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RESUMO 

Diante da conjuntura de volubilidade institucional do sistema penitenciario brasileiro, 

em que se apresenta de forma fulgente a ideia de que a atual condicao dos 

presidios no Brasil configura-se como urn dos mais dramaticos e complexos 

problemas sociais contemporaneos, surge o imperativo de apontar as 

consequencias advindas de uma politica estatal omissa em conceder assistencia 

juridica aos apenados. Para tanto desenvolveu forte pesquisa doutrinaria e 

utilizaram-se metodos classicos de pesquisa cientifica, tais como dedutivo, 

monografico, e bibliografico necessarios para o amparo cientifico na exposicao do 

assunto. A realidade de fracasso do sistema carcerario e urn desenvolvimento logico 

de uma politica criminal falha, que desencadeia problemas estruturais e sociais na 

populacao carceraria e na sociedade em geral, afrontando visivelmente a Dignidade 

da Pessoa Humana, principio basilar na construcao de urn Estado Democratico de 

Direito. 

Palavras-chave: Sistema carcerario. Assistencia juridica. Omissao estatal. 



ABSTRACT 

Given the institutional environment of volatility of the Brazilian penitentiary system, 

which has so glowing the idea that the current condition of the prisons in Brazil 

appears as one of the most dramatic and complex contemporary social problems, 

there is the imperative to point out the consequences arising from a silent state 

policy to grant legal assistance to inmates. For both doctrinal and developed 

strong research methods were used classic scientific research, such as deductive, 

monograph, and bibliographic scientific support needed for the exposure of the 

subject. The reality of failure of the prison system is a logical development of a 

criminal policy failure, which triggers structural and social problems in the prison 

population and society in general, visibly confronting the Dignity of Man, guiding 

principle in building a democratic state . 

Keywords: prison system. Legal assistance. Default state. 
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1 INTRODUQAO 

O sistema carcerario brasileiro esta caminhando para o completo caos. Essa 

problematica nao e desconhecida por nenhum setor da sociedade, visto que, sao 

relatadas pela imprensa, habitualmente, casos que demonstram a completa omissao 

de assistencia juridica do Poder Publico com a populacao considerada 

marginalizada. 

A sociedade brasileira encontra-se em momento de extraordinaria 

perturbacao em face do contrassenso que e o atual sistema prisional, pois de urn 

lado apresenta-se uma legislacao considerada moderna, inovadora e humanitaria e, 

do outro lado uma realidade carceraria intimidante que apresenta nefastas mazelas. 

A Lei de Execugao Penal (LEP) aduz que e dever do Estado o oferecimento 

da Assistencia Juridica aos presos e internados sem recursos financeiros suficientes 

para constituir advogado, englobando a prestagao de servigos juridicos no ambito 

processual bem como atraves de consultas, de modo que a gratuidade constitua urn 

beneficio primordial em tais atendimentos. 

No encanto da teoria, em sua perfeigao de conceitos, se esconde, e nao raro 

se perde, a finalidade a que a mesma se presta. Pois, o que se tern visto e uma 

conjuntura completamente diferente do que esboga a lei, no que tange a realidade 

prisional, como vem sendo demonstrada atraves dos resultados apresentados nos 

mutiroes carcerarios realizados em todo o Brasil. A desestruturagao do sistema 

prisional traz a tona o descredito da prevengao e da reabilitagao do apenado. 

Assim sendo, sao muitos os fatores que evidenciam a falibilidade do sistema 

carcerario, entretanto, a omissao do Estado na aplicagao de assistencia juridica aos 

apenados ao logo dos anos veio por agravar essa situagao alarmante. 

O descaso do poder publico com os presos e a inobservancia da LEP tern se 

apresentado como urn dos maiores problemas da contemporaneidade, 

principalmente, por desenvolver consequencias de natureza apavorante para o 

sistema prisional, como: a superpopulagao carceraria, as proliferagoes de doengas, 

as rebelioes, as torturas e os maus-tratos, afrontando visivelmente o principio da 

dignidade da pessoa humana. 

A inobservancia das garantias fundamentals dos encarcerados pelos orgaos 

do Estado provoca o surgimento das grandes mazelas do sistema carcerario e 
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geram as revoltas generalizadas. Direitos constitucionalmente garantidos, nao 

podem ser desapreciados, mormente quando o campo de atuacao e um direito tao 

intimidador quanto o Direito Penal, que atinge a liberdade dos individuos e causam 

problemas e angustias sociais. 

Nesse contexto, o presente estudo cientifico tera como objetivo central, 

demonstrar a omissao do Estado em colocar em pratica os dispositivos ja expressos 

na lei, atraves da assistencia juridica, promessa constitucional, produzindo mazelas 

para o sistema prisional, os quais contradizem as normas de Direitos Humanos, 

nomeadamente no que diz respeito ao principio da Dignidade da Pessoa Humana, 

que e um valor moral e espiritual intrinseco a pessoa, e tal constitui o principio 

culminante do Estado Democratico de Direito. 

O metodo de pesquisa utilizado sera o dedutivo, por tratar-se de um metodo 

que permite partir das teorias e leis gerais para chegar a determinagao ou previsao 

de fenomenos particulares. Parte-se do geral para o particular. O metodo de 

procedimento sera o monografico, pois auxiliara na investigacao e analise do tema, 

observando-o em todos os seus aspectos. Por fim, sera utilizada a tecnica de 

pesquisa bibliografica, pois sera efetuada a sistematizacao e reuniao de informacoes 

extraidas da doutrina constitucional, penal, penitenciaria, executiva penal, alem dos 

Direitos Humanos, de artigos da internet, e de orgaos judiciarios. 

Visando obter o objetivo disposto no estudo em epigrafe, o primeiro capitulo 

tera como topico uma enfoque historico das varias acepgoes da pena, desde seu 

periodo de vinganga ate a sua fase mais humanitaria, analisando as suas teorias 

justificadoras, passando para o surgimento dos sistemas penitenciarios e das 

prisoes. 

O segundo capitulo fornecera uma base conceitual sobre a Lei de Execugao 

Penal, apresentando como bem caracteristico do ramo das ciencias sociais 

divergencias quanto a sua natureza juridica, adentrando no historico e principios 

informadores da execugao, finalizando na questao da assistencia juridica, que se 

baseia no fato de que o Estado tern a obrigagao de oferecer aos desprovidos de 

condigoes financeiras, mas que na realidade se mostra omisso contribuindo para as 

mazelas do sistema prisional. 

Finalmente, o terceiro capitulo tera como principal proposta, demonstrar as 

consequencias no sistema prisional brasileiro advindo da omissao do Estado na 

concessao de assistencia juridica aos encarcerados, afrontando visivelmente a 
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Dignidade da Pessoa Humana, principio basilar de um Estado Democratico de 

Direito. 
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2 CARACTERISTICAS E HISTORICO DA PENA E A ORIGEM DOS SISTEMAS 

PRISIONAIS 

Desde os primordios da historia, nos deparavamos com formas de punigao 

que nao se encaixavam no trato social das populagoes, as quais se intercalavam 

entre castigos e custodias extremadas. O comportamento de Adao e Eva no paraiso 

nos insere em uma ordem logica composta por uma conduta desvirtuosa que levou a 

uma punigao. 

A evolugao, meio inevitavel e necessario no decorrer dos tempos, nos 

mostra que essa ordem cronologica, tende a galgar, seja pautada no divino, na 

justiga com as proprias maos, no modelo estatal ou advinda de uma abstragao de 

politica criminal justa e minimalista, qual seja, a pena. 

No entanto, e necessaria uma explicagao mais pormenorizada desse 

processo, chegando-se, finalmente, na ideia de prisao, para que o entendimento 

passe de mera "historia", a uma formagao de consciencia dos operadores do Direito 

para a real situagao das penas e de sua execugao nos estabelecimentos prisionais. 

2.1. AS VARIAS ACEPQOES DA PENA: CASTIGO, VINGANQA, DIVINO, 

SOBERANIA E HUMANIZAQAO 

O Direito Penal, ramo mais severo do vasto mundo juridico, tern como uma 

de suas caracteristicas marcante a materializagao do jus puniend estatal, aplicado 

de forma minima por ser privador, na maioria das vezes, da liberdade dos individuos 

em nome da protegao dos bens juridicos mais importantes. No entanto, essa e uma 

visao atual do Direito Penal e de suas penas constitucionalmente garantistas, pois, 

nos tempos arcaicos, a visao era pautada em uma miopia severa. 

Desde que o homem procurou coexistir com seus semelhantes, vivendo em 

sociedade, se fez necessario char normas de trato social para viabilizar o bem-estar 

da coletividade. Dessa forma, precisar um marco inicial da origem das penas e 

quase impossivel, no entanto, marcos podem ser vislumbrados no decorrer da 

historia. 
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Em regra os historiadores consideram varias fases da pena: vinganga 

privada, a vinganga divina, a vinganga publica e o periodo humanitario. Todavia, 

deve-se entender essa evolugao historica nao somente como uma sequencia de 

fatos aos quais uns sucedem os outros, mas sim, fazer a jungao dessas sequencias 

sucessorias com suas caracteristicas marcantes. 

Primitivamente, pode-se conceber a ideia da pena no sentido de vinganga, e 

na verdade, esta nada mais era do que uma forma de defesa, posto a ausencia de 

um Estado constituido capaz de regular as relagoes em sociedade. 

Na vinganga privada, havia a autotutela, ou seja, prevalecia a existencia de 

uma falta de proporcionalidade na punigao, pois o ofensor sofria agressoes 

aplicadas pelo ofendido, por sua familia, ou ate mesmo pelo seu grupo, nao se 

admitindo a intervengao de terceiros estranhos no feito. 

Como o revide nao guardava a proporgao com a ofensa, a situagao tornava-

se cada vez mais insustentavel, principalmente pelas guerras continuas de clas, as 

quais propiciaram o enfraquecimento e ate a extingao de muitas familias, afirmagao 

pertinente preceituada por Mukad (2000). 

Surge entao, como primeira conquista no terreno repressive o taliao. Este 

instituto era uma especie de castigo-espelho, ou seja, se aplicava o conhecido 

brocardo "olho por olho, dente por dente" que procurava fazer com que o agressor 

se obrigasse a reparar o dano causado, na mesma proporgao que produzira com 

sua agao, como um reflexo severo de seus atos. 

Adotado no codigo de Hammurabi, no Exodo e na Lei das XII Tabuas, foi ele 

um elevado avango na historia do Direito Penal, por reproduzir a abrangencia 

punitiva. Nesta epoca, surge tambem o importante instituto da composigao, onde se 

criou a possibilidade de diminuir o excesso da barbarie, utilizando-se do sistema 

atraves do qual, o infrator adquiria, atraves de pagamento, a sua liberdade. 

Em seguida, passou a vigorar um periodo em que o erro cometido era 

considerado uma ofensa as divindades. Assim, nesta fase denominada de vinganga 

divina, a proposta da punigao representava o anseio do proprio Deus de repudiar a 

situagao em aprego. 

E o advento de um dominio social capaz de impor aos homens normas de 

conduta e castigo. O principio que domina a coergao e a satisfagao da divindade, 

ofendida pelo crime. Pune-se com aspereza, antes, com notoria crueldade, pois o 

castigo deve estar compativel com a grandeza do deus ofendido. Este preceito 
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teocratico confundia-se com a propria justiga punitiva. Alguns Codigos adotaram 

estas regras: Codigo da India, Codigo de Manu, da Babilonia, entre outros. 

Nessa epoca, crime e pecado eram fundidos em um unico conceito. O 

criminoso deveria ser punido para acalmar os deuses, que ficavam embravecidos 

com a violagao as suas leis, e em represalia, castigavam o povo. Como nao podiam 

explicar os acontecimentos sejam eles naturais, ou de qualquer especie, os homens 

primitivos langavam a culpa de suas afligoes em cima daqueles que, desrespeitando 

os "mandamentos", teriam provocado os deuses e esses inexplicaveis 

acontecimentos. Esta foi a fase precursora das penas mais desumanas e crueis, 

oriundas do fanatismo e da paixao religiosa. 

No seculo XV, com a queda de Constantinopla e o desaparecimento do 

feudalismo, surge a idade Moderna, e com ela dezenas de guerras religiosas, tendo 

como consequencia um numero alarmante de indigentes, obrigando o Estado a 

buscar assumir sua fungao de detentor do jus puniend embora, com influencias da 

igreja. E nesta fase, que o Estado tornou-se forte e avocou para si a aplicagao da 

pena, que perde seu cunho religioso, assumindo um intuito politico. 

Nessa passagem do feudalismo para o capitalismo, a Igreja perde parte de 

seu dominio, sendo agora a figura do onipotente transferido ao monarca, que era o 

representante maior do Estado e reconhecido pelos suditos como a figura da 

punigao. 

A vinganga agora e tida como publica, tendo como objetivo primordial, 

resguardar as autoridades soberanas, que exerciam seus comandos de acordo com 

seus livres arbitrios e em harmonia com os ditames de Deus, praticando assim 

inumeras injustigas. Assim reconhece Noronha (1999, p. 24): 

Nao obstante, ainda nao se saira da fase da vinganga publica. A 
preocupagao era a defesa do soberano e dos favorecidos. 
Predominavam o arbitrio judicial a desigualdade de classes perante a 
punigao, a desumanidade das penas [...], o sigilo do processo, os 
meios inquisitoriais, tudo isso aliado a leis imprecisas, lacunosas e 
imperfeitas, favorecendo o absolutismo monarquico e postergando os 
direitos da criatura humana. 

A pena predominante era a de morte, tendo como meios aplicados para a 

sua execugao: a forca, a fogueira, a roda, o arrastamento, o esquartejamento, o 

estrangulamento, entre outros. Esses meios extremos de crueldade exibiam o 
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condenado a suplicios publicos, com objetivo tanto de impor o castigo, como de 

incutir o receio na sociedade quanto a pratica de delitos. 

Nessa epoca as penas tinham uma caracteristica altamente "aflitiva, uma 

vez que o corpo do agente e que pagava pelo mal por ele praticado" Greco (2006, 

p.522). 

Posteriormente, chega-se ao periodo conhecido como humanitario, que, 

como o proprio nome alude, preconizava a humanizacao da pena, respeitando 

assim, o anseio da sociedade de combater as arbitrariedades existentes com suas 

sangoes cada vez mais violentas. 

O movimento visava, sobretudo, o respeito a personalidade humana, 

fundado em sentimentos de clemencia e compaixao pela sorte dos que eram 

submetidos ao terrivel processo penal e ao regime carcerario entao existente. 

Varios reformadores construiram e divulgaram suas teorias. Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau e D'Alembert, foram as mentes que semearam e colheram as 

primeiras mudas do processo humanista na aplicagao das penas. A arbitrariedade 

se contrapos a razao, e a determinagao caprichosa dos delitos, se pos a fixagao 

legal. O povo protestava pelo fim de tanto barbarismo justificador de penalidades. 

Como evidencia Montesquieu (2000, p. 54): 

Os homens nao precisam, absolutamente, ser levados pelos 
caminhos extremos: deve-se procurar os meios que a natureza nos 
oferece para os conduzir [...] E, entre nos, um grande erro aplicar o 
mesmo castigo ao que assalta estradas e ao que rouba e assassina. 
E evidente, parta a seguranga publica, que se deveria estabelecer 
alguma diferenga de pena. 

Um dos maiores pensadores desse momento historico foi Cesare Beccaria, 

que deu inicio ao Direito Penal moderno, da Escola Classica de Criminologia, bem 

como o da Escola Classica de Direito Penal. Ele pregava que os meios utilizados na 

prevengao do delito, constituiam uma melhor alternativa, quando comparada com a 

punigao severa aplicada, ou seja, a pena tinha um carater preventivo geral, que 

servia para evitar a conduta delituosa no meio social. Ele deu um sentido utilitarista a 

pena, sentido este, que buscava evitar o retorno do homem ao crime. 

Em sua obra Dos Delitos e das Penas, Beccaria menciona claramente o 

contrato social nos seus dois primeiros capitulos. "Dessa forma, os homens se 
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reunem e livremente criam uma sociedade civil, e a fungao das penas impostas pela 

lei e precisamente assegurar a sobrevivencia dessa sociedade". 

Esse firmamento politico filosofico, tinha como pressuposto a igualdade 

absoluta entre todos os homens, afirmando que a prevengao nao se buscava no 

terror, mas com a eficacia e a certeza da punigao. Os principios reabilitadores ou 

ressocializadores da pena tern como antecedente os delineamentos de Beccaria. 

Apos o periodo humanitario, novas diregoes para o Direito Penal sao 

tragadas, ocupando-se com o estudo do homem criminoso e a explicagao causal do 

delito. O primeiro estudioso a refletir essas diregoes foi um medico, Cesar Lombroso, 

em 1875, seguidos de Rafael Garofalo e Enrico Ferri fundadores da Escola 

Positivista. 

As ideias de Lombroso sustentaram um momento de rompimento de 

paradigmas no Direito Penal e o surgimento da fase cientifica da Criminologia. Os 

positivistas rebateram totalmente a nogao classica de um homem racional capaz de 

exercer seu livre arbitrio. Eles sustentavam que o delinquente pertencia a uma 

classe especial do genero humano, um ser que possuia dificil adaptagao social e 

que o crime era resultado de uma agao combinada de fatores biologicos, fisicos, 

psiquicos e sociais. 

Nesse momento, a pena nao possui um fim exclusivamente retributivo, mas, 

sobretudo, de defesa social e recuperagao do criminoso, devendo ser aplicada a 

proporcionalidade e a individualizagao da pena, analisando a personalidade do 

delinquente. Seu ponto nuclear e a consideragao do delito como fenomeno biologico 

e o uso do metodo experimental para estuda-lo. 

No entanto, nao se pode afirmar que o crime baseia-se unicamente na 

questao patologica, seria um absurdo enfrentar a problematica criminal tendo 

apenas como foco o aspecto biologico do criminoso. 

Mas, a proporcionalidade na aplicagao da reprimenda e a individualizagao da 

pena, foram fatores que influenciaram o tratamento penal, principalmente, quando 

partimos para o lado da elaboragao legislativa. 

Em tempos arcaicos, conceituava-se a pena como a expiagao ou castigo 

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

ato ou omissao de fato, que atentasse contra a ordem social. 
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A pena, desde os primordios, sempre esteve associada ao castigo, uma 

especie de retribuigao ao mal cometido, conceito simbolista ilusorio, que permanece 

enlacado nos pensamentos da sociedade atual. 

Damasio de Jesus (1999, p. 519) preceitua: 

Pena e a sangao aflitiva imposta pelo Estado, mediante agao penal, 
ao autor de uma infragao (penal), como retribuigao de seu ato ilicito, 
consistente na diminuigao de um bem juridico, e cujo fim e evitar 
novos delitos. Tern finalidade preventiva, no sentido de evitar a 
pratica de novas infragoes. 

No entanto, a pena so existe, por que existe o delito. Por isso, nasce para o 

Estado o poder de aplicar uma sangao no sentido de prevenir e corrigir o delinquente 

e reparar o dano aos bens juridicos afetados. 

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

Essa caracteristica tanto esta presente no artigo 1° do Codigo Penal (CP), que se 

repete no inciso XXXIX da Constituigao Federal de 1988 (CF/88), que assim aduz: 

"nao ha crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previa cominagao legal". 

Como se verifica, a sua aplicagao deve basear-se na proporcionalidade ao 

crime cometido, e encarado nao como vinganga, castigo divino ou patologia e sim 

como forma de ressocializagao e recuperagao do agente criminoso. 

Mas, para se ter uma exata nogao da finalidade da pena e seu modo de 

aplicagao, sao necessarios os conhecimentos de suas teorias justificadoras e nao 

apenas as suas raizes historicas. 

2.2 TEORIAS JUSTIFICADORAS DA PUNIQAO: A PROBLEMATICA DA 

FINALIDADE DA PENA 

No que se refere a finalidade da pena, muitas sao as teorias que explicam sua 

origem e objetivo. Para Mirabete e Fabrini (2007, p. 24-25): 

Para as teorias absolutistas (retribucionistas ou de retribuigao), o fim 
da pena e o castigo, ou seja, o pagamento pelo mal praticado. O 
castigo compensa o mal e da reparagao a moral [...] a pena era 
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nitidamente retributiva, ja que a sangao se destinava a restabelecer a 
ordem publica alterada pelo delito. Para as teorias Relativas 
(utilitarias ou utilitaristas), dava-se a pena um fim exclusivamente 
pratico, em especial o de prevengao geral, [...] a pena ja nao era um 
castigo, mas uma oportunidade para ressocializar o criminoso. Para 
as teorias mistas (ecleticas ou intermediaries), a pena por sua 
natureza, e retributiva, tern seu aspecto moral, mas sua finalidade 
nao e simplesmente prevengao, mas um misto de educagao e 
corregao. 

Ao analisar as teorias justificadoras da pena, necessariamente, parte-se do 

sentido de retribuigao, visto que, desde seculo XVII o sistema punitivo se orienta 

com a ideia de pagar o mal do crime com o mal da pena. A teoria conhecida com 

retribucionista afirma que a pena tern a fungao de restabelecer a ordem violada pelo 

crime, compensando o mal causado pelo mesmo. 

Somente com as ideias iluministas a pena passa obedecer a certa 

proporcionalidade com o crime praticado. Beccaria, na sua obra dos "delitos e das 

penas" atacou os excessos e as crueldades com que as punigoes eram aplicadas, o 

que motivou uma nova postura frente as punigoes aos violadores das normas. 

Beccaria entendia que para a pena ser considerada justa, deveria ser 

orientada por um bem maior, ou seja, ser justificada pelo seu fim preventivo, o que 

Ihe deu o seu carater utilitarista. 

Para a teoria relativa, a pena teria como fim, evitar a pratica de novos delitos 

como prescreve Querioz (2006, p. 52): "a prevengao de novos delitos, seja em 

carater geral, atuando sobre a generalidade dos seus destinatarios, seja de carater 

especial, dirigida a atuar sobre o animo daqueles que ja tenham incorrido na pratica 

de um crime". Ou seja, a pena adquiriu uma fungao instrumental, pois tinha como 

meta exercer influencia junto ao corpo social. 

Ja a teoria mista desenvolveu-se unindo os criterios de retribuigao e 

prevengao geral e especial. Esta teoria defende que a pena justa e aquela pautada 

na culpabilidade do agente, possuindo dupla fungao. 

A primeira fungao esta pautada diretamente com o agente delituoso, qual 

seja de retribuir o injusto praticado reafirmando o ordenamento penal. A segunda 

fungao divide-se em prevengao geral e especial. 

A prevengao geral lastreia-se na exemplaridade que se alcanga quando a 

pena exerce o efeito de fortalecer a confianga do grupo social no ordenamento 

normative Ja a prevengao especial visa produzir efeito sobre o criminoso no sentido 
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de nao voltar a delinquir, orientando-se de acordo com a sua periculosidade. Esta 

teoria e adotada no ordenamento juridico brasileiro. 

O Tribunal de Alcada do Rio Grande do Sul, prescreveu 

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

A finalidade, primordial, da pena e prevenir a pratica do crime, pela 

reeducagao e pela intimidagao coletiva. Deseja-se a ressocializagao como objetivo a 

humanizagao da passagem do detento na instituigao carceraria. 

2.3 ORIGEM DAS PRISOES E DOS SISTEMAS PENITENCIARIOS 

As bases pelas quais iniciam as diregoes dos Sistemas Penitenciarios sao 

uma consequencia das teorias dos reformadores, Cesare Beccaria, John Howard e 

Jeremy Betham, que contribuiram com seus posicionamentos humanistas de forma 

decisiva na revolugao do tratamento penal. 

A principio, os estabelecimentos prisionais nada mais eram que um meio de 

custodia, posteriormente, com a evolugao do pensamento dos reformadores, surgiu 

as ideias dos presidios. 

Anteriormente ao surgimento do Sistema Penitenciario, os apenados eram 

tratados de forma extremamente desumana, com medidas hediondas, aplicadas, 

nao ao condenado, mas no condenado, visando seu corpo, aferindo mutilagoes, 

apedrejamentos, penas de morte, agoites e decapitagoes. Os prisioneiros eram 

jogados e relegados ao abandono, afastados totalmente da convivencia social. 

Entretanto, foi na Idade Media que a pena materializada na prisao, deixou de 

ser uma modalidade de custodia, para dar espago a prisao propriamente dita. 

Veicula-se sua origem aos mosteiros, como preceitua Mirabete e Fabbrini 

(2010, p. 235), "como punigao imposta aos monges ou clerigos faltosos, fazendo 
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com que se recolhessem as suas celas para se dedicarem, em silencio, a meditagao 

e se arrependerem da falta cometida, reconciliando-se com Deus". 

Dessa forma, como a Igreja Catolica detinha grande influencia e poder, 

surgiram nesse periodo, os chamados crimes de heresias, onde, as penas impostas, 

tinham carater de isolamento, e se restringiam a espiritualidade, atraves de oracao e 

meditagao, para que estes infratores se redimissem de seus pecados. 

Com a diminuicao de poder e influencia da Igreja Catolica, e 

consequentemente, o nascimento da idade moderna, o Estado passa a ter o poder 

de aplicar as sancoes penais. 

Nesse periodo, a Europa passava por uma grande dificuldade economica, 

que era traduzida por um numero alarmante de pobreza e enorme numero de 

delinquentes, tornando inexequivel para o orgao publico, o controle sobre os 

apenados. Assim, tornou-se inviavel para o Estado a aplicagao da pena de morte a 

todos os criminosos, sendo necessario, pois, a insergao de uma nova modalidade de 

materializagao da pena, iniciando-se, dessa maneira, a pena privativa de liberdade. 

Como o intuito era retirar do convivio social, os agentes criminosos, e 

havendo, como dito alhures, o surgimento da pena privativa de liberdade como 

forma de se evitar um genocidio desenfreado, surge o miolo dos estabelecimentos 

prisionais. 

As primeiras prisoes aparecem entre o seculo XVI e XVIII, porem, estes 

estabelecimentos eram miseraveis e desumanos, onde os condenados habitavam 

sem a minima condigao de higiene e salubridade, vivendo em situagao subumana. 

Em decorrencia dessas condigoes de falta completa de estrutura para 

abrigar os apenados e efetivar a pena privativa de liberdade, alguns pensadores da 

epoca, reuniram-se para analisar a problematica do sistema prisional, tendo como 

ideal nessa analise, uma base pautada na razao e humanidade, fruto de 

experiencias filosoficas anteriores, fazendo emergir o Regime Celular. 

2.3.1 Sistemas Penitenciarios 

Antes de perfazer o estudo acerca dos sistemas penitenciarios, necessario 

verificar que ha uma gama enorme de sistemas e regras a serem debatidas e 
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analisadas. Sendo assim, e depois de uma filtragem metodologica, serao abordados 

no presente estudo, os sistemas que mais influenciaram na estruturacao atual do 

sistema prisional. 

2.3.1.1 Sistema pensilvanico ou celular 

Os primeiros sistemas penitenciarios surgiram nos Estados Unidos em 1776, 

com a construcao de Walnut Street, pelos quaeres. 

Foi sob a influencia dos quaeres e dos cidadaos da Filadelfia, que as 

autoridades ordenaram a construgao de um edificio celular com o proposito de 

aplicar o Soolitary Confinement, pois segundo Pavarini e Melossi (apud 

Bittencourt,1999, p. 125)" o isolamento em uma cela, a oragao e a abstinencia total 

de bebias alcoolicas deveriam char os meios para salvar tantas criaturas infelizes" . 

Esse sistema ficou conhecido como Pensilvanico ou celular e tinha como 

fundamento a inspiragao mistica e religiosa. 

O inicio desse Sistema deteve em sua essencia o objetivo de reformar as 

prisoes, para configura-se em um sistema bem mais definido para o exercicio da 

punigao. Era caracterizado principalmente pelo isolamento diuturno em cela, pela 

proibigao do recebimento de visitas e contato com os outros apenados, visto que, 

vigorava a regra do silencio absolute Assim aduz Bitencourt (1999, p. 125): 

Nao se aplicou, contudo, o sistema celular completo, impos o 
isolamento em celas individuals somente aos mais perigosos, os 
outros foram mantidos em celas comuns; a estes, por sua vez, era 
permitido trabalhar conjuntamente durante o dia. Aplicou-se a 
rigorosa lei do silencio. 

A unica leitura permitida era a da Biblia. Os condenados viviam em completa 

ociosidade, o que motivou uma serie de disturbios psicologicos, e ate o suicidio de 

muitos deles, por nao suportarem o distanciamento do convivio social, alem do 

tratamento de penuria a que eram submetidos. 

Entretanto, a experiencia iniciada em "Walnut Street", onde ja comegaram a 

aparecer claramente as caracteristicas do regime celular, converteu-se em um 
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grande fracasso. Sua decadencia teve como causa fundamental, o extraordinario 

crescimento da populagao penal que estava recolhida neste ambiente. 

Diante dessa situagao sem controle, a sociedade da Pensilvania e a 

sociedade da Filadelfia, solicitaram uma nova oportunidade para um sistema 

fundado na separagao, como medida profilatica. 

Houve entao o sistema de cisao, onde foram criadas duas penitenciarias, 

uma ocidental, conhecida como Western Street, que seguia o modelo Panoptico de 

Betham, em que houve aplicagao rigida do enclausuramento, proibindo-se o trabalho 

em cela, e a Penitenciaria Oriental, que permitiu o trabalho em cela, porem, quase 

sempre nao podendo ser desenvolvido, posto que se tratava de trabalhos tediosos e 

frequentemente sem sentido. 

2.3.1.2 Sistema alburniano 

O sistema penitenciario denominado de Alburniano, surge em NovaYorque, 

no ano de 1821, da necessidade e do desejo de superagao dos defeitos e limitagoes 

do sistema celular, sendo as razoes basicas de sua implementagao. 

Esse sistema nao abandonou a ideia de confinamento, porem, nao era tao 

intransigente quanto o modelo anterior, onde, os presos, trabalhavam em conjunto 

durante o dia sob a lei do silencio, o que levou a ser chamado de "Silente System", 

sujeitos a castigos severos se ousassem infringir as normas, sendo imposto o 

isolamento somente no horario noturno. 

Como preceitua Bitencourt (1999, p.129): 

Tradicionalmente se criticou, no sistema auburniano, a aplicagao de 
castigos crueis e excessivos. Esses castigos refletem a exacerbagao 
do desejo de impor um controle estrito, uma obediencia irreflexiva. 
No entanto considera-se justificavel esse castigo porque se 
acreditava que propiciaria a recuperagao do delinquente. 

O sistema Auburniano teve sua elevagao baseado na sua adequagao no 

contexto politico-economico da epoca, com o processo de industrializagao, onde o 

recluso passou a ser mao-de-obra barata aos propositos do Capitalismo, 



24 

representando uma forca produtiva de baixo custo. Em contrapartida, as 

associagoes sindicais nao apoiaram os ditames ideologicos do modelo Auburniano. 

Foi, entao, que o sistema declinou, pois a producao nas prisoes 

representava menores custos e significava uma competicao ao trabalho livre. Outro 

aspecto que contribuiu negativamente para o enfraquecimento deste foi o rigoroso 

regime disciplinar aplicado. 

No entanto, necessario o reconhecimento que, tanto o sistema Pensilvanico 

como o Auburniano tinham como finalidade a ressocializagao do apenado, mesmo 

que baseado no isolamento, no ensino dos principios religiosos, no ensino de um 

oficio, na dedicagao exacerbada ao trabalho ou na aplicagao de castigos crueis; eis 

o cerne da finalidade atual. 

2.3.1.3 Sistema progressive 

O sistema progressive foi idealizado por Alexander Maconochie, com intuito 

de formatar os modelos dos sistemas passados, fundamentando-se, principalmente, 

na reabilitagao dos aprisionados. Levava-se em conta o comportamento e 

aproveitamento do preso, demonstrados pela boa conduta e pelo trabalho (Mark 

system), estabelecendo-se tres periodos ou estagios no cumprimento da pena que 

sao: o periodo de prova, o periodo de prisao em comum e a liberdade condicional. 

Assim aduz Bitencourt (1999, p. 133): 

Periodo de prova - onde o isolamento celular era total. De dia os 
presos trabalhavam obrigatoriamente e de noite descansavam para 
melhor aproveitamento do outro dia. Ao atingir quatro marcas ou 
vales passavam para o segundo periodo. 
Periodo de prisao em comum - o apenado desenvolvia trabalhos em 
conjunto, submetido a lei do silencio nos "Public Work Houses" 
(casas de trabalho publico) e a noite eram isolados. A obtengao de 
mais quatro marcas ou vales era a condigao para o recluso alcangar 
o terceiro periodo. 
Liberdade condicional - era levado em conta tempo e bom 
comportamento, e obtendo mais quatro marcas ou vales, eles 
poderiam adquirir o "ticket of leave", uma especie de liberdade 
provisoria mediante condigoes 
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O sistema Progressive Irlandes, criado em 1854, por Walter Crofton, 

procurou corresponder ao inato desejo de liberdade dos reclusos, aperfeicoando o 

sistema progressivo ingles. 

Crofton introduziu um quarto periodo entre o segundo e o terceiro estagio do 

modelo anteriormente proposto. Foi essa original ideia, que deu origem as "prisoes 

intermediarias", que era considerada como um meio de prova para avaliar a aptidao 

do apenado para a vida em liberdade. 

Esse sistema e um dos mais adotados nos paises pelo mundo. Um exemplo 

e o Codigo Penal Brasileiro, que em sua redacao originaria adotou o sistema em 

comento, porem nao em sua totalidade, devido a relevantes mudangas sociais, se 

amoldando a realidade brasileira. 

2.4 O SURGIMENTO DA PENA DE PRISAO NO BRASIL 

A evolugao historica da prisao remonta a tres fases distintas: Periodo 

Colonial, Imperio e Periodo Republicano. 

Sem se afastar do contexto historico mundial, a prisao, no Brasil, existia 

como medida cautelar, ou seja, os acusados permaneciam temporariamente presos 

a espera do julgamento. Essa situagao perdurou durante as Ordenagoes Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, as quais tinham por base um direito penal baseado na 

crueldade das sangoes corporais. 

Em 16 de dezembro de 1830, D. Pedro I sanciona o Codigo Criminal do 

Imperio do Brasil. Este estatuto seguiu o pensamento dos reformadores iluministas, 

que apresentavam um posicionamento humanitario da pena com ideias de justiga e 

de equidade. 

Com a Aboligao da Escravidao, em 1888, e a Proclamagao da Republica, em 

1889, as leis sofreram drasticas mudangas. O Codigo Penal da Republica, de 1890, 

procurou suprir as necessidades que nao foram visadas nas legislagoes passadas 

prevendo diversas modalidades de prisao, como a prisao celular, a reclusao, a 

prisao com trabalho forgado e a prisao disciplinar, sendo que cada modalidade era 

cumprida em estabelecimento penal especifico. 
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No entanto, o que se presenciou no inicio do seculo XX, foram as pessimas 

condicoes dos estabelecimentos prisionais brasileiros, que ja apresentavam 

problemas como a superlotacao e a nao-separacao entre presos e condenados. 

Assim, em 1940 e publicado o novo Codigo Penal (Decreto lei n°. 2.848), o 

qual trouxe inumeras particularidades, como as sancoes pecuniarias, a 

responsabilidade penal, a liberdade condicional e as penas principals e acessorias. 

E, apesar de algumas reformas, ainda continua em pleno vigor. 

Ja em 1984, o Estatuto Penal brasileiro, sofreu uma reforma na sua parte 

geral incluindo a Lei n°. 7.210/84, Lei de Execugao Penal (LEP), que significou um 

grande avango para as leis penais brasileiras. 

O que podemos vislumbrar e, que apesar do esforgo legislativo para a 

criagao e aperfeigoamento das normas penais de punigao e execugao das penas, 

conforme observado em seu contexto historico percebe-se, claramente, que o 

caminho a se percorrer e tortuoso. 

O sistema comega a falir, desde o momento que nao compreendemos que 

nao basta o inchago legislativo, e sim uma evolugao na politica criminal, por parte do 

Estado e da sociedade, agindo em conjunto de ideias, para inserir dentro de uma 

tendencia constitucional a dignidade daqueles que sao destinados ao carcere. 

Dessa forma, nasce, basilada no Estado Democratico de Direito, a Lei de 

Execugao Penal brasileira, que tern como foco os apenados e a execugao de suas 

reprimendas de uma forma menos severa e mais digna. 



27 

3 A OMISSAO DO ESTADO NA APLICAQAO DA LEI DE EXECUQAO PENAL 

A Lei de Execugao Penal no palco legislativo e vista como um dos estatutos 

mais avangados e democraticos do mundo. Ela repousa na ideia de que a execugao 

da pena privativa de liberdade deva basear-se na garantia do bem-estar do 

apenado, aplicando-se o principio da dignidade da pessoa humana, protegendo os 

direitos substantivos e processuais, assim como determina o conceito juridico 

filosofico de um Estado Democratico de Direito. 

A principio, como todo projeto legislativo que se inicia, foi uma lei bastante 

discutida, por apresentar disposigoes incompativeis com a realidade social brasileira, 

sobretudo pela dificuldade de sua aplicagao. No entanto, ao mesmo tempo em que 

suscitava discussoes acaloradas acerca de sua pratica, tambem demonstrava 

extraordinario avango tecnico, pois inovava o modo de aplicagao da pena privativa 

de liberdade, como tambem trazia a baila, medidas alternativas previstas na 

legislagao e nao executadas, gerando assim um arcabougo humanitario, resultando, 

consequentemente, na ressocializagao do condenado. 

Apesar de seu notavel planejamento, o que se tern visto na pratica, sao as 

constantes violagoes aos direitos constitucionalmente previstos e a total 

inobservancia das garantias legais idealizadas na execugao das penas, o que leva, a 

uma flagrante contradigao entre a lei no seu sentido formal e a lei no seu carater 

substancial, ou seja, estritamente kelsiana do ponto de vista positivado, no entanto, 

nada garantidor quando executado. 

Na realidade, os apenados foram inseridos num processo desumano, que 

nao oferece condigoes minimas de retorno a vida em sociedade, pois, nas condigoes 

em que se encontram, encarando a grande disparidade entre a lei e sua efetiva 

pratica, bem como a falta de uma politica criminal por parte do Estado, baseada em 

principios basicos de humanizagao, faz com que, a vida nos estabelecimentos 

prisionais, se torne ou um local de desova humano ou, na melhor das vezes, uma 

escola do crime, como pensa alguns autores. 

3.1 NATUREZA DA EXECUQAO PENAL 
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A contenda acerca da natureza juridica de um determinado instituto, ou ate de 

um conjunto mais vasto de institutos juridicos, e habitual. Assim, diante de sua 

extrema complexidade, doutrina e jurisprudencia vem apontando divergencias 

acerca da natureza juridica da execugao penal, a fim de se definir exatamente sua 

posigao, metodos e limites. Como bem caracteristico do ramo das ciencias sociais, 

surgem, desde logo, dois principals posicionamentos contrarios e uma terceira 

vertente conciliatoria, mista ou hibrida. 

Para o primeiro posicionamento, a execugao penal tern natureza meramente 

administrativa, nao havendo processo e tampouco aplicagao da jurisdigao. O preso 

e objeto da execugao e as eventuais atenuagoes da quantidade ou qualidade da 

pena sao entendidas como beneficios - liberalidades do Estado no exercicio do jus 

puniendi. 

Ja em sentido oposto, adentrando no seguimento do segundo 

posicionamento, ha operadores do direito que acreditam que, apesar da intensa 

atividade administrativa, a execugao penal tern natureza jurisdicional. Visto que, de 

acordo com o artigo 194 da LEP que assim preceitua: "o procedimento 

correspondente as situagoes previstas nesta lei sera judicial, desenvolvendo-se 

perante o juizo da Execugao", denota-se que as decisoes que determinam 

efetivamente as diregoes da execugao sao jurisdicionais. Esse posicionamento 

implica em dizer que durante toda a execugao da pena existe o devido processo 

legal, por conseguinte a aplicagao dos principios da ampla defesa e contraditorio. 

Defendendo esta ultima posigao metodologica, Schmidt (2002, p.265-266) 

afirma: 

Sendo correta, portanto, a visualizagao do preso como sujeito de 
direitos, creio que a natureza administrativa da execugao penal nao 
pode subsistir. Tal processo ha de ser reputado um processo judicial 
(sistema acusatorio), com todas as garantias dai decorrentes (ampla 
defesa, contraditorio, inviolabilidade de correspondencia, liberdade 
de culto religioso, liberdade de pensamento, inviolabilidade da 
intimidade, liberdade de associagao e de reuniao, direito de 
propriedade, direito de petigao etc.) e, principalmente, pela 
separagao das tarefas de acusar, defender e julgar. Sob esse prisma 
constitucionalizante e que deve ser vista a Lei de Execugao Penal, 
sendo tarefa do operador do direito, in casu, a verificagao da 
recepgao material dos dispositivos da Lei n° 7.210/84 pela 
Constituigao Federal de 1988. 
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No entanto, ha autores que defendem que a execugao penal tern uma 

natureza complexa, por ser jurisdicional e administrativa. Jurisdicional em relacao as 

atividades que exercem: concessao de livramento condicional, progressao de 

regime, indulto, comutagao de pena, remigao de pena, entre outros. E administrativa, 

por apresentar atividades como: a expiagao da pena, o cumprimento material da 

sentenga. Assim se posiciona Grinover {apud Marcao, 2010, p.32): 

Nao se nega que a execugao penal e atividade complexa, que se 
desenvolve entrosadamente nos pianos jurisdicional e administrativo. 
Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes 
estatais: o Judiciario e o Executivo, por intermedio, respectivamente, 
dos orgaos jurisdicionais e dos estabelecimentos administrativos. 

A despeito da discussao sobre a natureza juridica da execugao penal, o 

Brasil tern proclamado, predominantemente, a natureza jurisdicional da mesma, 

reconhecendo como o sucessor da concepgao primitiva da natureza administrativa 

3.2 HISTORICO DA LEI DE EXECUQAO PENAL - LEP 

O projeto de Codigo Penitenciario da Republica, de 1933, foi a primeira 

tentativa brasileira de codificar normas de execugao penal. Este projeto, idealizado 

por Candido Mendes, Lemos de Brito e Heitor Carrilho, so veio a ser publicado no 

ano de 1937, no Diario do Poder Legislativo. 

Explicando a materia, Rafael Damaceno de Assis (2007) afirma: 

O projeto era inovador e ja tinha como principio a individualizagao e 
distingao do tratamento penal, como no caso dos toxicomanos e dos 
psicopatas. Previa tambem a figura das Colonias Penais Agricolas, 
da suspensao condicional da execugao da pena e do livramento 
condicional. No entanto o projeto nao chegou nem mesmo a ser 
discutido em virtude da instalagao do regime do Estado Novo, em 
1937, que acabou por suprimir as atividades parlamentares. 

Em 1951, o entao Deputado Carvalho Neto, produziu um projeto que 

estabelecia normas gerais de direito penitenciario. No entanto, se tornou letra morta 
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no ordenamento jurfdico, pois, carecia de eficacia por nao prever sancoes para o 

descumprimento dos principios e das regras contidas na lei. 

Foi entao que, em 1957, da necessidade de se reformular e de atualizar a lei 

de execugao criminal, que o Ministro da Justiga apresentou um anteprojeto de 

Codigo Penitenciario. Nesse projeto, a execugao penal era tratada distintamente do 

Codigo Penal e a competencia para a execugao penal era dividida sob a forma de 

varios orgaos. Esse projeto nao chegou nem mesmo a fase de revisao. 

Na decada de 60, veio o primeiro anteprojeto de um Codigo de Execugoes 

Penais, do jurista Roberto Lyra, que inovava por apresentar uma preocupagao com a 

humanidade e a legalidade na execugao da pena privativa de liberdade. Ja em 1970, 

foi apresentado o projeto do professor Benjamim Moraes Filho, o qual tinha como 

foco a ideia de que a recuperagao do preso deveria basear-se na assistencia, 

educagao, trabalho e na disciplina. No entanto, os dois projetos nao lograram exitos. 

Finalmente, em 1983, e aprovado o projeto de lei do Ministro da Justiga 

Ibrahim Abi Hackel, o qual se converteu na Lei n° 7.210, de 11 de Julho de 1984, a 

atual e vigente Lei de Execugao Penal. 

Essa lei nasceu como bem preconiza seu artigo 1°, com o objetivo de 

efetivar os mandamentos presentes nas sentengas e decisoes judiciais, como 

tambem em constituir medidas harmonicas no sentido de inserir o condenado no 

meio social. Assim preceitua Mirabete (2000, p. 26): 

O sentido imanente da reinsergao social, conforme o estabelecido na 
lei de execugao, compreende a assistencia e ajuda na obtengao dos 
meios capazes de permitir o retorno do apenado e do internado ao 
meio social em condigoes favoraveis para sua integragao, nao se 
confundindo com qualquer sistema de tratamento que procure impor 
um determinado numero e hierarquia de valores em contraste com os 
direitos da personalidade do condenado" 

Pela analise da lei, a harmonica integragao social menciona tanto as 

condigoes materiais e assistenciais no recinto interno do carcere, quanto ao 

processo de reintegragao social apos o carcere. 

O estudo e o bom emprego das normas de execugao penal devem analisar 

os principios constitucionais, penais e processuais penal, visto que, para 

desempenhar o direito punitivo do Estado, justifica-se no Estado Democratico de 

Direito, um forte amparo dos direitos e garantias fundamentals. 
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3.3 PRINCIPIOS ORIENTADORES DA LEI DE EXECUQAO PENAL 

A ideia de principio esta intimamente ligada a nocao de fundamento, 

constituindo horizontes que direcionam todo um sistema de conhecimento humano. 

Assim sendo, os principios constitucionais sao previsoes que orientam o 

ordenamento juridico nacional, tendo por fulcro, conferir racionalidade e coerencia a 

esfera constitucional. 

Assim sendo, sao principios basicos que regem a execugao penal: 

legalidade, isonomia, personalizagao da pena, jurisdicionalidade, devido processo 

legal, contraditorio e ampla defesa. Eles dao garantia ao condenado e a regularidade 

do processo. 

O principio da legalidade e a mais importante conquista de indole politica. 

Consiste em evitar excessos ou desvios na execugao da pena, visto que, constitui-

se em um desdobramento logico do principio nulla poena sine lege, em que o 

sentenciado nao pode ficar sujeito ao poder discricionario da autoridade 

administrativa. 

A execugao da pena, desde Constituigao de 1988, alem de se constituir em 

uma atividade administrativa, adquiriu o status de garantia constitucional, como se 

depreende do artigo 5° da CF, tornando-se o, sujeito da relagao processual, detentor 

de direitos e deveres, afirma Mirabete (2000, p. 28). 

O principio da personalizagao da pena baseia-se no indicativo de que os 

condenados devem ser classificados visando individualizar o tratamento reeducativo, 

que busca a ressocializagao do condenado tentando inseri-lo na comunidade, 

baseado nos antecedentes e personalidade, evitando a massificagao da execugao 

(arts. 5 ° e 6 ° d a LEP). 

O principio da jurisdicionalidade afirma que a jurisdigao nao se exaure com o 

transito em julgado da condenagao, mas prossegue em todas as fases da execugao. 

Ja o principio da isonomia proibe qualquer especie de distingao entre os 

condenados (art 3°, paragrafo unico da LEP). Finalmente, na execugao da pena, ha 

total incidencia dos principios do devido processo legal, do contraditorio e da ampla 

defesa, garantidos constitucionalmente. 
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Demonstrado como e a fungao e a importancia dos principios no ambito da 

Lei de Execugao Penal, pode-se notar que, o objetivo primordial na aplicagao e 

observancia desses principios, e tentar personificar as garantias proprias do cidadao 

quando no cumprimento da reprimenda penal. 

No entanto, como verificado em linhas anteriores, a Lei por mais perfeita que 

possa ser nao demonstra tanta clareza em sua aplicagao, gerando incerteza quanto 

ao cumprimento desses principios no decorrer da execugao penal. 

Nesse diapasao, surge a necessidade de uma assistencia para aqueles que 

estao segregados, pois, se assim nao o for, a beleza da lei, se tornara alvo facil de 

cometimento de grandes injustigas. 

3.4 DA ASSISTENCIA AO APENADO 

Estando a pessoa presa ou internada, mesmo que provisoriamente, tern o 

Estado, o dever de assistir-lhe, prestando a assistencia devida, na forma da lei. 

Assim preceitua o artigo 10 da Lei de Execugao Penal: "a assistencia ao preso e ao 

internado e dever do estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno a 

convivencia em sociedade". 

O paragrafo unico deste dispositivo trata do egresso: "a assistencia estende-

se ao egresso". Aqui, considerado nos termos do art. 26 da LEP: I - o liberado 

definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saida do estabelecimento; II- o 

liberado condicional, durante o periodo de prova. 

A reintegragao que o artigo alude se faz atraves de um projeto de politica 

penitenciaria, que tenha como objetivo promover ao apenado as condigoes de se 

reestruturar a fim de que ao voltar a sociedade nao mais torne a delinquir. A 

ressocializagao vem no intuito de resgatar a dignidade, a autoconfianga do detento e 

o seu amadurecimento pessoal. 

A palavra assistencia tern sentido de auxilio, ajuda. Assistencia traz a 

imagem de uma atividade que esta sendo realizada, de uma prestagao positiva. No 

sentido juridico, entende-se o ato pelo qual o Estado deva suprir as necessidades 

daquele que, sob sua custodia, encontra-se incapacitado de buscar os recursos 

devidos e indispensaveis a sua sobrevivencia. 
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A assistencia aos condenados e internados constitui uma regra fundamental 

para que a pena e a medida de seguranca sejam partes da integragao dialogada 

entre os destinatarios e a comunidade, como preceitua Renato Marcao (2010, p. 52). 

As medidas assistenciais a serem prestadas pelo Estado aos encarcerados, 

encontram-se elencadas no artigo 11 da LEP que serao qualificadas atraves dos 

seguintes fundamentos: I - Material; II - A saude; III - Juridica; IV - Educacional; V -

Social, VI - Religiao. 

A exibigao de motivos que instituem a assistencia ao preso e internado, 

encontram-se de forma transparente nos artigos de 13 a 24 da Lei n° 7.210 que 

constituem as seguintes notas: 

O estado deve prestar assistencia material ao preso e internado, 
fornecendo alimentagao, vestuario e instalagoes higienicas, que 
atendam as suas necessidades pessoais; a assistencia medica deve 
ter carater preventivo e curativo, com atendimentos medico, 
farmaceutico e odontologico; A prestagao de servigos juridicos e 
oferecido aos presos e internados que nao dispoem por sua vez de 
recursos para efetuar seu acompanhamento processual e diante de 
condenagao transitado e julgado para oferecimento de progressao de 
regime ate o seu regresso ao meio social;a assistencia educacional 
compreendera a instrugao escolar e a formagao profissional do preso 
e do internado, com o ensino do 1° grau obrigatorio e o ensino 
profissional; A fungao da assistencia social e promover condigoes 
plausiveis a ressocializagao do preso ou internado de forma afavel;e 
a assistencia religiosa permite liberdade de culto, sendo vedada a 
obrigagao do encarcerado em atividades religiosas. 

Diante dos termos expostos, pode-se afirmar que estes sao pontos 

primordiais de respeito ao principio da dignidade da pessoa humana. A assistencia 

deve ser prestada de forma conjugada, sendo inadmissivel a sua divisao, tao pouco 

sua inobservancia, sendo reprovavel o seu nao fornecimento. Contudo, o foco do 

presente trabalho e analisar a assistencia juridica prestada pelo Estado aos 

encarcerados. 

3.4.1 Assistencia Juridica 

A CF/88 estabelece no art. 5°, inciso LXXIV, que: "o Estado prestara 

assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de 
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recursos". Quanto ao termo "gratuita", verifica-se que ao falar em assistencia, 

implicito esta a gratuidade. Ja o termo "integral", para entender a redundancia, torna-

se preciso distinguir dois termos "assistencia judiciaria" e "assistencia juridica". 

Justiga gratuita deve ser compreendida no sentido da gratuidade das custas 

processuais e despesas, judiciais ou nao, que nao pode ser arcada pelo cidadao. Ja 

assistencia judiciaria e a defesa do assistido, em juizo, que deve ser oferecido pelo 

Estado, mas que pode ser desempenhado por entidades nao estatais. Por fim, 

assistencia juridica abarca a assistencia judiciaria, sendo aquela ainda mais ampla, 

por envolver tambem servigos nao relacionados ao processo, como a orientagao e o 

aconselhamento juridico gratuito. 

Os apenados, na maioria das vezes, sao pessoas pobres, sendo este termo 

utilizado na acepgao juridica, como aduz Marcao (2010, p. 55) "assim considerados 

aqueles que nao reunam condigoes de custear a contratagao de advogado sem 

prejuizo do sustento proprio e de sua familia". Assim sendo, o Poder Publico tern a 

obrigagao de oferecer assistencia juridica, de acordo com os ditames legais, 

tornando-se o meio mais eficaz para alcangar o direito ao acesso a justiga, como 

bem alude Pierre (2008): 

A assistencia juridica e instrumento de destacada importancia para 
que se possa alcangar a efetiva igualdade juridica entre os homens. 
Somente mediante a efetiva prestagao de assistencia juridica e 
possivel fazer valer, na pratica,os principios constitucionais da 
isonomia bem como a garantia constitucional do direito de agao e do 
acesso a justiga. 

Sendo um dos pilares da execugao penal, a assistencia juridica, tambem 

esta predita no artigo 15 da LEP que enfatiza: "a assistencia juridica e destinada aos 

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

Esse tipo de assistencia deve ser prestado tanto aos presos definitivos, 

como tambem aos acusados, na fase probatoria ou instrutoria dos processos-crimes, 

quando, talvez, precisem de uma defesa mais eficaz, para que a persecugao penal 

nao continue em seu desfavor. A presenga de um advogado facilitaria a execugao da 

pena privativa de liberdade, como tambem corrigiria possiveis erros judiciarios. 

Explicando a materia o professor Trajano (2009) escreve: 
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A assistencia juridica e outro ponto de extrema importancia, cuja 
finalidade e assegurar ao encarcerado uma correta execugao penal, 
haja vista, a maioria da populacao carceraria nao dispor de 
condigoes financeiras para contratar advogado, ate mesmo, pelo fato 
de que muitos nem familia tern para fazer os contatos necessarios 
para acompanhamentos de processos na area executiva penal, 
principalmente nos incidentes de execugao, ate como forma de evitar 
e corrigir, respectivamente, erros judiciais que por ventura ocorra e 
cause prejuizo ao detento. 

Assim sendo, os detentos que anseiam pela liberdade, tern direito a sua 

defesa atraves da assistencia juridica que e prestada pelo Estado. 

Ja o artigo 16 da LEP preceitua que "As Unidades da Federagao deverao ter 

servigos de assistencia juridica, integral e gratuita, pela Defensoria Publica, dentro e 

fora dos estabelecimentos penais". 

Esse dispositivo nao passa de um escrito frio da lei, o que nao se a coaduna 

com a realidade vivenciada diuturnamente nos presidios brasileiros, visto que 

somente alguns estabelecimentos prisionais oferecem esse servigo. Conforme 

assevera Mirabete (2000, p. 71), 

Nao ha duvida de que em nosso pais a assistencia juridica que se 
proporciona aos condenados e aos internados deixa muito a desejar, 
apesar da abnegagao de muitos advogados pertencentes aos 
servigos de assistencia judiciaria instalados em alguns poucos 
presidios. O atendimento, na maioria dos Estados, abrange apenas 
aspectos relativos a fase puramente judicial, nao havendo a menor 
preocupagao com a situagao do interno diante da diregao do 
presidio, nem equipes que funcionem sistematica e continuadamente 
no estabelecimento. 

Na tentativa de colocar em pratica os dispositivos da LEP, alguns Estados 

passaram a prestar os servigos de assistencia juridica atraves do orgao da 

Defensoria Publica. A CF/88 instituiu a Defensoria Publica em seu artigo 134 "como 

instituigao essencial a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientagao 

juridica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5°, 

LXXIV". 

Marcelo Vieira Campos (2011) assim explica: 

As instituigoes do Estado Democratico de Direito nao surgiram 
prontas e com efetividade instantanea, foram em verdade 
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aperfeicoadas e construidas ao longo de varios anos ao custo da luta 
de seus membros, atores do sistema de justiga e da sociedade. 
Assim, a Defensoria Publica brasileira vem crescendo em autonomia 
e estrutura, qualificando e ampliando sua atuagao a cada dia. Este 
fortalecimento da instituigao ocorre porque os Defensores e 
Defensoras Publicas atuam na ponta, na linha de frente, ao lado das 
pessoas que precisam da justiga e nao podem pagar um advogado. 

O Defensor e um agente politico de transformagao social. Nao participa da 

advocacia, publica ou privada, e tern independencia funcional no exercicio de sua 

fungao. Ele litiga em favor dos interesses de seus assistidos em todas as instancias, 

independente de quern ocupe o polo contrario da relagao processual, como se 

vislumbra na Wikipedia (2011). 

A Defensoria Publica e a Instituigao protetora dos principios constitucionais 

que garantem a todos os acusados em processo criminal a mais ampla defesa e o 

contraditorio. Atuando tanto na seara judicial, como tambem na esfera extrajudicial 

que consiste na orientagao e aconselhamento juridico. 

Apesar de ter sido instituida na Constituigao Federal de 1988, o comando 

para a organizagao e criagao da Defensoria Publica da Uniao, do Distrito Federal e 

dos Estados Membros so foi publicada em 1994. 

Assim, considerando que o Brasil e uma federagao, cada um dos estados 

brasileiros tern o dever de manter sua Defensoria Publica, conjuntamente com o 

Governo Federal. Tratando-se, portanto, de uma instituigao una e indivisivel. 

Existe, portanto, uma competencia concorrente entre a Uniao e os Estados-

membros, distinguindo-se, entao, a existencia de duas ordens de legislagao: a 

legislagao nacional e as leis estaduais, como afirma Fernanda Lapa (2011). 

De acordo com a lei, n° 80 de 12 de Janeiro 1994, a Defensoria Publica da 

Uniao deve atuar junto a Justiga Federal, Justiga do Trabalho, Justiga Eleitoral e 

Justiga Militar e a Defensoria Publica do Distrito Federal e Territorios e a Defensoria 

Publica dos Estados devem atuar perante a Justiga Comum. 

No ano de 2010, a lei da Defensoria Publica, sofreu sensiveis alteragoes, 

pois alem de dar mais autonomia ao orgao, procurou enfatizar uma atuagao 

descentralizada e com atendimento interdisciplinar. 

Aprofundando a materia, Nilton (2011) explica: 
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Neste inpeto foi sancionada a lei 12.313/2010 a qual altera a Lei 
7.210 (Lei de Execugao Penal), prevendo a assistencia juridica aos 
presos condenado cumprindo pena dentro de presidio, e ainda 
manda que todos estabelecimentos prisionais do pais se adequem 
para receber os defensores e possam fazer o atendimento dentro do 
estabelecido pela Constituigao Federal. 

E imperioso destacar, que a Defensoria Publica e uma instituigao de 

estimado valor, visto que, seu ponto principal e a igualdade democratica prestando 

assistencia aos desprovidos de condigoes financeiras. Ou, em outros termos, evita 

que, a igualdade de todos perante a lei seja infectada pelas desigualdades 

economica e social. 

O Brasil e um pais singular, visto que, e unica nagao que tratou na sua 

Constituigao de forma expressa sobre o direito de acesso dos menos favorecidos a 

Justiga, atraves, dos seus mais de 5 (cinco) mil defensores espalhados por todo 

territorio. Desta forma, a fungao das Defensorias e categoricamente imprescindivel 

para a realizagao de um Estado Democratico, assentado em principios igualitarios. 

Ato altivo, mas que na pratica nao proporciona efeitos aceitaveis, visto que, 

este numero de defensores nao se coaduna com a realidade assombradora da 

populagao presidiaria, em que, milhares de apenados, encontram-se presos de 

forma irregular quando poderiam estar em gozo da liberdade. Enquanto carecem 

defensores, sobejam processos aguardando instrugao, num conjunto em que o 

exagero de prazo passa a ser a regra. 

Para tornar uma Defensoria Publica atuante nao bastam apenas as 

modificagoes normativas, mas tambem uma jungao com medidas afirmativas. O que 

nao tern sido adotado por parte do Estado, que nao oferece estrutura fisica e 

operacional e que nao expressa a intengao de aumentar o quadro de defensores, 

por entender ser um onus para as contas publicas, como bem preceitua Reale Junior 

(2009): 

O defensor publico e um vocacionado, mas a area fazendaria do 
governo prefere pagar aos advogados conveniados a aumentar o 
quadro de defensores, pensando em nao ter servidores permanentes 
nem o onus da aposentadoria no future A visao orgamentaria 
prevalece sobre a compreensao social. 
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Pode-se perceber de forma mais clara a situagao dos apenados no Brasil, 

quando se analisa os mutiroes carcerarios, realizados pelo Conselho Nacional de 

Justiga (CNJ), que sao grupos compostos por magistrados e funcionarios a fim de 

analisar a situagao dos presos de justiga, como bem demonstra Castro (2011): 

Os mutiroes carcerarios do Conselho Nacional de Justiga (CNJ) 
libertaram somente no ano passado 7.774 detentos em 11 estados e 
no Distrito Federal. Boa parte deles sao presos provisorios - que 
ainda nao foram condenados - ou que ja cumpriram a pena, mas 
continuavam irregularmente nas penitenciarias. Outros 15.487 
presidiarios receberam liberdade condicional ou ja estavam aptos a 
progredir de pena e receberam o beneficio. Ao todo, foram 
analisados pelos juizes quase 90,5 mil processos. Portanto, pelo 
menos um a cada quatro presos foi libertado ou beneficiado por esse 
sistema em 2010. 

Mesmo com a Defensoria Publica e os mutiroes carcerarios, ainda torna-se 

claro que os problemas de toda ordem sao evidenciados, como: casos de penas que 

ja foram cumpridas, concessao de livramento condicional e progressao de regime. 

Esses fatos ocorrem, porque o Estado ainda esbarra em uma politica criminal de 

execugao de pena deficitaria, isso por nao enfrentar a realidade prisional carecedora 

do minimo de sua assistencia. 

Esses numeros alarmantes apenas traduzem a omissao estatal e a fixagao 

de penas sem processo, sem ampla defesa e contraditorio, desrespeitando 

visivelmente os principios inerentes aos direitos humanos internacionalmente 

consagrados. 

Gilmar Mendes (2010) assim explica: 

A ineficiencia sistemica e mais flagrante no paradoxo de que 
milhares de reus encontram-se soltos, sem perspectiva de 
julgamento, ao tempo em que outros tantos se acham ilegalmente 
encarcerados, com excesso de prazo na prisao cautelar ou no 
cumprimento da pena. E o mais aviltante: muitos presidiarios 
cumprem, provisoriamente, penas que ultrapassam o teto legal fixado 
para o delito que cometeram. 

Esse e um incomodo quadro da realidade brasileira, que o Estado prefere 

ignorar como se o problema nao existisse ou nao Ihe fosse pertinente 

Renato Marcao (2011) assim preceitua: 
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Nao faltam no ordenamento juridico boas regras de direito ligadas a 
execugao penal. Paradoxalmente, tambem nao faltam omissoes e 
desrespeito a quase totalidade dessas mesmas valiosas regras. 
Faltam, ainda... Bem, melhor parar por aqui; continuar fazendo minha 
parte na medida das minhas limitagoes e esperar para ver onde o 
descumprimento impune da lei e da Constituigao Cidada vai 
arremessar a sociedade brasileira. Que Deus nos guarde e proteja. 

A LEP na sua formagao foi analisada como uma lei corajosa, inovadora, 

vanguardista e moderna, mas que, nos dias atuais, tornou-se um grande fracasso 

que vem se consolidando como uma norma quimerica e utopica, por apresentar a 

incapacidade, incompetencia e omissao do Ente Publico em efetivar medidas 

humanisticas. 

Assim sendo, o que se tern visto e uma enorme frustragao do acesso ao 

aparelho judiciario do Estado, tendo em vista a omissao do Poder Publico, que deixa 

de prestar a orientagao juridica, culminado em gerar situagoes socialmente 

intoleravel e juridicamente inaceitaveis. 
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4 AS CONSEQUENCIAS NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO PROVOCADAS 

PELA OMISSAO ESTATAL NA CONCESSAO DE ASSISTENCIA JURJDICA AOS 

ENCARCERADOS 

No inicio deste seculo, o sistema penitenciario brasileiro vive uma verdadeira 

falencia gerencial e administrativa. Os presidios nao conseguem mais interatuar com 

os apenados no sentido de ressocializa-los, visto que, os inseriram num processo 

desumano. 

No Brasil, as prisoes abandonaram completamente a concepcao humanista 

da modernidade, que as via como um centro disciplinar/correcional. Na era da pos-

modernidade, em lugar de experimentar progressos civilizatorios, as prisoes 

retrocederam aos destrocos e escuridao da Idade Media. 

Discorrer sobre o sistema carcerario brasileiro e se remeter ao retrocesso 

humanitario, visto que, o Estado se omitiu em aplicar a assistencia juridica aos 

encarcerados, promessa constitucional, desenvolvendo mazelas juridicamente e 

socialmente inaceitaveis 

Essa omissao contribuiu para o processo de falencia dos presidios, visto 

que, as consequencias advindas sao catastroficas, flagelantes e determinantes para 

a inseguranca da comunidade. 

4.1 SUPERPOPULAQAO CARCERARIA 

A superpopulagao carceraria e o maior e mais fundamental problema cronico 

que acomete o sistema penal brasileiro. £ uma pratica que vai contra a Carta 

Constitucional, a Lei de Execugao Penal e diversos outros tratados internacionais 

dos quais o Brasil e signatario. Representa uma preterigao inaceitavel ao ser 

humano que deixa de ser visto como sujeito de direito, e passa a ser tratado como 

mero objeto. 

As prisoes encontram-se cada vez mais abarrotadas, nao proporcionando ao 

preso um minimo de dignidade, visto que, a desigualdade entre a capacidade 

estrutural instalada e o numero atual de apenados e alarmante. 
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Segundo o Departamento Penitenciario Nacional (Depen), do Ministerio da 

Justiga, em censo realizado no ano de 2010, a populagao carceraria do Brasil gira 

em torno de 496 mil presos. Na realidade, esse numero revela-se ainda mais 

dramatico, visto que, faltam 196 mil vagas nos presidios e o sistema ainda mantem 

na cadeia 50 mil presos de forma ilegal, e mais outros 50 mil nas celas de 

delegacias, assim afirma Canario (2011). 

Essa realidade e ratificada, atraves da explicagao do Procurador do Estado 

do Rio de Janeiro, Augusto Thompson (2002, p. 101), que descreve sobre a ampla 

entrada de presos no sistema prisional: 

Pouco importa seja "x" a capacidade ideal; ainda que o fornecimento 
se apresente na ordem de x2 ou x 2 3, tera de ser consumido, seja em 
que condigoes forem, haja o que houver. Claro, a carencia de 
disponibilidade carceraria nao pode opor restrigoes a atividade dos 
Tribunals e da Policia, no que diz respeito ao aprisionamento de 
pessoas. 

Esses dados evidenciam que e verdadeiro o desrespeito governamental com 

os apenados, comprovando um exato desacerto entre o fato concreto e a Utopia 

legal. Afirmagao baseada nas noticias jornalisticas e nos mutiroes cacerarios, os 

quais relatam que a realidade prisional brasileira e deploravel expondo os apenados 

a todo tipo de humilhagao e crueldade, tendo em vista o alarmante numero de 

encarcerdaos em detrimento da escassez de estrutura fisica oferecida. 

A superpopulagao carceraria e a maior das crueldades que os apenados 

enfrentam nos presidios brasileiros, posto que, e a partir deste ponto que se 

constata a discordancia e insatisfagao dos presos, que sao largados em cubiculos 

infectos, desprovidos das condigoes basicas de humanidade, desencadeando uma 

precaria higiene, proliferagao de doengas, rebelioes, torturas e maus-tratos. 

Conforme assevera o juiz Gerdinaldo Quinchaba (2008): 

as pessoas sao amontoadas em local unico, onde todos defecam, 
urinam, com espago de movimentagao restrito. Claro que da prisao 
deve haver consequencias restritivas ao direito de ir e vir, mas nao 
alem do dominio de dignidade que deve ser conservada pela unica 
razao de se tratar de um ser humano. 
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Nesse diapasao, o apenado passa a se ver como um objeto enterrado no 

espago prisional, precisando habituar-se a rotina estabelecida pelo proprio lugar. £ 

retirada sua intimidade, seu respeito e sua dignidade como pessoa sujeita de direito, 

posto que, se manter vivo dentro desses estabelecimentos passou a ser 

considerado um jogo de sorte. 

Assim, na busca pela sobrevivencia, os encarcerados, como protesto para o 

caos em que estavam inseridos, passaram a praticar dentro dos presidios 

movimentos chamados de "cirandas da morte". Como bem explica D'urso (1999, 

p.37): 

A morte de presos, por seus proprios colegas de carcere, em 
protesto a superpopulagao dos presidios, reinaugura em nossas 
unidades prisionais uma forma de os presos protestarem contra esse 
grave e talvez insoluvel problema brasileiro. 

Movimento este, que foi criado na decada de 90, onde os proprios detentos 

sorteavam quais dos companheiros iriam ser assassinados, em nome da causa dos 

demais. Em tradugao, e a execugao dos presos pelos proprios presos, que se 

desenvolve numa verdadeira contradigao, visto que, revela-se como uma 

autodestruigao dos proprios apenados. 

Essa grande falha do sistema tern como motivos preponderantes: o 

confinamento de um tergo de presos que nao foram condenados, a demora na 

concessao de beneficios que se traduzem na transferencia para regimes abertos e 

semi-abertos, a redugao ou compensagao da pena (um dia de abatimento da pena 

para cada tres de trabalho) e, ainda mais grave a permanencia dos apenados que ja 

cumpriram as penas impostas. 

Como explica Carvalho Filho (2002, p. 71), "quanto mais tempo atras das 

grades, distante da dinamica do mundo real, mais profunda a desadaptagao e mais 

previsivel o retorno a criminalidade". Ou seja, essa e a tradugao da omissao do 

Estado na aplicagao de assistencia juridica e a morosidade do sistema judiciario. 

Assim preceitua Rafael Damaceno (2007, p.76): 

Outra violagao cometida e a demora em se conceder os beneficios 
aqueles que ja fazem jus a progressao de regime, ou em soltar os 
presos que ja saldaram o computo de sua pena. Essa situagao 
decorre da propria negligencia e ineficiencia dos orgaos 
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responsaveis pela execugao penal, o que constitui constrangimento 
ilegal por parte dessas autoridades, podendo ensejar inclusive a 
responsabilidade civil do Estado por manter o individuo encarcerado 
de forma excessiva e ilegal. 

Esse desrespeito por parte do Poder Publico afronta, ao mesmo tempo, a 

integridade fisica e moral do preso, visto que, o artigo 85 da LEP afirma que "o 

estabelecimento penal devera ter lotagao compativel com a sua estrutura e 

finalidade". Quando a lei menciona o limite maximo de apenados no estabelecimento 

prisional, e porque se deseja cumprir o que esta prevista no artigo 5°, XLIX, da Carta 

Constitucional que determina "o respeito a dignidade fisica e moral do preso", uma 

das garantias fundamentals do Estado Democratico de Direito. 

Entrementes, sabe-se que tal garantia, mesmo sendo assegurada 

legalmente, ate hoje, nao passa de ficgao, posto que, o sistema prisional cumpre 

fungoes inversas as declaradas pelo discurso oficial. Em muitos Estados brasileiros 

o que se tern presenciado e o encarceramento de apenados em conteineres, que e 

um equipamento para transportar cargas, por nao mais existir vagas no sistema 

penitenciario. Ou seja, os presos estao sendo equiparados a objetos, e ate mesmo a 

animais irracionais. Exemplo visto no Estado do Espirito Santo, como bem preconiza 

Oliveira (2009): 

As denuncias contra o Espirito Santo por violagao de direitos 
humanos comegaram a partir de uma materia veiculada no Jornal 
Nacional, da Rede Globo, em 5 de fevereiro desse ano. Na 
reportagem divulgada pela televisao foi mostrada uma delegacia no 
municipio de Serra, regiao metropolitana de Vitoria, que mantinha 34 
detentos dentro de uma estrutura metalica sem grades ou janelas, 
sem direito a banho de sol. Alem de superlotagao dos presidios, que 
ocorre em todos os Estados, nao ha separagao de presos 
condenados e provisorios, que figuram em numero elevado e 
desproporcional, em um percentual de 42,97% de 446 mil presos no 
Brasil. Outros fatores que dificultam ainda mais a corregao no 
sistema carcerario e a situagao irregular de muitos presos, que 
continuam na cadeia mesmo apos o cumprimento integral das penas 
por burocracias dos tramites legais 

O que se observa, e que mesmo encontrando no ordenamento juridico 

dispositivo legal que objetiva proteger a integridade fisica e a dignidade do 

condenado, na pratica infelizmente nao sao aplicadas, visto que, foram relegados ao 
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esquecimento. Na verdade, existe uma ausencia de interesse politico e 

comprometimento da administracao publica. 

E Indubitavel perceber, que os presidios brasileiros se transformaram em 

verdadeiros "depositos humanos", desencadeando problemas ainda mais 

agravantes, como: as doengas, rebelioes, torturas entre outros; despertando a 

inseguranga dos proprios detentos, com tambem da sociedade em geral. 

Fatores estes, que se desenvolvem como consequencia de uma politica 

omissa por parte do Estado, que permite que dentro dos estabelecimentos 

carcerarios ainda exista um modo de vida desumano, cruel e degradante afrontando 

visivelmente o principio basilar do Estado Democratico de Direito, que e o da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

4.2 PROLIFERAQOES DE DOENQAS 

A populacao prisional esta inserida no grupo de risco para doengas 

infecciosas relacionadas as condigoes de abrigo a que estao submetidos. Essas 

doengas nascem no sistema penitenciario como consequencia da uniao de fatores 

estruturais com a pessima alimentagao dos presos, com a ociosidade, o uso 

incontrolavel de drogas, a ausencia de higiene e toda a insalubridade da prisao. 

Nesses estabelecimentos, as doengas mais constatadas sao: as do sistema 

respiratorio, sobretudo, tuberculose e pneumonia; hepatite e, principalmente, a 

AIDS, consequencia do homossexualismo, do uso comunitario de drogas injetaveis e 

da promiscuidade, visto que, sao praticas rotineiras nas celas superlotadas. 

Por carencia do sexo com seus respectivos companheiros, torna-se banal 

nos carceres brasileiros a pratica entre os proprios detentos, que geralmente ocorre 

na presenga dos outros apenados. Nessa ocasiao, ha uma determinada resistencia 

por parte de alguns, que e rechagada com truculencia e violencia pelos demais. O 

suicidio, o sigilo e as doengas sao os resultados dessa pratica. 

Assim, elucida Assis (2007): 

Os presos adquirem as mais variadas doengas no interior das 
prisoes. As mais comuns sao as doengas do aparelho respiratorio, 
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como a tuberculose e a pneumonia. Tambem e alto o indice da 
hepatite e de doengas venereas em geral, a AIDS por excelencia. 
Conforme pesquisas realizadas nas prisoes, estima-se que 
aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam portadores do 
HIV, principalmente em decorrencia do homossexualismo, da 
violencia sexual praticada por parte dos outros presos e do uso de 
drogas injetaveis. 

Alem dessas doengas acima elencadas, ha um descomedido numero de 

presos acometidos por disturbios mentais, cancer, hanseniase e deficiencias fisicas. 

Assim aduz Assis (2007) "O que acaba ocorrendo e uma dupla penalizagao na 

pessoa do condenado: a pena de prisao propriamente dita e o lamentavel estado de 

saude que ele adquire durante a sua permanencia no carcere". 

Em se tratando de saude bucal, o tratamento abrevia-se apenas a extragao 

do dente. O que se nota e o descumprimento do artigo 40, inciso VII da LEP, que 

prediz o direito a saude por parte do preso, como uma obrigagao do Estado. 

Assim, como consequencia da omissao do Estado na concessao da 

assistencia juridica aos apenados , surge no cerne dos estabelecimentos prisionais 

um problema de saude publica, posto que, com a permanencia de presos que ja 

poderiam estar em pleno gozo da liberdade, aumenta a probabilidade do sistema 

funcionar como um "concentrador" de doengas, e posteriormente como proliferador 

para a sociedade em geral. 

4.3 REBELlOES E FACQOES CRIMINOSAS 

A rebeliao e um desenvolvimento logico da superpopulagao carceraria, que e 

ocasionada pela ineficiencia da gestao publica, ou em outros termos, pela omissao 

estatal que permite a eclosao do poder paralelo, que nasce com o objetivo principal 

de reivindicar a aplicagao das garantias constitucionais. 

A rebeliao, no seu sentido literal, e o caminho que um grupo de pessoas 

resolvem tomar para nao mais seguir ordens de um Poder Constituido. No ambito 

prisional,as rebelioes sao vistas como uma manifestagao do descontentamento dos 

presos com o modo de vida cruel que enfrentam nos carceres. 

Segundo o advogado Assis (2007, p.76): 
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As rebelioes, embora se constituam em levantes organizados pelos 
presos de forma violenta, nada mais sao do que um grito de 
reivindicagao de seus direitos e uma forma de chamar a atencao das 
autoridades para a situagao subumana a qual eles sao submetidos 
dentro das prisoes. 

Ao permanecer em um espago inteiramente agressivo e desumano, o 

apenado modifica o seu comportamento e a sua personalidade para se adequar ao 

sistema que fora imposto, tornando-se quase sempre um homem individualista e 

cruel, caracteristicas que posteriormente contribui para uma maior vulnerabilidade 

em se envolver nas rebelioes. 

De acordo com o posicionamento de Foucaut (2004, p. 221): 

O sentimento de injustiga que um prisioneiro experimenta e uma das 
causas que mais podem tornar indomavel seu carater. Quando se ve 
assim exposto a sofrimentos que a lei nao ordenou nem mesmo 
previu, ele entra num estado habitual de colera contra tudo o que o 
cerca; so ve carrascos em todos os agentes da autoridade: nao 
pensa mais ter sido culpado; acusa a propria justiga. 

O desespero dos apenados resultam em atitudes impensadas, as quais se 

exteriorizam atraves de sequestros de refens, que servem como "moeda de troca" 

para garantirem a aplicagao efetiva dos direitos constitucionais. As rebelioes desde 

cedo deixaram de ser encaradas como um problema singular, visto que, e um fato 

que causa inseguranga coletiva, gerando sequelas para a sociedade. 

Nos estabelecimentos penais brasileiros acontecem em media duas 

rebelioes e tres fugas por dia. Os motivos mais elencados desaguam nas causas 

outrora citadas: demora na decisao de beneficios; superlotagao carceraria; 

deficiencia na assistencia judiciaria; violencias ou injustigas praticadas dentro dos 

presidios, entre outros. 

A rebeliao das massas prisioneiras, habitualmente, constatadas e relatadas 

na midia se transformou em um costume preocupante. Ja foi dito com notoria lucidez 

que as prisoes de aparencia classica constituem "erros monumentais talhados em 

pedra". 
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O exemplo mais classico e mais desumano dessa situagao descrita, foi vista 

no antigo complexo penitenciario do Carandiru cognominada de "Barril de Polvora", 

como bem preceitua Nunes (2010): 

A extinta casa de detengao da terceira metropole do mundo, 
conhecida como Carandiru e cognominada de "Barril de Polvora" foi 
considerado o maior deposito de presos da America do Sul. 
Inaugurada em 1956 e demolida em 2002, abrigando 8.200 (oito mil 
e duzentos) detentos, quando sua capacidade maxima seria para 
6.000 (seis mil). Era enorme em tamanho e em tumultos. Palco de 
dezenas de fugas e rebelioes e foi la tambem, que faleceram, de 
uma so vez, o maior numero de prisioneiros em uma rebeliao. Na 
manna do dia 02 de outubro de 1992, os presos iniciaram uma briga 
por motivo futil, ou seja, por um espago de varal de quarar roupas 
que acabou convertendo em uma rebeliao catastrofica. No final da 
tarde do mesmo dia a forga Publica do Governo do Estado de Sao 
Paulo, recebeu ordens de quern de direito e adentrou nas 
dependencias dos pavilhoes e celas do tenebroso Carandiru com 
objetivo de conter o motim e quando retornaram o triste saldo 
sangrento foi de 111 varoes assassinados. O episodio ficou 
conhecido no planeta como o "Massacre do Carandiru". Segundo 
noticiou a imprensa, o servigo legal de pericia constatou que foram 
efetuados 515 disparos de arma de fogo contra os amotinados. Com 
apenas 250 quilos de dinamite o cadeiao do terror no dia 08 de 
dezembro de 2002, foi completamente implodido, e hoje, so nos resta 
do mesmo, o legado da desonra e um capitulo deprimido da nossa 
historia manuscrito com caneta de chumbo e sangue humano. 

Esse episodio representou um divisor de aguas no sistema prisional, visto 

que, essa rebeliao apresentou uma respeitavel mudanga na conjectura nacional, 

pois publicitou a atuagao de facgoes criminosas como organizadoras desses 

movimentos. 

As chamadas facgoes organizadas foram um resultado do amontoamento de 

presos em celas apertadas e da convivencia forgada entre eles. Esses grupos se 

uniram e se estabeleceram com o objetivo claro de fazerem valer as suas 

reivindicagoes diante do tratamento desumano que eram submetidos. 

Posteriormente, se tornaram organizagoes criminosas hierarquizadas, com 

funcionamento que extrapolava os muros do estabelecimento prisional, 

transformando os produtos dos crimes praticados em lucros, promovendo a 

obtengao de armas sofisticadas e taticas de guerrilha provocando inseguranga na 

coletividade. 
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O grupo organizado com mais repercussao no cenario brasileiro foi o 

Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, fundada em 1993, o qual 

ordenou as maiores rebelioes vista no sistema penitenciario. 

Fenomeno que so se tornou plausivel a partir da expressiva conivencia ou 

lacuna do Estado no exercicio do comando direto sobre a dinamica prisional. Posto 

que, essas organizacoes ocupam o ambiente institucional deixado vazio pelo Estado 

pela carencia de politicas adequadas. 

4.4 TORTURAS E MAUS-TRATOS 

Trata-se de um problema corriqueiro nos presidios brasileiros. As torturas e 

maus-tratos sao reconhecidos como as praticas mais abominaveis e reiteradas no 

sistema carcerario, utilizadas como metodo para castigar os detentos que cometem 

faltas. 

Essa violencia e praticada, principalmente, apos as rebelioes pelos 

servidores da propria penitenciaria e por policiais. Finalizada a situagao considerada 

anormal, os apenados sofrem as chamadas "correigoes", que na verdade se 

caracteriza num espancamento, muitas vezes seguidos de obito. 

Assim preceitua Nunes (2005, p.193): 

A tortura no Brasil e essencialmente um crime praticado por agentes 
publicos.A conclusao e do Relatorio da Campanha Nacional 
Permanente de Combate a Tortura e a Impunidade, que foi divulgado 
em 20-11-2003, em Brasilia, no auditorio daProcuradoria Geral da 
Republica. O relatorio foi elaborado a partir de denuncias feitas entre 
31 de outubro de 2001 a 31 de julho de 2003, por meio do disk-SOS 
Tortura e centrais estaduais que encaminham os casos a orgaos 
publicos e monitoram se andamento.De um total de 2.195 alegagoes, 
60% foram identificados como tortura institucional. O relatorio aponta 
que a tortura e praticada, principalmente, por policiais civis (31,8%), 
militares (30,8%) e funcionarios das prisoes (14,3%). Ja em relagao 
ao local, o documento mostra que o crime e cometido nas Delegacias 
de Policias (47,8%) e em unidades prisionais (27,1%). 
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O Direito Internacional Humanitario veda a tortura e outras formas de maus-

tratos em todos os momentos da execugao da pena e determina que os apenados 

sejam tratados de acordo com as suas normas e principios. 

Apesar de sua proibigao integral, a pratica da tortura ainda prossegue. 

Embora combatida publicamente, ela e praticada clandestinamente em muitos 

paises. Com efeito, a tortura tipicamente e praticada pelos mesmos funcionarios do 

Estado que sao responsaveis por amparar e aplicar a lei. 

O preso sofre um tratamento tao barbaro e atroz, que a imprensa no geral, 

habitualmente, vem divulgando reportagens enternecedoras sobre a problematica 

que vem durante decadas amedrontando a maior parte da populagao carceraria 

brasileira, sobretudo, porque os dados reafirmam que a situagao dentro dos 

presidios e uma barbarie. A tortura constitui fenomeno ofensivo a dignidade da 

pessoa humana 

Assim preceitua Demarchi (2008): 

Num pais onde o preso nao perde somente a liberdade, mas tambem 
a sua dignidade, frente aos abusos cometidos pelo poder punitivo, o 
operador do Direito deve estar comprometido com a garantia dos 
direitos do cidadao, sem perder de vista que esta lidando com um 
dos mais importantes direitos: a liberdade. Esta somente pode ser 
restringida nas hipoteses em que seja imprescindivel em razao da 
ausencia de outra forma de punigao pelo delito praticado. 

Diante do exposto, o que se verifica e que todos os problemas acima 

referidos sao os desdobramentos logicos de uma politica assistencialista omissa por 

parte do Estado, desencadeando em uma ofensa grave aos direitos humanos, 

sobretudo, o principio da dignidade da pessoa humana que e um valor moral e 

espiritual inerente a pessoa, e tal constitui o principio maximo do Estado 

Democratico de Direito. 

4.5 O DESRESPEITO AO PRINCJPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O Direito nasceu como criagao do homem. Foi a uniao do pensar e do viver 

em sociedade. Ele sempre se destacou como uma ciencia densamente dotada por 
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feigoes de mutabilidade e ajustamento as carencias mais protuberantes da 

comunidade. 

Tendo o homem como parametro, o Direito aplica-se a garantir o amparo a 

bens juridicos definidos, como a vida, a liberdade, a saude, a integridade fisica e 

mental sem os quais aquele nao pode existir. 

Com apoio nesses direitos basilares, outros Ihes sao contiguos para efeito 

de tutela legal, como a propriedade, o direito a intimidade, a liberdade de expressao, 

que derivam no cenario do Direito como parcela de um principio maior, que e a 

dignidade da pessoa humana. 

Para alguns operadores do direito, o principio da Dignidade da Pessoa 

Humana provem da propria vontade humana e seus impulsos, sendo o homem um 

ser dotado de razao. 

Sarlet (2001, p. 60) assim preceitua: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrinseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideragao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamental's que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venha melhor garantir 
as condigoes existenciais minimas para uma vida saudavel, alem 
de propiciar e promover sua participagao ativa co-responsavel nos 
destinos da propria existencia e da vida em comunhao dos demais 
seres humanos. 

Nao existe um conceito especial de dignidade da pessoa humana, haja vista 

que a cada era historica, esse principio tern sido aceito e tratado de forma distinta 

por diversos doutrinadores. 

Ao observar o escrito Constitucional, no inciso III do art 1°, a dignidade da 

pessoa humana germina como um preceito basilar que deve contar com toda a 

cobertura certificada pela propria Carta Maior, a qual proibe toda e qualquer atitude 

do Ente Publico que resulte na inadimplencia de tal preceito. 

Como nogao etica e filosofica, dignidade da pessoa humana desenvolve-se 

como uma maneira de conferir protegao ao homem lato sensu, desejando-se colocar 

em pratica seu principal objetivo que e promover a respeitabilidade entre os homens. 



51 

Esse principio e considerado como o mais importante em questao valorativa 

perante aos outros, por se tratar de norma absoluta. Na realidade, segundo afirma 

Dias (2006, p.52) este principio "[...] e o mais universal de todos os principios". 

Ele coloca em evidencia o ser humano, para o qual deve convergir todo o 

empenho de protecao do Estado, atraves do seu ordenamento positive revelando-

se o contento finalistico da atuagao estatal. Pois, desde a CF/88, solidificou-se o 

papel imperioso do Estado como responsavel por sustentar os pilares da 

democracia, representado pelos principios e pelos direitos e garantias fundamentals. 

Na carta Constitucional, em seu artigo 5°, incisos III, XLIX, LIV, LVII, 

baseado no principio da dignidade da pessoa humana, encontra-se: 

Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou 
degradante, como tambem aos presos e assegurado o respeito a 
integridade fisica e moral, e que ninguem sera privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal e por fim ninguem sera 
culpado ate o transito em julgado de sentenga penal condenatoria. 

Assim, advem para o Estado a dupla responsabilidade: primeiro, de fazer 

cumprir a lei; segundo, de certificar os direitos e garantias fundamentals, pois sendo 

valores primordiais, o Estado e responsavel pela sua concretizagao. 

Sendo assim, nao basta que as leis existam, mas que haja ordenagoes 

estatais que se direcionam para a efetividade das necessidades sociais. 

No ambito penal, geralmente, nao se assiste a preservagao da condigao de 

sujeito de direito conferida ao homem como principio fundamental, apesar dos 

pareceres constitutionals direcionados nesse sentido. 

De acordo com Salo de Carvalho (2003, p.75): 

Historicamente as normas de direito e de processo penal nao 
estiveram em plena harmonia com as constituigoes democraticas, 
pode-se afirmar que os direitos humanos jamais figuraram 
instrumento de referenda a ciencia penal. 

Assim, sob a egide do regime democratico, o que se nota e que o Poder 

Publico nao tern reconhecido os direitos fundamentals dos apenados, resultando no 

descumprimento dos objetivos esculpido na Constituigao. 
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A luz desse cenario, abalizada por uma definigao tao intensa sobre uma 

tematica que desperta a ideia de consideragao e de importancia que e o principio da 

dignidade da pessoa humana internacionalmente benquisto e sua aplicabilidade, o 

que se ve na realidade e o ofuscamento do mesmo, marcada pela desobediencia e 

desmoralizacao por parte do Estado. 

A maioria dos presos deixaram de ser individuos detentores de direitos, e 

passaram a ser objetos controlados pelo Estado, o qual demonstrou o poder de 

nulificar um ser dotado de razao. Os apenados veem a luz da liberdade, mas 

respiram o ar da prisao. 

Assim aduz Sarlet ( 2003, p.125): 

Isso ocorre porque muitas vezes o preso deixa de ser visto como 
cidadao que tern assegurado todas as garantias constitucionais, pelo 
simples fato de estar privado de sua liberdade, o que nao pode mais 
ser tolerado. O cidadao-preso precisa ser reconhecido como ser 
dotado de dignidade, entendendo-se esta como qualidade inerente a 
essencia do ser humano, bem juridico absoluto, portanto, inalienavel, 
irrenunciavel e intangivel. 

Os presos foram largados em verdadeiras jaulas, cumprindo suas penas de 

forma atroz e barbara, consistindo num verdadeiro desrespeito a dignidade humana. 

Gomes (2005, p. 62) afirma: 

Deve-se salientar que o principio da dignidade da pessoa humana e 
irrenunciavel, nao podendo o ser humano abster-se da sua aplicagao 
do ordenamento juridico patrio. Este mandado de otimizagao e 
violado toda vez que um ser humano for rebaixado a um objeto 
qualquer, "tratado como coisa". 

Mesmo sendo consagrada como valor juridico essencial e mesmo sendo 

evidente a necessidade de seu uso como ponto de partida para uma legislagao justa 

e de uma interpretagao e integragao humanitaria, ainda, infelizmente, e perceptivel a 

inercia estatal em sua concreta aplicagao. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

No desenvolver do presente trabalho de conclusao de curso, verificou-se 

que o Estado nao esta atuando da forma que se faz necessario, no que se refere a 

aplicagao de assistencia juridica aos apenados, no ambito carcerario, por nao 

conseguir efetivar os dispositivos elencados na legislagao, ocasionando 

consequencias desanimadoras para o sistema penitenciario. 

Tornou-se possivel perceber ao longo deste estudo que a realidade 

carceraria brasileira e preocupante, e o declinio desse sistema e decorrente da falha 

do Poder Publico em oferecer uma politica de assistencia juridica e integral a 

populagao carceraria. Apesar, de apresentar uma legislagao (LEP) considerada uma 

das mais avangadas, moderna e humanitaria do mundo, o que se viu na pratica 

foram as constantes violagoes aos direitos constitucionalmente previstos e a total 

inobservancia das garantias legais idealizadas na execugao das penas. 

Ao analisar os dados fornecidos pelos mutiroes carcerarios, ou ate mesmo 

as reportagens publicadas diuturnamente na midia, o que se presenciou foram 

situagoes juridicamente inaceitaveis, visto que, no sistema penitenciario foram 

encontrados milhares de apenados que ja cumpriram as penas ou que ja teriam 

direito a algum tipo de beneficio. Esses fatos ocorrem, porque o Estado ainda 

tropega em uma politica criminal de execugao de pena precaria e deficitaria, isso por 

nao enfrentar a realidade prisional carecedora do minimo de sua assistencia. 

As defensorias publicas, instituigoes de inalcangavel importancia para um 

Estado Democratico de Direito, considerada a guardia dos direitos dos encarcerados 

demonstrou estar num colapso administrative e estrutural. 

Essas instituigoes encontram-se defasadas no quadro de funcionarios, sem 

perspectivas nem empenho por parte do Estado para prover a demanda de 

defensores, e principalmente na questao estrutural por nao apresentar condigoes 

materias nem fisicas para um efetivo desenvolvimento de uma prestagao de servigo 

humanizado e apropriado para uma populagao marginalizada. 

As penitenciarias apresentaram-se como uma arena de fatos 

estarrecedores, desumanos e atrozes, onde os direitos humanos foram 

demasiadamente desrespeitados. Portanto, se mostraram incapazes de fornecer 

alento e perspectiva de dignidade aos encarcerados. 



54 

Assim, tern a omissao estatal lastimaveis efeitos: a superpopulagao 

carceraria, as proliferagoes das doengas dentro do sistema penitenciario, as 

rebelioes, os surgimentos das facgoes criminosas, as torturas e maus-tratos. 

Fatores que sao consequencias de uma politica estatal omissa, que inseriu 

os apenados num processo desumano, sem oferecer uma assistencia juridica nem 

condigoes essenciais para uma vida baseada na dignidade, tornado os 

estabelecimentos prisionais em verdadeiros "depositos humanos", contribuindo para 

a vulnerabilidade e a falencia do sistema carcerario. 

Diante de tudo que foi exposto, procurou-se demonstrar que a omissao do 

Estado na concessao de assistencia juridica aos encarcerados influenciou 

diretamente no caos em que os presidios brasileiros se encontram, visto que, as 

consequencias apresentadas foram decorrencias logicas de uma politica criminal 

falha, afrontando visivelmente a Dignidade da Pessoa Humana, principio basilar do 

Estado Democratico de Direito. 
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