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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma investigação sobre a ressocialização dos egressos 
do sistema prisional em Franca/SP, a partir de uma abordagem crítica sobre a 
inexistência de políticas públicas no município capazes de atender ao preceito 
ressocializador como um dos objetivos da pena. Sustenta-se o procedimento 
metodológico no processo de pesquisa bibliográfica e documental, com a análise de 
dados de abordagem qualitativa. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa 
foi construído um referencial teórico abrangendo aspectos sobre a pena privativa de 
liberdade e regimes prisionais na legislação brasileira, destacando a problemática do 
crescimento da população carcerária no Brasil nas últimas décadas, fato que resulta 
na violação de direitos e garantias de pessoas privadas de liberdade, conforme 
estabelecido em tratados internacionais de direitos humanos. Foram abordados 
aspectos sobre a evolução da reincidência no Brasil, incluindo relatórios de pesquisa 
e dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN). Foi também apresentado um panorama sobre 
programas de ressocialização de egressos do sistema prisional nos âmbitos 
internacional e nacional, além de considerações sobre a inexistência de programas 
de ressocialização de egressos em Franca/SP. Dados processuais foram obtidos 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado 
de São Paulo sobre egressos das unidades prisionais que estão em cumprimento de 
pena em regime aberto e livramento condicional no Município de Franca/SP entre os 
anos de 2019 e 2023, incluindo os números e as razões do descumprimento desses 
benefícios. Os resultados apontaram que a ausência de políticas públicas efetivas 
no processo de reintegração social de egressos do sistema prisional influencia 
diretamente os índices de reincidência e descumprimento do regime aberto e do 
livramento condicional em Franca/SP. Ao final desta pesquisa foram apresentadas 
proposições para implantação de programas para egressos do sistema prisional no 
município de Franca/SP. 
 
Palavras-chaves: prisão; egresso do sistema prisional; políticas públicas; 
ressocialização. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation presents an investigation into the resocialization of inmates from the 
prison system in Franca/SP, based on a critical approach to the lack of public policies 
in the municipality capable of meeting the resocialization precept as one of the 
objectives of the sentence. The methodological procedure is supported in the 
bibliographic and documentary research process, with data analysis using a 
qualitative approach. To develop the research problem, a theoretical framework was 
constructed covering aspects of the custodial sentence and prison regimes in 
Brazilian legislation, highlighting the problem of the growth of the prison population in 
Brazil in recent decades, a fact that results in the violation of rights and guarantees of 
people deprived of their liberty, as provided for in international human rights treaties. 
Aspects about the evolution of recidivism in Brazil were covered, including research 
reports and data from the Institute for Applied Economic Research (IPEA) and the 
National Penitentiary Department (DEPEN). An overview of resocialization programs 
for ex-prisoners at international and national levels was also presented, as well as 
considerations about the lack of resocialization programs for ex-prisoners in 
Franca/SP. Procedural data were obtained from the Court of Justice of the State of 
São Paulo and the Public Ministry of the State of São Paulo on ex-prisoners who are 
serving their sentences in an open regime and conditional release in the Municipality 
of Franca/SP between the years 2019 and 2023, including the numbers and reasons 
for non-compliance with these benefits. The results showed that the absence of 
effective public policies in the process of social reintegration of those released from 
the prison system directly influences the rates of recidivism and non-compliance with 
the open regime and conditional release in Franca/SP. At the end of this research, 
proposals were presented for implementing programs for those released from the 
prison system in the city of Franca/SP. 
 
Keywords: prison; egress from the prison system; public policies; resocialization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo está inserido no contexto do sistema penal, 

enfatizando o fenômeno da ressocialização do egresso do sistema prisional no 

Município de Franca/SP. 

Atualmente, a situação prisional no Brasil é um dos pontos mais 

complexos da realidade social brasileira. O sistema prisional brasileiro, notadamente 

precário, em virtude, entre outros fatores, da superlotação, constitui um mecanismo 

de potencialização de múltiplas violações de direitos humanos, revela a falha e a 

incapacidade do Estado brasileiro em cumprir um dos principais objetivos da sanção 

penal que é a promoção da ressocialização dos indivíduos para uma vida plena em 

sociedade (Pereira, 2017). 

Entende-se por ressocialização o conjunto de atributos que permite à 

pessoa tornar-se útil a si mesma, a sua família e a sociedade (Baratta, 2007, p. 3).  

Conforme preleciona o artigo 1º da Lei de Execução Penal (Lei n.º 

7.210, de Julho de 1984): a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado. 

Nesse sentido, pode-se verificar que a execução penal além da função 

de efetivar a decisão judicial e possibilitar a reintegração do apenado à sociedade, 

tem o propósito de evitar a reincidência. 

A Lei de Execução Penal foi elaborada, visando a um “modelo ideal” 

para o enfretamento da criminalidade, sendo um instrumento de preparação para o 

retorno do recluso ao convívio social.  

Com efeito, o papel da assistência ao egresso seria a criação de 

condições e processos para a inclusão dos beneficiários nas políticas públicas de 

governo, bem como o apoio de instituições públicas e privadas de caráter 

permanente, que tenham como objetivo prestar atendimento aos beneficiários, na 

forma de assistência material, jurídica, educacional, social, religiosa, dentre outras.   

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 prevê, como direitos 

sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a 

assistência aos desamparados.  
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Desta feita, por ser um direito universal, é dever do Estado a 

promoção, a proteção e o desenvolvimento de políticas públicas, para a 

concretização do direito fundamental social nas mais variáveis classes sociais, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou qualquer forma de discriminação.  

Não se pode, portanto, excluir desse contexto as pessoas privadas de 

liberdade, bem como as que estão em cumprimento de pena em regime aberto e 

livramento condicional. 

Desta forma, como é possível reduzir a reincidência criminal e o 

descumprimento das condições estipuladas ao regime aberto e livramento 

condicional no Município de Franca/SP? 

Esta dissertação tem como objetivo geral descrever e discutir as 

políticas públicas no Município de Franca/SP para a ressocialização dos egressos 

do sistema prisional em cumprimento de pena em regime aberto e livramento 

condicional.  

Como contribuição adicional, esta pesquisa tem como objetivo a 

elaboração de proposições para minimizar a reincidência criminal e o 

descumprimento destes benefícios concedidos aos egressos do sistema prisional, 

contando, para tanto, com a análise de programas de ressocialização existentes em 

outros estados e municípios. O presente estudo abrange, ainda, informações sobre 

a existência de centrais de assistência aos egressos no Estado de São Paulo.  

A inexistência, no Município de Franca/SP, de Programas voltados 

para atender os egressos das unidades prisionais que estão cumprindo pena neste 

município, evidencia a necessidade de proposições para a implantação efetiva de 

políticas públicas atinentes à ressocialização de egressos.  

A metodologia adotada neste estudo foi bibliográfica e documental, 

com análise de dados de abordagem qualitativa, ainda que com referências 

quantitativas na exposição dos dados.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória com o objetivo de 

estruturar o referencial teórico, e, posteriormente, uma pesquisa descritiva com 

ênfase no levantamento de informações provenientes do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil e autores 

renomados no âmbito do direito criminal e desenvolvimento regional.  
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A seguir para o desenvolvimento do problema de pesquisa foram 

coletados dados processuais junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

Ministério Público do Estado de São Paulo sobre egressos das unidades prisionais 

que estão em cumprimento de pena em regime aberto e livramento condicional no 

Município de Franca/SP entre os anos de 2019 e 2023.  

Por conseguinte, foi realizado um estudo quanto ao número de 

egressos que praticaram novos crimes e descumpriram os benefícios concedidos, 

esclarecendo os motivos do descumprimento. 

Por fim, através de um plano propositivo, foram apresentadas 

propostas alternativas para implantação de políticas para os egressos do sistema 

prisional no Município de Franca/SP. 

Ao longo da dissertação, por uma abordagem criminológico-crítica, são 

explorados aspectos sobre os processos de criminalização primária e criminalização 

secundária, procurando-se desmistificar percepções ainda hegemônicas sobre as 

funções desempenhadas pela prisão no Brasil, relativamente à promoção de justiça, 

recuperação de criminosos e segurança para a sociedade.  

O desenvolvimento do trabalho, que se segue, ficou assim estruturado: 

o capítulo 2 trata sobre o sistema prisional no Brasil e perspectivas para os 

egressos, apresentando aspectos gerais sobre a pena privativa de liberdade e 

regimes prisionais existentes. 

 Este capítulo também discorre sobre a evolução da população 

carcerária no Brasil, segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN), trazendo um panorama sobre o número de habitantes do Brasil e sua 

população carcerária nas últimas décadas.  

Em sequência são tratados aspectos sobre a reincidência criminal no 

Brasil, abrangendo relatório de pesquisa e dados junto ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a fim 

de possibilitar a análise sobre a evolução da reincidência criminal no Brasil.  

O item seguinte discute os direitos e garantias previstos em tratados 

internacionais de direitos humanos que asseguram a dignidade das pessoas 

privadas de liberdade, bem como o reconhecimento pelos órgãos internacionais do 

“Estado de Coisas Inconstitucional” em relação aos presídios brasileiros.  
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No capítulo 3 realiza-se um enfoque teórico sobre o egresso e a 

ressocialização, distinguindo os conceitos de reintegração e inserção social como 

fatores determinantes para o desenvolvimento regional e local.  

Ao longo do capítulo seguinte há uma exposição sobre programas de 

ressocialização destinados aos egressos do sistema prisional, em funcionamento 

tanto no âmbito internacional quanto no nacional.  

O quinto e último capítulo apresenta um panorama sobre a 

ressocialização dos egressos em regime aberto e livramento condicional em 

Franca/SP. No decorrer deste capítulo, foi realizado um estudo sobre o número de 

egressos que reincidiram e descumpriram os benefícios concedidos, esclarecendo 

os motivos do descumprimento. 

O item subsequente exibe propostas de políticas públicas para 

egressos do sistema prisional no Município de Franca/SP e perspectivas sobre o 

desenvolvimento local e regional.  
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2 SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL E PERSPECTIVAS PARA OS 

EGRESSOS 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

    

  A pena privativa de liberdade caracteriza-se pela limitação ao direito de 

liberdade de locomoção.  

  Trata-se de limitação imposta ao direito fundamental de ir e vir, 

consagrado pela Constituição Federal (1988), em seu art. 5º, inciso XV:  

 

“é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).  

   

  A privação da liberdade de locomoção se justifica em razão do 

interesse social na aplicação da punição ao infrator e na ressocialização do 

condenado. Por esta razão, o legislador atribuiu a pena privativa de liberdade aos 

crimes de maior gravidade. 

  Considerando que se trata da pena mais grave no ordenamento 

jurídico brasileiro, a pena privativa de liberdade possui um prazo máximo de 

cumprimento de 40 anos para crimes e 5 anos, nos casos de contravenção penal, 

nos termos do artigo 75 do Código Penal e artigo 10 da Lei de Contravenções 

Penais, respectivamente:  

 

Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não 
pode ser superior a 40 (trinta) anos (Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de 
Dezembro de 1940).     
 

Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser 
superior a cinco anos, nem a importância das multas ultrapassar cinquenta 
contos (Decreto-Lei n.º 3.688, de 3 de outubro de 1941). 

 

  Conforme previsto no Código Penal (1940), em seu artigo 33 e na Lei 

de Contravenções Penais (1941), em seu artigo 5º, inciso I, as penas privativas de 

liberdade dividem-se em três espécies: reclusão e detenção para os crimes, e prisão 

simples para as contravenções penais:  
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Art. 5º As penas principais são:  
I – prisão simples (Decreto-Lei n.º 3.688, de 3 de outubro de 1941). 
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, 
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, 
salvo necessidade de transferência a regime fechado (Decreto Lei n.º 2.848, 
de 7 de Dezembro de 1940). 

   

  Com efeito, a pena de reclusão poderá ser cumprida no regime 

fechado, semiaberto ou aberto, e a pena de detenção no regime semiaberto ou 

aberto, tudo de acordo com o preceito secundário disposto no tipo incriminador e 

fatores como circunstâncias judiciais, quantidade da pena aplicada e reincidência, 

conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal (Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940).  

  O cumprimento da pena em regime fechado será em estabelecimento 

penal de segurança máxima ou média, cujo local é a penitenciária, que segundo a 

Lei de Execução Penal (1984) deve o condenado ser alojado em cela individual, com 

dormitório, sanitário e lavatório, observados requisitos de salubridade e área mínima 

de 6 metros quadrados.  

  Uma das características do regime fechado é a obrigatoriedade do 

exame criminológico de classificação, que objetiva a individualização da execução 

da pena.  

  No regime semiaberto a pena deve ser cumprida em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar, consoante do artigo 35 do Código Penal (1940) 

e artigo 91 da LEP (1984).  

  O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período 

diurno, sendo também admissível o trabalho externo, bem como a frequência a 

cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior 

(artigo 35, §§ 1º e 2º, do Código Penal). 

  Já no regime aberto, a pena será cumprida em casa do albergado, cujo 

prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e 

caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga (artigo 94 da LEP). 

  Conforme artigo 36, §1º do Código Penal, o condenado deverá, fora do 

estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra 

atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias 

de folga. 
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  Importante salientar que conjunto de normas jurídicas relativas à 

execução das penas e das medidas de segurança cabe ao Direito da Execução.  

  A teoria adotada pelo Código Penal de 1940, após a reforma de 1984, 

para delimitar as funções precípuas da pena foi a teoria eclética, cuja pena tem a 

função de prevenir a prática de delitos e punir o criminoso. 

   Deste modo, o propósito das teorias ressocializadoras é a 

ressocialização do indivíduo e sua reinserção no meio social, capaz de permitir que 

este não volte mais a praticar crimes.  

 

2.2 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO PRISIONAL NO BRASIL  

   

  Antes de examinarmos a evolução da população prisional no Brasil é 

essencial uma prévia análise estatística sobre os países mais populosos do mundo e 

a população carcerária mundial para compreendermos a dimensão do processo de 

aprisionamento no Brasil e, sobretudo, o “fenômeno do encarceramento em massa”.  

  A população do Brasil no ano de 2023 ultrapassou 216 milhões de 

habitantes (216,422,446), ocupando a 7ª (sétima) colocação dentre as maiores 

populações mundiais, atrás da Índia (1,428,627,663), China (1,425,671,352), 

Estados Unidos (339,996,564), Indonésia (277,534,123), Paquistão (240,485,658) e 

Nigéria (223,804,632), conforme dados disponibilizados pelo “Population Pyramids 

of the World” (2023).  

  A Tabela abaixo indica as dez maiores populações mundiais no ano de 

2023. 

 

Tabela 1 – População Mundial: (continua) 
 
 

 
Ranking 

 
País População 

1º Índia 
 

1,428,627,663 

2º 
 

China 
 

1,425,671,352 

3º 
 

Estados Unidos 
 

339,996,564 

4º 
 

Indonésia 
 

277,534,123 
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              Tabela 1 – População Mundial (conclusão) 
 

5º 
 

Paquistão 
 

240,485,658 

6º 
 

Nigéria 
 

223,804,632 

7º 
 

Brasil 
 

216,422,446 

8º 
 

Bangladesh 
 

172,954,319 

9º 
 

Rússia 
 

144,444,359 

10º 
 

México 
 

128,455,567 
 
  Fonte: Population Pyramids of the World (2023). 

 

  Em relação à população carcerária do Brasil, no ano de 2023 existiam 

839.672 pessoas incluídas em estabelecimentos prisionais, segundo dados obtidos 

pelo “World Prision Brief” (2023). 

  Ao possuir mais de 800 mil pessoas presas, o Brasil se posiciona como 

o 3º (terceiro) país com a maior taxa de encarceramento do mundo, perdendo 

apenas para os Estados Unidos e China, de acordo com o estudo do “World Prision 

Brief” (2023).  

  A seguir trazemos as dez maiores populações carcerárias mundiais.  

   

Tabela 2 – População Carcerária Mundial: (continua) 

 

 
Ranking 

 
País População 

1º Estados Unidos 
 

1.767.200 

2º 
 

China 
 

1.690.000 

3º 
 

Brasil 
 

839.672 

4º Índia 573.220 

5º Rússia 433.006 

6º Turquia 341.497 
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  Tabela 2 – População Carcerária Mundial: (conclusão) 
 

7º 
 

Indonésia 267.577 

8º Tailândia 262.319 

9º México 234.561 

10º Iran 189.000 
 
    Fonte: World Prision Brief (2023). 

 

  Como apresentado na tabela acima, além do alto índice de 

encarceramento no Brasil, que possui a 3ª (terceira) maior população carcerária do 

mundo, sendo o 7º (sétimo) país mais populoso do mundo, Países como o Iran, 

Turquia e Tailândia também se encontram em situação assustadora, considerando 

que estão entre os dez países com a maior população carcerária, ocupando, em 

contrapartida, respectivamente a 17ª (décima sétima), 18ª (décima oitava) e 20ª 

(vigésima) posições no tocante aos países mais populosos do mundo, ou seja, 

grande parte de suas populações está privada da liberdade. 

  Como visto este fenômeno não é exclusivamente brasileiro, sendo 

observado, em maior ou menor medida, em diversos outros países latino-

americanos.  

  Zaffaroni (1997) aborda a questão como um processo de incapacidade 

dos países latino-americanos de arcar com os altos custos de manutenção do 

sistema prisional inflado, como os Estados Unidos fazem. Segundo o autor, 

importou-se o modelo punitivista, mas não o modelo penitenciário adequado. Desta 

feita, o número excessivo de presos repercute em prisões superlotadas, sem o 

devido controle Estatal quanto à mínima dignidade à pessoa encarcerada.  

  É importante consignar que o número de pessoas presas não 

representa a quantidade total de pessoas que passaram pelo sistema prisional, uma 

vez que várias pessoas são liberadas antes do término da pena, não sendo 

computadas no momento da aferição dos dados, conforme estimativa do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).  

  Considerando o número elevado de pessoas privadas de liberdade no 

Brasil poderíamos imaginar que para alcançar a marca de mais de oitocentos mil 

presos o país tivesse acumulado um crescimento gradual constante. Porém, nos 
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últimos anos, o Brasil tem vivido um aumento exponencial na população carcerária, 

a uma velocidade muito maior do que outros países. 

  Quando examinamos os dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública (2023), observamos com maior nitidez esse ritmo de crescimento.  

  No período entre os anos 2000 a 2023, a população prisional no Brasil 

teve um aumento significativo de mais de duzentos e cinquenta por cento (257,6%).  

  O gráfico abaixo consolida esses dados demonstrando a evolução da 

população prisional no Brasil, com as seguintes quantidades de presos do sistema 

prisional: 232.755 em 2000; 233.859 em 2001; 239.345 em 2002; 308.304 em 2003; 

336.358 em 2004; 361.402 em 2005; 401.236 em 2006; 422.373 em 2007; 451.429 

em 2008; 473.626 em 2009; 496.251 em 2010; 514.582 em 2011; 548.003 em 2012; 

581.507 em 2013; 622.202 em 2014; 698.618 em 2015; 722.120 em 2016; 722.716 

em 2017; 744.216 em 2018; 755.274 em 2019; 759.518 em 2020; 820.689 em 2021; 

832.295 em 2022 e 839.672 em 2023. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população prisional no Brasil (2000 a 2023): 

 

 

Fonte: Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN; Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 

 

   O aumento da taxa de encarceramento é um fenômeno globalmente 

difundido nos últimos anos. Supõe-se que esteja relacionado à globalização e à 

influência da cultura penal norte-americana. No entanto, o Brasil é particularmente 

afetado por esse fenômeno. Em um estudo comparativo realizado entre 1995 e 
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2010, o Brasil teve o segundo maior crescimento da taxa de aprisionamento entre os 

cinquenta países com maior população prisional, mantendo um ritmo inferior apenas 

ao da Indonésia (Pavarini apud Abramovay, 2010).  

  Analisando o cenário da evolução da população prisional no Brasil é 

possível identificar, conforme dados obtidos pelo 17º Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (2023), o alto déficit de vagas no sistema prisional brasileiro nas 

últimas décadas.  

  Para se ter um parâmetro, podemos observar que no ano 2000 o 

sistema prisional brasileiro possuía 232.755 pessoas encarceradas e contava com 

135.710 vagas, totalizando um déficit de 97.045 vagas. 

  Já no ano de 2022, o sistema prisional brasileiro possuía 832.295 

pessoas encarceradas e contava com apenas 596.162 vagas, totalizando um déficit 

de 236.133 vagas, cuja variação do déficit de vagas entre o ano de 2000 a 2022 foi 

de aproximadamente 143,3% (por cento). Tais dados identificam o aumento 

desproporcional entre o número de pessoas encarceradas e a capacidade de vagas 

existentes nos complexos prisionais do Brasil (17º Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, 2023).  

  Ainda, importante consignar que em razão de não existir vagas 

suficientes nas unidades prisionais para abrigar presos não condenados, muitos 

detidos aguardam o veredicto em celas policiais. Assim, dentre as 832.295 pessoas 

privadas de liberdade no país no ano de 2022, estão custodiadas em delegacias de 

polícia o número de 5.555 pessoas, em ambiente sem estruturas e serviços 

adequados para a garantia dos direitos básicos ao preso determinados na Lei de 

Execução Penal (17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023).  

  Não foram identificadas informações compiladas em nível nacional 

sobre a disponibilidade de vagas em Delegacias de Polícia dos Estados e do Distrito 

Federal. Portanto, é difícil avaliar quantitativamente a superlotação das celas em que 

essas pessoas estão custodiadas. Embora haja um campo específico para essa 

informação no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública 

(SINESP), mantido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, os dados nunca 

foram coletados e consolidados de forma adequada. No entanto, sabe-se que a 

situação das pessoas privadas de liberdade nesses espaços é particularmente 

precária e desumana devido à inadequação dos espaços e das funções de 

delegacias de polícia em relação à atividade de custódia de pessoas. 
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  Outro fator relevante relacionado à situação prisional no Brasil refere-

se à grande diferença nas taxas de aprisionamento identificadas nos Estados 

brasileiros.  

  Conforme dados coletados do Sistema de Informações do 

Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN, há uma grande diferença nas 

taxas de aprisionamento identificadas nos Estados brasileiros.  

  O gráfico abaixo indica a porcentagem de pessoas presas em cada 

Estado da Federação no ano de 2022. 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de presos por Estado no ano de 2022: 

 

 

Fonte: /Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN. 

 

  No ano de 2022 as maiores taxas de pessoas condenadas privadas de 

liberdade são encontradas nos Estados do Paraná, Distrito Federal e Rondônia, com 

respectivamente, 80.069, 24.384 e 12.926 presos em relação ao número de 

habitantes.  

  Importante salientar que tais dados se referem exclusivamente a 

pessoas condenadas, ou seja, com sentenças ou acórdãos transitados em julgado, 

excluindo-se as pessoas presas provisoriamente.  
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  A despeito da diferença na atual taxa de encarceramento, a grande 

maioria dos Estados segue a mesma trajetória no crescimento do aprisionamento.  

  Se levarmos em conta as informações mencionadas anteriormente, 

juntamente com as descobertas das inspeções realizadas pelo Conselho Nacional 

de Justiça nas unidades prisionais (2023), que são em sua maioria consideradas 

péssimas ou regulares, podemos inferir que as regras estabelecidas na Lei de 

Execuções Criminais especialmente aquelas relacionadas aos direitos e deveres dos 

presos não são implantadas de maneira eficaz.  

 

2.3 REINCIDÊNCIA CRIMINAL NO BRASIL  

 

  Em termos sociológicos, reincidente é o indivíduo egresso do sistema 

prisional que comete novo crime após o cumprimento da pena estabelecida por 

crime anteriormente cometido. Entretanto, as divergências conceituais emergem 

quando se trata dos critérios para definir o momento do novo crime cometido 

(Sapori, Santos e Maas, 2017). 

  Segundo Sapori, Santos e Maas (2017) a reincidência criminal pode 

ser conceituada de seis maneiras distintas: a) Reincidência por auto culpa, que 

considera nova prática de crime declarada pelo mesmo indivíduo; b) Reincidência 

policial, estabelecida por novo registro de crime do mesmo indivíduo na polícia; c) 

Reincidência penal, que supõe o processamento penal do mesmo indivíduo por nova 

prática de crime; d) Reincidência judicial, que envolve nova condenação do mesmo 

indivíduo por nova prática de crime; e) Reincidência penitenciária, aquela que ocorre 

quando há segundo ingresso na prisão do mesmo indivíduo por nova prática 

criminal; e f) Reincidência jurídica, que é o segundo processamento do mesmo 

indivíduo por nova prática de crime do mesmo título do Código Penal. 

  No Brasil utiliza-se basicamente o caráter jurídico para a reincidência, 

sendo definida no artigo 63 do Código Penal nos seguintes termos:   

 

Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de 
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha 
condenado por crime anterior (Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de Dezembro de 
1940).  

 



24 
 

  Trata-se, pois, da prática de novo crime depois da condenação 

definitiva, no Brasil ou no exterior, pela prática de crime anterior.  

  A prática de um novo crime, com a caracterização da reincidência, 

demonstra que a pena não foi efetiva em cumprir suas finalidades, ou seja, a 

punição anterior não foi suficiente para desencorajar o condenado, que voltou a 

violar a lei penal, correndo o risco de perder novamente sua liberdade.    

  O Estado falhou na aplicação da pena em sua vertente retributiva, 

justificando uma nova punição, agora mais severa. 

  De igual modo, a pena não atingiu a finalidade de prevenção especial, 

uma vez que não foi capaz de ressocializar satisfatoriamente o condenado.  

  Cléber Masson, referindo-se à reincidência afirma que:  

 

[...] não se pode falar em dupla punição pelo mesmo fato. O reincidente não 
é punido duas vezes pelo mesmo fato. Ao contrário, já foi apenado pelo 
crime anterior, pressuposto da reincidência, e posteriormente pelo novo 
delito, com a pena agravada. Trata-se, isso sim, de punição mais rigorosa 
daquele que novamente demonstrou não se intimidar com a autoridade 

estatal (Masson, 2011, p. 642).  
 

   A partir da análise do dispositivo legal mencionado, podemos inferir 

duas informações relevantes: a primeira é que a reincidência no Código Penal 

requer a condenação sucessiva de dois crimes. Deste modo, se o agente tiver uma 

condenação anterior por contravenção e, posteriormente, cometer um crime, ele não 

será considerado reincidente, mas terá apenas maus antecedentes. 

  Portanto, somente existe reincidência quando o novo crime tiver sido 

praticado depois do trânsito em julgado da condenação anterior. Logo, se for 

cometido em momento anterior à data do trânsito em julgado, não estará 

caracterizada a recidiva. E, ainda, não haverá reincidência se o agente praticar os 

dois crimes na mesma ocasião e forem julgados pela mesma sentença (Masson, 

2011, p. 643). 

   Ademais, o artigo 64 do Código Penal (1940) traz a seguinte 

informação:  

 

Art. 64 - Para efeito de reincidência:   
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou 
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo 
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou 
do livramento condicional, se não ocorrer revogação;   
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II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos (Decreto Lei 
n.º 2.848, de 7 de Dezembro de 1940).  
 

  Ao analisar o artigo acima, podemos concluir que a reincidência tem 

um período de carência de cinco anos após a extinção da pena. Portanto, para ser 

considerado reincidente, o novo crime deve ser cometido dentro desse prazo.  

  O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea, 2015) realizou no 

ano de 2015 a primeira pesquisa governamental sobre a reincidência criminal no 

Brasil. O estudo foi liderado por Almir de Oliveira Junior e teve como objetivo 

apresentar um panorama da reincidência criminal no país.  

  A pesquisa coletou dados em cinco estados: Paraná, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Alagoas e Pernambuco, e se concentrou nos casos em que um indivíduo 

é condenado em diferentes ações penais, ocasionadas por fatos diversos. O 

trabalho optou pelo conceito de reincidência legal.  

  Foram analisados 817 processos válidos para o cálculo da taxa de 

reincidência dos quais se constatou 199 reincidências criminais no ano de 2012. De 

tal modo, a taxa de reincidência calculada pela média ponderada foi de 24,4% (Ipea, 

2015, p. 23).  

  Recentemente, no ano de 2021 o Conselho Nacional de Justiça 

elaborou um relatório sobre o sistema prisional brasileiro a partir do julgamento da 

ADPF 347.  

  De acordo com o CNJ o perfil das pessoas privadas de liberdade segue 

o mesmo padrão ao longo dos anos, com poucas variações percentuais, 

predominantemente pessoas pobres, negras, jovens, sem acesso a oportunidades, 

condenadas por crimes patrimoniais e tráfico de drogas (Cnj, 2021, p. 8).  

  A tabela abaixo indica a seletividade penal existente entre o período de 

dez anos. 

 

Tabela 3 – Seletividade Penal: (continua) 

   

 2010 
 

2015 2020 

Negros 
58,4% 63% 56,3% 

Menos que 30 anos 
54,3% 54% 42% 

Ensino fundamental incompleto 
60% 62% 57,4% 

https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/noticias/depen-divulga-relatorio-previo-de-estudo-inedito-sobre-reincidencia-criminal-no-brasil/reincidencia-criminal-no-brasil-2022.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/noticias/depen-divulga-relatorio-previo-de-estudo-inedito-sobre-reincidencia-criminal-no-brasil/reincidencia-criminal-no-brasil-2022.pdf/view
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 Tabela 3 – Seletividade Penal: (conclusão) 
 
 

Presos - crime patrimonial ou 
tráfico de drogas 

75% 73% 71% 

    
      Fonte: Infopen.  
 
 

  Pela análise da tabela acima se percebe que ao longo de dez anos não 

houve alterações significativas em relação às pessoas e crimes estudados, o que 

denota a ineficácia de medidas para o combate ao crime e diminuição da 

reincidência criminal.  

  Um dos efeitos da desestruturação relacionados ao sistema carcerário 

brasileiro é a superlotação. Segundo o CNJ (2021, p. 9), por meio da superlotação 

se agravam as condições de gestão que impedem um tratamento digno à população 

carcerária. No entanto, a resposta histórica do Estado quanto à crescente razão de 

presos por vaga é a construção de novas vagas, o que traz um duplo revés.  

  Ao comparar o crescimento da população prisional com a criação de 

vagas na última década, nota se que esta não é capaz de acompanhar a velocidade 

do encarceramento, tornando a superlotação endêmica e invalidando de forma 

pragmática o principal argumento para a superação do cenário (Cnj, 2021, p. 9).  

  Importante consignar, segundo o relatório do CNJ que o conceito de 

vaga não se encerra na existência de um leito em uma cela. Deve englobar o acesso 

a assistências que são garantidas por lei às condições de vida, que reverterão 

positivamente tanto para pessoa presa, como para os servidores e para a sociedade 

(Cnj, 2021, p. 9).  

  Assim, desvendar minuciosamente como ocorre o fluxo de ingresso e 

saída de indivíduos no sistema penitenciário pode oferecer respostas significativas 

aos responsáveis por elaborar estratégias de segurança pública. 

  Conforme sustentado pelo IPEA (2015), uma métrica sólida e confiável 

de reincidência criminal ou penitenciária poderia servir como um indicador da 

eficácia da execução penal e das políticas públicas voltadas para a reintegração de 

egressos, visando a proporcionar-lhes uma trajetória de vida futura afastada do 

sistema de justiça criminal. 
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  O coordenador do programa de atendimento ao egresso que participou 

do estudo realizado pelo IPEA destaca que a falta de políticas efetivas no combate à 

reincidência deixaria a cargo de escolhas individuais a recorrência, ou não, de 

crimes: “(...) uma hora ele vai estar solto, vai estar em liberdade, vai ter que decidir 

por ele, e se a gente não cria instrumento para ele fazer escolhas, ele vai fazer a 

mesma escolha de sempre” (Ipea, 2015, p. 99).  

  Por fim, interessante acrescentar na presente pesquisa o estudo 

realizado pelo Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas – GAPPE no 

ano de 2022, que traçou um panorama sobre a taxa de reincidência por estado da 

federação.  

  Para o cálculo da reincidência por unidade penal foi identificada as três 

maiores unidades penais de cada estado, utilizando-se dados entre a taxa de 

reincidência estabelecida pelo número de internos que reincide após saída, divido 

pelo total de internos que saem da prisão, multiplicado pelo número cem (Gappe, 

2022, p. 21).  

  Abaixo, a tabela foi elaborada utilizando como exemplo dados do 

Estado de São Paulo entre o período de 2010 a 2021.  

 

Tabela 4 – Reincidência no Estado de São Paulo:  

 

Definição de reincidência Amostra 
% até 
1ano 

% até 2 
anos 

% até 3 
anos 

% até 5 
anos 

1. Entrada após saída por 
decisão judicial, fuga ou 
progressão de regime 

615.21 20,2% 26,8% 30,8% 35,3% 

2. Entrada após saída por 
decisão judicial, fuga ou 
progressão de regime 

615.21 22% 29,7% 34,4% 40% 

3. Entrada após 14 dias de 
uma saída 

615.21 20,2% 26,8% 30,8% 35,3% 

4. Entrada após 7 dias de 
uma saída 

615.21 20,2% 26,8% 30,8% 35,3% 

5. Entrada e saída exceto 
transferências e 
movimentações de até 1 dia 

619,27 22% 29,7% 34,4% 40% 

     
   Fonte: GAPPE (2022, p. 29).  
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  Pela análise dos dados conclui-se que a reincidência está totalmente 

ligada à efetividade ou não das assistências determinadas pela lei de execução 

penal, bem como de projetos de acompanhamento para o público egresso.  

 

2.4 A VIOLAÇÃO DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS NOS PRESÍDIOS 

BRASILEIROS 

 

  A superlotação nos presídios brasileiros tem gerado inúmeras 

violações dos direitos humanos. Como consequência, as instalações tornam-se 

insalubres, ocasionando a manifestação de rebeliões e disputas entre facções 

criminosas, resultando em centenas de mortes violentas.  

  Além disso, a superlotação pode causar vários tipos de violência, como 

física, psicológica, moral e sexual, entre os presos. O vício em drogas e a 

proliferação de doenças infecciosas também são problemas comuns em presídios 

superlotados.  

  É importante que as autoridades tomem medidas para reduzir a 

superlotação e melhorar as condições de vida dos presos. 

  Atualmente, quando uma pessoa é presa, ela não apenas começa a 

cumprir a pena imposta pelos crimes cometidos, mas também é vítima de várias 

violações de direitos humanos que são garantidos por leis nacionais e 

internacionais. A punição estatal, portanto, se torna um castigo devido à falta de 

respeito pela vida e dignidade do indivíduo. Embora seja verdade que os direitos das 

pessoas presas são limitados, isso não justifica a violação ou privação de outros 

direitos básicos (Cardoso; Schoeder; Blanco, 2015). 

  É comum que as autoridades públicas se abstenham de agir para 

reverter a situação, só tomando medidas quando ocorrem catástrofes nos presídios.  

  Infelizmente, a mídia brasileira e internacional tem amplamente 

noticiado essas tragédias.  

  Guilherme de Souza Nucci, ao comentar os massacres ocorridos no 

início de 2017 em presídios de Roraima e Amazonas, afirma que as rebeliões e os 

massacres ocorridos “nada mais são do que a concretização do caos existente há 

décadas por todo o Brasil. Quando houve o massacre do Carandiru, a Casa de 

Detenção estava superlotada. Em vários outros estabelecimentos penais, há 
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superlotação. O que fazem os administradores dos presídios nesses estados, 

integrantes do Poder Executivo? Absolutamente nada” (Nucci, 2017). 

  O sistema prisional brasileiro tem sido criticado por violar muitos 

direitos constitucionais dos presos, incluindo o direito à integridade física e moral 

(art. 5º, inc. XLIX), o direito de não ser submetido à tortura ou a tratamento 

desumano ou degradante (art. 5º, III), a proibição da aplicação de penas cruéis (art. 

5º, XLVII, alínea “e”) e o direito à saúde adequada (Crfb, art. 196), entre outros. 

  A violação de direitos no âmbito do sistema prisional do país não se dá 

apenas num contexto de desrespeito à Constituição, mas também se violam 

diversos direitos consagrados e protegidos por muitos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte.  

  A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (CADH), por 

exemplo, famosa e conhecida normativa internacional que integra o ordenamento 

jurídico brasileiro desde 1992, consagra direitos que constituem um reforço e uma 

ampliação daqueles já garantidos pela Constituição brasileira (Pereira, 2017).  

  Este importante Tratado Internacional, também conhecido como Pacto 

de San José da Costa Rica, estabelece no artigo 1º o compromisso do Brasil em 

garantir os direitos nela previstos a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, 

tendo como ponto de partida o interesse da população e não apenas e 

precipuamente os interesses do governo. Portanto, os Estados partes nesta 

Convenção assumem obrigações positivas e negativas, devendo criar e mobilizar 

ações para tornar efetivos os direitos por ela protegidos, bem como se absterem de 

violá-los, cabendo aos poderes estatais constituídos essa função, sob pena de 

responsabilização internacional do Estado (Pereira apud Gomes; Mazzuoli, 2013, 

p.30). 

  Com efeito, Gomes e Mazzuoli explicam que:  

 

[...] os três poderes do Estado podem ser causadores de responsabilidade 
nesse âmbito: o Legislativo, por editar normas incompatíveis com os direitos 
e liberdades consagradas na Convenção, ou por não criar legislação 
adequada, quando isso se faz necessário; o Executivo, por não respeitar 
fielmente (e não fazer com que se respeitem) os direitos e garantias 
previstos no tratado, podendo tal conduta (de não respeitar os direitos) ser 
positiva (quando viola direitos por ato próprio ou dos seus agentes) ou 
negativa (v.g. quando não reprime as violações privadas de direitos 
humanos); e o Judiciário em não contribuir para a aplicação prática da 
Convenção Americana (e de todos os outros tratados de direitos humanos 
em vigor no país), na esfera da Justiça, aplicando lei interna (inclusive a 
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Constituição) in- compatível com o tratado ou não aplicando a norma 
internacional quando isso se faz necessário (Gomes, Mazzuoli, 2013, p.30).  
 

  Afirma Pereira (2017) que é importante destacar que as ações e 

omissões dos poderes da República em relação à situação atual dos presídios 

brasileiros podem levar à responsabilização internacional do Brasil no âmbito do 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA).  

   Os países membros da ONU, no ano de 1955, realizaram o 1º 

Congresso sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinquente, realizado em 

Genebra.  

  Na ocasião, a Organização das Nações Unidas aprovou e passou a 

adotar as chamadas Regras Mínimas de Tratamento do Preso, também chamadas 

de “Regras de Mandela” em razão de terem sido concluídas na África do Sul, local 

onde o ex-presidente Nelson Mandela foi preso e condenado. 

  Os países membros da ONU tinham a obrigação de garantir que todas 

as pessoas presas em seu território estivessem asseguradas pelas garantias 

previstas no documento.  

  Segundo André de Carvalho Ramos:  

 

as Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos foram adotadas pelo I 
Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e para o 
Tratamento de Delinquentes, que foi realizada em Genebra, em 31 de 
agosto de 1955. Foram posteriormente aprovadas pelo Conselho 
Econômico e Social, por meio das Resoluções nº 663 C (XXIV), de 31 de 
julho de 1957, e 2076 (LXII), de 13 de maio de 1977. Em maio de 2015, 
foram atualizadas pela Comissão das Nações Unidas sobre Prevenção do 
Crime e Justiça Criminal, tendo tais atualizações sido aprovadas, à 
unanimidade, pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2015. Foi 
aprovada, pela Assembleia Geral da ONU, a denominação honorífica da 
Resolução como “Regras Nelson Mandela”, em homenagem a quem 
passou 27 anos de sua vida preso, na luta pelos direitos humanos, 
igualdade, democracia e promoção da cultura da paz (parte dos 
“considerandos” da Resolução). Um dos fatores a favor da atualização das 
regras foi a constatação da existência de mais de 10 milhões de pessoas 
encarceradas no mundo (Ramos, 2020, p. 234).  

 

  Ressalta ainda o constitucionalista que as Regras Mínimas possuem 

natureza de “soft law”, que consiste no conjunto de normas não vinculantes de 

Direito Internacional, mas que podem se transformar em normas vinculantes 

posteriormente, caso consigam a anuência dos Estados (Ramos, 2020, p. 234).  
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  É importante mencionar que o Brasil desempenhou um papel ativo nas 

negociações para a criação das Regras Mínimas, contribuindo para sua aprovação 

na Assembleia Geral das Nações Unidas. Como resultado, essas regras devem ser 

cumpridas como parte de um compromisso internacional significativo assumido pelo 

país (Brasil, 2016).  

  Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2016, diante da 

problematização da humanização do sistema prisional brasileiro, adotou Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, que inclui as Regras de Pequim (1985), Regras 

de Tóquio (1990), Regras de Bangkok (2010), Regras Internacionais para o 

Enfrentamento da Tortura e Maus-Tratos e as Regras de Mandela (2015).  

  As Regras de Mandela consideram os instrumentos internacionais em 

vigor no Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes. O objetivo dessas regras é garantir a dignidade e o respeito não 

apenas às pessoas privadas de liberdade, mas também aos seus familiares. Além 

disso, as regras visam principalmente a reinserção social e a prevenção da 

reincidência dos presos, assegurando-lhes a efetividade do princípio da dignidade 

da pessoa humana (Brasil, 2016).  

  O documento possui duas partes, uma destinada à aplicação geral, ou 

seja, a todas as categorias de presos; outra são regras aplicáveis exclusivamente a 

algumas categorias de preso, como presos sentenciados, presos com transtornos 

mentais, presos sob custódia ou aguardando julgamento, presos civis e pessoas 

presas ou detidas sem acusação, perfazendo o total de 122 regras.  

  Dentre os direitos e garantias previstos aos presos, o documento 

estabelece regras sobre os registros dos presos, separação por categorias, 

acomodações, higiene pessoal, vestuário próprio e roupas de cama, alimentação, 

exercício e esporte, serviços de saúde, restrições, disciplina e sanções, instrumentos 

de restrição, revistas íntimas e inspeção em celas, informações e direito à queixa 

dos presos, contato com o mundo exterior, livros, religião, retenção de pertence dos 

presos, notificações, investigações, remoção de presos, funcionários da unidade 

prisional, inspeções internas e externas, tratamento, classificação e individualização, 

privilégios, trabalho, educação e lazer, relações sociais e assistência pós-prisional 

(Brasil, 2016).  
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  No ano de 1997 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

elaborou um relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, após a 

realização de uma visita às unidades prisionais no país.  

  Dentre os problemas relatados constataram-se transgressões de vários 

direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, bem 

como de outros tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário.  

  Foram verificados problemas como a superpopulação carcerária; 

condições higiênicas precárias e deficientes; a falta de atendimento 

médico/ambulatorial e de tratamento psicológico suficientes e adequados; 

insuficiência de alimentação e vestuário; lentidão da tramitação dos benefícios legais 

e complexidade dos processos judiciais para alcançá-los; falta de assistência jurídica 

adequada; turbações relativas ao exercício do direito a visitas; falta de políticas 

públicas de reabilitação; falta de estrutura interna nos presídios para a divisão dos 

presos de acordo com a natureza do delito cometido e com a idade; severas 

punições por faltas disciplinares, com o encarceramento nas chamadas “celas 

fortes” ou “solitárias”; tratamentos cruéis, desumanos e prepotentes por parte dos 

agentes penitenciários, que se traduzem em torturas e corrupção, falta de 

assistência religiosa, dentre outros (Comissão IDH, 1997). 

  Luciano Meneguetti Pereira (2017) afirma que:  

 
Por conta disso o país já possui um extenso histórico de casos apreciados 
pela Corte e pela Comissão IDH, relacionados às violações de direitos 
humanos no sistema prisional. Estes órgãos internacionais já fizeram 
diversas recomendações ao Estado brasileiro, bem como impuseram o 
cumprimento de várias tutelas de urgência (medidas cautelares e 
provisórias), visando a cessação de violações de direitos humanos, a 
erradicação de diversas situações de risco e, sobretudo, a proteção da vida 
e da integridade pessoal, psíquica e moral de pessoas privadas de 
liberdade em vários presídios do país (Pereira apud Meneguetti, 2017, p. 
10). 
 

  Não bastassem os relatórios já mencionados, no ano de 2021 a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou outro relatório sobre a 

situação dos direitos humanos no país, ocasião em que consignou que nos últimos 

20 anos, a Comissão vem dedicando especial atenção às condições deploráveis de 

detenção que caracterizam as instituições de privação de liberdade no Brasil, que, 

além dos sérios riscos à vida e à integridade das pessoas privadas de liberdade, 

constituem per se situações de tratamento cruel, desumano e degradante. Essas 

condições envolvem níveis alarmantes de superlotação, em sua maioria de pessoas 
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afrodescendentes, infraestrutura precária, falta de separação entre pessoas sub 

judice e condenadas e notável insuficiência de agentes penitenciários.  

  Além disso, prevalecem cuidados médicos negligentes, alimentação 

inadequada devido à sua escassez e baixo valor nutricional, falta de higiene, acesso 

inadequado à água, falta de itens essenciais, falta de programas eficazes de 

reintegração social e falta de tratamento diferenciado em relação aos diferentes tipos 

de população. Da mesma forma, nos centros de privação de liberdade, existem 

situações que ameaçam a integridade pessoal dos visitantes das pessoas detidas, 

principalmente através da realização das chamadas inspeções vexatórias (Comissão 

IDH, 2021).  

  A Corte Interamericana de Direitos Humanos expediu medidas 

provisórias envolvendo o sistema prisional/socioeducativo brasileiro.  

  A seguir alguns casos em que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos requereu a tomada de medidas provisórias ao Brasil nos últimos anos em 

relação aos presídios brasileiros:  

  a) Penitenciária Urso Branco, de Porto Velho/RO (Figura 1) - 2002, 

2004, 2005, 2008, 2009 e 2011: de acordo com a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, o Estado não cumpriu sua obrigação de proteger a vida e a integridade 

física dos detentos da Penitenciária Urso Branco, pois não tomou as medidas de 

segurança necessárias para evitar os assassinatos ocorridos dentro do presídio. As 

vítimas dos homicídios estavam sob custódia do Estado, portanto, as condições de 

vida e detenção dos detentos dependem das decisões das autoridades estatais 

(Corte IDH, 2004).  

 

Figura 1 - Penitenciária Urso Branco, de Porto Velho/RO. 

 

 

               Fonte: Folha de São Paulo/2000. 



34 
 

  Detentos ameaçam jogar homem do telhado durante rebelião no 

presídio Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia. 

  b) Complexo do Tatuapé/SP - FEBEM e Fundação Casa (Figura 2) - 

2005, 2006, 2007 e 2008: em razão das recorrentes ocorrências de violência contra 

os adolescentes e péssimas condições de instalações na unidade, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos proferiu medidas para a transferência da 

totalidade dos beneficiários a outros centros de detenção (Corte IDH, 2008).  

 

Figura 2 – Complexo do Tatuapé/SP - FEBEM e Fundação Casa. 

 

 

      Fonte: Folha de São Paulo/2003. 

 

  Cela com 632 internos onde cabem 62.  

 

  c) Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, de Araraquara/SP 

(Figura 3) - 2006 e 2008: a Corte concluiu que a falta de segurança oferecida pelo 

Estado, a ausência de separação dos detentos por categorias, as deficientes 

condições sanitárias, físicas e médicas em que se encontram os presos, a 

superlotação e a forma como se dava a alimentação dos detentos representam um 

risco para a vida e integridade dos internos. Essas condições podem desencadear 

uma situação violenta entre os reclusos e ainda colocar em risco sua saúde, já que 

estão sujeitos a contrair doenças graves. A intervenção da Corte foi necessária para 

evitar danos graves e irreparáveis (Corte IDH, 2006).  
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Figura 3 – Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, Araraquara/SP. 

 

 

        Fonte: Folha de São Paulo/2006. 

 

  Vista aérea do presídio superlotado em Araraquara, em que a comida é 

jogada do teto; ao centro, no chão, estão os presos doentes. 

  d) Complexo de Pedrinhas de São Luiz/MA (Figura 4) – 2014: a Corte 

ordenou que o Estado adotasse todas as medidas necessárias para proteger a vida 

e a integridade física dos detentos no local. A Comissão observou que a situação de 

extrema violência dentro do Complexo de Pedrinhas atingiu um nível crítico, 

resultando na perda de vidas e afetando a integridade de um número alarmante de 

pessoas. A violência se manifesta em várias formas simultaneamente. Além disso, 

há evidências consistentes de condições desumanas de detenção, que exacerbam a 

violência no centro. Portanto, os detentos estavam em uma situação de extrema 

gravidade, urgência e risco de dano irreparável, exigindo a adoção imediata de 

medidas provisórias devido à ineficácia das medidas cautelares expedidas pela 

Comissão (Corte IDH,2019).  
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Figura 4 – Complexo de Pedrinhas de São Luiz/MA. 

 

 

      Fonte: Rede Brasil Atual. 

 

  Cela com superlotação no Presídio de Pedrinhas/MA.  

  e) Centro Penitenciário Professor Aníbal Bruno - Complexo de Curado 

de Recife/PE (Figura 5) -2014, 2015 e 2016: a Corte emitiu várias determinações 

estruturais. A Comissão adotou medidas cautelares sobre o assunto, depois de 

receber informações sobre 55 mortes violentas ocorridas na unidade desde 2008, 

bem como alegações de tortura e rebeliões ocorridas em 2011, que resultaram em 

16 internos feridos.  

  A Corte considerou que as medidas adotadas pelo Estado, incluindo os 

mutirões de saúde, não foram suficientes para proteger a vida e a integridade física 

dos internos no Complexo do Curado. Em relação aos casos de doenças 

contagiosas, a Corte determinou que o Estado tomasse medidas urgentes para 

garantir o atendimento médico adequado às pessoas doentes e garantir que os 

demais internos e pessoas presentes no centro penitenciário não fossem 

contagiados. Além disso, reconhecendo uma superlotação de 200% no Complexo do 

Curado, a Corte Interamericana concedeu uma medida de urgência para que a pena 

ilícita fosse compensada - para cada dia de pena ilícita, em regime de superlotação, 

deveriam ser contados dois dias de cumprimento de pena.  
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  A Corte IDH ressalvou que essa compensação não seria automática 

para autores de crimes violentos, mas apenas mediante realização de exame de 

prognóstico de conduta (Corte IDH/2014).  

  No entanto, apesar de a decisão da Corte IDH ter sido publicada em 

2018, o Estado de Pernambuco ainda não havia cumprido as determinações. Por 

essa razão, o STF determinou o imediato cumprimento da decisão da Corte, com a 

fixação de prazo de 30 dias para realização do exame criminológico e aplicação da 

compensação de pena (MC no HC 208.337). 

 

Figura 5 – Centro Penitenciário Professor Aníbal Bruno - Complexo de Curado de 

Recife/PE. 

 

 

      Fonte: JC online.  

 

  Presos tem convivência carcerária que comprova o tratamento 

degradante.  

  f) Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ (Figura 6) - 2017-2018: a 

Corte determinou, entre outras medidas, que um plano de redução da superlotação 

do sistema prisional fluminense fosse apresentado e que a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro tivesse acesso amplo e irrestrito às dependências da 

unidade. Além disso, a Corte proibiu a entrada de novos presos e determinou que a 

pena dos detentos que estavam cumprindo pena lá fosse computada em dobro 

(Corte IDH/2017).  
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Figura 6 – Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ 

 

 

        Fonte: Conjur/2022.  

 

  Cela do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ.  

  Originário da Corte Constitucional Colombiana, o Estado de Coisas 

Inconstitucional teve sua origem no ano de 1997, podendo ser entendido como um 

mecanismo jurídico criado para reconhecer um quadro insuportável de violação 

massiva de direitos fundamentais decorrente de atos comissivos e omissivos 

praticados por autoridades públicas (Pereira, 2017).  

  Esclarece Carlos Alexandre de Azevedo Campos que para reconhecer 

o estado de coisas inconstitucional, exige-se que esteja presente a vulneração 

massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de 

pessoas; prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações 

para garantia e promoção dos direitos; a superação das violações de direitos 

pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, 

envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação de recursos 

públicos, correção das políticas públicas existentes ou formulação de novas 

políticas, dentre outras medidas; e potencialidade de congestionamento da justiça, 

se todos os que tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao 

Poder Judiciário (Campos, 2016).  
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  No Brasil a primeira constatação do Estado de Coisas Inconstitucional 

(ECI) ocorreu no julgamento da Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF n.º 347/DF), na data de 9 de setembro de 2015, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio, proposta pelo Partido Socialista e Liberdade 

(PSOL), visando o reconhecimento do ECI em relação ao sistema prisional 

brasileiro.  

  O partido político afirmou na petição inicial que a superlotação dos 

presídios e as condições degradantes do sistema prisional configuram um cenário 

fático totalmente incompatível com a Constituição brasileira. Nele se fazem 

presentes ofensas a uma pluralidade de direitos fundamentais tais como “a 

dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e de tratamento desumano, o 

direito de acesso à Justiça e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e 

segurança dos presos”. Afirmou que o quadro é resultante de uma “multiplicidade de 

atos comissivos e omissivos dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, incluídos os de natureza normativa, administrativa e judicial” (apud 

STF apud Pereira, 2015, p. 8). 

  Argumentou o partido que as prisões passam pelas seguintes 

situações:  

 

[...] celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças 
infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água 
potável e de produtos higiênicos básicos, homicídios frequentes, 
espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos, praticadas 
tanto por outros detentos quanto por agentes do Estado, ausência de 
assistência judiciária adequada, bem como de acesso à educação, à saúde 
e ao trabalho [...] instituições prisionais dominadas por facções criminosas 
(Stf, 2015. p. 9). 

   

  Segundo o Ministro Marco Aurélio a responsabilidade pelo Estado de 

Coisas Inconstitucional é atribuída a todos os poderes da Federação (Legislativo, 

Executivo e Judiciário), bem como à União, Estados e Distrito Federal, 

conjuntamente: 

 

Há, na realidade, problemas tanto de formulação e implementação de 
políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal. Falta 
coordenação institucional. O quadro inconstitucional de violação 
generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente 
agravado em razão de ações e omissões, falhas estruturais, de todos os 
poderes públicos da União, dos estados e do Distrito Federal, sobressaindo 
a sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em superá-lo. 
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A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias 
eficazes representa falha estrutural a gerar tanto a violação sistemática dos 
direitos, quanto a perpetuação e o agravamento da situação. A 
responsabilidade do Poder Público é sistêmica, revelado amplo espectro de 
deficiência nas ações estatais. Tem-se a denominada “falha estatal 
estrutural” (Stf, 2015 p. 26-27).  
 

  O voto do relator destacou ainda a violação de diversas normas 

infraconstitucionais, constitucionais e de tratados internacionais que o Brasil é 

signatário:  

 

[...] o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra 
a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes 
e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Também a legislação 
interna é transgredida: a Lei nº 7.210, de 1984, a chamada “Lei de 
Execução Penal”, na qual são assegurados diversos desses direitos, 
inclusive o alusivo à cela individual salubre e com área mínima de seis 
metros quadrados, e a Lei Complementar nº 79/94, por meio da qual foi 
criado o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, cujos recursos estão 
sendo contingenciados pela União, impedindo a formulação de novas 
políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuindo para o 
agravamento do quadro (Stf, 2015. p. 25). 

  

  Por fim, o Supremo Tribunal Federal determinou que os juízes e 

tribunais brasileiros, em conformidade com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a 

Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, realizem as audiências de custódia 

em até noventa dias. Isso permitiu que o preso comparecesse perante a autoridade 

judicial dentro de vinte e quatro horas após a prisão, a fim de avaliar sua legalidade 

e determinar as medidas a serem tomadas no caso. 

  Passados aproximadamente oito anos do julgamento da medida 

cautelar, o Supremo Tribunal Federal, no dia 4 de outubro de 2023 concluiu o 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 

347.  

  Por unanimidade dos votos, o Plenário do STF reconheceu a existência 

de um cenário de violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional 

brasileiro, em que são negados aos presos, por exemplo, os direitos à integridade 

física, alimentação, higiene, saúde, estudo e trabalho. Afirmou-se que a atual 

situação das prisões compromete a capacidade do sistema de cumprir os fins de 

garantir a segurança pública e ressocializar os presos.  

  Segundo constou da decisão, com o objetivo de superar tal situação, o 

STF determinou um conjunto de medidas a serem adotadas pelo Poder Público. 



41 
 

Entre tais medidas, fixou-se prazo para que a União, Estados e Distrito Federal, com 

participação do CNJ, elaborem (em até 6 meses) e executem (em até 3 anos) planos 

para resolver a situação em suas respectivas unidades. Os prazos para os Estados 

e o Distrito Federal correrão após a aprovação do plano federal (Stf, 2023).  

  Tais planos devem tratar dos três problemas principais do sistema, a 

saber: (1) vagas insuficientes e de má qualidade, (2) entrada excessiva de presos 

(em casos em que a prisão não é necessária) e (3) saída atrasada de presos (com 

cumprimento da pena por tempo maior do que a condenação). Os planos deverão 

ser aprovados pelo STF e terão sua execução monitorada pelo CNJ, também com a 

supervisão do STF (Stf, 2023).  

  Com efeito, outras medidas determinadas foram: (1) a realização de 

audiências de custódia no prazo de 24hs da prisão, devendo-se levar o preso 

preferencialmente à presença do juiz, para que se verifique a necessidade e 

legalidade da prisão; (2) a separação de presos provisórios daqueles que já 

possuem condenação definitiva; (3) a realização de estudos e a regulamentação, 

pelo CNJ, da criação de varas de execução penal, em quantidade proporcional ao 

número de varas criminais e à população carcerária de cada unidade da federação 

(Stf, 2023).  
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3 O EGRESSO: RESSOCIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

3.1 A INTEGRAÇÃO SOCIAL COMO OBJETIVO DO SISTEMA PRISIONAL 

 

  A Lei de Execução Penal (LEP) prevê a integração social como um dos 

principais objetivos do sistema prisional, sob a responsabilidade do Juízo de 

Execução, que assume um papel crucial na reintegração social dos indivíduos que 

cumpriram pena. 

  Embora a visão sobre o sistema carcerário tenha evoluído para uma 

perspectiva mais humanizada, ainda há um longo caminho a ser percorrido após a 

liberdade e reintegração social em seu amplo aspecto, uma vez que os egressos 

são alvo de discriminação por parte do poder público e pelo setor privado.  

  De acordo com o artigo 26 da Lei de Execução Penal (LEP), considera-

se egresso o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do 

estabelecimento penal e o liberado condicional, durante o período de prova.  

  Entende-se como liberado definitivo a pessoa que cumpriu 

integralmente a pena privativa de liberdade fixada, podendo o cumprimento da pena 

ocorrer em uma penitenciária, colônia agrícola, industrial ou similar, ou ainda, em 

casa de albergado, todas, espécies de estabelecimentos penais. 

  Já o liberado condicional é a pessoa que foi beneficiada com o 

livramento condicional, cujo período de prova das condições fixadas ao benefício 

encerra-se na data prevista para o término do cumprimento da pena privativa de 

liberdade, salvo se houver eventual descumprimento das condições previamente 

estabelecidas, podendo acarretar na prorrogação do período de prova ou revogação 

do benefício.  

  Como forma de amparo ao egresso a Lei de Execução Penal (LEP) em 

seu artigo 25 prevê o instituto da “Assistência ao Egresso” que consiste na 

orientação e apoio para reintegrar o egresso à vida em liberdade e na concessão, se 

necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo 

de dois meses, podendo ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração 

do assistente social o empenho na obtenção de emprego.  
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  Além disso, o artigo 27 da LEP assegura que o serviço de assistência 

social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho.  

  Referidos artigos são classificados como normas programáticas, ou 

seja, normas delimitadoras dos objetivos a serem conquistados pelo Estado, 

servindo como indicadores de políticas públicas a serem implantadas de acordo com 

opções políticas.  

  Logo, frente a esta discricionariedade justificada pela reserva do 

possível, o Estado se limita a assegurar tais direitos a determinadas regiões, o que 

impossibilita a extensão dessas políticas públicas em todo o seu território.  

  A ressocialização de pessoas que cumpriram pena privativa de 

liberdade é um desafio marcado por obstáculos atinentes ao estigma social, falta de 

qualificação profissional, burocratização da legislação trabalhista, falta de apoio e 

oportunidades provenientes de órgãos públicos e sociedade civil.  

  Renê Ariel Dotti relata que:  

   

O sentido imanente da reinserção social, conforme o estabelecido na lei de 
execução, compreende a assistência e ajuda na obtenção dos meios 
capazes de permitir o retorno do apenado e do internado ao meio social em 
condições favoráveis para sua integração, não se confundindo com 
qualquer sistema de tratamento que procure impor um determinado número 
e hierarquia de valores em contraste com os direitos da personalidade do 
condenado (Dotti, 1985, p. 99).  

 

  Embora o termo ressocialização seja interpretado por muitos 

legisladores e operadores do direito como sinônimo de reintegração social, é 

necessário, para fins científicos, discorrermos sobre a diferenciação de tais 

institutos. 

  A ressocialização consiste no processo de reeducação e reabilitação 

dos indivíduos que estão cumprindo pena, visando prepará-los para uma vida em 

sociedade, mediante programas educativos, profissionais e psicológicos dentro do 

sistema prisional. 

  De acordo com Baratta:   

 

A ressocialização pressupõe uma postura passiva do detento e ativa das 
instituições: são heranças anacrônicas da velha criminologia positiva que 
tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser 
(re)adequado à sociedade, considerando acriticamente esta como boa e 
aquele como mau (Baratta, 2014, p. 350). 
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  Os direitos do preso estão sujeitos a uma espécie de negociação entre 

a ordem e disciplina, pois o gozo dos programas oferecidos no âmbito prisional está 

intimamente ligado ao bom comportamento carcerário do detento.  

 

3.2 INSERÇÃO DO EGRESSO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

  Por outro lado, a reintegração é o processo de reinserção do egresso 

na sociedade após o cumprimento da pena, envolvendo a restauração de laços 

familiares, sociais e comunitários, além de proporcionar suporte na busca por 

qualificação, emprego, moradia e acesso a serviços de assistência social, para que 

o indivíduo possa retomar sua vida de maneira digna e autônoma.  

  A reintegração social envolve a interação entre o egresso e a 

sociedade, promovendo não apenas mudanças no comportamento do preso, mas 

também a transformação da sociedade. 

  Em suma, a reintegração constitui uma “via de mão dupla”, a abertura 

de um processo de comunicação a partir do qual os presos possam se reconhecer 

na sociedade e esta possa se reconhecer na prisão, sendo que ambos têm 

responsabilidade por esta aproximação. (Braga apud Baratta, 2014, p. 352). 

  Por fim, é essencial destacar a inserção social, um conceito abrangente 

que engloba tanto a ressocialização quanto a reintegração.  

  A inserção social visa à inclusão completa do egresso na sociedade, 

assegurando-lhe acesso aos direitos e oportunidades iguais aos demais cidadãos. 

  Para que a inserção social seja efetiva, é necessário eliminar estigmas 

e preconceitos, promovendo a aceitação e a participação ativa do egresso na 

comunidade.  

  O sucesso de uma comunidade que realmente promove a inserção 

social de pessoas que teve o convívio em sociedade suprimido por determinado 

período está intimamente relacionado à análise e à oferta das liberdades que seus 

membros possuem e podem acessar.  

  Nesse sentido assinala Amartya Sen (2010):  

 
a visão da liberdade aquí adotada envolve tanto os procesos que permitem 
a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais que as 
pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e sociais. A privação 
de liberdade pode surgir em razão de procesos inadequados (como a 
violação do direito ao voto ou de outros diretios políticos ou civis), ou de 



45 
 

oportunidades inadequadas que algunas pessoas têm para realizar o 

mínimo do que gostariam (Sen, 2010, p. 31). 
 

  Há, portanto, uma conexão a ser estabelecida entre a privação ou não 

da liberdade de escolhas dos indivíduos e o incentivo ao desenvolvimento.  

  Para Sen (2010, p. 10), o desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de agente.  

  Ao relacionar isso ao conceito de desenvolvimento regional e local, 

nota-se novamente a importância da participação ativa dos governantes e da 

sociedade civil a promoção de políticas públicas adequadas, que, por sua vez, 

beneficiarão o desenvolvimento regional e local.  
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4 PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO DESTINADOS AOS 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL 

 

  A reintegração do indivíduo após sua saída do sistema prisional e seu 

retorno à vida comunitária é, de fato, um processo repleto de desafios. É importante 

oferecer suporte adequado para facilitar essa transição da unidade prisional ao meio 

social.  

  Conforme prevê a Lei de Execução Penal em seu artigo 10, é dever do 

Estado garantir assistência ao preso e ao internado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade. O parágrafo único dispõe que a 

“assistência estende-se ao egresso” (Lei n.º 7.210, de Julho de 1984).  

  Em meados dos anos 90 surgiram inúmeros programas voltados à 

população egressa do sistema prisional no Brasil, seja como iniciativas da sociedade 

civil, seja como iniciativas do poder público nos três níveis governamentais. A 

implementação de programas voltados a egressos do sistema prisional emerge a 

partir da percepção de que a prisão não reintegra socialmente os indivíduos que por 

ela passam. Nesse sentido, o mesmo Estado que julga, prende e reprime, passa a 

atuar via programas sociais junto às pessoas que passaram pelo sistema prisional 

como forma de minimizar os efeitos do aprisionamento (Souza, 2015).  

  Mirabete (2002) aborda que: 

 
O direito, o processo e a execução penal constituem apenas um meio para 
a reintegração social, indispensável, mas nem por isso o de maior alcance, 
porque a melhor defesa da sociedade se obtém pela política social do 
estado e pela ajuda pessoal. (Mirabete, 2002, p. 23). 

  

  Além das condições precárias dos estabelecimentos prisionais que os 

presos se submetem, há a discriminação da sociedade após a saída da prisão.  

  A dificuldade na obtenção de trabalho pelo estigma de ser um egresso 

do sistema prisional contribui para o retorno à prática criminosa. 

  Sobre a estigmatização do egresso adverte Rogério Greco (2011):  

 
Quando surgem movimentos de reinserção social, quando algumas pessoas 
se mobilizam no sentido de conseguir emprego para os egressos, a 
sociedade trabalhadora se rebela, sob o seguinte argumento: se nós, que 
nunca fomos condenados por praticar qualquer infração penal, sofremos 
com o desemprego, porque justamente aquele que descumpriu as regras 
sociais de maior gravidade deverá merecer atenção especial? Sob esse 
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enfoque, é o argumento, seria melhor praticar infração penal (Greco, 2011, 
p. 443).  
 
 

  Embora haja no Brasil uma grande quantidade de programas voltados 

à ressocialização de pessoas condenadas criminalmente, em sua maioria são 

destinados aos presos que estão em cumprimento de pena em regime fechado ou 

semiaberto, como programas de estudo e trabalho para a obtenção da remição da 

pena.  

  Apenas uma pequena parcela desses programas ampara os indivíduos 

que estão em liberdade, seja em regime aberto, em livramento condicional ou que 

cumpriram integralmente suas penas, muitas vezes estes programas são 

capitaneados pela sociedade civil, através de universidades, organizações não 

governamentais, entidades beneficentes, dentre outras.  

  A constatação sobre o escasso número de programas existentes para 

os egressos do sistema prisional gera a indagação sobre qual seria o interesse do 

Estado em desenvolver mais programas voltados para os custodiados em unidades 

prisionais do que aos egressos do sistema prisional.  

  Podemos citar eventuais respostas para esta indagação, como a 

conveniência de que dentro dos estabelecimentos prisionais o Estado obtém o pleno 

controle das atividades desenvolvidas pelo preso sem a interferência externa da 

sociedade; a facilidade de interrupção da prestação de programas que não 

atenderam as expectativas estatais sem a necessidade de divulgação dessas 

informações; a desnecessidade de investimento de infraestrutura física para 

proporcionar programas de ressocialização em locais próprios, enfim, vários são os 

motivos que podem explicar esse panorama sobre a dificuldade de implantação de 

programas para a ressocialização de egressos do sistema prisional.  

  A seguir foram elencados alguns programas que visam contribuir para 

a ressocialização dos egressos do sistema prisional.   

  Os programas selecionados têm como características em comum a 

ressocialização de pessoas que já estão em liberdade, ou seja, são programas 

voltados diretamente aos egressos em regime aberto, em livramento condicional, 

bem como ao liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do 

estabelecimento. Além disso, são programas que até a elaboração da presente 

pesquisa estão em plena atividade.  
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  Importante ressaltar que a pesquisa não teve o propósito de 

estabelecer um diagnóstico sobre a efetividade e resultados da implantação dos 

respectivos programas, limitando-se a análise sobre os objetivos e forma de 

prestação desses serviços sociais.  

 

4.1 PLANO INTERNACIONAL 

 

  No plano internacional destacam-se alguns programas destinados às 

pessoas que já saíram da prisão e que funciona como transição da prisão para a 

vida em sociedade.  

  O “Cognitive Skill Program” (CS Program), criado em 1986 e presente 

em países como o Canadá, Nova Zelândia, Espanha, Reino Unido e em todos os 

países escandinavos, visa propiciar aos sujeitos que passaram pelo cárcere, melhor 

compreensão acerca de seus comportamentos e sentimentos, promovendo assim 

mudanças em suas atitudes diante do sistema de justiça e de situações de risco. O 

programa destina-se, sobretudo, às pessoas que se encontram em liberdade 

condicional e que apresentam uma série de condicionalidades a cumprir. Os 

sentenciados participam dos encontros três vezes na semana, com duração média 

de duas horas (Svensson apud Souza e Silveira, 2007).  

  Já nos EUA funcionam as “Halfway Houses”, que são casas de 

recuperação, onde as pessoas que estão para ter a liberdade concedida iniciam um 

processo de “reintegração” com a sociedade. Essas pessoas são acompanhadas 

quanto ao uso de drogas e presença de transtorno mental e são buscadas algumas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho e obtenção de moradia, sempre 

objetivando a não reincidência (Roman apud Souza e Silveira, 2004).  

  Todavia, na prática o processo de reintegração dos presos nos EUA 

após a saída da prisão é dificultado em virtude das políticas e regulações do sistema 

de justiça norte-americano.  

  A expansão dessas barreiras legais é acompanhada pelo aumento da 

facilidade de acesso aos registros criminais por meio da internet em muitos estados 

norte-americanos, estigmatizando ainda mais quem passou pela experiência 

prisional, dificultando na obtenção de emprego, moradia e sucesso nas relações 

comunitárias. Somado a isso, há uma maior vigilância por parte da polícia e dos 
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supervisores dos liberados condicionais, o que acarreta inúmeras reentradas no 

sistema prisional, em virtude de violações das condicionalidades impostas à pena 

em liberdade, bem como a acusação pelo cometimento de novos delitos (Petersilia 

apud Souza e Silveira, 2003).  

  No Chile destacamos o projeto de reintegração social “Volver a 

confiar”, desenvolvido em 2007 pelo Centro de Estudos em Seguridade Cidadã 

(Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana) do Instituto de Assuntos Públicos da 

Universidade do Chile, que reconhece, como aspectos principais, a relevância do 

trabalho intersetorial, a integralidade da intervenção e a gestão local no processo de 

reinserção de quem cumpriu penas privativas de liberdade.  

  De acordo com Victor Marcilio Pompeu (2019), o programa foi 

implementado no Município de La Pintana, em Santiago, cujo objetivo é dar suporte 

ao processo de reintegração social de condenados por infrações penais, por meio do 

qual se tem o acompanhamento individualizado do retorno dos egressos à 

comunidade, além de assegurar a esses egressos o amplo acesso a serviços e 

programas sociais que a própria comunidade disponibiliza. 

  Segundo o autor, durante a aplicação do programa nos anos de 2008 e 

2009, homens e mulheres que haviam saído do Centro de Detención Preventiva 

Santiago Sur e do Centro Penintenciario Femenino, respectivamente, após o 

cumprimento da pena e retorno ao Município de La Pintana, constatou-se que: 1) 

existem profundas deficiências de informação que as pessoas têm ao sair do 

cárcere, o que incide em menores possibilidades de reinserção social; 2) existem 

áreas que apresentam maiores dificuldades para a reinserção, quais sejam, o 

trabalho, a educação, os direitos, dentre outras; 3) os primeiros dias após a saída do 

cárcere são especialmente críticos, pois necessita-se realizar uma série de trâmites 

burocráticos, além da adaptação do egresso à comunidade após o período de 

reclusão.  

  Diante destas conclusões a Área de Estudos Penitenciários da 

Universidade do Chile elaborou o Manual “Volver a Confiar: Los primeros 100 días 

en libertad”, em que abarca as sete áreas fundamentais para a reinserção daqueles 

que retornam à comunidade e às suas famílias. Essas áreas são: direitos, trabalho, 

família, saúde, educação, habitação e comunidade.  

  Por fim, importante esclarecer que foram feitas buscas a respeito de 

outros programas de ressocialização existentes na América Latina voltados 
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especificamente às pessoas que estão em liberdade custodiada pelo Estado, porém, 

não foram encontrados outros programas nos sítios eletrônicos pesquisados, salvo 

programas de ressocialização no âmbito interno das unidades prisionais 

direcionados aos presos durante a fase de encarceramento. 

  Podemos citar como exemplo o programa desenvolvido no Centro 

Penitenciário de Obrajes, em La Paz, na Bolívia, que estabeleceu um modelo de 

empresa social no centro de reclusão feminina, a fim de contribuir para a 

reintegração social das presas.  

  Conforme descreve Javier Martin Cavanna (2019, p. 34), A CAF – 

Banco de Desarrollo de América Latina se propôs a desenvolver, com ajuda de 

organizações experientes na gestão de projetos carcerários, atividades produtivas 

com mulheres presas, com o qual a temática da reintegração desta população seria 

abordada desde duas óticas, uma empresarial e outra de bem-estar.   

  A etapa inicial do projeto teve como objetivo identificar as fragilidades, 

necessidades, expectativas, habilidades, recursos econômicos e materiais, além do 

nível de comprometimento das detentas do Centro Penitenciário de Obrajes. Dessa 

forma, foi possível direcionar o projeto e assegurar o empoderamento adequado das 

participantes, que seriam as protagonistas de um programa piloto para a 

reintegração social e laboral dos presos (Cavanna, 2019, p. 34).  

  Em um segundo momento, foram desenhadas as atividades do micro 

empreendimento Pan de Libertad, seguindo as instruções e restrições do centro 

penitenciário. Dentro de um espaço inutilizado foi adequado o atelier de padaria, 

com doações e recursos do Banco Mercantil Santa Cruz. Os produtos eram 

vendidos inicialmente aos familiares e amigos nas visitas sociais. Cabe salientar um 

eixo importante do projeto: o lucro derivado das atividades produtivas do micro 

empreendimento é destinado, em parte a cobrir o salário das reclusas e egressas 

envolvidas e de outro lado a desenvolver programas educativos e de saúde ao 

interior da prisão (Cavanna, 2019, p. 34).  

  Outro exemplo de programa de ressocialização aplicado durante a fase 

de restrição da liberdade situa-se na Argentina com surgimento em 1994 do “Ente de 

Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Peninteciario Federal”, ENCOPE.  

  Pontua Silva Júnior (2019, p. 27) que o ENCOPE surgiu como um 

avanço dentro do sistema prisional argentino. Basicamente o Estado argentino 

formulou uma empresa público privada com foco em reabilitação, qualificação e 
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contato do apenado com o mercado trabalhista, quebrando com a visão lucrativa de 

mão de obra barata predominante nas demais ocasiões. Logo, o ente é 

responsabilizado de trazer participações privadas, passíveis de remuneração, para 

qualificarem e dependendo empregarem os apenados. Outra possibilidade é a 

atuação própria do Estado, contudo, neste caso não é possível a remuneração, pois 

é permitido somente a qualificação profissional com finalidade educativa. 

  Assim, afirma o autor que o ENCOPE tem a função de ligação do 

apenado com o mercado de trabalho, qualificando-o e se possível garantindo 

empregos durante e depois do cumprimento das penas. Dessa forma, nota-se que 

essa é uma maneira escolhida pelo Estado argentino de descentralizar a função 

obrigatória do Estado de prover educação e trabalho em ambiente carcerário (Silva 

Júnior, 2019, p. 27).  

   

4.2 PLANO NACIONAL 

 

a) Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional do Estado de 

Minas Gerais - PRESP 

 

  Criado em 12 de abril de 2003, o Programa de Inclusão Social de 

Egressos do Sistema Prisional (PRESP) tem como objetivo principal disponibilizar 

atendimento para pessoas em liberdade definitiva, em cumprimento de pena no 

regime aberto, em livramento condicional, em prisão domiciliar, ou que tenha tido 

qualquer experiência prisional, ainda que em prisão provisória.  

  São oferecidos ao egresso do sistema prisional acolhimento 

psicológico, atendimento jurídico, assistência social nos termos da legislação em 

vigor e condições materiais de retomada ao círculo social e familiar, destacando-se: 

encaminhamentos a rede de proteção social, desde a retirada de documentos até 

serviços de maior complexidade oferecidos no respectivo município consoante 

demanda do usuário; encaminhamentos para cursos profissionalizantes; concessão 

de cestas-básicas, vales-transportes; contribuição para obtenção de trabalho e para 

o aumento de nível de escolaridade.  

  Também é prestado atendimento aos familiares das pessoas que 

tenham vivenciado qualquer experiência de aprisionamento. 
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  Além disso, o programa promove atividades recreativas, culturais e 

reflexivas em temáticas associadas à promoção da cidadania, acesso à justiça e 

direitos humanos. 

  Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 

Pública de Minas Gerais – SEJUSP (2024), o serviço é prestado nos Centros de 

Prevenção à Criminalidade situados nos Municípios de Ribeirão das Neves, 

Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Juiz de Fora, Betim, Governador Valadares, 

Ipatinga, Contagem, Santa Luzia e Belo Horizonte.  

 

Figura 7 – Aula do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional 

(PrEsp) 

 

   

    Fonte: Agência Minas/2021. 

  

  Em Belo Horizonte/MG as aulas Programa de Inclusão Social de 

Egressos do Sistema Prisional (PrEsp) são realizadas na Associação Mineira de 

Educação Continuada (Asmec). 

 

b) Rede Acolher: programa de reinserção social de egressos do sistema prisional em 

Niterói/RJ 

 

  Coordenado pela Secretaria Municipal de Participação Social de 

Niterói/RJ, o programa está inserido na Política Municipal de Prevenção à Violência, 

definida pelo Decreto municipal nº 13.378/2019. 
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  De acordo com a Prefeitura de Niterói/RJ (2024) o programa Rede 

Acolher oferece apoio aos egressos do sistema prisional se desdobrando em três 

projetos: escritório social, escritório itinerante e recomeçar.  

  Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria 

Estadual de Administração Penitenciária, o Escritório Social atende e orienta os 

egressos, fornecendo auxílio jurídico e atendimento psicossocial.  

  O escritório social está localizado no Terminal Rodoviário João Goulart, 

no centro de Niterói/RJ. 

  Já no escritório itinerante, equipes multidisciplinares visitam unidades 

prisionais para atender detentos que está há seis meses ou menos de sair do 

sistema prisional. Além disso, o escritório itinerante busca egressos em diversos 

bairros da cidade para oferecer os atendimentos necessários. 

  Já projeto recomeçar visa à qualificação profissional, inserção no 

mercado de trabalho e geração de renda para os egressos e seus familiares.  

  Por meio de parcerias com órgãos públicos e privados, o projeto 

recomeçar oferece cursos de capacitação e oportunidades de emprego para ex-

detentos e seus familiares.  

  O projeto já foi a 16 bairros de Niterói/RJ e desde 2021 foram 

realizados 14 cursos.  

 

Figura 8 – Escritório Social – versão itinerante  

 

   

   Fonte: SOS Notícias RJ/2024. 

https://www.brasildefato.com.br/2024/04/17/rede-acolher-programa-de-reinsercao-social-atende-egressos-do-sistema-prisional-em-niteroi-rj
https://www.brasildefato.com.br/2024/04/17/rede-acolher-programa-de-reinsercao-social-atende-egressos-do-sistema-prisional-em-niteroi-rj
https://www.brasildefato.com.br/2024/04/17/rede-acolher-programa-de-reinsercao-social-atende-egressos-do-sistema-prisional-em-niteroi-rj
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  O Escritório Social celebra no ano de 2024 três anos com ação 

itinerante na quadra da Acadêmicos do Cubango. A escolha do local foi uma 

maneira de beneficiar mais de dez comunidades próximas ao bairro da Zona Norte. 

A ação celebra também uma conquista: a realização de mais de 4.300 atendimentos 

feitos no período entre 2021 e 2024. 

 

c) Programa Estadual de Ressocialização de Presos e Egressos do Sistema 

Prisional do Espírito Santo – PROGRESSO/ES 

 

   Instituído em 21 de maio de 2018 o Decreto Estadual nº 4251-R, 

dispõe que empresas contratadas pelos órgãos da administração direta e indireta do 

poder executivo estadual deverão empregar, no mínimo, 3% (três por cento) de 

presidiários e 3% (três por cento) de egressos do sistema prisional. 

  O referido Decreto regulamenta a Lei Complementar Nº 879, de 26 de 

dezembro de 2017, que estabelece o Programa Estadual de Ressocialização de 

Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo.  

  Nos termos da Secretaria de Justiça do Estado do Espirito Santo, todo 

contrato firmado entre órgãos públicos e empresas privadas já contém cláusulas que 

indicam o procedimento a ser realizado para o cumprimento da contratação de mão 

de obra carcerária e egressos, como especificado nas minutas padrão da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE/ES). 

  As empresas conveniadas ao Programa de Responsabilidade Social e 

Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça participam, anualmente, de uma 

avaliação para o recebimento do Selo Social “Ressocialização pelo Trabalho” 

(SEJUS 2024).  

   

d) Cooperativa Social de Trabalho em Recuperação de Materiais dos Egressos 

Prisionais de Araraquara/SP - Sol Nascente 

  

  Fundada em 19 de maio de 2020 e vinculada à Coordenadoria 

Executiva do Trabalho e de Economia Criativa e Solidária, da Secretaria Municipal 

do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, a cooperativa Sol Nascente tem 

como objetivo inserir egressos prisionais no mercado econômico, por meio do 

trabalho fundamentado no interesse geral da sociedade, como limpeza de áreas 
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verdes, áreas reflorestadas, beiras de córregos, retirada de entulho e recicláveis, 

combate à dengue na cidade, entre outras ações ambientais.  

  Busca-se no modelo de cooperativismo, presente na Economia 

Solidária, o caminho para oferecer serviços no ramo da sustentabilidade para a 

comunidade araraquarense. 

 

Figura 9 – Limpeza das ruas em Araraquara/SP  

 

   

   Fonte: Facebook-Cooperativa Sol Nascente/2024.  

 

e) Projeto Começar de Novo – Rio de Janeiro 

   

  O projeto começar de novo integra um dos programas de inclusão 

social do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro visa oferecer oportunidade no mercado de trabalho aos egressos 

do sistema prisional.  

  Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (2024) o objetivo do 

programa é oportunizar aos egressos do sistema penal, em cumprimento de pena 

em regime aberto, livramento condicional, pena restritiva de liberdade e prisão 

albergue domiciliar a ressocialização e a inserção na sociedade e no mercado formal 
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de trabalho; valorizar a educação como um meio de transformação pessoal e 

ascensão social; exercer a cidadania; incentivar a qualificação profissional e 

empregabilidade. 

 

f) Projeto Alvorada: inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema 

prisional  

 

  O Projeto Alvorada é uma ação conjunta entre o Instituto Federal de 

São Paulo (IFSP) – Campus Campinas, Centro de Tecnologia da Informação (CTI) e 

Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo – SAP. 

  As ações são executadas por meio da colaboração entre uma rede de 

instituições com experiência nas áreas de educação, trabalho e políticas penais. 

  Essas instituições unem esforços para criar oportunidades reais de 

inclusão social para pessoas que saíram do sistema prisional, por meio do acesso a 

programas de formação e inserção profissional.  

  A educação e o trabalho são pilares importantes para a redução das 

vulnerabilidades sociais, oferecendo às pessoas que saíram do sistema prisional 

novas possibilidades de reconhecimento, integração social e autodesenvolvimento, 

ao possibilitar sua inserção na estrutura positiva.  

  O projeto incentivou outros institutos do país, que abarcaram a 

iniciativa para desenvolver, em parceria com as Defensorias Públicas e Gestoras 

dos Sistemas Prisionais dos Estados, como foi o caso do Estado de Goiás, cujo 

programa é ofertado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Goiás que visa proporcionar cursos profissionalizantes para egresso de unidades 

prisionais em Goiás/GO.  

  Por meio dessa capacitação, busca-se criar novas oportunidades para 

reintegrá-los à sociedade com maior autonomia e dignidade (Instituto Federal de 

Goiás).  

 

g) Projeto Trabalho para a Vida - Cooperativa João de Barro no Município de Pedro 

Osório/RS 
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  A Cooperativa João de Barro foi criada no ano de 2003, em Pedro 

Osório, Rio Grande do Sul, e integra o Projeto Trabalho para a Vida, da 

Corregedoria- Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  

  Este programa garante trabalho e renda para egressos do sistema 

prisional, que trabalham na produção de tijolos, prestam de serviços de pintura, 

limpeza e jardinagem à Prefeitura Municipal de Pedro Osório/RS. 

  A ação ganhou o Prêmio Direitos Humanos em 2005, na categoria 

Defesa dos Direitos Humanos, uma promoção da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul, em parceria com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e com a 

UNESCO (2023).  

 

Figura 10 – Egressos trabalhando em obras públicas em Pedro Osório/RS 

 

   

   Fonte: Foro de Pelotas blog/2020. 

 

h) Projeto Nova Rota – São Paulo/SP 

 

  Criada em 2019, a Nova Rota é uma associação, sem fins lucrativos, 

criada por ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que 

oferece bolsas de estudos, mentorias e apoio multidisciplinar a pessoas egressas do 

sistema carcerário nas cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.  
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  De acordo com a associação há o investimento na educação e na 

capacitação profissional de pessoas egressas do sistema prisional para aperfeiçoar 

o seu processo de integração social. 

  Para se tornar bolsista do projeto Nova Rota, o candidato deve 

preencher um formulário prévio com informações básicas, como tempo de egresso, 

moradia, renda, idade, gênero, entre outros dados. Depois, é pedida uma carta de 

motivação e, na terceira etapa, são feitas entrevistas de seleção. 

 

i) Programa Pró-Egresso do Estado de São Paulo 

 

  O programa pró-egresso é um dos projetos integrados do “Emprega 

São Paulo” desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do 

Estado de São Paulo.  

  Este programa tem como objetivo à reinserção e a integração social de 

egressos do Sistema Penitenciário na sociedade, através de um sistema de busca e 

ofertas de vagas de trabalho, além de cursos de qualificação profissional. 

  Segundo informações do sítio eletrônico da Secretaria de Segurança 

do Estado de São Paulo, depois da saída do estabelecimento prisional os indivíduos 

recebem orientação e suporte para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho por 

meio de programas que facilitam a intermediação de empregos e oferecem 

qualificação profissional.  

   

Figura 11 – Egressos trabalhando em obra pública em São Paulo/SP 

 

   

    Fonte: Governo do Estado de São Paulo notícias/2019. 
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j) Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos, Familiares de Egressos e de 

Reeducandos de Sorocaba/SP e Região (COOPERESO) 

 

  A COOPERESO foi fundada em 2004 com a ideia de formar uma 

cooperativa de egressos e familiares de presos, em Sorocaba/SP.  

  Com convênio firmado com a prefeitura de Sorocaba/SP, a cooperativa 

faz parte do projeto “Cidade Super Limpa” que tem por finalidade qualificar mão-de-

obra e proporcionar aos egressos que moram na região uma alternativa de geração 

de renda.  

  As atividades englobam o trabalho de reciclagem na usina, 

manutenção e limpeza da pista de caminhada, das ciclovias, de calçadas e muretas 

particulares, bem como do plantio de grama e pinturas. 

  De acordo com o presidente da cooperativa, em entrevista para o jornal 

Cruzeiro do Sul, em 14 de outubro de 2023, a COOPERESO busca incentivar a 

qualidade de vida aos egressos para não voltarem a cometer delitos através de 

palestras de autoestima e motivação.  

  Nesses 19 anos, mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas. Desde 

2019, a COOPERESO passou a atender, também, munícipes em situação de 

extrema vulnerabilidade social. 

  Atualmente são 170 cooperados, 75% ex-presidiários e 35% familiares. 

Destes, 60%, são homens; 35%, mulheres; e 5%, LGBTQIA+. Do total, 75% se 

autodenominam não brancos (negros ou pardos).  

  

Figura 12 – Reciclagem de materiais coletados em Sorocaba/SP 

 

   

   Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul/2023.  
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  Após a análise de alguns programas destinados para a ressocialização 

dos egressos do sistema prisional no Brasil, vimos que a maioria dos programas 

objetivam a qualificação profissional e inserção de egressos no mercado de trabalho, 

ações que demandam investimentos para a instalação de estrutura física e 

contratação de profissionais qualificados para orientar e auxiliar os egressos para a 

prestação dos serviços de forma satisfatória.  

  Nesse contexto, é essencial a participação do Estado, seja com 

investimentos oriundos de sua receita ou parcerias com entes privados para o 

fomento desses serviços com a qualidade necessária e não apenas de forma 

“simbólica”.  

   Outro fator importante a ser destacado é a extensão do território 

brasileiro e sua numerosa população de egressos do sistema prisional.  

  Os programas voltados à ressocialização são escassos, sobretudo, 

pontuais em determinadas regiões do país, especialmente em regiões localizadas 

nas capitais dos estados e adjacências.  

  De tal modo, um fator que contribuiria para maior efetividade nas 

políticas públicas destinadas à reintegração de egressos do sistema prisional seria a 

descentralização dos programas das capitais dos estados para as demais regiões, 

ampliando, consequentemente, a cobertura dos serviços prestados aos demais 

habitantes do País, pois desta forma asseguraria que o egresso poderia usufruir dos 

programas de ressocialização no Município que residirá após a saída da unidade 

prisional.  
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5 A RESSOCIALIZAÇÃO DOS EGRESSOS EM REGIME ABERTO E 

LIVRAMENTO CONDICIONAL EM FRANCA/SP 

 

  Segundo dados do IBGE (2022), a população da cidade de Franca/SP 

chegou a 352.537 pessoas, o que representa um aumento de 10,64% em 

comparação com o Censo de 2010 (Censo 2022 do IBGE).  

  Embora o Município de Franca/SP possua uma população superior a 

trezentos mil pessoas não contempla, até o momento de elaboração da presente 

pesquisa, programas de apoio ou órgãos destinados à assistência ao egresso, 

diversamente do que prevê a Lei de Execução Penal.  

  A ausência de políticas públicas no Município de Franca/SP voltadas 

ao egresso do sistema prisional prejudica e impacta diretamente no retorno ativo 

dessas pessoas ao meio social e ao mercado de trabalho, sendo, aliás, um dos 

principais fatores responsáveis pela reincidência criminal.  

  No Estado de São Paulo existe o “Programa de Atenção ao Egresso e 

Família”, desenvolvido pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de 

São Paulo (SAP), que é uma política pública que tem por finalidade dar assistência 

direta ao egresso do sistema penitenciário e também aos seus familiares.  

  O Programa, criado em 2003, é operacionalizado pelas Centrais de 

Atenção ao Egresso e Família (CAEF), localizadas em alguns municípios do Estado 

de São Paulo, que promovem ações voltadas à educação, saúde, geração de 

trabalho e renda, apoio psicossocial e jurídico.  

  Alguns dos principais serviços prestados pelas CAEFs incluem a 

assistência na obtenção de documentos pessoais; orientação jurídica em questões 

pendentes; atendimento psicológico para ajudar na adaptação e superação de 

traumas; auxílio na recolocação do egresso no mercado de trabalho; apoio no 

cadastramento em programas sociais para famílias em situação de vulnerabilidade; 

facilitação de contatos e visitas entre egressos e seus familiares; oferecimento de 

cursos e treinamentos para melhorar as habilidades e qualificações profissionais, 

dentre outros.  

  A tabela abaixo informa os municípios que disponibilizam de Centrais 

de Atenção ao Egresso e Família (CAEF).  
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Tabela 5 – Centrais de Atenção ao Egresso e Família no Estado de São Paulo:  

   

 
Capital e 
Grande  

São Paulo 
 

Região 
Central 

Região 
Noroeste 

Região Oeste 
Vale do Paraíba e 

Litoral 

 
Barueri 

Francisco 
Morato 
Itapevi 

Santo André 
São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaré 

Botucatu 
Campinas 

Hortolândia 
Indaiatuba 
Itapetininga 

Leme 
Limeira 

Piracicaba 
Porto 

Ferreira 
Rio Claro 

Salto 
São Carlos 

São João da 
Boa Vista 
Sorocaba 
Sumaré 

Votorantim 

 
Araraquara 

Barretos 
Bauru 

Cafelândia 
Catanduva 

Guaíra 
Marília 
Matão 
Pirajuí 

Ribeirão 
Preto 

Taquaritinga 

 
Adamantina 
Araçatuba 

Assis 
Birigui 

Cândido Mota 
Fernandópolis 

Jales 
Osvaldo Cruz 

Ourinhos 
Pereira Barreto 

Presidente 
Prudente 

Presidente 
Venceslau 

Santa Fé do 
Sul 

São José do 
Rio Preto 

Tupã 
Votuporanga 

 
Caraguatatuba 

Jacareí 
Lorena 

Pindamonhangaba 
Santos 

São José dos 
Campos 

São Vicente 
Taubaté 

 

 Fonte: Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.  

 

  Observa-se, assim, que o número de Centrais de Atenção ao Egresso 

e Família (CAEF) distribuídas no estado de São Paulo está muito abaixo do que 

deveria, considerando que o estado de São Paulo é composto por 645 municípios, 

segundo dados obtidos junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(ALESP).  

  Além dessa desproporção entre o número de municípios e CAEF 

existentes no estado de São Paulo, municípios com populações significativas, como 

é o caso de Franca/SP, não possui Central de Atenção ao Egresso e Família (CAEF) 

ou entidade equiparada.  

  A despeito da ausência de CAEF no município de Franca/SP, no ano 

de 2009, o governo do Estado de São Paulo, mediante proposta do deputado 

Roberto Engler (PSDB) com a colaboração da Associação de Proteção e Amparo ao 
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Reeducando e ao Egresso (Apare), abordou a possibilidade da construção de um 

Centro de Ressocialização em Franca/SP (Alesp, 2009).  

  De acordo com a notícia disponibilizada no site da ALESP (2009), o 

centro de ressocialização seria instalado por meio de parceria entre o município, que 

cederia o terreno, e o governo do Estado, que financiaria a construção orçada em 

mais de 8 milhões de reais. O Centro de Ressocialização tem como critérios para 

seleção dos presos que abriga a proximidade da residência do condenado em 

relação à unidade e o potencial de reinserção social do preso. Nele, quase 100% 

dos detentos dos exercem atividade profissional. A unidade geralmente é 

administrada sob regime de cogestão com uma entidade assistencial, em sistema 

similar ao praticado pela Fundação Casa com menores infratores. 

  Todavia, tal proposta legislativa não obteve êxito.  

  Convém ressaltar que os programas de apoio ao egresso e centros de 

assistência ao egresso acima mencionado não se confundem com as Centrais de 

Penas e Medidas Alternativas, que são órgãos destinados à fiscalização do 

cumprimento das penas restritivas de direitos.  

  O município de Franca/SP conta com uma Central de Penas e Medidas 

Alternativas que tem como principal atribuição a entrevista e o encaminhamento do 

reeducando a uma entidade assistencial indicada pelo Juízo das Execuções Penais 

para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.  

   

5.1 DADOS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO E 

LIVRAMENTO CONDICIONAL EM FRANCA/SP 

 

  O presente estudo teve como finalidade a análise de processos de 

execução criminal em trâmite na Comarca de Franca/SP junto ao Ministério Público 

do Estado de São Paulo, referente ao período de 2019 a 2023. 

  O período avaliado foi selecionado com base na disponibilidade de 

dados existentes na 13ª Promotoria de Justiça de Franca/SP, com o intuito de 

coletar informações sobre o descumprimento do regime aberto e do livramento 

condicional por egressos das unidades prisionais que estão cumprindo pena no 

Município de Franca/SP.  



64 
 

  A partir do esclarecimento dos motivos do descumprimento dos 

benefícios concedidos, pode-se traçar um parâmetro sobre como a insuficiência de 

políticas públicas contribuí para a reincidência criminal.  

  Como metodologia de pesquisa, utilizou-se a análise documental dos 

dados processuais, optando-se pela estatística descritiva, com a obtenção, 

organização e representação dos dados estatísticos de forma a auxiliar a descrição 

do fenômeno observado. 

  Ressalta-se que o número total de processos analisados abrangeu 

reeducandos que estão cumprindo pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, 

bem como em livramento condicional, suspensão condicional ou penas restritivas de 

direitos.  

  A análise generalizada dos processos deve-se à dificuldade de 

discriminar os processos exclusivamente de egressos em regime aberto ou 

livramento condicional, considerando que após o recebimento da guia de execução 

definitiva, os processos são identificados no sistema eletrônico do Tribunal de 

Justiça de São Paulo pelo regime prisional originário, independentemente de 

progressões de regime ou outros benefícios posteriores.  

  Para selecionar apenas os processos de egressos cumprindo pena em 

regime aberto ou livramento condicional durante o período da pesquisa, seria 

necessário acessar o conteúdo de todos os processos, o que não foi possível devido 

ao tempo insuficiente para tal pesquisa, podendo até ser objeto de um futuro estudo.    

  Assim, a análise restringiu-se aos processos em que houve o 

descumprimento do regime aberto e livramento condicional, descrevendo os motivos 

e causas da suspensão ou revogação do benefício, uma vez que estes processos 

que ocorreram o descumprimento dos benefícios constam no arquivo de dados da 

13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Franca/SP, pois tais medidas processuais 

necessitam, obrigatoriamente, de manifestação do Ministério Público.  

  É importante esclarecer que o processo de execução criminal possui 

uma característica única e peculiar em comparação com outros processos no 

ordenamento jurídico brasileiro. O processo de execução criminal é de natureza 

“itinerante”, ou seja, não há uma competência jurisdicional absoluta durante a 

execução da pena, seja ela privativa de liberdade ou restritiva de direitos.  

  A partir do início da execução criminal, com a expedição da guia de 

recolhimento, os autos do processo de execução desvinculam-se do Juízo da 
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condenação e são redistribuídos ao Juízo da execução do local onde o reeducando 

está preso (em regime fechado ou semiaberto) ou ao Juízo da execução do local 

onde o reeducando fixará domicílio (em regime aberto, livramento condicional, 

suspensão condicional ou penas restritivas de direitos).  

  Em algumas ocasiões, a localidade do Juízo da condenação e da 

execução, pode coincidir, fazendo com que o processo de execução tramite na 

mesma Comarca.  

  Portanto, os resultados da pesquisa basearam-se nos processos em 

trâmite na Comarca de Franca/SP no momento da coleta dos dados, considerando 

que não é possível identificar o número exato de reeducandos em livramento 

condicional ou regime aberto em Franca/SP, durante o período de 2019 a 2023, 

devido à natureza itinerante do processo de execução.  

  Dessa forma, várias situações podem ocorrer, como o cumprimento do 

benefício iniciar em Franca/SP e terminar em outro município, ou iniciar em outro 

município e se encerrar em Franca/SP.  

  

5.1.1 Resultados e Discussão  

 

  Os dados a seguir apresentam indicadores como: o número de 

processos analisados entre os anos de 2019 e 2023; o número de reincidências 

ocorridas; e o número de egressos que descumpriram as condições estipuladas no 

regime aberto e no livramento condicional.  

 

Tabela 6 – Processos analisados entre os anos de 2019 a 2023. 

 

Ano N.º de Processos N.º Reincidência 
N.º Descumprimento 

das condições 

 
2019 

 
2.708 

 
35 

 
36 

 
2020 

 
2.500 

 
35 

 
72 

 
2021 

 
2.466 

 
25 

 
43 

 
2022 

 
2068 

 
27 

 
64 

 
2023 

 
2.620 

 
36 

 
50 

        Fonte: Ministério Público do Estado de São Paulo. 
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  O indicador correspondente ao número de processos analisados 

refere-se, conforme já explicitado nesta pesquisa, aos reeducandos que estavam 

cumprindo pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, bem como em 

livramento condicional, suspensão condicional ou penas restritivas de direitos.  

  O número de reincidências refere-se a novos crimes praticados pelos 

egressos durante o período de prova do regime aberto ou do livramento condicional.  

  Enfim, o número de descumprimento das condições estipuladas aos 

benefícios inclui a ausência de comprovação de residência fixa e de exercício de 

atividade lícita, condições obrigatórias para a permanência nos respectivos 

benefícios, o não comparecimento regular em Juízo para justificar as atividades, o 

não recolhimento noturno em período pré-estipulado na audiência admonitória e a 

falta de autorização para que o reeducando possa se ausentar da Comarca.  

  No ano de 2019 ocorreram 35 novos crimes praticados por egressos do 

sistema prisional que estavam em regime aberto ou em gozo de livramento 

condicional. Além disso, 36 egressos descumpriram as condições estipuladas para 

os benefícios.     

  Em 2020 manteve-se o número de 35 reincidentes, todavia duplicou-se 

o número de descumprimento das condições estipuladas aos benefícios em relação 

ao ano anterior.  

  Com relação ao ano de 2021 existiram 25 novos crimes praticados 

pelos beneficiados do regime aberto e do livramento condicional, sendo que 43 

egressos descumpriram as condições fixadas aos benefícios.  

  No ano de 2022, embora tenha tido uma queda no número de 

processos de execução criminal que tramitaram na Comarca de Franca/SP, 

manteve-se o número aproximado de reincidência do ano anterior, no entanto 

aumentou significativamente para 64 egressos que descumpriram as condições 

estipuladas no regime aberto e no livramento condicional.  

  Por fim, em 2023 ocorreram 36 casos de reincidência e 50 casos de 

descumprimento das condições estipuladas aos benefícios.   

  Como podemos observar entre os anos de 2019 e 2023 foram 

analisados em torno de 2.000 a 2.7000 processos, respectivamente.   

  Segundo os dados da Tabela 6 a taxa de reincidência e de 

descumprimento das condições estipuladas no regime aberto e no livramento 
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condicional, se somadas, equivaleria à porcentagem de 2,62% em 2019, de 4,28% 

em 2020, de 2,75% em 2021, de 4,40% em 2022 e 3,28% no ano de 2023.  

  Embora a taxa de descumprimento do regime aberto e do livramento 

condicional possa parecer inexpressiva quando comparada a todos os processos 

analisados durante o período da pesquisa, é importante esclarecer que a análise do 

descumprimento dos benefícios considerou todos os processos em trâmite na 

promotoria de justiça, de forma generalizada.  

  Se selecionássemos apenas os processos de reeducandos que 

estavam cumprindo pena em regime aberto e livramento condicional no período da 

pesquisa e verificássemos em quantos destes processos houve descumprimento 

dos benefícios, a porcentagem seria significativamente maior do que a apresentada 

na tabela acima.  

  Além disso, os resultados obtidos não incluíram os casos de 

reeducandos que descumpriram a pena restritiva de direitos, a suspensão 

condicional ou o acordo de não persecução penal, o que aumentaria a taxa de 

descumprimento dos benefícios.  

  Os resultados apresentados na Tabela 6 indicam deficiências no 

processo de ressocialização dos egressos do sistema prisional. Durante o período 

de cinco anos analisado, houve uma constância no número de reincidências e no 

descumprimento das condições estipuladas para o regime aberto e o livramento 

condicional.  

  Portanto, podemos supor que a ausência e a precariedade de políticas 

públicas no processo de inclusão social de egressos do sistema prisional influenciam 

diretamente os índices de reincidência e descumprimento do regime aberto e do 

livramento condicional em Franca/SP. Esses índices tendem a aumentar no decorrer 

dos anos, considerando que o número de crimes e, consequentemente, de pessoas 

presas está crescendo.   

 

5.2 PROPOSTAS DE PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO EM FRANCA/SP 

 

  A repartição de competências entre os entes federados conferiu à 

União a competência para o estabelecimento de normas gerais sobre direito 
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penitenciário, reservando aos Estados a competência suplementar na inexistência 

de lei federal (art. 24, I e § 1º da Constituição Federal).  

  No entanto, nada é mencionado sobre a participação dos municípios no 

que diz respeito à privação de liberdade e aos processos de reintegração das 

pessoas egressas do sistema prisional.  

  O aumento significativo do encarceramento no Brasil e o crescimento 

do número de pessoas que saem das unidades prisionais tem demandado uma 

reavaliação do papel dos municípios em relação às políticas penais voltadas aos 

egressos.  

  Portanto, é essencial que a administração municipal reconheça seu 

papel neste contexto e passe a amparar os egressos de forma satisfatória, pois eles 

já fazem parte dos espaços urbanos, gerando aos municípios uma responsabilidade 

contínua.  

  Assim, cabe aos municípios a responsabilidade de manter um contato 

mais direto e próximo com os cidadãos. Isso inclui atender e acolher os egressos do 

sistema prisional nos serviços de saúde, acompanhar a execução das políticas de 

assistência social e manter atualizados os cadastros e registros oficiais, que servirão 

como base para a formulação e monitoramento das ações estratégicas e programas 

instituídos (Brasil, 2020).  

  Essa preocupação com os egressos levou à reconfiguração do arranjo 

normativo previsto na Lei de Execução Penal, por meio da edição do Decreto n.º 

11.843, de 21 de Dezembro de 2023.  

  Este Decreto regulamenta a assistência à pessoa egressa de que 

tratam os artigos 10, 11, 25, 26 e 27, todos da LEP e institui a Política Nacional de 

Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional - PNAPE (art. 1º, Decreto n.º 

11.843/23).  

  A PNAPE estabelecerá os parâmetros para o desenvolvimento de 

ações, projetos e atividades destinados a garantir os direitos fundamentais e 

assegurar as medidas assistenciais legais em favor das pessoas egressas do 

sistema prisional e dos seus familiares. 

  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante 

adesão formal, atuar em regime de cooperação com a União para a criação de 

políticas públicas de atenção às pessoas egressas e aos seus familiares (art. 3º, §1º, 

Decreto n.º 11.843/23).  



69 
 

  A Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional 

tem como objetivos: implementar serviços especializados de atenção às pessoas 

egressas e aos seus familiares, com metodologias próprias e interligados às redes 

de serviços públicos; promover a formação de quadros e carreiras de servidores 

especializados na atenção às pessoas egressas e aos seus familiares; desenvolver 

estratégias, programas, projetos e ações voltados à garantia dos direitos 

fundamentais das pessoas egressas e dos seus familiares e promover o 

associativismo e o cooperativismo, com ênfase na equidade de gênero e raça, 

desenvolver estratégias de difusão dos direitos das pessoas egressas e dos seus 

familiares, por meio de campanhas educativas e informativas e ações relacionadas à 

emissão de documento de identificação civil (art. 7º, Decreto n.º 11.843/23).  

  Como a maioria das legislações existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro, o Decreto n.º 11.843/23 é composto por inúmeras normas programáticas 

que visam solucionar ou, ao menos amenizar o problema da ressocialização dos 

egressos do sistema prisional. Todavia, não basta que as normas estejam vigentes; 

elas devem ser implantadas e efetivadas, sob pena de se tornarem mais uma 

legislação simbólica, como outras existentes no ordenamento jurídico.  

  Para o Município de Franca/SP, algumas propostas de programas para 

a ressocialização de egressos do sistema prisional podem ser adaptadas às 

características locais.  

  A maioria dos programas descritos nesta pesquisa pode ser implantada 

em Franca/SP, especialmente aqueles que já foram criados e estão em vigência em 

outros municípios.  

   Inicialmente, é essencial a instalação de uma Central de Atenção ao 

Egresso e Família (CAEF) em Franca/SP para orientar e acompanhar o egresso logo 

após sua saída do estabelecimento penal. Esse tipo de central já existe em outras 

cidades do Estado de São Paulo com população menor do que Franca/SP, conforme 

observado na pesquisa.  

  Entre os programas de ressocialização descritos no capítulo 4, 

podemos citar como exemplos de programas disponibilizados em outros municípios 

que podem ser implantados em Franca/SP os seguintes:  

  a) “Rede Acolher” (Niterói/RJ): fornecimento de auxílio jurídico e 

atendimento psicossocial; 
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  b) “Sol Nascente” (Araraquara/SP): trabalho de limpeza de áreas 

verdes, áreas reflorestadas, beiras de córregos, retirada de entulho e recicláveis, 

combate à dengue na cidade, entre outras ações ambientais. 

  c) Cooperativa João de Barro (Pedro Osório/RS): garante trabalho e 

renda para egressos do sistema prisional, que trabalham na produção de tijolos, 

prestam de serviços de pintura, limpeza e jardinagem à Prefeitura Municipal. 

  d) “Nova Rota” (São Paulo/SP): oferece bolsas de estudos, mentorias e 

apoio multidisciplinar a pessoas egressas do sistema carcerário. 

  e) COOPERESO (Sorocaba/SP): limpeza dos logradouros públicos e 

trabalho de reciclagem.  

  Além de utilizar modelos de programas que tiveram sucesso na 

ressocialização de egressos, podemos propor, em Franca/SP, programas de 

capacitação profissional que ofereçam cursos em áreas com demanda no mercado 

de trabalho local, como calçados e confecções de roupas, bem como estabelecer 

parcerias com empresas locais e outras instituições de ensino técnico.  

  Outra importante iniciativa seria estabelecer parcerias com a Secretaria 

de Habitação, a fim de estabelecer programas de moradia temporária para egressos 

que não têm onde morar após a saída da unidade prisional.  

  Quanto à educação, é necessário incentivar a continuidade dos 

estudos, oferecendo acesso a cursos de alfabetização, ensino fundamental e médio, 

além de cursos técnicos e superiores, mediante convênios com escolas, escolas 

técnicas estaduais (ETECs) e as universidades localizadas em Franca/SP, visando 

melhorar as perspectivas de emprego e desenvolvimento pessoal.  

  A implantação de programas esportivos seria essencial para promover 

a ressocialização dos egressos, especialmente considerando que Franca/SP tem 

uma tradição no basquete e dispõe de espaços públicos adequados para a 

realização desses programas.  

  Essas propostas podem ser ajustadas de acordo com as necessidades 

específicas e os recursos disponíveis no Município de Franca/SP. A colaboração 

entre diferentes setores da sociedade é fundamental para o sucesso desses 

programas. 

  A atenção às pessoas egressas surgiu com a Lei de Execução Penal 

(Lei n.º 7.210/84), por meio dos Patronatos, com a perspectiva de que a reintegração 

dos egressos se dá através do trabalho. Todavia, o trabalho por si só não resolve o 
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problema da ressocialização, pois, há inúmeras demandas no campo da assistência 

social.  

  As pessoas que deixam as unidades prisionais saem com fome e com 

perda dos vínculos comunitário e familiares, portanto, há situações que vão além da 

preocupação exclusiva com o trabalho.  

  O que está previsto na LEP precisa ser compreendido em uma 

perspectiva mais ampla, entendendo as pessoas egressas como sujeito de direitos a 

quem o Estado deve prestar assistência e garantir acesso a todas as políticas 

públicas.  
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6 CONCLUSÃO 

 

  É evidente que o sistema penitenciário brasileiro atual, onde os 

detentos enfrentam condições de encarceramento claramente desumanas, com a 

execução da pena ultrapassando os limites da sentença condenatória tanto no 

aspecto moral quanto físico, necessita urgentemente de reforma e atenção por parte 

do Estado e da sociedade.  

  A violação de direitos no âmbito do sistema prisional brasileiro não 

ocorre apenas em desrespeito à Constituição, mas também infringe diversos direitos 

consagrados e protegidos por vários Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

dos quais o Brasil é signatário.  

  Diante deste contexto a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

solicitou a adoção de medidas provisórias relacionadas ao sistema prisional 

brasileiro. Posteriormente, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência de uma violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional do 

país.  

  Ao longo dos anos, o Brasil experimentou um rápido aumento em sua 

população prisional. Em um estudo comparativo realizado entre 1995 e 2010, o 

Brasil teve o segundo maior crescimento da taxa de aprisionamento entre os 

cinquenta países com maior população prisional.  

  Em 2023, havia mais de 800 mil pessoas em estabelecimentos 

prisionais, tornando o terceiro país com a maior taxa de encarceramento do mundo.  

  Deposita-se na prisão a expectativa de assegurar a segurança e 

promover a justiça, isolando indivíduos considerados perigosos. Além disso, 

mantem-se a ilusão de que apenas com a privação da liberdade a pessoa 

encarcerada consiga reintegra-se à sociedade.  

  Ao contrário das pretensões anunciadas, a experiência brasileira vem 

demonstrando que apenas a existência de uma política de repreensão e punição por 

intermédio da prisão não pareceu funcionar, considerando que no decorrer dos anos 

a reincidência criminal tem se mantido em níveis elevados, o que fica evidente que a 

reincidência está diretamente relacionada à insuficiência das assistências previstas 

na Lei de Execução Penal, assim como de projetos de acompanhamento para os 

egressos do sistema prisional.  
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  Apesar de a percepção sobre o sistema prisional ter avançado para 

uma abordagem mais crítica e humanizada, ainda há muito a ser feito em termos de 

reintegração social após a liberdade.  

  A sociedade, de modo geral, não sabe como lidar com aqueles que 

cometeram atos ilícitos e infringiram a lei. Mesmo após cumprirem suas penas, 

essas pessoas carregam o estigma de “ex-detentos”. Além disso, o preconceito que 

enfrentam faz com que muitas vezes se subestimem, dificultando sua reintegração e 

fazendo-os sentir incapazes de retomar uma vida normal.  

  Outro aspecto preocupante é que alguns desses indivíduos não 

conheceram outra realidade, tendo sempre vivido em meio à criminalidade.  

  Com pouco envolvimento político do estado, da sociedade e das 

instituições responsáveis pela execução penal, como é possível imaginar um 

sistema prisional que possibilite a ressocialização? 

  Acreditamos que a implantação de programas de ressocialização, após 

a saída do reeducando da prisão, apoiados por políticas públicas do Estado em 

níveis federal, estadual e municipal, em parceria com instituições não 

governamentais e sociedade civil, possa ser uma alternativa ou até a única solução 

para a reintegração digna do egresso à sociedade. 

  Como observado no decorrer deste trabalho, programas desenvolvidos 

em âmbito estadual e, principalmente municipal têm sido responsáveis por quebrar o 

ciclo vicioso da criminalidade, promovendo o engajamento de egressos na 

sociedade de maneira produtiva e qualificada, como é o caso dos programas: 

“PRESP (Estado de Minas Gerais), Rede Acolher (Niterói/RJ), PROGRESSO 

(Estado do Espirito Santo), Sol Nascente (Araraquara/SP), Começar de Novo 

(Estado do Rio de Janeiro), Alvorada (Campina/SP), Trabalho para a vida (Pedro 

Osório/RS), Nova Rota (São Paulo/SP), Pró-Egresso (Estado de São Paulo) e 

COOPERESO (Sorocaba/SP)”.  

   Verificou-se também que, entre os anos de 2019 e 2023, a ausência 

de programas destinados aos egressos do sistema prisional no município de 

Franca/SP influenciou diretamente os índices de reincidência criminal e 

descumprimento do regime aberto e do livramento condicional. Constatou-se uma 

constância nos índices de reincidência e no descumprimento dos benefícios, que 

tendem a aumentar durante os anos caso continuem a inexistir programas locais de 

ressocialização.  
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  Com a exemplificação do estudo de caso da cidade de Franca/SP, o 

resultado foi que a implantação de políticas públicas voltadas aos egressos do 

sistema prisional influenciam na redução da criminalidade de uma sociedade, 

promovendo, consequentemente, maior segurança, bem estar e a qualidade de vida 

à população, fatos que corroboram com o desenvolvimento local e regional.  
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