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RESUMO

A ressocializa��o do preso � necess�ria para que a execu��o penal cumpra o seu 
objetivo de punir o apenado, bem como reinseri-lo na sociedade como um cidad�o 
de bem para assim diminuir a criminalidade. Com o intuito de permitir que a 
ressocializa��o tenha �xito, a lei brasileira ordena uma s�rie de direitos referentes � 
educa��o, trabalho, profissionaliza��o, assist�ncia social, entre outras normas que 
visam preservar a dignidade humana que faz jus o indiv�duo. Nesse sentido, o 
presente trabalho tem como objetivo aprofundar o estudo relativo �s normas de 
execu��o penal no Brasil e os obst�culos encontrados na aplica��o dessa legisla��o 
no que se refere ao desenvolvimento do processo de ressocializa��o do 
sentenciado. A pesquisa desenvolvida � de cunho bibliogr�fica com base em fontes 
liter�rias e artigos cient�ficos. Atrav�s do estudo realizado foi poss�vel concluir a 
grande disparidade entre a norma legal e a realidade do sistema penitenci�rio 
brasileiro, prejudicado por problemas como a superpopula��o carcer�ria que mais 
corrompe do que reeduca o apenado e o total desamparo do estado com rela��o �s 
absurdas condi��es insalubres em que se encontram os estabelecimentos prisionais 
brasileiros. Conclui-se que a falta de vontade pol�tica e a banaliza��o da viol�ncia na 
sociedade s�o problemas que dificultam a aplica��o da lei de Execu��o Penal, 
refor�ando a viol�ncia e prejudicando toda a coletividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Ressocializa��o. Execu��o Penal. Obst�culos.



ABSTRACT 

The rehabilitation of the prisoner is required for criminal enforcement fulfills 
its purpose of punishing the convict, and reinsert it in society as a good citizen to help 
reduce crime. In order to allow the rehabilitation to be successful, the Brazilian 
law orders a series of rights related to education, work, professionalism, social 
work, among other regulations aimed at preserving the human dignity that the 
individual is entitled. In this sense, this paper aims to deepen the study of the rules 
of criminal enforcement in Brazil and the obstacles encountered in its implementation 
with regard to the development process of resocialization of the sentenced. The 
research is developed based on literature slant literary sources and scientific 
papers. Through the study was unable to complete the great disparity between 
the legal norm and the reality of the Brazilian penitentiary system, hampered 
by problems such as overcrowding that more corrupt than re-
educate the inmates and the total helplessness of the state with respect to the 
absurd unsanitary conditions in which Brazilian prisons are. It is concluded that the 
lack of political will and the trivialization of violence in society are problems that 
hinder the enforcement of Criminal Enforcement, increasing violence and 
undermining the whole community.

KEYWORDS: Resocialization.Criminal Enforcement.Obstacles.
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1 INTRODU��O

O estudo apresentado tem como tema a ressocializa��o do preso no 

Brasil e suas controv�rsias entre o texto lei (tendo como base as disposi��es da 

Carta Magna e a Lei de Execu��o Penal, Lei n� 7.210 de 1984) e as reais 

circunst�ncias do sistema penal em nosso pa�s, haja vista as in�meras disparidades 

entre o que determinam as normas pertinentes ao cumprimento da pena 

estabelecida pelo poder Judici�rio ao criminoso e os obst�culos encontrados pelos 

�rg�os estatais para aplica��o da lei, a falta de recursos financeiros e de vontade 

pol�tica. 

O Brasil � signat�rio da Declara��o Universal dos Direitos humanos, que 

estabelece uma s�rie de prerrogativas legais a serem asseguradas aos cidad�os 

tendo como anseio maior preservar a dignidade do homem nas mais diversas

situa��es. Entre estas, a dignidade tamb�m deve ser imprescindivelmente garantida 

�quele que sofre limita��o em sua liberdade ou direitos em conseq��ncia de ter 

agido contrariamente ao que ordena a legisla��o. 

�, portanto, o direito de punir do estado imposto ao indiv�duo que pratica 

o tipo previsto na lei penal. Todavia, a aplica��o da pena n�o pode dar-se 

aleatoriamente, a fim de que o processo de cumprimento da senten�a seja al�m de 

justo, igualit�rio e obediente aos preceitos m�nimos que fazem jus o cidad�o. 

Nesse sentido, as normas constitucionais tamb�m prev�em uma s�rie de 

direitos a serem resguardados ao apenado, bem como a Lei de Execu��o Penal 

regula diversas normas a serem cumpridas no intuito de que o preso venha n�o 

apenas a sofrer as conseq��ncias do mal que causou a outrem, bem como possa 

ap�s o fim de sua pena ser reintegrado � sociedade. 

Entre as normas previstas s�o garantidos direito � educa��o, � 

profissionaliza��o, ao trabalho, � remunera��o, � assist�ncia social, � condi��es 

m�nimas de salubridade e espa�o nas celas, entre tantas outras prerrogativas que 

visam valorizar at� mesmo o criminoso na sua qualidade de ser humano, para assim 

possibilitar sua recupera��o. 

A ressocializa��o, portanto, beneficia n�o apenas o condenado que ter� a 

oportunidade de galgar uma nova posi��o em sua vida, bem como a toda a 

sociedade no sentido de culminar o mal do crime e proporcionar a paz e progresso 
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coletivo. 

Todavia, o que teoricamente parece perfeito no texto legal e eivado das 

mais nobres pretens�es, parece n�o ser condizente com a realidade do sistema 

penal brasileiro e da situa��o desumana de superlota��o e �nfimas condi��es dos 

c�rceres em nosso pa�s. 

Surge, ent�o, o problema da ressocializa��o, que se cumprida 

beneficiaria, como dito, o apenado e o corpo social, mas que na realidade prejudica 

a ambos, pois o condenado se qualifica ainda mais no mundo criminoso do que se 

redime de seu erro, como tamb�m a coletividade que persiste numa luta cada vez 

mais dif�cil contra o crime. 

Assim, o presente trabalho monogr�fico aborda a problem�tica relativa 

aos obst�culos da ressocializa��o penal no Brasil, da grande diverg�ncia entre o 

texto da norma e sua aplicabilidade no contexto p�trio. 

De modo espec�fico objetiva-se estudar a quest�o da ressocializa��o do 

apenado no Brasil de acordo com as normas legais de execu��o penal e suas 

controv�rsias. 

E temos como objetivos espec�ficos:

 Estudar a execu��o penal no Brasil mediante a prerrogativa de punir do Estado 

e as finalidades da pena e suas modalidades no ordenamento p�trio brasileiro; 

 Abordar a previs�o constitucional das normas relativas � pena que possuem 

relev�ncia para a ressocializa��o do apenado, bem como as mais importantes 

determina��es da Lei de Execu��o Penal;

 Analisar as dificuldades da humaniza��o no processo de ressocializar 

mediante as dificuldades encontradas no cen�rio brasileiro e no Direito 

comparado;

 Analisar criticamente os dados obtidos. 

O direito de punir do Estado aplica-se ao indiv�duo que venha a cometer o 

tipo penal previamente estabelecido na legisla��o penal. Todavia, seus intuitos 
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exacerbam do t�o somente objetivo de puni-lo. � necess�rio que o ente estatal 

durante a execu��o de sua pena permita com que o apenado tenha condi��es de 

n�o desamparar sua fam�lia e ap�s o cumprimento da puni��o que lhe cabe possa 

vir a fazer parte ativa do corpo social ao qual pertence. 

Apesar das normas estabelecidas pela Lei de Execu��o Penal 

contemplarem in�meras prerrogativas que visam atingir tais fins, a realidade � que  

no cen�rio penal brasileiro os estabelecimentos prisionais mais corrompem do que 

reabilitam. O indiv�duo volta � sociedade ap�s o cumprimento de sua pena ainda 

mais perigoso do que quando saiu de seu conv�vio. A disparidade entre lei e sua 

aplicabilidade chega a ser senso comum. 

Assim, a presente pesquisa objetiva analisar mais profundamente a 

quest�o relativa � ressocializa��o do apenado e os obst�culos encontrados pelo 

Poder P�blico para aplicar o que, de fato, encontra-se consagrado pela legisla��o 

pertinente. 

Dessa maneira, a monografia em tela demonstra sua relev�ncia 

acad�mica uma vez que � indispens�vel para o pleno conhecimento do problema 

apontado a an�lise sobre as normas legais que se referem ao cumprimento da pena, 

sua aplica��o e raz�o de existir. Portanto, o estudo ora apresentado vem a contribuir 

ao meio acad�mico expondo de maneira mais profunda a problem�tica em apre�o e 

suas origens desde o conte�do textual da norma. 

Sob o ponto de vista social a monografia em apre�o tamb�m exp�e sua 

relev�ncia uma vez que a defici�ncia no processo de ressocializa��o prejudica n�o 

apenas o apenado, como tamb�m, toda a sociedade, v�tima da viol�ncia e da 

criminalidade. Assim, ao expor o problema e suas controv�rsias, o estudo beneficia o 

corpo social no intuito de proporcionar um conhecimento mais aprofundado sobre 

essa quest�o. 

Para cumprir, portanto, os objetivos aludidos e comprovar as justificativas 

expostas ao seu desenvolvimento, a presente monografia inicialmente em seu 

cap�tulo dois aborda a execu��o penal no Brasil explanando a raz�o do existente 

direito de punir do Estado (a legitimidade que tem este conferida pelas m�os do 

povo para aplicar a puni��o dos valores acreditados atrav�s das normas legais pela 

sociedade) e as finalidades da pena em nosso pa�s (uma vez que os fins desta t�m 

car�ter d�plice, objetivam n�o apenas punir o criminoso, bem como reeduc�-lo). 

No cap�tulo terceiro tratamos sobre a concep��o jur�dica da aplica��o da 
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pena e da ressocializa��o no sistema legal p�trio. Fala-se, portanto, das normas 

constitucionais previstas no artigo quinto da Constitui��o Federal de 1988 acerca da 

tem�tica em an�lise, bem como pormenorizadamente trata-se do conte�do da Lei de 

Execu��o Penal, Lei n� 7.210 de 1984 e as normas relativas ao oferecimento de 

educa��o, trabalho, ressocializa��o, culto religioso, adequa��o do apenado a sua 

personalidade e antecedentes criminais, entres outras prerrogativas legalmente 

estabelecidas no intuito de permitir o pleno processo de ressocializa��o do apenado 

� sociedade.  

No cap�tulo quatro analisamos as disparidades entre o texto da lei e a 

realidade f�tica do cen�rio carcer�rio em nosso pa�s, demonstrando as dificuldades 

encontradas pelo Poder P�blico para aplicar o que determina a lei e suas 

conseq��ncias na ruptura do processo de ressocializa��o. 

No cap�tulo cincoexplanamos os m�todos metodol�gicos empregados 

para o cumprimento dos objetivos j� pontificados na presente pesquisa. Por fim, s�o 

apresentadas as refer�ncias bibliogr�ficas utilizadas no decorrer do desenvolvimento 

da monografia. 

Ainda em anexo apresentamos a Resolu��o 45/111 de 1990 da 

Organiza��o das Na��es Unidas acerca dos Princ�pios B�sicos Relativos ao 

Tratamento de Reclusos. 

Assim, espera-se que a monografia apresentada venha a n�o apenas 

cumprir com seus objetivos acad�micos como tamb�m e, principalmente, possa 

denunciar � sociedade a import�ncia em cumprir o que determina a lei, bem como o 

engajamento de todos no processo de ressocializa��o significa muito mais que 

beneficiar o indiv�duo que sofre a imposi��o de sua pena, mas sim recuperar um 

cidad�o e contribuir para a diminui��o da viol�ncia em geral, beneficiando o 

presente e futuro da coletividade. 
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2 EXECU��O PENAL NO BRASIL

O estudo sobre a ressocializa��o do apenado e as defici�ncias da 

aplica��o da pena e reinser��o do indiv�duo no seio social prev� antes de tudo o 

aprofundamento sobre a raz�o de existir da pr�pria pena. � ela quem pune e � de 

acordo com seu teor legalmente estabelecido que o criminoso � retirado da 

sociedade e privado de sua liberdade. A pena � conseq��ncia da conduta delituosa, 

sendo esta �ltima o comportamento considerado contr�rio ao interesse da 

coletividade e, por isso, � transformado em fato t�pico, acarretando-lhe uma puni��o. 

Dessa maneira, para que possamos compreender as dificuldades da 

ressocializa��o do apenado no sistema carcer�rio brasileiro � fundamental que 

possamos primeiramente compreender os objetivos do instituto da pena, a raz�o por 

qual o Estado responsabiliza-se por definir seus contornos e aplic�-la. 

O presente cap�tulo, portanto, aborda o direito de punir realizado pelo ente 

estatal, bem como a pena e seus contornos (modalidades e crit�rios de sua 

aplica��o).  

2.1 O DIREITO DE PUNIR DO ESTADO

A pena surge da aplica��o da lei em virtude da conduta abusiva e 

contr�ria efetuada pelo seu agente aos preceitos legais previamente estabelecidos. 

A lei � a formaliza��o dos valores acreditados por uma sociedade, dos preceitos 

considerados fundamentais para que seja poss�vel a harmonia na vida em grupo. O 

Direito que nos � imposto pelo Estado adv�m do poder que os indiv�duos lhe 

permitiram ter, transformando em norma com for�a jur�dica os paradigmas coletivos 

considerados indispens�veis para a evolu��o da massa. Nesse sentido, Fl�scolo da 

N�brega (1987, p. 10) ensina sobre o Direito como produto da cultura humana

Como produto cultural, o direito � o resultado do processo valorativo da 
atividade de realiza��o dos valores; � valor realizado e concretizado em 
forma de vida social. [...] As formas que o direito reveste, como produto 
cultural, s�o as normas jur�dicas, ou seja, as regras de conduta coerciva; 
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al�m das normas, contam-se ainda as institui��es jur�dicas. [...] O direito � 
hist�rico como toda a cultura; e sua historicidade se afirma em sua estrutura 
cont�nua e cumulativa e em sua variabilidade em fun��o do tempo social. 

Do exposto depreende-se que o Direito � reflexo da sociedade em que � 

constru�do, sendo a estrutura de normas jur�dicas que nos � imposta 

consubstanciada de acordo com os preceitos formalizados legalmente em raz�o dos 

nossos valores, daquilo que acreditamos ser necess�rio para a vida em coletividade 

e para o bem comum. Ou seja, a norma s� tem raz�o em existir caso venha a 

condizer com os preceitos sociais que lhe antecedem, caso realmente seja eficiente 

no contexto em que � aplicada ou de forma contr�ria a norma legal � letra morta, 

n�o possuindo aplicabilidade eficaz.

A norma penal, por sua vez, � aquela que determina o que vem a ser 

crime em nosso ordenamento, acolhendo em si as puni��es que s�o decorrentes de 

sua viola��o. S� ao Estado cabe o direito de aplicar as comina��es previstas por 

aquela primeira e isso se d� uma vez que cabe ao ente estatal a responsabilidade 

de proteger diversos bens jur�dicos, como a vida e a integridade f�sica, ambos 

aspectos protegidos pela normal penal. 

Na sociedade moderna n�o se admite que o indiv�duo que sofreu uma 

les�o venha a fazer uso de suas pr�prias raz�es para vingar-se do fato em que foi 

v�tima. Acaso isso fosse permitido chegar�amos � barb�rie, levados pela emo��o 

retribuir�amos de forma ainda mais severa e criminosa as ofensas que sofremos. 

Afim, pois, de possibilitar a vida em sociedade de maneira pac�fica cabe ao Estado, 

agente neutro e protetor dos valores sociais, verificar o dano causado a outrem, 

analisar se esse dano possui valor jur�dico e havendo, em conseq��ncia, aplicar a 

puni��o previamente estabelecida pela legisla��o que seja pertinente ao caso 

trazido ao Judici�rio. 

O exerc�cio arbitr�rio das pr�prias raz�es � conduta vedada pelo C�digo 

Penal p�trio, quando este estabelece como crime 

Art. 345 - Fazer justi�a pelas pr�prias m�os, para satisfazer pretens�o, 
embora leg�tima, salvo quando a lei o permite:

Pena - deten��o, de quinze dias a um m�s, ou multa, al�m da pena 
correspondente � viol�ncia.

Par�grafo �nico - Se n�o h� emprego de viol�ncia, somente se procede 
mediante queixa.
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Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa pr�pria, que se acha em 
poder de terceiro por determina��o judicial ou conven��o:

Pena - deten��o, de seis meses a dois anos, e multa.

Assim, n�o pode o indiv�duo valendo-se da les�o que sofreu fazer uso de 

suas raz�es para punir aquele que lhe causou um dano. � fundamental que este 

procure o Judici�rio ou que o pr�prio Estado quando detentor da legitimidade para 

propor a a��o judicial cab�vel venha a promov�-la. S� ao Estado cabe a 

responsabilidade de aplicar a pena, tendo em vista o benef�cio n�o apenas do 

criminoso, que presume-se ser� julgado por um ente neutro emocionalmente em 

cada caso, mas tamb�m de toda a coletividade, que beneficia-se de um julgamento 

realizado de acordo com seus valores, de maneira previamente estabelecida, 

imparcial e condizente com os conformes legais. 

�, ent�o, o Estado o �nico titular do direito de punir. Sobre essa 

exclusividade a Constitui��o Federal de 1988 determina em seu artigo 144, caput, 

que "a seguran�a p�blica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, � 

exercida para a preserva��o da ordem p�blica e da incolumidade das pessoas e do 

patrim�nio". Ou seja, cabe ao ente estatal atrav�s dos �rg�os que comp�em sua 

estrutura o dever de prestar a seguran�a ao cidad�o, bem como, por �bvio, punir 

aquele que contravenha suas disposi��es. 

O direito de punir do Estado � chamado de Jus puniendi1e segundo 

Tourinho Filho (2007) esse pode ser compreendido em duas esp�cies, o Jus 

puniendi in abstracto e o Jus puniendi in concreto. O primeiro diz respeito ao direito 

estatal de punir abstrato, que ainda n�o veio a ser aplicado em um caso em concreto 

j� que n�o houve a transgress�o penal, mas que sua norma � plenamente v�lida. 

J�osegundodizrespeitoaodireitode punir do Estado quando o indiv�duo transgride a 

norma legalmente estabelecida e da� surge o dever daquele em aplicar-lhe a 

puni��o prevista pelo ordenamento. 

A doutrina especializada destaca as teorias existentes acerca da 

legitimidade de punir do ente estatal. Rog�rio Garcia (2011) aponta que na 

antiguidade Plat�o em sua obra G�rgias destacava que "a pena possui fun��o 

meramente retributiva, sendo necess�ria a aplica��o de castigos a qualquer um que 

1O jus puniendi � uma express�o latina que pode ser traduzida literalmente como direito de punir do Estado.
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tenha cometido um desvio", tendo a teoria que segue esse racioc�nio sido chamada 

de teoria retributiva em que a pena era vista como uma san��o a ser aplicada contra 

aquela pessoa que tenha realizado uma contraven��o, que tenha feito mal a 

algu�m. Outros autores como Kant e Hegel tamb�m apoiaram essa teoria, por�m de 

maneira diversificada.  

Para Kant, a pena era forma de retribui��o devido ao imperativo da justi�a 

e por isso n�o precisava ser proporcional ao dano causado nem justificar sua 

desproporcionalidade, aproximando-se do princ�pio de Tali�o "olho por olho e dente 

por dente", a pena na vis�o de Kant era extremamente antidemocr�tica segundo os 

conceitos atuais n�o apenas de justi�a, mas tamb�m de Direito Humanos. A teoria 

retributiva da pena (tamb�m chamada de Teoria Absoluta) simplesmente ignora a 

socializa��o do delinquente, tendo em vista o �nico intuito de puni-lo, mesmo que 

ap�s o cumprimento da san��o esse nada tenha aprendido e venha a cometer 

outras condutas delituosas. 

J� para Hegel a pena era vista como forma de retribui��o necess�ria � 

dial�tica para a pr�pria forma em que o Direito se concebia. O Direito, como reflexo 

da vontade da coletividade deveria ser obedecido. Assim, o criminoso ao proceder 

com uma conduta contr�ria ao Direito vinha a neg�-lo e a aplica��o da pena em 

conseq��ncia da conduta delituosa teria o intuito de restaurar o ordenamento 

jur�dico prejudicado. A pena, portanto, era muito mais do que mera forma de retribuir 

a um mal causado a outrem, esta na vis�o de quea vis�o de Hegel vem a 

modernizaro  pensamento  anterior  de  Kant,  demodo a tornar a pena mais 

compat�vel com os valores democr�ticos da contemporaneidade. 

H� tamb�m as chamadas teorias relativas ou preventivas como 

justifica��o da exist�ncia da pena em nosso meio jur�dico. Segundo o princ�pio em 

que se baseiam essas teorias, o olhar da pena deve estar voltado para o futuro, pois 

muito mais do que simplesmente retribuir o mal causado (como aduzia Kant) a pena 

deve evitar que o criminoso continue a proceder em condutas delituosas. Para tanto, 

a puni��o que lhe � aplicada deve atuar psicologicamente para que o apenado 

possa rever seus valores morais e inserir-se novamente na sociedade como um 

cidad�o de bem. 

Por sua vez, a preven��o geral positiva tem como base a confian�a do 

cidad�o no sistema jur�dico penal em que ao presenciar que as penas s�o de fato 
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aplicadas pelo ente estatal intimidam o indiv�duo que teme sofrer as conseq��ncias 

de agir contra o regime de leis que lhe � imposto. 

2.2 A PENA E SUAS FINALIDADES NO BRASIL 

A pena pode ser entendida como a priva��o total ou parcial de um bem 

jur�dico, seja este a liberdade do cidad�o ou quantia em pec�nia (a t�tulo 

exemplificativo). Esta � imposta pelo ente estatal ao agente que contravenha as 

disposi��es legais do nosso ordenamento jur�dico, mediante a an�lise do delito 

levado ao Judici�rio por meio do devido processo legal. 

Para Guilherme de Souza Nucci(2008)  a pena "� a san��o do Estado, 

valendo-se do devido processo legal, cuja finalidade � a repress�o ao crime 

perpetrado e a preven��o a novos delitos, objetivando reeducar o delinq�ente, retir�-

lo do conv�vio social enquanto for necess�rio, bem como reafirmar os valores 

protegidos pelo Direito Penal e intimidar a sociedade para que o crime seja evitado". 

Nesse sentido, depreende-se que a pena possui tanto a finalidade de reprimir a 

contraven��o cometida, bem como prevenir que

outros crimes sejam cometidos, mediante a ressocializa��o do criminoso na 

sociedade. 

Segundo o artigo 5� da Constitui��o Federal de 1988, em seu inciso XLVI

o ordenamento jur�dico brasileiro contempla diversas modalidades de pena. A pena 

de priva��o ou restri��o da liberdade diz respeito � reclus�o (quando seu 

cumprimento d�-se em regime fechado, seja este aberto ou semi aberto), � deten��o 

(cumpre-se em regime semi aberto ou aberto, a n�o ser que haja a necessidade de 

transfer�ncia para um regime mais r�gido, qual seja, o fechado) e a pris�o simples 

(cumprimento de pena em regime aberto ou semi aberto, apenas dirigido �s 

contraven��es penais). 

A pena tamb�m pode ser restritiva de direitos, desdobrando-se esta de 

maneiras diferentes. 

A pena que vem a restringir o direito do cidad�o apenado pode ser 

aplicada sob a forma de presta��o pecuni�ria (multa), em que o condenado � 

obrigado a pagar uma quantia fixada judicialmente � v�tima de seu delito, aos seus 
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dependentes ou ainda � institui��o p�blica, pode ser substitu�da pela entrega de 

objetos, como por exemplo, de cestas b�sicas. A pena de multa encontra previs�o 

no C�digo Penal no artigo 49 e seguintes que determina que "a pena de multa 

consiste no pagamento ao fundo penitenci�rio da quantia fixada na senten�a e 

calculada em dias-multa. Ser�, no m�nimo, de 10 (dez) e, no m�ximo, de 360 

(trezentos e sessenta) dias-multa".

Tamb�m � pena restritiva de direito a perda de bens e valores conforme 

estabelece o � 3o do artigo 45 do C�digo Penal (CP) que ordena que a perda de 

bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-� na maior parte das situa��es 

em favor do Fundo Penitenci�rio Nacional, e seu valor ter� como teto - o que for 

maior - o montante do preju�zo causado ou do provento obtido pelo agente ou por 

terceiro, em conseq��ncia da pr�tica do crime.

Outro tipo de pena que vem a restringir os direitos do cidad�o � a pena de 

presta��o de servi�os � comunidade ou � entidades p�blicas, prevista pelo artigo 46 

do mesmo diploma, que estabelece que esta  � aplic�vel �s condena��es superiores 

a seis meses de priva��o da liberdade e consiste na atribui��o de tarefas gratuitas 

ao condenado. A presta��o em comento deve dar-se em entidades assistenciais, 

hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos cong�neres, em programas 

comunit�rios ou estatais. Por fim, a lei ainda aponta que essas tarefas devemser 

atribu�das conforme as aptid�es do condenado, devendo ser cumpridas � raz�o de 

uma hora de tarefa por dia de condena��o, fixadas de modo a n�o prejudicar a 

jornada normal de trabalho.

Finalmente, cabe falar tamb�m da pena de suspens�o ou interdi��o de 

direitos que tem car�ter tempor�rio e encontra-se prevista no artigo 47 do diploma 

penalista e pode desdobrar-se na proibi��o do exerc�cio de cargo, fun��o ou 

atividade p�blica, bem como de mandato eletivo;proibi��o do exerc�cio de profiss�o, 

atividade ou of�cio que dependam de habilita��o especial, de licen�a ou autoriza��o 

do poder p�blico; bem como na suspens�o de autoriza��o ou de habilita��o para 

dirigir ve�culo e ainda na proibi��o de freq�entar determinados lugares.

Vale tamb�m destacar a pena de limita��o de fim de semana (art. 48 do 

CP) que consistena obriga��o de permanecer, aos s�bados e domingos, por 

5(cinco) horas di�rias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.
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2.2.1 Da aplica��o da pena

O estudo sobre a ressocializa��o do indiv�duo apenado � sociedade deve 

levar em considera��o n�o apenas a finalidade da pena que condiz exatamente 

coma modalidade de puni��o a ser aplicada (j� estudadas), � preciso tamb�m expor 

a forma como essa pena deve ser aplicada. A aplica��o da pena encontra previs�o 

legal em nosso ordenamento entre os artigos 59 a 76 do C�digo Penal. 

Inicialmente o artigo 59 determina que o magistrado atendendo � 

culpabilidade, aos antecedentes, � conduta social, � personalidade do agente, aos 

motivos, �s circunst�ncias e conseq��ncias do crime, bem como ao comportamento 

da v�tima, estabelecer�, conforme seja necess�rio e suficiente para reprova��o e 

preven��o do crime as penas aplic�veis dentre as j� citadas; a quantidade de pena 

aplic�vel, dentro dos limites previstos pela lei; o regime inicial de cumprimento da 

pena privativa de liberdade e a substitui��o da pena privativa da liberdade aplicada, 

por outra esp�cie de pena, se cab�vel.

Dessa maneira, compreende-se que n�o basta ao magistrado aplicar a 

comina��o legalmente prevista � viola��o de um tipo penal ao criminoso, � 

necess�rio que este observe outros fatores, tais como os antecedentes do agente, 

para ent�o estabelecer uma pena mais justa, de acordo com a periculosidade que o 

delinq�ente oferece � sociedade bem como de acordo com o seu hist�rico no mundo 

do crime, uma vez que n�o seria justo tratar um r�u prim�rio com o mesmo rigor de 

um r�u reincidente, at� mesmo porque o contato entre estes no sistema 

penitenci�rio poderia corromper ainda mais o r�u prim�rio que n�o tinha contato com 

esse mundo antes do seu primeiro ato delituoso. N�o obstante, o juiz que aplicar a 

pena deve especificar a forma como esta ser� aplicada, qual quantidade e regime. 

Na fixa��o da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, � 

situa��o econ�mica do r�u, pois determina o artigo 60 que a multa pode ser 

aumentada at� o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situa��o econ�mica 

do r�u, � ineficaz, embora aplicada no m�ximo. A pena privativa de liberdade 

aplicada, n�o superior a 6 (seis) meses, pode ser substitu�da pela de multa, de

acordo com os crit�rios estabelecidos pela lei penal pertinente. 
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A pena pode ainda ser agravada caso o criminoso seja reincidente ou 

tenha cometido o crime por motivo f�til ou torpe;para facilitar ou assegurar a 

execu��o, a oculta��o, a impunidade ou vantagem de outro crime;� trai��o, de 

emboscada, ou mediante dissimula��o, ou outro recurso que dificultou ou tornou 

imposs�vel a defesa do ofendido;com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou 

outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;contra 

ascendente, descendente, irm�o ou c�njuge;com abuso de autoridade ou 

prevalecendo-se de rela��es dom�sticas, de coabita��o ou de hospitalidade, ou com 

viol�ncia contra a mulher na forma da lei espec�fica; com abuso de poder ou viola��o 

de dever inerente a cargo, of�cio, minist�rio ou profiss�o;contra crian�a, maior de 60 

(sessenta) anos, enfermo ou mulher gr�vida; quando o ofendido estava sob a 

imediata prote��o da autoridade;em ocasi�o de inc�ndio, naufr�gio, inunda��o ou 

qualquer calamidade p�blica, ou de desgra�a particular do ofendido e,  finalmente, 

quando o agente cometeu o delito em estado de embriaguez preordenada (artigo 61 

do C�digo Penal).

Ademais, conforme estabelece o artigo 62 do CP a pena ser� ainda 

agravada em rela��o ao agente que promove, ou organiza a coopera��o no crime 

ou dirige a atividade dos demais agentes; coage ou induz outrem � execu��o 

material do crime; instiga ou determina a cometer o crime algu�m sujeito � sua 

autoridade ou n�o-pun�vel em virtude de condi��o ou qualidade pessoal ou executa

o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.

Em contrapartida ao exposto o diploma penal tamb�m 

estabelececircunst�ncias atenuantes (art. 65) a serem consideradas na aplica��o da 

pena, sendo estas quando o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou 

maior de 70 (setenta) anos, na data da senten�a; ou quando o agente cometeu o 

crime por motivo de relevante valor social ou moral; for procurado, por sua 

espont�nea vontade e com efici�ncia, logo ap�s o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 

conseq��ncias, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; tiver cometido o crime 

sob coa��o a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade 

superior, ou sob a influ�ncia de violenta emo��o, provocada por ato injusto da 

v�tima; chegar a ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria 

do crime e at� mesmo quando o agente tiver cometido o crime sob a influ�ncia de 

multid�o em tumulto, se n�o o provocou.



21

A lei penal ainda aponta outros crit�rios sobre a aplica��o da pena, tais 

como o concurso de circunst�ncias atenuantes e agravantes e o crime continuado, 

por�m estas n�o v�m a influenciar no estudo ora proposto. 

Ademais, o inciso XLVII do mesmo artigo(5�, da CF) estabelece que n�o 

haver� penas de morte (salvo em caso de guerra declarada nos termos da lei) ; de 

car�ter perp�tuo;de trabalhos for�ados;de banimento e cru�is. V�-se, portanto, que 

o intuito do legislador ao estabelecer o instituto da pena no ordenamento jur�dico 

brasileiro n�o foi aleatoriamente em vingar a v�tima a quem o criminoso causou 

dano, bem como n�o foi punir este �ltimo com a mesma severidade do dano 

causado e sim retir�-lo do seio da sociedade para que atrav�s da aplica��o da 

penalidade coibida a ele este possa modificar sua conduta e ser pass�vel de 

novamente fazer parte do conv�vio social. Isso fica bem claro por meio das veda��es 

constitucionalmente impostas, todas elas objetivam que a pena n�o venha a ser 

aplicada de maneira desumana, retirando a dignidade que at� mesmo o criminoso 

na qualidade de ser humano possui.  

Resta not�rio que a aplica��o da pena n�o objetiva o mal do apenado, ao 

contr�rio, tem esta o intuito singular de ressocializ�-lo, inseri-lo novamente em meio 

� coletividade, preservar suas dignidade humana e restaurar sua sensibilidade, de 

modo que o apenado repense sua conduta e n�o venha mais a prejudicar outras 

pessoas.
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3 EXECU��O PENAL NO SISTEMA JUR�DICO BRASILEIRO 

O estudo sobre a ressocializa��o do apenado e as defici�ncias desse 

sistema na estrutura carcer�ria brasileira necessita tamb�m do conhecimento sobre 

as normas que tratam especificamente a respeito da tem�tica em tela. Para que 

possamos ter uma compreens�o das normas que funcionam e das que n�o s�o 

eficientes, no presente cap�tulo aborda-se a previs�o constitucional da pena, da 

execu��o penal e da ressocializa��o e em seguida fala-se sobre os aspectos mais 

relevantes sobre isso na Lei de Execu��o Penal. 

3.1 PREVIS�O CONSTITUCIONAL

A Constitui��o Federal de 1988, a chamada Carta cidad�, veio a 

inaugurar no ordenamento nacional com a redemocratiza��o do pa�s em meados de 

1988 uma constitui��o �mpar comparada com as outras que a sucederam no que 

toca � consagra��o de in�meras prerrogativas legais m�nimas a fim de resguardar a 

dignidade do cidad�o. 

Essas normas se desdobram em direitos previdenci�rios, trabalhistas e 

tamb�m t�m reflexos na �rea penal, o que por conseq��ncia reflete-se na 

concep��o de pena, execu��o desta e ressocializa��o do apenado. 

Sobre o assunto, inicialmente o artigo quinto, inciso XXXIX determina que 

n�o haja crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem pr�via comina��o legal. 

Dessa maneira, entende-se que o ordenamento p�trio n�o aceita a comina��o de 

penas a tipos penas que n�o estejam previamente estabelecidos, no intuito de 

assegurar a seguran�a jur�dica aos indiv�duos, bem como impedir que tipos penais 

sejam criados com fins espec�ficos, eleitoreiros ou torpes. 

Com os mesmos objetivos, o inciso XL estabelece que a lei penal n�o 

retroagir�, salvo para beneficiar o r�u. Assim, a lei n�o poder� ser aplicada a casos 

anteriores ao in�cio de sua exist�ncia, apenas excepcionalmente quando vier a 

beneficiar o r�u. Portanto, o apenado ou o acusado n�o poder� ter sua puni��o 

agravada com o advento de uma lei mais recente, a n�o ser que esta venha a trazer-
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lhe benef�cios, caso contr�rio o apenado estaria sujeito a qualquer momento vir a 

cumprir pena diferente daquela aplicada quando do seu julgamento. 

Por sua vez, o inciso XLV determina que nenhuma pena passar� da 

pessoa do condenado, podendo a obriga��o de reparar o dano e a decreta��o do 

perdimento de bens ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas, at� o 

limite do valor do patrim�nio transferido. Assim, a norma constitucional em apre�o 

estabelece que s� aquele que causou o dano poder� ser puni-lo por ele. A legisla��o 

brasileira n�o aceita que um sujeito que n�o tenha causado o dano nem direta nem 

indiretamente venha a injustamente ser punido. Ademais, os sucessores do 

causador do dano ser�o obrigados a ressarcir a v�tima apenas at� o limite do valor 

do patrim�nio transferido. 

Em seguida, o inciso XLVI estabelece os tipos de pena acolhidos por 

nosso ordenamento, sendo estes a pena de priva��o ou restri��o da liberdade, 

perda de bens, multa, presta��o social alternativa e suspens�o ou interdi��o de 

direitos, todas j� explanadas pormenorizadamente no cap�tulo anterior. 

A proibi��o de penas de morte, de car�ter perp�tuo, de trabalhos 

for�ados, de banimento e cru�is, como tamb�m j� dito anteriormente, existe no 

intuito de preservar os direitos humanos consagrados pela Declara��o Universal dos 

Direitos Humanos do qual o Brasil � signat�rio e estabelece prerrogativas legais 

m�nimas a manter a dignidade da pessoa humana. 

Em conseq��ncia desses direitos m�nimos, o inciso XLVIII ordena que a 

pena ser� cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado. Tal inciso � fundamental para que se 

compreenda os intuitos da ressocializa��o do apenado. O objetivo da pena � 

tamb�m fazer com que o criminoso possa ser reinserido na sociedade e venha a 

fazer parte dela como um cidad�o de bem. Para tanto, � indispens�vel que durante 

o cumprimento da pena este n�o venha a ser ainda mais corrompido e tenha sua 

integridade f�sica e psicol�gica preservada. Por isso, � necess�rio que esse seja 

levado ao c�rcere de acordo com as circunst�ncias pessoais e do delito que 

cometeu (inciso XLVII). Corroborando esse racioc�nio o inciso XLIX estabelece que � 

assegurado aos presos o respeito � integridade f�sica e moral. 

A lei constitucional tamb�m aponta direitos processuais que t�m 

import�ncia para a determina��o justa da senten�a, do cumprimento de pena e, em 
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conseq��ncia, do processo de ressocializa��o. Os direitos processuais s�o um 

conjunto de normas jur�dicas que regem o exerc�cio da jurisdi��o. Sua exist�ncia � 

necess�ria para possibilitar que a atividade do Poder Judici�rio seja eivada de 

neutralidade, para que o indiv�duo que venha a ser julgado e tolhido em sua 

liberdade de ir e vir possa responder a um processo igualit�rio e previamente 

estabelecido. Tais prerrogativas s�o necess�rias na esfera penal para que durante o 

processo de aplica��o da pena o apenado possa, de fato, a adquirir meios para 

passar de criminoso a membro ativo do corpo social ao qual pertence. Para tanto, o 

incisivo LIII ordena que ningu�m ser� processado nem sentenciado sen�o pela 

autoridade competente. Da mesma forma, ningu�m ser� privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal (inciso LIV) e aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral s�o assegurados o contradit�rio 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Por fim, s�o inadmiss�veis, 

no processo, as provas obtidas por meios il�citos (inciso LVI).

Na esfera penal a Carta Magna ainda estabelece que ningu�m ser� 

considerado culpado at� o tr�nsito em julgado de senten�a penal condenat�ria

(LVII);o civilmente identificado n�o ser� submetido a identifica��o criminal, salvo nas 

hip�teses previstas em lei (LVIII);ser� admitida a��o privada nos crimes de a��o 

p�blica, se esta n�o for intentada no prazo legal (LIX);a lei s� poder� restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem (LX);ningu�m ser� preso sen�o em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judici�ria competente, salvo nos casos de 

transgress�o militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (LXI); a pris�o de 

qualquer pessoa e o local onde se encontre ser�o comunicados imediatamente ao 

juiz competente e � fam�lia do preso ou � pessoa por ele indicada (LXII); o preso 

ser� informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assist�ncia da fam�lia e de advogado (LXIII);o preso tem direito � 

identifica��o dos respons�veis por sua pris�o ou por seu interrogat�rio policial

(LXIV);a pris�o ilegal ser� imediatamente relaxada pela autoridade judici�ria

(LXV);ningu�m ser� levado � pris�o ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provis�ria, com ou sem fian�a (LXVI). 

Assim, depreende-se que a Carta Magna estabelece prerrogativas penais 

m�nimas a fim de possibilitar que o acusado e o apenado na qualidade de seres 
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humanos e cidad�os possam responder a um processo previamente estabelecido 

conforme os valores de nossa legisla��o e ser punido com imparcialidade pelos 

agentes estatais. Como se ver� a seguir, tais prerrogativas constitucionais 

desdobram-se nas v�rias disposi��es da Lei n� 7.210 de 1984. 

3.2 LEI DE EXECU��O PENAL 

A Lei de Execu��o Penal ingressou no ordenamento p�trio em 1984 com 

o intuito de regulamentar o cumprimento do poder de punir do Estado, conforme 

determina o art. 1� em que estabelece "a execu��o penal tem por objetivo efetivar as 

disposi��es de senten�a ou decis�o criminal e proporcionar condi��es para a 

harm�nica integra��o social do condenado e do internado". Desde j� se v� que a 

imposi��o da pena n�o tem apenas o anseio em retribuir ao agente causador de um 

dano o malef�cio proporcionado por este, mas tamb�m e, principalmente, fazer com 

que o apenado tenha condi��es de reinserir-se ao corpo social que pertence como 

cidad�o de bem. 

Seguindo esse racioc�nio, o artigo 3� determina que ao condenado e ao 

internado ser�o assegurados todos os direitos n�o atingidos pela senten�a ou pela 

lei. Isso se d� uma vez que a pena n�o objetiva retirar a liberdade e a dignidade do 

ser humano, ao contr�rio, em teoria a pena no Brasil deve proporciona-lhe condi��es 

de redimir seu crime e modificar seu comportamento ilegal. Portanto, a pena 

restringir� t�o somente os direitos especificados pela senten�a e pela lei, 

preservando as demais prerrogativas legais do apenado. Ademais, segundo o 

par�grafo �nico do mesmo dispositivo n�o haver� qualquer distin��o de natureza 

racial, social, religiosa ou pol�tica.

O artigo 4� estabelece que o Estado dever� recorrer � coopera��o da 

comunidade nas atividades de execu��o da pena e da medida de seguran�a. Tal 

participa��o da sociedade � fundamental para o processo de ressocializa��o, pois 

esta pode se dar atrav�s do oferecimento ao condenado, por exemplo, de trabalho 

parcial em uma empresa privada em conjunto com o sistema carcer�rio ao qual o 

apenado pertence. Essa parceria entre o setor privado, a sociedade e o ente estatal, 

vem a fazer com que o preso aprenda uma profiss�o, exercite um of�cio e 
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provavelmente tenha um caminho a seguir ap�s o cumprimento de sua pena, 

facilitando assim sua reinser��o na sociedade. 

Segundo a Lei 7.210/84 os condenados ser�o classificados, segundo os 

seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualiza��o da execu��o 

penal (art. 5�). Essa norma � consoante ao que determina o inciso XLVIII do artigo 

quinto da Constitui��o Federal de 1988 e como dito vem a assegurar que o apenado 

n�o entre em contato com indiv�duos de periculosidade acima que a sua, a fim 

preservar n�o apenas sua integridade f�sica e emocional, bem como impedir que 

este venha a galgar outros degraus no mundo criminoso. A classifica��o a respeito 

dos antecedentes e personalidade do apenado ser� feita por Comiss�o T�cnica de 

Classifica��o que elaborar� o programa individualizador da pena privativa de 

liberdade adequada ao condenado ou preso provis�rio (Art. 6�). 

Sobre isso, o artigo 8� ordena que o condenado ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade, em regime fechado, ser� submetido a exame criminol�gico 

para a obten��o dos elementos necess�rios a uma adequada classifica��o e com 

vistas � individualiza��o da execu��o. Este exame poder� ser aplicado ao

condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto.

A relev�ncia do exame em quest�o � tanta que a lei em estudo determina 

que a Comiss�o, no exame para a obten��o de dados reveladores da 

personalidade, observando a �tica profissional e tendo sempre presentes pe�as ou 

informa��es do processo, poder� entrevistarpessoas; requisitar, de reparti��es ou 

estabelecimentos privados, dados e informa��es a respeito do condenado e realizar

outras dilig�ncias e exames necess�rios (art. 9�). Como dito, para que a 

ressocializa��o do apenado cumpra seus fins fundamentais, � indispens�vel que no 

cumprimento da pena este esteja protegido de outros criminosos com um grau mais 

avan�ado de periculosidade. Portanto, esse exame sobre a classifica��o do 

apenado quanto aos seus antecedentes e personalidade deve ser realizado com a 

maior neutralidade poss�vel por parte da Comiss�o respons�vel, a fim de que 

injusti�as n�o venham ser causadas e que se frustre o processo de cumprimento da 

pena e reintegra��o do apenado � sociedade. 

A preserva��o da dignidade humana � indispens�vel para o processo de 

ressocializa��o e nesse sentido os artigos 10 e 11 ordenam que a assist�ncia ao 

preso e ao internado � dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
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retorno � conviv�ncia em sociedade. Dessa maneira, a assist�ncia ser� material, � 

sa�de, jur�dica, educacional, social e religiosa. 

A assist�ncia material ao preso e ao internado consiste no fornecimento 

de alimenta��o, vestu�rio e instala��es higi�nicas (art. 12). Por sua vez, a

assist�ncia � sa�de do preso e do internado tem car�ter preventivo e curativo, e 

compreende o atendimento m�dico, farmac�utico e odontol�gico (art. 14). Ademais, 

quando o estabelecimento penal n�o estiver aparelhado para prover a assist�ncia 

m�dica necess�ria, esta ser� prestada em outro local, mediante autoriza��o da 

dire��o do estabelecimento (� 2�). N�o obstante, ser� assegurado acompanhamento 

m�dico � mulher, principalmente no pr�-natal e no p�s-parto, extensivo ao rec�m-

nascido. 

A assist�ncia jur�dica � destinada aos presos e aos internados sem 

recursos financeiros para constituir advogado (art. 15). Para tanto, as unidades da 

Federa��o dever�o ter servi�os de assist�ncia jur�dica, integral e gratuita, pela 

Defensoria P�blica, dentro e fora dos estabelecimentos penais (art. 16). Em todos os 

estabelecimentos penais, haver� local apropriado destinado ao atendimento pelo 

Defensor P�blico (art. 16, � 2�). 

Na seq��ncia a Lei de Execu��o Penal ainda estabelece que a 

assist�ncia educacional compreende a instru��o escolar e a forma��o profissional 

do preso e do internado (art. 17). Nesse sentido, o ensino de 1� grau ser� 

obrigat�rio, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa (art. 18) e 

oensino profissional ser� ministrado em n�vel de inicia��o ou de aperfei�oamento 

t�cnico (art. 19). Mais uma vez demonstrando a import�ncia do engajamento da 

sociedade no processo de ressocializa��o o artigo 20 determina que as atividades 

educacionais podem ser objeto de conv�nio com entidades p�blicas ou particulares, 

que instalem escolas ou ofere�am cursos especializados. Ainda determina a lei n� 

7.210/84 que de acordo com as condi��es locais, cada estabelecimento dever� 

adotar uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros 

instrutivos, recreativos e did�ticos (artigo 21). 

Ademais, o oferecimento de educa��o ao preso � constitucionalmente 

resguardado pelo artigo 205 da Carta Magna que estabelece "Art. 205. A educa��o, 

direito de todos e dever do Estado e da fam�lia, ser� promovida e incentivada com a 

colabora��o da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
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preparo para o exerc�cio da cidadania e sua qualifica��o para o trabalho". Nesse 

sentido, todos os cidad�os, incluindo os presos, fazem jus � educa��o.

O oferecimento de educa��o ao preso tamb�m � de fundamental 

import�ncia para o �xito do seu processo de reintegra��o, pois s� atrav�s do 

trabalho, da profissionaliza��o e da educa��o este ter� a oportunidade de galgar 

uma posi��o no mercado de trabalho e deixar para tr�s o mundo da criminalidade. 

Assim instrui Oswaldo H. Duek Marques (2000, p. 80)

N�o resta d�vida de que o ensino escolar e a profissionaliza��o s�o 
indispens�veis � reinser��o social do egresso, principalmente porque s�o 
meios aptos a garantir seu sustento e o de sua fam�lia. Entretanto, em 
alguns casos, � preciso que o condenado seja efetivamente “reeducado”, 
isto �, que amadure�a e se torne consciente de si pr�prio e de suas 
responsabilidades, o que s� pode ser atingido pelo processo de 
individua��o. Com efeito, esse processo traduz toda a caminhada do 
indiv�duo em busca de tornar-se pessoa, integrada com seu momento 
hist�rico, com atitudes e posturas que traduzem o potencial intr�nseco do 
ser humano

Assim, a reintegra��o do sentenciado � sociedade necessita que este 

venha a passar pelo processo de educa��o e profissionaliza��o. Todavia, n�o basta 

apenas isto, � indispens�vel que apenado seja visto como ser humano e orientado 

em sua individualidade, o que s� � poss�vel com a integra��o das diferentes 

assist�ncias garantidas pela Lei de Execu��o Penal e, principalmente, pelo 

oferecimento de assist�ncia social. 

A assist�ncia social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 

prepar�-los para o retorno � liberdade (artigo 22). � de sua responsabilidade 

conhecer os resultados dos diagn�sticos ou exames; relatar, por escrito, ao Diretor 

do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo 

assistido;acompanhar o resultado das permiss�es de sa�das e das sa�das 

tempor�rias;promover, no estabelecimento, pelos meios dispon�veis, a 

recrea��o;promover a orienta��o do assistido, na fase final do cumprimento da 

pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno � liberdade;providenciar a 

obten��o de documentos, dos benef�cios da Previd�ncia Social e do seguro por 

acidente no trabalho e, por fim, orientar e amparar, quando necess�rio, a fam�lia do 

preso, do internado e da v�tima (artigo 23).
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A assist�ncia religiosa ao apenado encontra-se estabelecida pelo artigo 

24 que determina a liberdade de culto (vide ser o Brasil um estado laico2), ser� 

prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participa��o nos 

servi�os organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de 

instru��o religiosa. Para isso, no estabelecimento haver� local apropriado para os 

cultos religiosos. N�o obstante, segundo o � 2� nenhum preso ou internado poder� 

ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Tendo em vista que ap�s o fim do cumprimento da pena o ex-preso 

encontra diversas dificuldades ao tentar reintegrar-se � sociedade, a Lei n� 7.210/84 

estabelece que tamb�m dever� ser prestada assist�ncia ao egresso, este apoio 

consiste na orienta��o e suporte para reintegr�-lo � vida em liberdade e na

concess�o, se necess�rio, de alojamento e alimenta��o, em estabelecimento 

adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses, este prazo poder� ser prorrogado uma 

�nica vez, comprovado, por declara��o do assistente social, o empenho na 

obten��o de emprego (art. 25).

A lei em comento considera como egresso o liberado definitivo, pelo prazo 

de 1 (um) ano a contar da sa�da do estabelecimento e o liberado condicional, 

durante o per�odo de prova (art. 26). Al�m do mais, � de responsabilidade do servi�o 

de assist�ncia social colabore com o egresso para a obten��o de trabalho (artigo 

27).

O trabalho ocupa um papel fundamental para a ressocializa��o do 

apenado. A fim de que este venha a deixar a criminalidade e buscar um meio legal 

de prover sua subsist�ncia e de sua fam�lia, � necess�rio que n�o apenas lhe seja 

proporcionado a educa��o necess�ria, bem como que o sistema prisional lhe 

ofere�a meios para buscar sua profissionaliza��o. Assim leciona Celso Delmanto 

(2000, p. 125)

O trabalho � direito e dever dos presos. Ser� sempre remunerado (em valor 
n�o inferior a tr�s quartos do sal�rio m�nimo), mas devendo a remunera��o 
atender � repara��o do dano do crime, assist�ncia � fam�lia, etc. (LEP, art. 
29). Garante-lhe, ainda, este art. 9 do CP, os benef�cios da Previd�ncia 
Social. Assim, embora o trabalho do preso n�o fique sujeito ao regime da 

2 CF/88, art. 5�: 
VI - � inviol�vel a liberdade de consci�ncia e de cren�a, sendo assegurado o livre exerc�cio dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a prote��o aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - � assegurada, nos termos da lei, a presta��o de assist�ncia religiosa nas entidades civis e 
militares de interna��o coletiva;
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Consolida��o das Leis do Trabalho (LEP, art. 28, � 2�), ele tem direito aos 
benef�cios previdenci�rios.

Ainda sobre o trabalho do preso, Zacarias (2006) destaca como o 

trabalho � importante para desenvolver aptid�es no preso que em sua grande 

maioria adv�m da pobreza e n�o t�m acesso � educa��o e a � profissionaliza��o 

para desenvolver suas capacidades  

O trabalho � importante na conquista de valores morais e materiais, a 
instala��o de cursos profissionalizantes possibilita a resolu��o de dois 
problemas, um cultural e outro profissional. Muda o cen�rio de que a grande 
maioria dos presos n�o possui forma��o e acabam por enveredar, por falta 
de op��o, na criminalidade e facilitam a sua inser��o no mercado de 
trabalho, uma vez cumprida a pena.

Nesse sentido, a Lei de Execu��o Penal determina em seu artigo 28 que 

o trabalho do condenado, como dever social e condi��o de dignidade humana, t�m 

finalidade educativa e produtiva. Como finalidade educativa entende-se que o 

trabalho tamb�m � importante para que o apenado n�o seja tomado pelo �cio da 

vida em c�rcere, para que este possa ocupar a mente enquanto exerce seu labor. 

De acordo com o � 2� do mesmo dispositivo, tendo em vista as especificidades do 

trabalho do preso este n�o est� sujeito ao regime da Consolida��o das Leis do 

Trabalho.

Com rela��o � remunera��o, o artigo 29 ordena que o trabalho do preso 

deve ser remunerado e n�o podendo ser inferior a 3/4 (tr�s quartos) do sal�rio 

m�nimo. O produto da remunera��o pelo trabalho deve atender �indeniza��o dos 

danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e n�o reparados 

por outros meios, � assist�ncia � fam�lia, a pequenas despesas pessoais e ainda ao 

ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manuten��o do 

condenado, em propor��o a ser fixada e sem preju�zo da destina��o prevista nas 

letras anteriores. Via de regra, quando houver parte restante desta remunera��o ela 

dever� ser depositada para constitui��o do pec�lio, em Caderneta de Poupan�a, 

que ser� entregue ao condenado quando posto em liberdade.

Salienta-se que a lei estabelece que as tarefas executadas como 

presta��o de servi�o � comunidade n�o ser�o remuneradas (artigo 30).

O trabalho tamb�m pode ser realizado dentro do estabelecimento 

carcer�rio, o condenado � pena privativa de liberdade est� obrigado ao trabalho na 
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medida de suas aptid�es e capacidade. Para o preso provis�rio, o trabalho n�o � 

obrigat�rio e s� poder� ser executado no interior do estabelecimento (artigo 31).

Na atribui��o do trabalho, conforme determina o artigo 31, dever�o ser 

levadas em conta a habilita��o, a condi��o pessoal e as necessidades futuras do 

preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Dever� ser limitado, 

tanto quanto poss�vel, o artesanato sem express�o econ�mica, salvo nas regi�es de 

turismo (� 1�). N�o obstante, os apenados maiores de 60 (sessenta) anos poder�o 

solicitar ocupa��o adequada � sua idade e os doentes ou deficientes f�sicos 

somente exercer�o atividades apropriadas ao seu estado.

Sobre a jornada do trabalho do preso o artigo 33 ordena que a jornada 

normal de trabalho n�o ser� inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com 

descanso nos domingos e feriados, bem como poder� ser atribu�do hor�rio especial 

de trabalho aos presos designados para os servi�os de conserva��o e manuten��o 

do estabelecimento penal.

Interessante � a norma do artigo 34 que aduz que o trabalho poder� ser 

gerenciado por funda��o, ou empresa p�blica, com autonomia administrativa, e ter� 

por objetivo a forma��o profissional do condenado. Nesse sentido, depreende-se 

que v�rios setores da sociedade poder�o participar do processo de trabalho e 

ressocializa��o do peso, tendo este a possibilidade de ser gerenciado com mais 

efici�ncia por outros �rg�os que n�o a administra��o do estabelecimento carcer�rio 

em que o apenado se encontra. Nesse caso, � de responsabilidade da entidade 

gerenciadora promover e supervisionar a produ��o, com crit�rios e m�todos 

empresariais, encarregar-se de sua comercializa��o, bem como suportar despesas, 

inclusive pagamento de remunera��o adequada. 

Mais uma vez a lei em an�lise aponta a participa��o de todo o corpo 

social nesse processo, por isso no � 2� do mesmo artigo 34 fala que os governos 

federal, estadual e municipal poder�o celebrar conv�nio com a iniciativa privada, 

para implanta��o de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos 

pres�dios.

Quando n�o for poss�vel realizar a venda a particulares dos bens e 

produtos produzidos com o trabalho prisional, prev�-se que os �rg�os da 

Administra��o Direta ou Indireta da Uni�o, Estados, Territ�rios, Distrito Federal e dos 

Munic�pios os adquirir�o. Assim, todas as import�ncias arrecadadas com as vendas 
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reverter�o em favor da funda��o ou empresa p�blica a que alude o artigo anterior 

ou, na sua falta, do estabelecimento penal (art. 35).

Sobre o trabalho externo segundo a norma do artigo 36 este � admiss�vel 

para os presos em regime fechado somente em servi�o ou obras p�blicas realizadas 

por �rg�os da Administra��o Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 

tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Por�m, a pr�pria lei 

estabelece um limite m�ximo do n�mero de presos empregados na obra, sendo este 

limite de apenas dez por cento. Nesses casos, cabe ao �rg�o da administra��o, � 

entidade ou � empresa empreiteira a remunera��o desse trabalho.

No que toca � a presta��o de trabalho � entidade privada depende do 

consentimento expresso do preso (artigo 36, � 3�).

Para a realiza��o do trabalho externo � necess�rio que haja a 

autoriza��o da dire��o do estabelecimento, bem como depende este da aptid�o, 

disciplina e responsabilidade, al�m do cumprimento m�nimo de um sexto da pena.

V�-se que o cumprimento do trabalho externo � entendido pela legisla��o como um 

benef�cio ao preso, que em conseq��ncia produzir� remunera��o, ganhar� 

experi�ncia e profissionaliza��o. 

Assim, para que este venha a gozar dos aludidos benef�cios, � necess�rio 

que tenha cumprido parte de sua pena e que tenha hist�rico de bom 

comportamento. Ademais, ser� revogada a autoriza��o de trabalho externo ao preso 

que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver 

comportamento contr�rio aos requisitos estabelecidos pela lei em comento.

Como dito, o trabalho � indispens�vel para o processo de ressocializa��o 

do qual toda a sociedade � benefici�ria, mas em especial o apenado vem a ganhar 

n�o apenas meios para prover sua subsist�ncia ap�s o cumprimento de sua pena, 

bem como tem este a oportunidade de deixar a criminalidade. Sobre a relev�ncia do 

labor do sentenciado apontam Jos� Ant�nio P. Boschi e Odir Odilon P. da Silva3 ao 

citar Agravo promovido em Minas Gerais (2004)

Todo ser humano, uma vez capacitado � atividade laboral para a 
manuten��o de sua pr�pria subsist�ncia e sua perfeita integra��o na 
sociedade, de onde � produto, tem necessidade de fugir � ociosidade 
atrav�s do trabalho. A esta regra n�o escapa o condenado � pena restritiva 
de liberdade, cujo trabalho, como dever social e condi��o da dignidade 

3 Agravo n� 450.318-0 da Comarca de Itabirito, Juiz Relator: Alexandre Victor de Carvalho do 
Tribunal de Al�ada do Estado de Minas Gerais, Publicado em 03/08/2004.
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humana,ter� finalidade educativa e produtiva (art. 28 da LEP). Educativa 
porque, na hip�tese de ser o condenado pessoa sem qualquer habilita��o 
profissional, a atividade desenvolvida noestabelecimento prisional conduzi-
lo-� ante a filosofia da Lei de Execu��o Penal, ao aprendizado de uma 
profiss�o.Produtiva porque, ao mesmo tempo em que impede a ociosidade, 
gera ao condenado recursos financeiros para o atendimento das obriga��es 
decorrentes da responsabilidade civil, assist�ncia � fam�lia, despesas 
pessoais e, at�,ressarcimento ao Estado por sua manuten��o.O trabalho 
durante a execu��o da pena restritiva da liberdade, al�m dessas 
finalidades, impede que o preso venha, produto daociosidade,desviar-se 
dosobjetivos da pena, de car�ter eminentemente 
ressocializador,embrenhando-se, cada vez mais nos t�neis submersos do 
crime,corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infort�nio.

Por�m, para que estes fins sejam cumpridos � tamb�m extremamente 

relevante que o apenado cumpra com seus deveres durante o lapso temporal em 

que estiver sob o direito do punir do Estado. Nesse sentido, o artigo 38 estabelece 

que cumpre ao condenado, al�m das obriga��es legais inerentes ao seu estado, 

submeter-se �s normas de execu��o da pena.

A Lei de Execu��o Penal estabelece que constituem deveres do 

condenado o comportamento disciplinado e cumprimento fiel da senten�a, a 

obedi�ncia ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, 

a urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, a conduta oposta aos 

movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subvers�o � ordem ou � 

disciplina, a execu��o do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, a submiss�o

� san��o disciplinar imposta, a indeniza��o � vitima ou aos seus sucessores, a 

indeniza��o ao Estado, quando poss�vel, das despesas realizadas com a sua 

manuten��o, mediante desconto proporcional da remunera��o do trabalho, a higiene

pessoal e asseio da cela ou alojamento e, por fim, a conserva��o dos objetos de uso 

pessoal (artigo 39).

Por sua vez, o preso tamb�m faz jus a prerrogativas legalmente 

estabelecidas segundo o artigo 41 da legisla��o em apre�o. A lei em tela considera 

como direitos do apenado a alimenta��o suficiente e vestu�rio; a atribui��o de 

trabalho e sua remunera��o; a integra��o � Previd�ncia Social e o gozo de seus 

benef�cios; a constitui��o de pec�lio;aproporcionalidade na distribui��o do tempo 

para o trabalho, o descanso e a recrea��o; o exerc�cio das atividades profissionais, 

intelectuais, art�sticas e desportivas anteriores (desde que compat�veis com a 

execu��o da pena); como j� dito a assist�ncia material, � sa�de, jur�dica, 

educacional, social e religiosa; bem como a prote��o contra qualquer forma de 

sensacionalismo; a entrevista pessoal e reservada com o advogado; a visita do 
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c�njuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; o 

chamamento nominal; a igualdade de tratamento salvo quanto �s exig�ncias da 

individualiza��o da pena; a audi�ncia especial com o diretor do estabelecimento; a 

representa��o e peti��o a qualquer autoridade, em defesa de direito; o contato com 

o mundo exterior por meio de correspond�ncia escrita, da leitura e de outros meios 

de informa��o que n�o comprometam a moral e os bons costumes e, por fim, o 

atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da 

autoridade judici�ria competente. Sobre isso Marc Ancel (2007, p. 421) comenta

O condenado tem direito ao tratamento para sua ressocializa��o, devendo 
o regime penitenci�rio preparar e assegurar a reinser��o social do 
delinq�ente. A sociedade tem obriga��es para o homem, para o qual foi 
institu�da, e um de seus deveres � oferta-lhe possibilidades para sua auto-
realiza��o, ainda mesmo em caso de queda ou erro. Este princ�pio est� 
previsto no artigo 41 na Lei de Execu��o Penal como tratamento 
reeducativo.  

Depreende-se do exposto que os direitos do preso v�o al�m de 

prerrogativas m�nimas para a preserva��o da dignidade do cidad�o, a lei oferece ao 

apenado direitos que objetivam manter sua integridade f�sica e moral, promover-lhe 

a profissionaliza��o e at� mesmo a subsist�ncia de seus dependentes que far�o jus, 

por exemplo, ao aux�lio reclus�o, benef�cio prestado pela Previd�ncia Social. 

Esses direitos deveriam ser inviol�veis haja vista que s�o conte�do de 

norma legal. Por�m, o direito � proporcionalidade na distribui��o do tempo para o 

trabalho, o descanso e a recrea��o, � visita do c�njuge, da companheira, de 

parentes e amigos em dias determinados e ainda o direito ao contato com o mundo 

exterior por meio de correspond�ncia escrita, da leitura e de outros meios de 

informa��o poder�o ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor 

do estabelecimento.

Vale dizer que segundo ordena o artigo 40 estas prerrogativas do 

apenado imp�em-se a todas as autoridades, que devem zelar pelo respeito � 

integridade f�sica e moral dos condenados e dos presos provis�rios. N�o obstante, 

esses direitos e deveres aplicam-se tamb�m ao preso provis�rio e ao submetido � 

medida de seguran�a de acordo com a possibilidade de adapta��o a essas 

situa��es (artigo 42). 

Sobre a disciplina do preso devemos citar sucintamente que esta consiste 

na colabora��o com a ordem, na obedi�ncia �s determina��es das autoridades e 
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seus agentes e no desempenho do trabalho, estando sujeitos � disciplina o 

condenado � pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provis�rio.

A san��o disciplinar n�o pode ser utilizada aleatoriamente pelas 

autoridades carcer�rias para evitar a discrimina��o. Deste modo, o artigo 45

estabelece que n�o haver� falta nem san��o disciplinar sem expressa e anterior 

previs�o legal ou regulamentar.As san��es n�o poder�o colocar em perigo a 

integridade f�sica e moral do condenado, bem como o emprego de san��es 

desumanas. Deste modo, � vedado o emprego de cela escura, como tamb�m a 

aplica��o de san��es coletivas.

Salienta-se que a Lei n� 7.210/84 determina em seu artigo 61 que s�o 

�rg�os da execu��o penal o Conselho Nacional de Pol�tica Criminal e 

Penitenci�ria;o Ju�zo da Execu��o, o Minist�rio P�blico, o Conselho Penitenci�rio, 

os Departamentos Penitenci�rios, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a

Defensoria P�blica. A Lei de Execu��o Penal cita as atividades desses �rg�os, 

por�m tal assunto n�o � interessante ao estudo apresentado. 

Por fim, sobre a Lei n� 7.210/84 e as quest�es controvertidas sobre a 

realidade da ressocializa��o do preso no cen�rio brasileiro, vale citar a forma como 

em teoria deveriam ser os estabelecimentos prisionais em nosso pa�s segundo as 

determina��es da legisla��o. 

Segundo determina o artigo 82 os estabelecimentos penais destinam-se 

ao condenado, ao submetido � medida de seguran�a, ao preso provis�rio e ao 

egresso. A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, ser�o recolhidos a 

estabelecimento pr�prio e adequado � sua condi��o pessoal.

A fim de cumprir a obriga��o do estado em oferecer assist�ncia em 

diversos aspectos ao apenado, o artigo 83 ordena que o estabelecimento penal, 

conforme a sua natureza, dever� contar em suas depend�ncias com �reas e 

servi�os destinados a dar assist�ncia, educa��o, trabalho, recrea��o e pr�tica 

esportiva. N�o obstante, dever� haver instala��o destinada a est�gio de estudantes 

universit�rios. J� os estabelecimentos penais destinados a mulheres ser�o dotados 

de ber��rio, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amament�-

los, no m�nimo, at� 6 (seis) meses de idade. Estes dever�o possuir, exclusivamente, 

agentes do sexo feminino na seguran�a de suas depend�ncias internas. 
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O mesmo artigo 83 ainda estabelece que devem ser instaladas salas de 

aulas destinadas a cursos do ensino b�sico e profissionalizante, bem como espa�o

destinado � Defensoria P�blica. 

A legisla��o tamb�m imp�e que o preso provis�rio ficar� separado do 

condenado por senten�a transitada em julgado, bem como o preso prim�rio cumprir� 

pena em se��o distinta daquela reservada para os reincidentes (art. 84).

� de extrema import�ncia comentar a norma do artigo 85 que diz que "o

estabelecimento penal dever� ter lota��o compat�vel com a sua estrutura e 

finalidade". � de conhecimento p�blico a superlota��o dos estabelecimentos 

prisionais no Brasil e em conseq��ncia a quantidade exacerbadas de apenados n�o 

prejudica apenas os programas relacionados ao trabalho e � educa��o, mas 

principalmente a manuten��o de condi��es m�nimas de dignidade humana 

resguardadas por nosso ordenamento jur�dico. 

As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justi�a de uma Unidade 

Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou 

da Uni�o.A Uni�o Federal poder� construir estabelecimento penal em local distante 

da condena��o para recolher os condenados, quando a medida se justifique no 

interesse da seguran�a p�blica ou do pr�prio condenado (artigo 86). � esse o caso 

dos estabelecimentos penais constru�dos em regi�es remotas para presos de maior 

periculosidade, a fim de permitir que a dist�ncia diminua a corrup��o dos apenados.

Sobre a penitenci�ria a Lei n� 7.210/84 estabelece que esta destina-se ao 

condenado � pena de reclus�o, em regime fechado (artigo 87). Segundo o artigo 88 

o condenado ser� alojado em cela individual que conter� dormit�rio, aparelho 

sanit�rio e lavat�rio. S�o requisitos b�sicos da unidade celular a salubridade do 

ambiente pela concorr�ncia dos fatores de aera��o, insola��o e condicionamento 

t�rmico adequado � exist�ncia humana e a �rea m�nima de seis metros quadrados.

V�-se que em teoria o recolhimento do apenado ao c�rcere deveria preservar sua 

dignidade humana b�sica, provendo-lhe uma cela com condi��es m�nimas de 

salubridade. Por�m, como se ver� mais adiante no presente estudo, esta norma � 

totalmente desobedecida no cen�rio brasileiro, o que prejudica fortemente o 

processo de ressocializa��o. 

Por sua vez, conforme ordena o artigo 91, a Col�nia Agr�cola, Industrial 

ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto. Nesse 

sentido, o condenado poder� ser alojado em compartimento coletivo (art. 92). S�o 
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tamb�m requisitos b�sicos das depend�ncias coletivasa sele��o adequada dos 

presos e o limite de capacidade m�xima que atenda os objetivos de individualiza��o 

da pena.

Em seguida, a legisla��o em apre�o estabelece em seu artigo 93 que a 

Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 

regime aberto, e da pena de limita��o de fim de semana. O pr�dio que esta deve 

situar-se deve localizar-se em centro urbano, separado dos demais 

estabelecimentos, e caracterizar-se pela aus�ncia de obst�culos f�sicos contra a 

fuga. Em cada regi�o dever� haver, pelo menos, uma Casa do Albergado, a qual 

dever� conter, al�m dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para 

cursos e palestras. Esses estabelecimentos ter�o instala��es para os servi�os de 

fiscaliza��o e orienta��o dos condenados.

Quanto ao Centro de Observa��o o artigo 96 ordena que nestes realizar-

se-�o os exames gerais e o criminol�gico, cujos resultados ser�o encaminhados � 

Comiss�o T�cnica de Classifica��o, bem como poder�o ser realizadas pesquisas 

criminol�gicas. Estes devem ser instalados em unidade aut�noma ou em anexo a 

estabelecimento penal.

A lei ainda aponta a exist�ncia do Hospital de Cust�dia e Tratamento 

Psiqui�trico. Alude, portanto, que este destina-se aos inimput�veis e semi-imput�veis 

e o exame psiqui�trico e os demais exames necess�rios ao tratamento s�o 

obrigat�rios para todos os internados (artigos 99 e 100).

Por fim, determina o artigo 102 e seguintes que a cadeia p�blica destina-

se ao recolhimento de presos provis�rios, bem como cada comarca ter�, pelo menos 

1 (uma) cadeia p�blica a fim de resguardar o interesse da Administra��o da Justi�a 

Criminal e a perman�ncia do preso em local pr�ximo ao seu meio social e familiar.

Seu estabelecimento deve ocorrer pr�ximo de centro urbano. 

Depreende-se de tudo quanto exposto a beleza do conte�do das normas 

estabelecidas pelo legislador quando da cria��o da Lei de Execu��o Penal. De fato, 

tal legisla��o prev� legalmente tudo quanto pode necessitar um ser humano para 

que em seu processo de puni��o ao delito causado, este venha a n�o apenas 

cumprir sua pena, bem como reintegrar-se � sociedade. Fica manifesto o car�ter de 

humanidade que deve reger a forma como a pena � cumprida em nosso 

ordenamento, conforme aponta Luiz Fl�vio Gomes (1999, p. 457):



38

Todas as rela��es humanas que o Direito Penal faz surgir no mais amplo 
sentido se regulem sobre a base de uma vincula��o rec�proca, de uma 
responsabilidade social frente ao delinq�ente, de uma livre disposi��o � 
ajuda e assist�ncia sociais e de uma decidida vontade de recupera��o do 
condenado... dentro dessas fronteiras, impostas pela natureza de sua 
miss�o, todas as rela��es humanas reguladas pelo Direito Penal devem 
estar presididas pelo princ�pio da humanidade. 

Em conseq��ncia do aludido princ�pio da humanidade, a lei prev� o 

oferecimento de educa��o, sa�de, trabalho, profissionaliza��o e assist�ncia em 

todos os aspectos necess�rios para que a reinser��o do apenado ao grupo social ao 

qual este pertence tenha, de fato, �xito.  Todavia, a realidade do cen�rio brasileiro 

em nosso pa�s � bem diferente daquilo que ordena o texto legal e a ressocializa��o 

do preso passa por diversas dificuldades, como se ver� no cap�tulo a seguir. 
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4 AS DIFICULDADES DA HUMANIZA��O NO PROCESSO DE 

RESSOCIALIZAR

Como visto, as normas institu�das pela Lei de Execu��o Penal brasileira 

abordam v�rios aspectos a serem levados em considera��o na aplica��o da pena 

ao sentenciado. Trabalho, profissionaliza��o, assist�ncia religiosa, social e 

educa��o s�o apenas alguns dos �mbitos em que a legisla��o em apre�o reitera a 

import�ncia do processo de ressocializa��o do preso, bem como a forma com que o 

ordenamento p�trio garante-lhe prerrogativas legais m�nimas que resguardem a sua 

dignidade como ser humano. 

O processo de imposi��o da pena antes de tudo deve ser humano, ou 

seja, sens�vel � fr�gil condi��o de homem do apenado. A ressocializa��o deste 

beneficia-o e tamb�m traz in�meras vantagens para a sociedade, com menos 

viol�ncia e mais indiv�duos em busca do progresso coletivo. Nesse sentido corrobora 

Calhau(2008):

A execu��o penal deve objetivar a integra��o social do condenado ou do 
internado, j� que adotada a teoria mista ou ecl�tica, segundo o qual a 
natureza retributiva da pena n�o busca apenas a preven��o, mas tamb�m a 
humaniza��o. Objetiva-se, por meio da execu��o, punir e humanizar.

A lei �, portanto, extremamente nobre. Todavia, a realidade f�tica da 

execu��o penal no contexto brasileiro diverge bastante do que ordena os 

dispositivos legais referentes � mat�ria. � justamente quando o ser humano passa a 

ser esquecido no processo de aplica��o da pena que os problemas surgem e o que 

cotidianamente acontece � uma afronta � lei e ao homem. 

Para compreender essa problem�tica, o presente cap�tulo aborda a 

execu��o penal no direito comparado e as defici�ncias destas em nosso pa�s. 

4.1 A EXECU��O PENAL E A RESSOCIALIZA��O NO DIREITO COMPARADO 

Como visto, o trabalho � pe�a fundamental para que o processo de 

ressocializa��o do sentenciado venha a lograr �xito. N�o obstante, o trabalho 

prisional deve ser utilizado t�o somente no intuito de beneficiar o apenado, uma vez 
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que qualquer trabalho compuls�rio ou escravo � vedado nos mais diversos diplomas 

jur�dicos ao redor do mundo. Nesse sentido, Jo�o Carlos Casella (1980, p. 422-434) 

leciona que a Organiza��o Internacional do Trabalho (OIT) editou as conven��es 

n�mero 29. Esta foi consolidada em 1930 em Genebra, na Su��a e trata 

generalizadamente sobre o trabalho for�ado. Segundo suas determina��es (artigo 

2�) trabalho for�ado � aquele "trabalho ou servi�o exigido de uma pessoa sob a 

amea�a de san��o e para o qual n�o se tenha oferecido espontaneamente". 

Ademais, o artigo primeiro estabelece que todo pa�s signat�rio da aludida conven��o 

compromete-se a abolir o labor realizado de forma obrigat�ria ou for�ada. 

Por sua vez, a Organiza��o das Na��es Unidas (ONU) adotou em 1955 

durante o "Primeiro Congresso para a preven��o do delito e tratamento do 

delinq�ente" o chamado Conjunto de Regras M�nimas para Tratamento dos Presos, 

tendo sido este documento organizado pela Comiss�o Internacional Penal e 

Penitenci�ria. Sobre este, Rodrigo Fudoli (2004, p. 303) ensina que:

Sobre as regras M�nimas editadas pela Organiza��o das Na��es Unidas, 
s�o elas parte do que Anabela Miranda Rodrigues chamou de "consolida��o 
de uma nova posi��o jur�dica do recluso", caracterizada essa nova posi��o 
pela restitui��o do condenado � sua aut�ntica dimens�o humana. Visto o 
condenado na sua qualidade de cidad�o, tornasse ele portador do direito � 
manuten��o de sua dignidade humana. Para a autora, as Regras M�nimas 
significaram a passagem, na seara do Direito Penitenci�rio, das 
especula��es para o campo da legalidade.

Depreende-se do exposto que o documento consolidado pela ONU em 

1955 � considerado passo fundamental para a humaniza��o do apenado, para a 

compreens�o de que o cumprimento da pena deve respeitar a qualidade de ser 

humano do indiv�duo sentenciado e essa maneira de v�-lo vem a diretamente 

resguardar sua integridade f�sica e moral, bem como beneficiar seu processo de 

ressocializa��o e, por consequ�ncia, toda a sociedade. 

Mais especificamente, no Direito Comparado, outras na��es mais 

desenvolvidas desde o in�cio do s�culo XX j� vislumbravam em suas jurisdi��es a 

realiza��o do trabalho do preso e sua ressocializa��o. 

Bitencourt(2004) aponta que o primeiro pa�s a adotar a presta��o de 

servi�os � comunidade como forma de substitui��o da pena, objetivando assim a 

profissionaliza��o do preso e tendo em vista sua reintegra��o a sociedade, foi a 
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R�ssia ainda em 1926. Como resultado, outros pa�ses socialistas da �poca 

passaram a adotar sistemas semelhantes. Pa�ses como Pol�nia, Bulg�ria eHungria 

acolheram a modalidade de pena de presta��o de servi�os � comunidade 

plenamente. Em momento posterior, j� em 1960, a R�ssia inseriu em sua legisla��o 

a possibilidade de cumprimento de pena mediante a realiza��o de trabalhos 

correcionais, executada esta puni��o sem a priva��o da liberdade do apenado, 

desde que o labor fosse executado dentro do domic�lio do sentenciado e sob a 

vigil�ncia do �rg�o que tinha a responsabilidade de executar a pena. 

Schecaria(2006) aponta que na Europa Ocidental a Inglaterra foi o 

primeiro pa�s a implantar a possibilidade de cumprimento da pena mediante a 

presta��o de trabalho comunit�rio. Essa norma foi inserida na legisla��o daquele 

pa�s por meio do "Criminal Justice Act" em 1972. A experi�ncia inglesa obteve 

tamanho �xito que acabou influenciando outros pa�ses como Austr�lia (em 1972) e 

Canad� (em 1977) que adotaram medidas semelhantes. 

4.2 A RESSOCIALIZA��O E SEUS OBST�CULOS NO BRASIL 

Inicialmente, ao falar sobre os obst�culos encontrados para o �xito do 

processo de ressocializa��o no contexto brasileiro � primordial destacar que a id�ia 

de que a criminalidade n�o � plenamente combatida em nosso pa�s devido �s 

nossas leis serem demasiadamente brandas n�o � verdadeira. N�o � trancando o 

indiv�duo criminoso em um estabelecimento prisional longe da sociedade que o 

problema da sua conduta criminosa estar� resolvido, principalmente na atualidade 

quando at� mesmo dentro dos pres�dios l�deres de fac��es criminosas conseguem 

coordenar a execu��o de crimes. 

A viol�ncia, obviamente, se combate em primeiro plano com a melhora na 

qualidade de vida geral da coletividade. O cidad�o que tem a oportunidade de 

estudar, de prover sua subsist�ncia e de seus dependentes, de trabalhar 

dignamente, dificilmente ir� enveredar pelo mundo criminoso. Em contrapartida, 

�quele que n�o possui acesso � educa��o e ao trabalho, inserido num contexto de 

completa mis�ria e descaso estatal � isca f�cil para a criminalidade.

Em um segundo plano a viol�ncia e o crime s�o dirimidos no combate � 

reincid�ncia e esta se faz atrav�s da persegui��o � reintegra��o do sentenciado 
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ap�s o cumprimento de sua pena ao conv�vio social. Sobre isso Fabbrini Mirabete 

(2002, p. 24) destaca:

A ressocializa��o n�o pode ser conseguida numa institui��o como a pris�o. 
Os centros de execu��o penal, as penitenci�rias, tendem a converter-se 
num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes 
contradi��es que existem no sistema social exterior (...). A pena privativa de 
liberdade n�o ressocializa, ao contr�rio, estigmatiza o recluso, impedindo 
sua plena reincorpora��o ao meio social. A pris�o n�o cumpre a sua fun��o 
ressocializadora. Serve como instrumento para a manuten��o da estrutura 
social de domina��o.

Dessa maneira, entende-se que nem sempre a pena privativa de 

liberdade � a solu��o mais eficaz para a diminui��o da criminalidade, o 

estabelecimento de penas alternativas, como aquelas citadas nos cap�tulos 

anteriores que oferecem labor ao sentenciado cumprem um papel muito mais 

ressocializador do que a simples restri��o da liberdade do indiv�duo. 

Seguindo o mesmo racioc�nio aponta Marc�o (2005, p. 01):

A �recupera��o` do preso n�o se d� atrav�s da pena privativa de liberdade, 
mas apesar da pena privativa de liberdade. O que os profissionais 
penitenci�rios devem ter como objetivo n�o � �tratar` os presos ou impingir-
lhes um �ajuste �tico`, mas sim planejar-lhes, com sua participa��o, 
experi�ncias crescentes e significativas de liberdade, de encontro 
significativo, refletido e consciente com o mundo livre.

Sem d�vida, um dos maiores desafios encontrados no sistema 

penitenci�rio brasileiro contra a ressocializa��o do preso � o elevado n�mero de 

indiv�duos que devem cumprir pena em estabelecimentos prisionais face ao escasso 

n�mero de penitenci�rias que n�o comportam a superpopula��o carcer�ria. Sobre 

isso o secret�rio de Administra��o Penitenci�ria do referido Estado, Jo�o Benedito 

de Azevedo Marques, escreveu em 1995 que 

O sistema carcer�rio brasileiro, por sua vez, vive uma crise material. O 
Censo Penitenci�rio Nacional de 1995 registra uma popula��o carcer�ria de 
148.760 detentos. O sistema padece de um problema fundamental, que � a 
superpopula��o. H�, hoje, um d�ficit de 72.514 vagas nos sistemas 
estaduais. Isso sem contar os mais de 250 mil mandados de pris�o que 
aguardam execu��o. Do total de encarcerados, 61,4% cumprem pena nas 
penitenci�rias estaduais, enquanto 38,6% encontram-seem Distritos 
Policiais ou em outros estabelecimentos prisionais provis�rios, sem as 
m�nimas condi��es materiais de seguran�a. Essa superlota��o agrava 
ainda mais as condi��es de encarceramento, com fortes repercuss�es na 
esfera da sa�de, educa��o e trabalho dos presos.
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Nesse sentido, depreende-se que 16 anos atr�s j� havia um enorme 

d�ficit no sistema prisional p�trio, o que segundo dados do Departamento 

Penitenci�rio Nacional (DEPEN) dessa data at� abril de 2002 esses dados 

praticamente dobraram. O DEPEN constatou em 2002 que no Brasil haviam cerca 

de 235.085 presos. 

Declara��es mais recentes do atual diretor do DEPEN Augusto Rossini4

em 2011 afirmam que existem no Brasil cerca de 500 mil presos e a capacidade 

carcer�ria do pa�s � de apenas 300 mil o que resulta num d�ficit de nada menos que 

200 mil presos. Ou seja, os estabelecimentos prisionais em nosso pa�s praticamente 

comportam na atualidade o dobro da sua capacidade. 

A superpopula��o carcer�ria macula a ressocializa��o do sentenciado a 

princ�pio porque retira-lhe o m�nimo de dignidade humana a que este faz jus, 

amontoando em celas imundas seres humanos como animais. Ademais, o n�mero 

elevado de presos dificulta a assist�ncia social, a defesa destes, o acesso � 

profissionaliza��o e ao trabalho, ferramentas fundamentais para a remiss�o do 

preso de sua conduta criminosa e sua reintegra��o � sociedade.

O diretor do DEPEN a fim de buscar solu��es para o problema da 

superpopula��o defende no artigo da Ag�ncia Brasil j� citado o emprego do 

monitoramento eletr�nico do preso atrav�s da pulseira eletr�nica, segundo ele "A 

cada ano ocorrem, em m�dia, 40 mil pris�es em todo o pa�s. O Brasil j� tem 70 mil 

condenados cumprindo pena em regime semi aberto e 19 mil no sistema aberto. 

Cada preso gera um custo mensal para os cofres p�blicos de R$ 1,5 mil".

Nesse sentido, o monitoramente eletr�nico de presos seria uma poss�vel 

contribui��o ao problema apresentado e � ressocializa��o do preso, todavia, a 

institui��o deste tipo de vigil�ncia ainda encontra in�meras barreiras legais e 

pol�ticas. 

Outro ponto fundamental � que desde a publica��o da Lei n� 7.210 em 

1984 at� hoje, quase 30 anos depois, n�o existem no Brasil estabelecimentos 

prisionais alternativos em n�mero suficiente para atender ao n�mero de 

4 Conforme informa o artigo da Ag�ncia Brasil publicado no endere�o 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-19/diretor-do-depen-defende-uso-da-pulseira-
eletronica-para-enfrentar-superpopulacao-carceraria 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011
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sentenciados que poderiam cumprir suas penas em fazendas-modelo, por exemplo, 

nesse sentido destaca Zacarias (2006, p. 35):

Apesar de moderna, procurando racionalizar, desburocratizar e 
flexibilizar o funcionamento do sistema prisional, a Lei de 
Execu��es Penais n�o tem produzido os resultados concretos 
almejados por seus autores e esperados pela sociedade. Tal 
inefic�cia est� na omiss�o do Poder Executivo que, procurando 
de todas as formas dirimir e eximir-se de suas obriga��es 
b�sicas no plano social, at� a presente data n�o houve 
investimentos necess�rios em escolas, em f�bricas e fazendas-
modelo, ou mesmo com�rcio; em pessoal especializado e em 
organiza��es encarregadas de encontrar postos de trabalho 
para os presos em regime semi-aberto e aberto, principalmente 
para os egressos dos estabelecimentos penais.

Do exposto depreende-se que a falta de estabelecimentos como a 

Col�nia Agr�cola, Industrial ou similar estabelecidas pelo artigo 91 da Lei de 

Execu��o Penal destinadas ao cumprimento da pena em regime semi-aberto traz 

como reflexos a ociosidade do preso, a desvaloriza��o de sua capacidade produtiva 

e oferece mais um obst�culo a sua ressocializa��o. A institui��o destes 

estabelecimentos poderia beneficiar o apenado atrav�s do trabalho, do auferimento 

de remunera��o, da repara��o do dano causado financeiramente, da subsist�ncia 

de sua fam�lia e, ainda, do desenvolvimento de suas habilidades. Vantagens essas 

desperdi�adas pela falta de vontade pol�tica para a cria��o de um n�mero maior 

desses estabelecimentos. 

Em linhas gerais, Marcos Rolim (2007, p. 79) condensa todas as 

dificuldades enfrentadas no sistema penitenci�rio brasileiro ao citar:

Ao mesmo tempo, a descri��o emp�rica da realidade vivida nas 
institui��es prisionais do pa�s poderia ser sintetizada a partir 
das seguintes caracter�sticas principais:

1) Inexist�ncia de um processo de individualiza��o das penas, 
condicionada, em larga medida, pela circunst�ncia objetiva da 
superlota��o das casas prisionais.

2) Aus�ncia de procedimentos padronizados de administra��o 
prisional, tratamento dos presos e gerenciamento de crises.
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3) Condi��es degradantes de carceragem em todo o pa�s, 
destacadamente no que se refere � habitabilidade, higiene, 
alimenta��o e sa�de.

4) Ociosidade geral dos encarcerados contrastada por projetos 
marginais e prec�rios de educa��o e de trabalho n�o 
profissionalizante.

5) Inexist�ncia de garantias m�nimas e exposi��o sistem�tica 
dos condenados �s mais variadas possibilidades de viol�ncia 
por parte dos demais presos e por parte de funcion�rios do 
sistema.

6) Omiss�es sistem�ticas por parte do Poder Judici�rio e do 
Minist�rio P�blico no enfrentamento da crise penitenci�ria e na 
montagem de estruturas efetivas de fiscaliza��o.

7) Condi��es irrazo�veis e inseguras de trabalho para os 
pr�prios funcion�rios do sistema, em geral despreparados e 
mal pagos (...). 

8) Corrup��o disseminada nos sistema a partir da verba de 
direitos, tr�fico de drogas, introdu��o ilegal de vantagens e 
privil�gios, desvio de alimentos e de outros recursos e co-
produ��o e agenciamento do crime.

9) Regimes disciplinares rigorosos e ineficientes que agravam 
arbitrariamente a execu��o penal e promovem tensionamentos 
desnecess�rios nas institui��es.

10) Inexist�ncia de mecanismos de queixa e processamento de 
den�ncias realizadas por internos e familiares.

11) Inexist�ncia de mecanismos de fiscaliza��o independentes 
e sistem�ticos das institui��es prisionais.

12) Inexist�ncia de recursos elementares de seguran�a como, 
por exemplo, detectores de metais, na grande maioria das 
casas prisionais.

13) Tratamento inadequado e normalmente ilegal e abusivo na 
revista de familiares de apenados quando das visitas �s 
institui��es.

14) Inexist�ncia de assessoria jur�dica aos condenados e 
dificuldades extraordin�rias para a obten��o de benef�cios 
legais na execu��o agravadas pela inexist�ncia ou 
precariedade da Defensoria P�blica nos Estados.

15) Assist�ncia m�dica e odontol�gica praticamente 
inexistentes ou oferecidas de forma rudimentar, prec�ria e 
assistem�tica.

16) Elevado �ndice de morbidade nas pris�es; indicadores 
elevados de contamina��o por doen�as sexualmente 
transmiss�veis (HIV-AIDS) e de casos de tuberculose, entre 
in�meras outras doen�as. 
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A triste realidade apontada por Marcos Rolim denota a falta de seriedade 

do Poder P�blico para com a quest�o referente � ressocializa��o no Brasil, refletido 

no total descaso em que o apenado � tratado em nosso sistema penitenci�rio. 

Afrontas essas n�o apenas a legisla��o relativa � execu��o penal, bem como e, 

principalmente, aos direitos humanos m�nimos e essenciais a que faz jus o 

sentenciado na qualidade de homem. 
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5 METODOLOGIA

A monografia em apre�o perseguiu o objetivo de utilizar das ferramentas 

metodol�gicas adequadas a fim de corretamente buscar aprofundar o conhecimento 

cient�fico a respeito da legisla��o pertinente ao instituto da ressocializa��o do preso 

e as normas de execu��o penal no Brasil. 

Nesse sentido, esta pode ser classificada como sendo 

 Quanto aos objetivos

A pesquisa apresentada � de cunho explicativa, j� que busca explicar a 

raz�o pela qual a ressocializa��o do sentenciado no Brasil � objeto de in�meras 

controv�rsias n�o apenas no �mbito legal, bem como na sociedade. 

 Quanto ao objeto

Trata-se de uma pesquisa bibliogr�fica, vez que o estudo foi realizado 

tendo como base a bibliografia pertinente � mat�ria abordada na doutrina 

especializada e em artigos encontrados na rede mundial de computadores. 

 Quanto � abordagem do problema

O presente estudo monogr�fico com rela��o � abordagem do problema 

pode ser classificado como uma pesquisa qualitativa, pois buscou-se analisar os 

dados encontrados ao inv�s de apenas quantific�-los, como ordena a pesquisa 

quantitativa. Nesse sentido, ensinam Marconi e Lakatos (2004, p. 269)

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece an�lise mais detalhada sobre as investiga��es, h�bitos, atitudes, 
tend�ncias de comportamento, etc. 

 Quanto�st�cnicas de pesquisa

Para o cumprimento dos objetivos propostos, a presente monografia 
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utilizou-se da t�cnica da observa��o na leitura e interpreta��o dos dados obtidos 

atrav�s da bibliografia encontrada na biblioteca da CESREI, bem como em outras

fontes. 

Assim, conclui-se que o uso das ferramentas metodol�gicas apontadas foi 

fundamental para que o presente estudo pudesse chegar a um consenso quanto �s 

informa��es obtidas e viesse a de fato aprofundar o conhecimento acad�mico sobre 

a problem�tica.
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6 AN�LISE DOS DADOS 

De acordo com a pesquisa desenvolvida depreende-se que com rela��o 

ao dever de punir do Estado esta obriga��o � fundamental para que a sociedade 

possa viver harmonicamente. Quando o homem faz uso das pr�prias raz�es para 

retribuir um mal que lhe foi causado, toda a coletividade perde. � necess�rio que a 

figura do Estado a quem o povo acreditou-lhe o poder de reger o corpo social, 

analise o dano causado e imparcialmente julgue a puni��o cab�vel, aplicando os 

valores sociais imprimidos na legisla��o cab�vel. 

No que toca � pena resta claro que no ordenamento jur�dico brasileiro 

esta possui car�ter d�plice quanto a sua fun��o primordial, ou seja, cabe � puni��o 

estabelecida pelo ente estatal punir o delinq�ente a respeito do seu comportamento 

contr�rio ao que estabelece a lei, bem como prevenir atrav�s da aplica��o do 

processo de ressocializa��o que este possa redimir-se de sua vida criminosa e 

integrar-se � sociedade como um cidad�o de bem. 

Sobre a execu��o penal no plano constitucional depreende-se que a 

Carta Pol�tica de 1988 re�ne direitos m�nimos em conson�ncia com os documentos 

internacionais os quais o Brasil ratifica. Por�m, a Constitui��o apenas aponta 

prerrogativas b�sicas, deixando � legisla��o ordin�ria a responsabilidade de 

pormenorizar o seu conte�do. 

Essa incumb�ncia, portanto, recai sobre o texto da Lei de Execu��o 

Penal, Lei n� 7.210/84, que em suas centenas de artigos aborda desde os �rg�os 

respons�veis pela execu��o da pena at� os direitos e deveres que cabem aos 

sentenciados. Apesar da norma em apre�o hoje contar com mais de 20 anos, suas 

disposi��es s�o extremamente v�lidas na contemporaneidade, mesmo que sua 

aplica��o f�tica esteja muito distante da teoria. 

Quando estudou-se sobre a execu��o penal no Direito Comparado, viu-se 

que outros pa�ses mais desenvolvidos muito antes do Brasil j� imprimiam em suas 

leis normas que demonstram a import�ncia do processo de ressocializa��o do preso 

para a sociedade. N�o obstante, nestes pa�ses em que a reincid�ncia criminal � bem 

menor que no contexto brasileiro, as entidades estatais perseguem a aplica��o da 

lei com seriedade. 

As defici�ncias do processo de ressocializa��o do preso no Brasil s�o 
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v�rias. Entre os obst�culos mais not�rios podemos citar a superpopula��o carcer�ria 

em que o sistema penitenci�rio brasileiro n�o comporta o n�mero demasiado de 

apenados, resultando em afrontas manifestas aos direitos humanos. 

Assim, depreendeu-se que o cora��o da m�cula no fracasso do processo 

de ressocializa��o do preso em nosso pa�s est�, principalmente, na falta de vontade 

pol�tica que ignora as leis existentes e no sentimento de conformismo e banaliza��o 

da viol�ncia pela sociedade que n�o exige arduamente que uma nova posi��o seja 

tomada pelo Poder P�blico a respeito dessa problem�tica. 
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CONCLUS�O 

De tudo quanto exposto depreende-se que a Lei de Execu��o Penal 

inserida em nosso ordenamento em 1984 prev� in�meras prerrogativas a serem 

garantidas ao sentenciado em conson�ncia com o que estabelece o texto 

constitucional e os documentos internacionais dos quais nosso pa�s � signat�rio. 

Essas prerrogativas abrangem o direito � educa��o, a integra��o � Previd�ncia 

Social, � profissionaliza��o, � assist�ncia religiosa e social, ao trabalho, entre outros 

direitos fundamentais para que o processo de cumprimento da pena possa ser o 

menos dolorido poss�vel e realmente venha a lograr �xito em seu objetivo de permitir 

que o sentenciado seja tratado com a dignidade que sua qualidade humana merece. 

A humaniza��o � primordial para que o apenado reconsidere sua conduta 

criminosa e perceba qu�o mais vantajoso � para sua vida uma vida correta e longe 

da criminalidade. Al�m da imposi��o da lei � necess�rio que dois aspectos sejam 

considerados no processo de ressocializa��o: o oferecimento da oportunidade ao 

preso, bem como a aceita��o deste da oportunidade que lhe � oferecida em 

detrimento da vida no crime. 

Em nosso pa�s, como visto, ambos aspectos s�o maculados pela falta de 

recursos financeiros e de vontade pol�tica para a implementa��o das normas da Lei 

n� 7.210/84. Se por um lado os estabelecimentos prisionais encontram-se 

abarrotados de presos, faltando-lhes o tratamento digno e m�nimo a que faz jus um 

cidad�o, tamb�m peca o Estado quando n�o trata individualmente de cada 

sentenciado com a aten��o que estes merecem. Em resultado, o delinq�ente n�o 

apenas permanecer� sobrevivendo da criminalidade ao fim da sua pena, bem como 

em contato com indiv�duos ainda mais perigosos, poder� alavancar seu n�vel de 

periculosidade. 

Ainda em conseq��ncia do fracasso do processo de ressocializa��o do 

apenado, n�o apenas este � prejudicado, bem como toda a sociedade. Al�m dos 

recursos p�blicos gastos com a manuten��o no c�rcere do sentenciado, o problema 

da viol�ncia e da criminalidade persiste. 

Anteriormente dissemos que quando o processo de ressocializa��o n�o 

vem a lograr �xito afronta-se a lei vigente, bem como o homem e a dignidade a que 

este faz jus. Aqui inclu�mos no rol de afronta tamb�m a sociedade, que permanecer� 
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v�tima do crime, expectadora da falta de vontade de pol�tica. 

Conclui-se, portanto, que a inten��o da Lei de Execu��o Penal impressa 

no conte�do de suas normas � importante e deve ser perseguida a fim de que o 

processo de ressocializa��o do preso puna o crime e abstraia do corpo social esse 

mal. A lei �, ent�o, v�lida, mas que para seu texto venha a exacerbar do plano 

te�rico e encontre aplica��o pr�tica � fundamental que a vontade pol�tica garanta 

melhor qualidade de vida ao cidad�o brasileiro e que a sociedade indigne-se, n�o 

aceite e n�o banalize a viol�ncia e a criminalidade. 

Casa preso recuperado � um cidad�o ganho e essa � a correta 

matem�tica da cidadania. 
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ANEXO

Princ�pios B�sicos Relativos ao Tratamento de Reclusos

Adotados e proclamados pela Assembleia Geral das Na��es Unidas na sua 

resolu��o 45/111, de 14 de Dezembro de 1990.

A Assembl�ia Geral,

Tendo o presente interesse permanente da Organiza��o das Na��es Unidas na 

humaniza��o da justi�a penal e na prote��o dos direitos do homem,

Tendo igualmente presente que medidas coerentes de preven��o do crime e de luta 

contra a delinq��ncia s�o indispens�veis a uma planifica��o vi�vel do 

desenvolvimento econ�mico e social,

Reconhecendo que as Regras M�nimas para o Tratamento de Reclusos adotadas 

pelo Primeiro Congresso das Na��es Unidas para a Preven��o do Crime e o 

Tratamento de Delinq�entes, s�o de grande interesse e influ�ncia para a elabora��o 

de uma pol�tica e de uma pr�tica penais,

Tendo em considera��o a preocupa��o expressa nos precedentes Congressos para 

a preven��o do crime e o tratamento dos delinq�entes, no que se refere aos 

obst�culos diversos que entravam a plena aplica��o das Regras M�nimas,

Convencida que a plena aplica��o das Regras M�nimas seria facilitada pela 

enuncia��o de princ�pios b�sicos nos quais elas se inspiram,

Relembrando a resolu��o 10, relativa � situa��o dos reclusos, e a Resolu��o 17, 

relativa aos direitos dos reclusos, adotadas pelo S�timo congresso das Na��es 

Unidas para a Preven��o do Crime e o Tratamento dos Delinq�entes,
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Relembrando igualmente a declara��o apresentada ao Comit� para a Preven��o do 

Crime e a Luta contra a Delinq��ncia, na sua d�cima sess�o, pela Alian�a Universal 

das Uni�es Crist�s de Jovens, a Associa��o Internacional de Educadores para a Paz 

Mundial, a Associa��o Internacional de Ajuda aos Prisioneiros, a Caritas 

Internacional, a Comiss�o de Igrejas para os Neg�cios Internacionais do Conselho 

Ecum�nico das Igrejas, o Conselho Internacional de Educa��o de Adultos, o 

Conselho Mundial dos Povos Ind�genas, a Federa��o Internacional dos Direitos do 

Homem e a Uni�o Internacional de Estudantes, organiza��es n�o governamentais 

dotadas de estatuto consultivo junto do Conselho Econ�mico e Social, categoria II,

Relembrando por outro lado as recomenda��es relevantes que figuram no relat�rio 

da Reuni�o Preparat�ria Inter regional do Oitavo Congresso das Na��es Unidas 

para a Preven��o do Crime e o Tratamento dos Delinq�entes, sobre o tema II, 

denominado "As pol�ticas de justi�a penal e os problemas das medidas privativas da

liberdade, as outras san��es penais e as medidas de substitui��es,

Consciente de que o Oitavo Congresso coincide com o Ano Internacional da 

Alfabetiza��o, proclamado pela Assembl�ia Geral das Na��es Unidas, na sua 

Resolu��o 42/104, de 07 de Dezembro de 1987,

Desejando dar relevo � observa��o do S�timo Congresso de que a fun��o do 

sistema de justi�a penal consiste em contribuir para salvaguarda de valores e 

normas fundamentais da sociedade,

Reconhecendo a utilidade de elaborar uma declara��o sobre os direitos dos 

reclusos,

Afirma os Princ�pios B�sicos Relativos ao Tratamento de Reclusos, que figuram em 

anexo � presente resolu��o, e solicita ao Secret�rio Geral que chame a ten��o dos 

Estados membros para estes princ�pios.
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Anexo

1. Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito devido � dignidade e ao 

valor inerentes ao ser humano.

2. N�o haver� discrimina��es em raz�o de ra�a, sexo, cor, l�ngua, religi�o, opini�o 

pol�tica ou outra, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou outra condi��o.

3. �, no entanto, desej�vel respeitar as convic��es religiosas e preceitos culturais do 

grupo ao qual pertencem os reclusos sempre que assim o exijam as condi��es do 

local.

4. A responsabilidade das pris�es pela guarda dos reclusos e pela prote��o da 

sociedade contra a criminalidade deve ser cumprida em conformidade com os 

demais objetivos sociais do Estado e com sua responsabilidade fundamental de 

promo��o do bem estar e de desenvolvimento de todos os membros da sociedade.

5. Exceto no que se refere �s limita��es evidentemente necess�rias pelo fato da sua 

pris�o, todos os reclusos devem continuar a gozar sai direitos do homem e das 

liberdades fundamentais, enunciados na Declara��o Universal dos Direitos do 

Homem e, caso o Estado interessado neles seja parte, no Pacto Internacional sobre 

os Direitos Econ�micos, Sociais e Culturais, no Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Pol�ticos e no Protocolo Facultativo que o acompanham bem como de todos 

os outros direitos enunciados em outros instrumentos das Na��es Unidas.

6. Todos os reclusos devem Ter o direito de participar das atividades culturais e de 

beneficiar de uma educa��o visando o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana.

7. Devem empreender-se esfor�os tendentes � aboli��o ou restri��o do regime de 

isolamento, como m�dia disciplinar ou de castigo.
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8. Devem ser criadas condi��es que permitam aos reclusos Ter um emprego �til e 

remunerado, o qual facilitar� a sua integra��o no mercado de trabalho do pa�s e lhes 

permitir� contribuir para sustentar as suas pr�prias necessidades financeiras e as 

das suas fam�lias.

9. Os reclusos devem Ter acesso aos servi�os de sa�de existentes no pa�s, sem 

discrimina��o nenhuma decorrente do seu estatuto jur�dico.

10. Com a participa��o e ajuda da comunidade e das institui��es sociais, e com o 

devido respeito pelos interesses das v�timas devem ser criadas condi��es favor�veis 

� reinser��o do antigo recluso na sociedade, nas melhores condi��es poss�veis.

11. Os princ�pios acima referenciados devem ser aplicados de forma imparcial.


