, quando 

necessita de assistencia para obter emprego. 

Dentre todos os direitos do preso elencados no dispositivo acima, destaco 

o direito a uma alimentagao suficiente e saudavel bem como a vestuario, que 

pode ser uniformizado, desde que nao atente contra sua dignidade. Tern direito 

ao trabalho remunerado, o que infelizmente, na pratica nao tern sido observado 

nas prisoes, ja que a maioria cumpre pena na mais completa ociosidade, o que 

nao deixa de ser um grande mal nao so para o proprio preso, como tambem para 

a disciplina dos estabelecimentos. 

2.7 Da disciplina 

A disciplina consiste na colaboragao com a ordem, na obediencia as 

determinagoes das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. 

Estao sujeitos a disciplina o condenado a pena privativa de liberdade ou restritiva 

de direitos e o preso provisorio ( art. 44, caput e paragrafo unico, da LEP). 

A disciplina em qualquer prisao e fundamental para sua seguranga e boa 

ordem, pois tratando-se de uma convivencia anormal, de pessoas que se 

encontram segregadas e privadas da liberdade, e de se ter presente a 

insatisfagao permanente por esse modo de vida. Alias, a disciplina nao deixa de 
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ser tambem uma necessidade na vida do homem livre, que deve ter uma vida 

pautada pela ordem nas suas coisas, pela regularidade nos seus metodos, pela 

constancia no seu trabalho e pela organizagao, que serao fatores do seu sucesso. 

Mas para que estabelega normas e regras de conduta, definindo as faltas e 

fixando as punigoes, de forma que fique bem claro e determinado o que e proibido 

e permitido, deve haver uma previsao legal ou regulamentar. Trata-se do principio 

da reserva legal, pois o preso nao pode ficar alheio ao que estiver estabelecido e 

tampouco a administragao impor sangoes por fatos que nao estejam definidos 

como infragoes disciplinares. 

Em regra, ha disposigoes genericas a respeito dos deveres e direitos do 

preso, mas deve haver dispositivos especificos, pois nao havera falta nem sangao 

disciplinar sem expressa e anterior previsao regulamentar (art. 45, da LEP). Este 

mesmo dispositivo em seus paragrafos veda algumas sangoes, quais sejam, as 

que coloquem em perigo a integridade fisica e moral do condenado, a cela escura 

e as sangoes coletivas, porem nem sempre respeitados. 

A disciplina a ser construida conjuntamente com os internos deve procurar 

estabelecer um ponto de equilibrio em torno do qual se projetem as melhores 

condigoes para a execugao penal. Este ponto de equilibrio e movel e depende 

muito mais do bom senso do que de regras. 

Todos os grupos humanos necessitam de uma ordem e uma disciplina, 

alias, indispensavel em todas as manifestagoes de vida, para que seja possivel a 

convivencia harmonica entre os seus componentes. As prisoes, como 

agrupamentos humanos que sao, com a particularidade de serem compostas por 

pessoas que demonstram pouca sensibilidade social e deficiente respeito a lei, 

indispensaveis a convivencia na vida comunitaria, nao constituem excegoes a tal 
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princfpio. Um dos problemas basicos de uma prisao e a manutengao da disciplina 

nos estabelecimentos penitenciarios. Ai se encontram as maiores dificuldades e ja 

se tern afirmado que o carater da administragao penitenciaria e sempre 

determinado pelas diretrizes disciplinares fixadas pela diregao. 

Como a disciplina e uma ordem estabelecida por normas delimitadoras de 

direitos e deveres, tratando-se de um estabelecimento penal deve estar adequada 

as particulares exigencias do sistema penitenciario. Sua finalidade vai alem da 

necessidade de convivencia harmonica entre os presos, devendo concorrer para 

melhor individualizagao da pena e proporcionar condigoes que estimulem as 

fungoes eticas e utilitarias da pena para a futura reinsergao social do condenado. 

Assim, o regime disciplinar penitenciario deve fundamentar-se em um jogo 

equilibrado entre um sistema de recompensas que estimule a boa conduta dos 

internos e uma serie de sangoes para aqueles que realizam agoes que ponham 

em perigo a convivencia ordenada que se requeira em um centra penitenciario. 

A disciplina se insere na execugao da pena, que exige um processo de 

individualizagao, procura-se um jogo de equilibrio entre punigoes e recompensas 

como fator indispensavel ao processo de readaptagao social. Procura-se propiciar 

boas condigoes psicologicas para o condenado reconhecer a sua culpabilidade 

pela infragao que cometeu e dispor-se a nao reincidir, ja porque a convivencia da 

disciplina suscita, desenvolve e consolida bons habitos a respeito das normas de 

boa conduta para com as pessoas da mesma categoria, assim para com as 

diversas categorias, o que, conforme o caso contribui para a educagao ou a 

reeducagao, ou entao para a nao-degeneragao, nao-degradagao, e, pois, para o 

futuro ajustamento ou reajustamento familiar, comunitario e social. 



CAPITULO 3 A INEFICACIA DO SISTEMA E AS PROPOSTAS PARA A 
SOLUCAO DO CAOS. 

Se a sociedade optou por nao destruir o homem que cometeu um crime, 

entao tern a obrigacao de recupera-lo; nao ha outra opgao. 

O problema que se apresenta e a visivel distancia entre a proposta estatal, 

de propiciar a reintegragao do apenado via educagao e trabalho, e a robusta 

realidade da recidiva criminal verificada em nosso pais, estatisticas apontam uma 

faixa de 75 a 85% do total de egressos, pelo que se deve verificar a problematica 

da obrigagao estatal de reinserir o apenado na vida produtiva, e as ferramentas 

disponibilizadas para tal, fazem parte de uma realidade extremamente complexa, 

na qual uma das primeiras percepgoes que se deve ter e a da inversao da 

principal relagao causa-efeito do problema: nao e o egresso reincidente que afeta 

o meio social, cometendo novos crimes que perturbam as pessoas de bem, 

causando injusta comogao que deve ser repelida com todas as forgas, mas sim a 

propria sociedade, composta pelas mesmas pessoas de bem aqui mencionadas e 

aprisionada em seus defeitos, imperfeigoes e carencias, que pode propiciar e ate 

estimular a reincidencia criminal. 

Esta que se apresenta como uma das mais preocupantes questoes socio-

politicas brasileiras, que envolve toda a sociedade em nosso pais, atingindo 

todas as pessoas que a compoem, independentemente de nivel social, 

representatividade e recursos economicos: o sistema prisional brasileiro e sua 

relagao com a sociedade, suas fungoes, seus desvios e, no foco principal, as 

reais possibilidades de que a pessoa enviada para a prisao venha a se reinserir 

em seu meio social, a partir das solugoes e condigoes disponibilizadas pelo 

Estado brasileiro. 
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Justifica-se a preocupagao com a situacao devido aos elevados indices de 

reincidencia criminal verificados no Brasil, e seus efeitos na economia, na 

seguranga publica e na propria sensacao de impotencia experimentada pelo 

cidadao comum, alem, obviamente, dos efeitos nefastos que se manifestam na 

pessoa que comete um crime e e enviada para a prisao. Por decorrencia, 

quaisquer trabalhos que se disponham a contribuir, com seriedade, para a 

divulgacao do problema que se apresenta, certamente serao considerados pela 

sua relevancia para a sociedade como um todo e pelo Direito, ja que nele 

repousam as esperangas de propor solugoes viaveis e sua forma de 

implementagao. 

A reincidencia criminal brasileira, nos patamares atuais, deixa de ser 

problema localizado, restrito as areas penal e penitenciaria, e passa a merecer 

uma analise bem mais profunda, a medida em que o sistema prisional nao 

consegue atender as duas fungoes basicas da execugao penal: defender a 

sociedade daqueles que praticam crimes e propiciar a auto-reflexao do apenado, 

sua recuperagao e sua reinsergao, de forma produtiva, no convivio normal dos 

cidadaos. 

Nao atende a primeira fungao, defesa da sociedade, porque as unidades 

prisionais, bem como as dependencias policiais para detengao provisoria, estao 

superlotadas, constituindo-se em verdadeiros "depositos de presos", o que 

propicia situagoes inaceitaveis, tais como a organizagao, planejamento e gestao 

de crimes cujo comando central encontra-se dentro da prisao, utilizando-se 

sistemas de comunicagao e delegagao de fungoes similares as organizagoes 

empresariais, sem que o Estado tome, por desidia ou por impossibilidade pratica, 

ou pelos dois, providencias que venham a coibir tais praticas. Em vez de servir de 
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defesa a sociedade, portanto, a prisao serve de base organizacional para a 

pratica de crimes contra essa mesma sociedade. 

E nao atende a segunda funcao, recuperacao do apenado, nao somente 

pelas falhas apresentadas no sistema em si, mas pela situagao da sociedade 

como um todo, em que a preparacao do preso para o retorno ao convivio social, 

patrocinada pelo Estado, parece nao ser suficiente para sua reinsercao. 

Como consequencia logica da continuidade do crime dentro da prisao, de 

forma organizada e hierarquizada, e a aparente fragilidade das solucoes da lei 

para a recuperacao do presidiario, instala-se a reincidencia criminal, cujo combate 

esta a merecer esforcos concretos de todos os setores da sociedade, 

governamentais ou nao. 

3.1 O sistema prisional brasileiro 

A prisao brasileira, hoje, e um reflexo de toda uma politica equivocada 

dirigida ao assunto, desde os primordios do Brasil Colonia, e os principios ligados 

as suas fungoes demonstram com clareza os sentimentos da sociedade em 

relagao aos desvios daqueles que praticam crimes, e as causas admitidas pelo 

senso comum para sua ocorrencia. 

A expressao "deposito de presos", embora seja verdadeira, nao e 

compreendida em toda a sua extensao. As pessoas a entendem como denuncia 

de superlotagao, de presos mal acomodados e que vivem em situagoes por vezes 

sub-humanas, "encaixotados", quando seu sentido maior remete diretamente a 

necessidade de depositar o problema longe da percepgao da sociedade "normal", 

transferindo para um meio fisico, definido, apartado e oculto, a cadeia, aquelas 
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pessoas que ferem, de forma incisiva, a percepgao que a comunidade precisa 

manter sobre si mesma. 

Decorre, entao, que a questao prisional deve ser percebida em sua 

dimensao maior, levando em conta todos os atores envolvidos - individualidades, 

formacao humana, meio social, preconceitos, ag io ou inagao do Estado, 

interesses politicos, aspectos economicos, etc - como condigao necessaria para a 

existencia de qualquer solugao viavel quanto ao problema apresentado. 

Atualmente, o sistema prisional do Brasil, segundo informagao do 

Departamento Penitenciario Nacional do Ministerio da Justiga, e composto de 

1.006 estabelecimentos penais, conceituados como "todos aqueles utilizados pela 

Justiga com a finalidade de alojar pessoas presas, quer provisorios quer 

condenados, ou ainda aqueles que estejam submetidos a medida de seguranga". 

As estatisticas mais atualizadas, disponiveis nos orgaos oficiais, remontam 

a dezembro de 2004, mas se prestam ao objetivo de demonstrar a superlotagao 

existente nas cadeias brasileiras, uma vez que existiam, a epoca, mais de 336 mil 

presos (96% homens e 4% mulheres) em todo o pais, abrigados, de alguma 

maneira, em estabelecimentos penais com capacidade total para 200 mil 

pessoas. Ou seja, um excesso de 68% (sessenta e oito por cento), com 

inevitaveis reflexos negativos na qualidade do sistema 

Um dos exemplos mais marcantes dos efeitos que podem advir da 

inadequagao das instalagoes prisionais frente ao numero de detentos foi a Casa 

de Detengao de Sao Paulo, conhecida como "Carandiru", que antes de ser 

desativada era o maior presidio da America Latina. A Casa de Detengao foi 

projetada para abrigar 3.250 presos. Reestruturada, sua capacidade, elevou-se 

para 6.300 presos, mas a previsao e que na data de sua desativagao, estava com 
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cerca de 8.200 presos. Esse gigantismo fez com que a Casa de Detengao se 

tornasse um centra de problemas variados, descobertos 32 tuneis em seus 

subterraneos, que mais ainda abalaram suas estruturas, pois praticamente todo o 

material metalico empregado em sua construgao, principalmente ferro e ago, tinha 

sido completamente removido pelos proprios presos para a confecgao de armas. 

Semelhantes a grande prisao paulista, as centenas de estabelecimentos 

penais brasileiros servem a um proposito bem definido, que e o de "varrer" da 

sociedade aquilo que a incomoda, que representa um problema, que nao se 

coaduna com o status pre-estabelecido desta sociedade. A exemplo dos leprosos 

das Idades Antiga e Media, ou dos loucos de todo genera, o criminoso deve ser 

eliminado do convivio social, "guardado" longe dos olhos e, por decorrencia, do 

coragao da sociedade. 

Talvez pela exclusao a que sao submetidos os integrantes desse "lugar 

paralelo", cria-se uma estrutura propria de poder, com procedimentos especificos, 

em que se apresentam as figuras do "xerife", dos "assessores", dos "fieis" e dos 

subjugados, material ou sexualmente. Os valores da cadeia sao diferenciados, 

adquirindo valoragao propria (muitos detentos ja morreram por causa de um mago 

de cigarros), exigindo-se o cumprimento de padraes comportamentais por meio 

de rigidas normas de conduta, na qual se destaca a "lei do silencio". 

Inserem-se ainda no padrao carcerario diversas normas tipicas da 

sociedade como um todo, porem de aplicagao diferenciada, pela ausencia de 

impunidade, pela seriedade com que o seu descumprimento e punido, via de 

regra com a morte do infrator. Leis comerciais rigidas, inadimplencia proxima a 

zero, solidariedade, e ate mesmo rigido respeito ao sono do companheiro, fazem 

parte do dia-a-dia prisional, moldando uma estrutura que conta com leis proprias, 
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e que insere o apenado, em sua chegada, num mundo bastante diverso daquele 

em que vivia anteriormente. 

A maior ambigao do detento deve ser a de "pertencer a massa", contar com 

a confianga e simpatia dos companheiros de carcere. Se isso nao for obtido, sua 

vida pode correr risco, ocasiao em que o detento excluido do grupo deve pedir o 

"seguro", que consiste na transferencia para outra ala em que nao possa conviver 

com os antigos desafetos. 

De outra parte, a pena deve servir, em tese e, no Brasil, desde 1890, para 

demonstrar o poder punitivo e coercitivo do Estado e para propiciar a reflexao do 

apenado, que devera cumpri-la em condigoes de preparar-se para o retorno ao 

convivio social. No sistema carcerario nacional, o primeiro objetivo e atingido em 

parte, vez que as organizagoes criminosas continuam operando de dentro da 

cadeia, o que derruba a teorica coergao estatal, e o segundo nao existe, e 

provavelmente nunca existiu, pois o estigma de ser humano "improprio" ao meio 

faz do presidiario um ser indesejado, e a vontade social de eliminar o "problema", 

e a concordancia tacita de que tal eliminagao efetivamente exista, afeta 

diretamente e de forma negativa a vontade politica para mudar a situagao e 

intensificar as politicas para a efetiva regeneragao do criminoso apenado. 

Eis o sistema prisional brasileiro: um enorme sintoma gerado a partir de um 

enorme problema social, sobre o qual as autoridades constituidas nao conseguem 

agir a contento, e que vem aumentando sua gravidade de forma paulatina e 

constante. 

A respeito da situagao, aponta Alexandre Wunderlich, advogado e mestre 

em Ciencias Criminais pela PUC/RS: 
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As instituigoes totais reproduzem a violencia da propria sociedade, 
oficializando e estigmatizando as categorias sociais excluidas. 
Tudo fruto da evolugao do poder punitivo, que inicia com o suplicio 
do corpo pelo soberano e termina na atual politica estatal punitiva-
repressivista. A propria instituigao total ja carrega em si uma 
enorme carga de violencia institucionalizante, tolerada e aceita 
pela sociedade modema que acreditou ser uma forma desses 
segmentos excluidos do contexto mais amplo. A propria 
organizagao dessas instituigoes se fundamenta na exclusao, no 
isolamento, etc. 

O comentario do professor aborda um ponto chave da problematica 

prisional brasileira e tambem deste trabalho: a ligagao visceral entre prisao, 

exclusao social e reincidencia, principals variaveis dentro de um circulo vicioso 

que se retroalimenta de forma permanente, somente sendo possivel sua 

interrupgao por meio de uma vontade politica que reflita o que atualmente nao 

existe, que e a disposigao da sociedade em enfrentar o problema, em vez de 

eliminar os sintomas. 

A primeira parte da analise do mestre ("As instituigoes totais reproduzem a 

violencia da propria sociedade, oficializando e estigmatizando as categorias 

sociais excluidas." ) demonstra que no sistema prisional patrio, e em outros 

diversos paises, temos o reflexo da principal causa de sua existencia, qual seja a 

exclusao social hoje verificada, com tendencia de crescimento, na sociedade 

brasileira. Essa exclusao gera um novo arcabougo moral e etico, com algumas 

regras proprias e diferenciadas daquelas aceitas pelo grupo social dominante, 

algumas ate diametralmente opostas, como o sentimento do "direito" ao crime, ja 

que a sociedade nao oferece nenhuma outra oportunidade de sobrevivencia com 

dignidade e ascensao social, ainda que minimas. 

O problema maior (e isso se verifica na segunda parte da citagao) e que 

esse sistema prisional intensifica a exclusao social e corrobora as regras proprias 
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daqueles que o habitam, a medida em que demonstra, de forma inequivoca e pela 

violencia utilizada, que a reagao social destinada aos excluidos e tao-somente 

puni-los e amedronta-los, mante-los excluidos e inofensivos ao maximo, 

inexistindo qualquer pratica concreta para sua integragao. 

Dessa maneira, a exclusao social, e o regramento etico-moral diferenciado 

dai decorrente, sao solidificados, e uma vez que em diversas pessoas o medo e o 

inconformismo de nunca alcangar nenhum objetivo em toda a vida, manter-se 

limitado ao quase nada por toda a existencia, e maior que o medo de ser punido 

novamente, a cadeia brasileira, ao institucionalizar de forma definitiva a situagao 

de exclusao, atua principalmente como forga catalisadora da violencia social. 

E a constatagao mais preocupante e que o criminoso passa a cometer atos 

ilicitos nao apenas por que se encontra sem outras opgoes, mas por que se julga 

no direito de comete-los, ja que esse e o caminho natural oferecido pela 

sociedade para que ele atinja o poder e o sucesso material. Essa pessoa segue 

um regramento etico-moral diferenciado daquele praticado pelos "incluidos", e 

esse conjunto de valores se amplia na mesma proporgao da sociedade marginal 

que Ihe da existencia, chocando-se, cada vez mais, com o regramento estatal 

vigente. 

Exemplos desse choque estao no comerciante carioca que se recusou a 

obedecer a ordem de um oficial da Policia Militar para que abrisse sua loja, por 

que o traficante local mandou fecha-la em luto por outro traficante morto, e o 

comerciante sabia que a moral do traficante tinha maior amparo belico que a 

moral do policial; e na rede de supermercados que foi obrigada a fechar sua loja, 

tambem no Rio de Janeiro, por que os habitantes do morro vizinho insistiam em 

levar os produtos sem pagamento, ja que a rede era muito rica, e tinha a 
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obrigagao de ajudar os mais pobres, e a forga policial nao pode fazer frente a 

centenas de pessoas que praticavam o furto diariamente. 

Esse pluralismo etico-moral atua como catalisador da criminalidade, e esta 

deve merecer a maxima atengao da sociedade, nao apenas pelos custos 

inerentes ao aumento da massa carceraria, mas pela reincidencia criminal que se 

verifica no Brasil, situando o crime como ameaca permanente e crescente. Vale 

salientar que a reincidencia nao e medida pelo numero de pessoas que cometem 

novos crimes e retornam as prisoes, mas pelo numero total de pessoas que 

reincidem na atividade criminosa, compreendendo aquelas novamente presas e 

mais as que nao sao presas, alem daquelas que sequer sao identificadas. Esse e 

o tamanho real do problema, e nem a leniencia natural do espirito humano, que 

opta por ocultar o sintoma, podera fazer frente a realidade de que as verdadeiras 

causas do problema influenciam mais e mais o dia a dia da sociedade brasileira. 

3.2 Propostas para a recuperacao do apenado 

Novamente sera preciso debrucar sobre a Lei de Execugao Penal, pois 

esta trata das normas estatais que tern por objetivo efetivar as disposigoes de 

sentenga ou decisao criminal e proporcionar condigoes para a harmonica 

integragao social do condenado e do internado. O texto normativo reflete a 

intengao do legislador em reconhecer o condenado como parte integrante da 

sociedade, a qual devera retornar. 

Dispoe sobre a educagao, que constitui um dos dois pilares de preparagao 

do apenado para o retorno ao meio social, tratada em seus arts. 17, 18 e 19, ja 
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estudado no capitulo anterior. Bem como, traz dispositivos que trata do trabalho 

do condenado, este como obrigagao do Estado. 

A intengao legislativa e clara e louvavel: nao apenas pretende que o 

condenado mantenha-se proximo a uma vida produtiva, como forma de ligagao 

com o mundo exterior, provendo, ainda que minimamente, suas necessidades e 

as de sua familia por meio do trabalho, como procura facilitar a reinsercao social 

do preso, buscando prepara-lo para as exigencias basicas da competicao social; 

formacao e profissionalizagao. 

Esse objetivo se materializou numa legislaeao avancada, alinhada a 

Constituigao do pais, quando se abandonou completamente a ideia, vigente 

desde os primordios do Brasil colonial, de que a prisao se presta a dois unicos 

objetivos: punir o transgressor e amedrontar a sociedade. Pela nova legislagao, o 

preso e tao cidadao quanto aquele que nunca cometeu um crime, apesar da 

perda provisoria de alguns direitos, devendo apenas pagar pelo erro cometido, e 

ser preparado para ter melhores condigoes de nao mais comete-los. 

Para essa preparagao, a escolha obvia foi utilizar as mesmas ferramentas 

usadas na formagao do cidadao comum, quais sejam educagao e 

profissionalizagao, ate mesmo por que, em tese, a falta desses elementos teria 

contribuido para a ocorrencia da atitude criminosa. Considerou-se, e nao deixa de 

ser uma postura bastante razoavel, que o presidiario deveria deixar a prisao em 

melhores condigoes do que quando entrou, inclusive no que conceme a 

preparagao intelectual e profissional, para viabilizar seu retorno a sociedade. 

Porem, a proposta estatal se defronta com a realidade social brasileira, 

apesar das determinagoes legais, os estabelecimentos penais do pais nao 
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oferecem oportunidades de trabalho suficientes para todos os presos quando 

oferecem. 

A situagao e pior ainda nas delegacias policiais, que dada a superlotagao 

dos presidios, os presos normalmente passam anos em tais estabelecimentos, a 

unica oportunidade de trabalho que elas oferecem e servigo de faxina. Apenas 

poucos detentos em cada carceragem trabalham nesse servigo, geralmente de 

dois a seis detentos, dependendo do tamanho da delegacia. Todos os outros 

detentos, condenados ou nao, ficam ociosos. 

Para que se possa buscar o entendimento correto dos motivos que levaram 

o legislador a inserir a educagao e o trabalho como ferramentas de recuperagao e 

reinsergao do presidiario no Brasil, a serem obrigatoriamente desenvolvidas no 

ambiente prisional, deve-se fazer uma analise, ainda que breve, do significado 

mais amplo de tais termos e dos seus efeitos no homem enquanto ser em 

continua formagao e destinado a viver em comunidade. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Durante todo o periodo de producao desta monografia, a preocupagao 

central foi a de pesquisar e analisar, da forma mais sistematizada possivel, os 

motivos que levam a existencia do seguinte problema: a visivel, e cada vez maior, 

distancia entre a proposta estatal, de propiciar a recuperacao da maior parte dos 

apenados via educagao e trabalho, e a crescente reincidencia criminal verificada 

em nosso pais, hoje em niveis proximos a 80% (oitenta por cento) do total de 

egressos, conforme estatisticas aceitas pelas autoridades que tratam do tema. 

E tradigao brasileira avango na legislagao, inclusive constitucional, porem 

acompanhado de inefetividade; eis que o Poder Executivo sempre esquece de 

cumprir o que a lei manda. O sistema punitivo brasileiro baseia-se na necessidade 

de que a privagao da liberdade do condenado seja executada com a finalidade de 

recupera-lo, que tera, desde o inicio, a perspectiva de alcangar a liberdade e a 

certeza de que ela Ihe sera devolvida, paulatinamente, conforme seu 

merecimento. 

Trata-se de uma concepgao moderna, democratica e sobretudo mais 

humana da pena de prisao e poderia ter ensejado melhores resultados se os 

governantes do pais e dos estados-membros estivessem proporcionado os 

pressupostos indispensaveis a sua implementagao, construindo e mantendo em 

boas condigoes os estabelecimentos prisionais necessarios. 

No decorrer da presente pesquisa, de forma breve, procurou-se esclarecer 

a situagao atual do sistema prisional do Brasil, tentando despertar toda a 

sociedade para o fato que esse problema e de todos, nao apenas dos apenados e 

de seus familiares; mostrando que a participagao popular e fundamental em todo 
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o processo punitivo, bem como do processo reintegrativo. Cobrando do Estado a 

adequada execugao da pena, respeitando os direitos do condenado a pena 

privativa de liberdade. 

Apresentou-se uma analise geral da pena, desde seu vies historico ate a 

brutal realidade dos dias de hoje. Facilmente constatou-se a verdadeira evolugao 

experimentada pelo instituto da pena privativa de liberdade, ao menos no campo 

teorico. 

Abordou-se a legislagao pertinente ao tema, qual seja a Lei n° 7.210/84, 

conhecida como Lei de Execugao Penal, a qual em muito nao e cumprida, dando 

especial atengao a assistencia que deveria ser prestada ao preso. Viu-se que a 

crueldade do cotidiano penitenciario atual, nao e melhor, senao pior, que as 

penas do passado. 

E por fim, analisou-se o sistema penitenciario no Brasil, mostrando sua 

ineficacia atraves da reincidencia reinante no pais. Destacou-se, contudo, a 

importancia da educagao e do trabalho, enquanto valores considerados no 

processo de retorno do homem punido ao convivio social, como medidas capazes 

de reverter o atual contexto penitenciario, para eleva-lo aos padroes definidos 

pela Lei de Execugao Penal. 
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