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R E S U M O 

A presente pesquisa trata da dignidade da pessoa humana como principio 

consti tucional estruturante do processo penal. A dignidade da pessoa humana e um 

dos temas que mais tern causado polemica no cenario juridico brasileiro. Dessa 

forma, imprescindivel se torna o seu estudo em cotejo com o processo penal, uma 

vez que este ultimo e o instrumento para a consecucao do direito penal, cuja 

conformagao, por forga do principio constitucional estruturante da dignidade da 

pessoa humana, deve servir tambem a protegao da dignidade do acusado. Ass im, o 

legislador constituinte reconhece ser a dignidade da pessoa humana o principio de 

sustentagao do nosso ordenamento juridico, justapondo-se, a propria existencia do 

Estado, pois, este existe em fungao da pessoa o que nao acontece com o inverso. 

Ficara demonstrado no decorrer do trabalho que a dignidade da pessoa humana 

fundamenta toda a ordem jur idica, estando acima de todo e qualquer outro principio, 

servindo como meio de interpretagao a todos os demais direitos e garantias de 

forma plena e absoluta. A lem disso, se verificara que os metodos desenvolv idos 

durante a pesquisa foram: o dedutivo, o historico e o monograf ico. E, enf im, sera 

feito um convite a reflexao acerca da importancia do principio em tela como 

condigao sine qua non para se compreendero processo penal na atualidade. 

Palavras-Chave: Dignidade humana. Principio estruturante. Processo penal 



A B S T R A C T 

This research deals with human dignity as a constitutional principle structuring of 

criminal procedure. The human dignity is an issue which has caused controversy in 

the Brazil ian legal scenario. Thus, it becomes indispensable to its study in 

compar ison with the prosecution, since the latter is the instrument for the 

achievement of criminal law, whose conformation, by virtue of the constitutional 

principle of structuring human dignity, should also serve to protection of the dignity of 

the accused. Thus, the constitutional legislator recognizes that the "human dignity" 

support the principle of our legal system, overlapping, the very existence of the state, 

because it exists because of the person which does not happen with the reverse. Will 

be shown during the work that human dignity underlies the entire legal system, being 

above any other principle, serving as a means of interpretation to all other rights and 

guarantees of full and absolute. In addit ion, it will observe the constitutional principle 

of human dignity, stands as a structuring principle of modern criminal procedure. And 

finally, it is an invitation to reflect on the importance of the principle of human dignity 

as a sine qua non for understanding criminal procedure today. 

Keywords: Human dignity. Structuring principle. Criminal proceedings 
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1 INTRODUQAO 

O presente trabalho aborda o principio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, situando-o como principio estruturante do processo penal moderno. 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa Carta Polit ica 

fundamenta l , e um dos temas que mais tern causado polemica no cenario juridico 

brasileiro. A premissa inicial e no sentido de que os direitos, especialmente os 

fundamentals , somente podem ser amplamente garantidos, quando a dignidade da 

pessoa humana estiver tambem atingida. Assim, procura-se demonstrar sua 

importancia para exata compreensao do processo penal. 

Dessa forma, na organizagao da nossa Carta Maior tem-se como um 

principio fundamental , pr incipio-mae que na estrutura constitucional comporta-se 

como principio constitutive e indicativo das ideias diretivas basicas de toda a ordem 

consti tucional, sendo denominado de principio constitucional estruturante. 

Ass im, urge que esse preceito constitucional estruturante deve 

estabelecer o nucleo essencial do processo penal, del ineando, assim, toda a sua 

identidade. 

Por conseguinte, questiona-se como este principio constitucional 

estruturante deve influenciar o sistema processual penal para que ele funcione 

voltado a tutela dos direitos fundamentals, tanto os potenciais, que se encontram 

sob a protecao das normas penais incriminadoras, quanto os individualizados, que 

se consubstanciam como garantias concretas do acusado dentro da atividade 

preparatoria do provimento jurisdicional. 

E sob esse prisma que este trabalho se fundamental O principio da 

dignidade da pessoa humana deve influenciar o sistema penal (amplamente 

considerado) para que ele funcione com respeito aos direitos humanos fundamentals 

e para que se baseie, precipuamente, no paradigma humanitario. 

A nova ordem constitucional passou a exigir que o processo nao fosse 

mais conduzido, prioritariamente, como mero veiculo de aplicagao da lei penal, mas, 

a lem e mais que isso, que se transformasse em um instrumento de garantia do 

individuo em face do Estado. O devido processo penal constitucional busca, entao, a 

realizagao de uma Justiga penal submetida a exigencias de igualdade efetiva entre 

os lit igantes. 
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O pensamento constitucional da dignidade da pessoa humana converge 

no sentido de ver este axioma da liberdade reconhecido e interpretado como a 

norma das normas dos direitos fundamentals, elevada assim ao mais alto posto da 

hierarquia jur idica do sistema. Este principio estabelece limites a agao do Estado e 

protege a l iberdade humana nos espagos onde ela tern sido mais violentada, 

agredida e ignorada por quantos abusam do poder ou se arredam da formula 

cardeal do Estado de Direito, a qual reside toda na intransponibil idade da fronteira 

que a razao constituinte tragou entre a autoridade e o arbitrio. 

Demais disso, nenhum principio e mais valioso para compendiar a 

unidade material da Constituigao que o principio da dignidade da pessoa humana. 

Honra as letras jur idicas de nosso Pais te-lo inserido na Carta Fundamental , 

regedora das relagoes humanas e, se recomenda, por igual, a quantos buscam os 

caminhos morais da regeneragao nacional e nao podem, na crise do sistema, que e 

a crise das instituigoes do Estado Democratico de Direito, prescindir de tao nobre 

principio: o principio da dignidade da pessoa humana. 

Ass im, se revela necessario o estudo da tentativa da conceituagao da 

dignidade da pessoa humana, para so assim analisar a sua importancia como base 

essencial , como pressuposto e meio de promogao para o desenvolv imento do 

processo penal moderno, atraves do reconhecimento da dignidade do acusado 

permit indo que ele seja o obreiro do seu proprio destino. 

Por isso, tem-se de forma clara a importancia da pesquisa para o ambito 

academico, pois a dignidade da pessoa humana e a pedra angular sobre que deve 

ser construido todo o monumento do sistema processual penal. O valor jur idico da 

dignidade do homem e o sistema processual penal sao escopos cuja existencia e a 

dinamica somente sao possiveis se pautadas obrigatoriamente pelos moldes 

humanitar ios. 

Ate porque o sistema processual penal em todas as suas manifestagoes 

especi f icas, bem como, principalmente, na realizagao de suas fungoes proprias, nao 

pode se furtar a resolver o problema da criminalidade e a atender seu precipuo 

paradigma de respeito a dignidade do homem e aos direitos humanos, concret izados 

por meio da realizagao do principio estruturante da dignidade da pessoa humana. 

Um sistema penal plasmado na dignidade do homem deixa de ser tao-so 

um mero mecanismo estatal de estabilizagao politica e de repressao da sociedade 
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para se tornar tanto em um instrumento de lapidagao do individuo e de protegao da 

comunidade quanto em um instrumento de inclusao social. 

Nessa linha, o trabalho esta dividido em tres capitulos. No primeiro deles 

sao buscados alguns aspectos acerca da evolugao da dignidade da pessoa humana. 

No segundo sao exteriorizadas varias exposigoes acerca da dignidade da pessoa 

humana como principio constitucional estruturante e a fundamentagao constitucional 

do sistema processual penal. E no terceiro, ocorre a conexao dos dois e lementos e a 

prospecgao de alguns dos reflexos praticos da defesa da dignidade da pessoa 

humana no ambito processual penal. 

Dessa forma os metodos desenvolvidos durante a pesquisa foram: o 

dedutivo - onde o estudo de normas gerais faz gerar conhecimento empir ico acerca 

da realidade especif ica, alvo de analise no desenvolvimento deste trabalho; 

monograf ico - atraves de um estudo de investigagao em todos os seus angulos e 

aspectos acerca das mais variadas facetas da dignidade da pessoa humana e sua 

correlagao, sinergia com o sistema penal; e, por f im, a tecnica de pesquisa util izada 

no presente trabalho foi a bibliografica. 

E nesse diapasao, que o estudo sobre o tema sera tratado neste trabalho, 

com a necessaria atengao, mas brevemente, observando questoes de interesse ao 

objeto do trabalho desenvolvido e que sirvam como base para a fundamentagao dos 

demais capitulos. 

Como se percebera, enfim, a intengao foi de expor o tema a partir das 

colocagoes mais citadas nas obras e estudos relacionados ao assunto e de 

demonstrar a possibi l idade de se efetivar um direito penal atraves do respeito e 

efetivo cumpr imento ao pr inc ip io-mae da nossa Constituigao Federal: a dignidade 

da pessoa humana. 
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2 E V O L U Q A O DA DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA 

As ideias - como proposigoes - surgem na filosofia, consagram-se na 

moral e se fortalecem com o Direito. 

Da mesma maneira, a nogao de dignidade da pessoa humana, concebida 

como uma ideia surgiu no piano filosofico como reflexao, para em seguida ser 

consagrada como valor moral, ao qual, f inalmente, agregou-se um valor jur idico. 

Isto posto, inicia-se aqui uma incompleta e panoramica exposigao de 

a lguma - por isso nao toda - fundamentagao filosofica e axiologica responsavel , 

pelo menos parcialmente, pela consolidagao de um paradigma da dignidade da 

pessoa humana e pela pre-compreensao dessa nogao. 

Ao longo da historia, pode-se observar a evolugao do pensamento 

reflexivo do homem acerca da sua propria essencia e da sua propria condigao 

existencial. 

No ambito da fi losofia, talvez seja no pensamento classico que se 

encontrem as origens da ideia de que a pessoa humana seria dotada de um valor 

intr inseco. Num primeiro momento, essa premissa teria sido extraida da concepgao 

de que todo ser humano possui um valor proprio que o dist ingue dos demais 

e lementos da realidade. Bem mais tarde, essa ideia evoluiria para a nogao de que 

esse mesmo ser humano, na figura de uma so pessoa, representaria toda a 

humanidade. 

Na filosofia antiga, o limiar da preocupagao com a natureza do homem 

talvez se encontre entre os sofistas. Foi com esses fi losofos que se iniciou o 

deslocamento do eixo reflexivo do pensamento fisico (cosmos) para o pensamento 

humanista antigo (homem como individuo e como membro de uma sociedade). 

Nesta epoca, Protagoras afirmou que o homem era a medida de todas as 

coisas e Anti fonte defendeu a igualdade dos individuos independentemente de sua 

or igem. 

No pensamento estoico de Cicero, verif icado nas classicas tragedias 

gregas, ja estava patente que o ser humano possuia uma qualidade que o distinguia 

das demais criaturas e que, alem disso, esse atributo distintivo era uma 

caracterist ica de todos os seres humanos mesmo diante de eventuais diferengas 

sociais, culturais ou individuals. 
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A lem disso, ainda, quanto a contribuicao estoica, observa Comparato 

(1999, p. 11): 

Muito embora nao se trate de um pensamento sistematico, o 
estoicismo organizou-se em torno de algumas ideias centrais, como 
a unidade moral do ser humano e da dignidade do homem, 
considerado filho de Zeus e possuidor, em consequencia, de direitos 
inatos e iguais em todas as partes do mundo, nao obstante as 
inumeras diferengas individuals e grupais. 

A patristica de Santo Agost inho tambem buscou distinguir os seres 

humanos das coisas e dos animais. Anos antes, Platao e Aristoteles tambem se 

dedicaram a um objetivo semelhante, elevando o ser humano a um patamar de 

superior idade frente as demais criaturas. 

E importante se notar que embora existisse essa reflexao acerca da 

condigao humana, ainda surgiam e permaneciam arraigadas - mesmo no piano 

fi losofico - muitas ideias que fundamentavam praticas morais prejudiciais ao ser 

humano e hoje drast icamente condenadas. 

Posteriormente, inauguradas as vertentes do pensamento moderno, a 

reflexao acerca da liberdade do individuo foi lapidada pela fi losofia que moveu a 

Independencia Amer icana e a Revolugao Francesa, e que se manifestou por meio 

do Movimento l luminista do seculo XVIII com origens no seculo anterior. 

Nesta epoca existia, entao, a concepgao de que a sociedade ideal deveria 

ser organizada visando a felicidade humana e essa sociedade ideal so poderia 

nascer do respeito aos direitos naturais do homem. 

Samuel Pufendorf, ainda com fundamento jusnatural ista, considerava a 

dignidade humana como a l iberdade nata de que o individuo desfrutava e que Ihe 

permit ia agir de acordo com sua opgao de vida. A dignidade era a base da l iberdade 

humana. 

E do idealismo alemao de Immanuel Kant (apud QUEIROZ, 2005, p. 3) 

que talvez tenha surgido a melhor expressao do conceito logico-fi losofico de 

dignidade humana. 

Kant (1980, p. 77) conceituou dignidade como "tudo aquilo que nao tern 

prego", porque o inestimavel e o indisponivel nao podem servir como moeda de 

troca: 



14 

No reino dos fins tudo tern um prego ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tern um prego, pode-se por em vez dela qualquer outra como 
equivalente, mas quando uma coisa esta acima de todo o prego, e, 
portanto nao permite equivalente, entao tern ela dignidade. 
O direito a vida, a honra, a integridade fisica, a integridade psiquica, 
a privacidade, dentre outros, sao essencialmente tais, pois, sem eles, 
nao se concretiza a dignidade humana. A cada pessoa nao e 
conferido o poder de dispo-los, sob pena de reduzir sua condigao 
humana; todas as pessoas devem abster-se de viola-los. 

A fi losofia kantiana concebia o homem como um ser racional, que existia 

como um f im e nao como um meio, diferentemente dos outros seres desprovidos de 

razao. 

Em fungao dessa condigao de ser racional comum a todos os seres 

humanos, e que o homem poderia ser chamado de pessoa - logo, pessoa humana. 

Essa pessoa humana seria dotada de um valor intr inseco, um valor 

proprio da sua essencia. Esse valor intrinseco seria superior a qualquer prego e, por 

isso, nao poderia ser apregado ou substituido por coisa equivalente, ja que - como 

dito - o ser humano seria um fim e nao um meio passivel de utilizagao e 

manipulagao. Do que decorre que esse valor intrinseco seria um valor abso lu te uma 

qual idade absoluta, ou - f inalmente - uma dignidade absoluta. 

Essa dignidade absoluta seria a qualidade essencial daquele ser racional, 

a pessoa humana, por isso dignidade da pessoa humana, objeto de respeito e 

protegao. 

No pensamento fi losofico contemporaneo, a questao da dignidade da 

pessoa humana assumiu o papel de tema fundamental , como pilar de toda 

existencia social merecedor de atengao e de todo esforgo. 

Ja no ambito da axiologia, a dignidade da pessoa humana - concebida 

concretamente como um valor moral - esteve presente em diversas culturas e 

povos. 

E possivel perceber, neste aspecto, em varias doutr inas e textos 

religiosos - ora considerados como codigos morais - a valorizagao e salvaguarda do 

homem, just i f icadas seja por fundamentos metafisicos de fe seja por necessidades 

meramente materials. 

No judaismo a salvaguarda do ser humano e julgada como uma 

necessidade e como uma obrigagao. Com relagao a dignidade do homem, o cerne 
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da teologia judaica encontra-se no incentivo a caridade, na protegao ao 

desamparado e no amor fraternal. 

Na tradigao islamica, da mesma maneira, a pessoa humana e vista como 

o ser mais nobre e digno de honra que existe. Tudo o que ceu e terra abrangem 

estaria a sua disposicao. A ela ter iam sido dadas, por graga divina, a razao e a 

capacidade de pensar e de dirigir seu des t ine 

A pessoa humana e concebida como uma criatura de Deus, que a 

produziu com as proprias maos, deu-lhe um sopro de alma e fez dela a figura mais 

bela. O respeito a pessoa e tao importante que a vida de uma unica pessoa e tao 

valiosa como a vida de todo o genera humano e de sua posteridade. 

Nas varias manifestagoes do Cristianismo e relativamente uniforme a 

adogao do di tame da preservagao do homem. Com efeito, o fundamento teologico 

cristao para a protegao da dignidade do homem encontra-se no axioma de que a 

pessoa humana, criada por Deus a sua imagem e semelhanga e remida por Cristo, 

tern necessar iamente uma condigao que exige a Liberdade e a Justiga como 

prioridades sobre todas as coisas materiais que Ihe possam degradar ou escravizar. 

Nesse contexto, assinala Alves (2001 , p. 14-15): 

(...) parece inequivoco que o tema da dignidade da pessoa humana 
encontra no pensamento e na doutrina crista um marco fundamental, 
como verdadeiro e decisivo "divisor de aguas'. A contribuigao do 
cristianismo para o desenvolvimento de um efetivo humanismo, ainda 
que possa ser encontrada desde os primordios de sua difusao, no 
ocaso da Idade Antiga, veio a se expressar de forma contundente no 
contexto contemporaneo com a edigao de inumeros documentos 
pontiflcios a partir da Enciclica Rerum Novarum, de Leao XIII, no ano 
de 1891. 

Da doutrina crista resulta que o homem e por si so um valor digno do mais 

alto respeito e que, pelo simples fato de ser homem, e possuidor de um nucleo 

indestrutivel de prerrogativas que o Estado deve reconhecer. Tudo quanto existe 

sobre a terra deve ser ordenado em fungao do homem, como seu centra e seu 

termo. 

A Igreja Catol ica, coadunando com o principio cristao que Ihe embasa, 

inaugurou sua doutrina social numa epoca em que o homem se via ameagado pelo 

estado de selvageria que afetava a sociedade no piano economico e que 

t ransformava o ser humano em insumo a ser consumido no progresso industrial. 
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Dessa doutrina social or iginaram-se varios movimentos de carater 

renovador e de preocupagao humanitaria. Na America Latina, e principalmente no 

Brasil , foi notorio o surgimento da chamada Teologia da Libertagao preocupada com 

as questoes de inclusao social do individuo. 

Por outro lado, ainda que no campo da ontologia - livre de juizos de valor, 

amoral e meramente fatica - a protegao e promogao da dignidade do ser humano 

passam a ser uma necessidade material e uma condigao para a construgao e para o 

desenvolv imento da humanidade. Negar a val idade desse ideal e negar a propria 

val idade da existencia das instituigoes humanas e, por isso, assumir uma posigao 

autodestrut iva. 

Como se disse anteriormente, apos o seu reconhecimento como valor 

moral , foi atr ibuido valor juridico a dignidade da pessoa humana. A protegao da 

dignidade da pessoa humana passou do ambito da consciencia coletiva para o 

ambito jur idico. 

Consagrado como valor juridico universal, principalmente apos a 

Declaragao da ONU de 1948, a dignidade da pessoa humana - entendida como o 

atributo imanente ao ser humano para exercicio da l iberdade e de direitos como 

garantia de uma existencia plena e saudavel - passou a ter amparo como um 

objetivo e uma necessidade de toda humanidade, vinculando governos, instituigoes 

e individuos. 

Pelo exposto, nota-se que existe uma importante confluencia entre 

valores morais e valores jur idicos voltada para a consagragao do principio da 

dignidade da pessoa humana. Essa confluencia e condigao para uma contingente e 

posterior integragao da humanidade. 

Se e mesmo possivel que um dia - superadas diferengas superficiais -

toda a humanidade convirja para um vertice comum, inicio de um novo caminho 

conjunto, e tambem muito provavel que o fundamento desse vertice de convergencia 

seja a defesa da dignidade do homem. 

Essa dignidade e algo imanente ao ser humano. Talvez uma das poucas 

caracterist icas comuns e essenciais presentes nas mais antagonicas culturas, 

religioes ou instituigoes humanas seja o proprio homem, que - mesmo submetido a 

diferentes circunstancias externas - preserva ainda sua essencial idade comum, 

consti tuida por sua consciencia, seus medos, suas virtudes, seus defeitos e, 

pr incipalmente, suas necessidades. 
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Apesar disso e apesar de todo arcabougo fi losofico, moral e juridico para 

a protegao do homem, a historia demonstrou que - desde a antiguidade oriental ate 

os tempos atuais - nem sempre houve de fato o primado do ser humano sobre todos 

os outros interesses. 

E de se notar que sao recorrentes os atentados ao bem do homem, 

sempre preterido, desde a escravatura reinante nas civil izagoes orientals e 

europeias, passando pelas perseguigoes da Inquisigao e dominagao de povos mais 

vulneraveis, ate os despiciendos fenomenos da prevalencia dos interesses 

economicos sobre os interesses sociais, das guerras, do genocidio, da fome, da 

miseria, da discriminagao social e da animalizagao do individuo. 

Somente com a efetiva superagao de todos esses fatores degradantes da 

condigao humana e que poderia ser alcangado o patamar da plenitude da 

humanidade. O caminho para a comunhao da humanidade passa necessar iamente 

pela preservagao da dignidade do homem. 

2.1 A dignidade da pessoa humana como escopo da Constituigao Federal de 1988 

A nogao de dignidade da pessoa humana funde-se com a definigao 

material de Constituigao, ja que a preocupagao com o ser humano consagrou-se 

como uma das f inal idades constitucionais. 

Uma Constituigao que nao consagre a protegao e, pr incipalmente, a 

promogao da dignidade do homem nao pode ser uma verdadeira Constituigao. 

Ass im, por essencia, um dos objetivos mais importantes das Constituigoes - senao o 

principal deles - consiste nessa protegao da dignidade humana e em sua promogao. 

A Constituigao brasileira se mostrou simpatica aos apelos de abertura 

politica e conformagao democrat ica, consagrando inumeros principios que 

representaram essa tendencia. 

A Carta Magna buscou ante e acima de tudo estruturar a dignidade da 

pessoa humana de maneira a conferir plena normatividade, projetando-a sobre todo 

sistema juridico - entendendo contidos e nele discipl inados todos demais sistemas 

polit ico, social, economico e etc. A expressa inclusao da dignidade da pessoa 

humana na Constituigao Brasileira representou um marco no consti tucional ismo 
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brasileiro. Traduziu essencial pretensao de busca efetiva e concreta da pessoa 

humana, seu fundamento, e f inalidade de digna existencia. Martins (2003, p. 62) 

destaca: 

Quando analisamos a Constituigao Brasileira percebemos que o 
valor fonte do nosso sistema constitucional radica da dignidade da 
pessoa humana. 
A dignidade da pessoa humana enquanto valor fonte do sistema 
constitucional condiciona a interpretagao e aplicagao de todo o texto, 
conferindo unidade axiologico-normativa aos diversos dispositivos 
constitucionais, que muitas vezes se encontram sem relagao 
aparente e ate mesmo em franca contradigao. 
Enquanto valor inserto em principio fundamental a dignidade da 
pessoa humana serve de parametro para a aplicagao, interpretagao e 
integragao de todo o ordenamento juridico, o que ressalta seu carater 
instrumental. 

Deveras, apos um periodo de instabil idade constitucional que a 

antecedeu, a Carta de 1988, com uma opgao notoriamente socializante, reafirmou 

os disposit ivos de organizagao e limitagao do poder politico, a lem de votar pela 

garantia da Democracia e da cidadania, pela enunciagao dos direitos fundamentals, 

pela promogao da justiga social, pelo controle do poder economico e, sobretudo, 

pela preservagao da dignidade da pessoa humana como seu escopo. 

A preservagao da dignidade da pessoa humana e eleita como um 

principio estruturante do atual Estado brasileiro (art.1°, III, CF), principio esse sob 

que se deve edificar (ou realizar) materialmente esse Estado Constitucional de 

aspiragao social e democrat ica. 

Outrossim, caracterizada como principio estruturante, a protegao da 

dignidade da pessoa humana transcende as general idades teorico-pol i t icas e 

projeta-se para o campo juridico-pol i t ico-pragmatico de realizagao, assumindo tanto 

- nesse piano geral - seu papel de conformagao politica "lato sensu", quanto - num 

piano especif ico - seu papel casuistico na promogao de justiga e na defesa do 

homem. 

Acrescido a isso, com a Constituigao Federal de 1988 o principio da 

dignidade da pessoa humana chega ao apice dentro do ordenamento jur idico, e a 

base de todos os direitos constitucionais, e ainda, orientador estatal. Isso 

exatamente para acabar com os excessos que ocorreram com o nazismo, com o 

medo e a inseguranga que havia sido espalhado por todo o mundo, atraves de 
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varios atos que atentaram contra a humanidade, baseados na ideia de um unico ser, 

ou ainda, como o holocausto, experiencia que atemorizou toda a humanidade. 

A esse respeito, Sarlet (2003, p. 416) leciona que a qualif icagao da 

dignidade da pessoa humana, como principio fundamental da Constituigao da 

Republ ica de 1988, constitui valor-guia nao apenas dos direitos fundamentals, mas 

de toda a ordem jur idica. Este preceito corresponde ao fundamento do principio do 

Estado de Direito e vincula nao apenas o administrador e o legislador, mas tambem 

o julgador e o operador do direito. 

Por outro portico, impende destacar que o mais precioso valor da ordem 

juridica brasileira, erigido como fundamental pela Constituigao de 1988, foi a 

dignidade da pessoa humana, que, como consectario, impoe a elevagao do ser 

humano ao apice de todo o sistema jur idico, sendo-lhe atribuido o valor supremo de 

alicerce da ordem jur idica. A dignidade da pessoa humana, pois, serve como mola 

de propulsao da intangibil idade da vida do homem, do direito a vida, dela defluindo o 

respeito a integridade fisica e psiquica das pessoas, a admissao da existencia de 

pressupostos materials (patr imoniais, inclusive) minimos para que se possa viver e o 

respeito pelas condigoes fundamentals de liberdade e igualdade. 

Ass im, o principio da dignidade da pessoa humana nasce para proteger o 

ser humano, mantendo e garantindo o viver com dignidade, e o respeito reciproco. 

No seculo XXI , o homem busca fel icidade, o viver dignamente, condutas respeitosas 

e confianga. No entanto, cabe ressaltar, que o pensar nao deve estar voltado so 

para si, mas tambem no outro, de forma a realizar, nao somente a sua propria 

fel icidade, mas tambem a do proximo. 

Como leciona Rabenhorst (2001 , p. 14): A dignidade nao se ganha nem 

se perde, nao aumenta nem diminui; e como a vida, inicia-se com ela e somente 

com ela se f inda. 

O principio da dignidade da pessoa humana, como principio maior e 

aglut inador dos demais, como a l iberdade, igualdade e a autonomia, deve expressar 

para a sociedade a seguranga e a realizagao de condigoes da igualizagao dos 

individuos em sociedade, de forma harmonica, e sem discriminagao de qualquer 

ordem. 

A dignidade da pessoa humana funciona, s imultaneamente, como 

"elemento e medida dos direitos fundamentals". E elemento, conforme apontado 
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acima, porque, representando a sua concretizagao, os direitos fundamentais 

possuem um conteudo em dignidade. 

A dignidade da pessoa humana consubstancia, por inteiro, a ordem 

axiologica do regime e das instituigoes; e o valor supremo onde jaz o espir i to da 

Consti tuigao. E dela, desta feita, que decorre a unidade (material) da ordem 

consti tucional. Trata-se de principio cardeal, essencial a Democracia, que impoe a 

visualizagao do ser humano como fundamento e fim da Sociedade e do Estado. 

Na condigao de fundamento do Estado brasileiro, a dignidade da pessoa 

humana e principio constitucional geral, l igado, precipuamente, ao processo de 

densif icagao do principio democrat ico. Assim entendido, tal principio demarca o 

nucleo essencial intangivel dos direitos fundamentais que, consagrados 

objet ivamente em principios constitucionais especiais, sao a densif icagao daquele 

principio constitucional geral. 

Por tudo isso a dignidade humana, tomada como valor absoluto, privilegia 

o individuo, em sua perpetua contraposigao com a sociedade. Tomada como 

principio, necessar iamente relativiza-se: quando mais nao seja, a dignidade de cada 

um limita-se pela igual dignidade dos demais. Assim, em termos absolutos, nao 

pode haver opgao entre individuo e sociedade. E preciso optar pelos dois, ou seja, 

buscar uma solugao de compromisso. Se o principio da dignidade humana individual 

e o "alfa" do ordenamento juridico nao pode ser tambem o "omega" do sistema. Em 

um desses extremos ha de situar-se a sociedade, o que, a final de contas, decorre 

da propria natureza do Direito, que diz respeito, s im, ao homem, mas enquanto ser 

social. 

E na dignidade da pessoa humana - nogao que engloba todos os direitos 

fundamentais - que se f i rmam a val idade e o fundamento de existencia do Estado, 

pois este e consti tuido para garantir o respeito aquela, enquanto norte nao so das 

at ividades estatais, mas de qualquer outra que se realize sob a diretriz da ordem 

consti tucional brasileira. E nesse contexto que o conceito de dignidade humana 

introduz um elemento de ordem e de harmonizagao no conflito das relagoes das 

comunidades humanas. 
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2.2 Conceituagao e alcance do principio da dignidade da pessoa humana. 

Com a maestria que Ihe e peculiar, Sarlet (2009, p. 157) conceitua o 

principio supramencionado dizendo que como representa uma proposta em 

processo de reconstrugao, tem-se por dignidade da pessoa humana: 

A qualidade intrinseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideracao por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a Ihe garantir as condigoes existenciais minimas para uma 
vida saudavel 1, alem de propiciar e promover sua participagao ativa e 
co-responsavel nos destinos da propria existencia e da vida em 
comunhao com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida. 

Nessa guisa de esclarecimentos vale salientar a titulo de ilustragao e de 

informagao que o legislador foi muito feliz ao introduzir antes da palavra "direito" a 

expressao "democratico" reforgando a ideia de que acima de tudo e sobretudo o 

"Estado Brasileiro" antes de ser de direito e democrat ico baseado nas premissas de 

que e um governo para o povo, pelo o povo e com o povo. Tudo isso porque 

exist iram nagoes que foram Estado de Direito, porem, foram totalitarias, autoritarias, 

tendo como exemplo maior, a Alemanha Hitlerista ou Nazista em que t inha como 

espelho maior para as concepgoes de Adolf Hitler a figura do pai de famil ia. 

A partir disso, se convertia as criangas ha obedecerem a todas as 

concepgoes morais e sociais possiveis baseadas justamente no comportamento do 

bom pai de famil ia para o nazismo, fazendo dessa forma com que se perpetuasse o 

mesmo. Sendo assim, pode-se depreender que o nosso Estado esta calcado em 

principios basilares que regem toda a sociedade nas suas relagoes intr isecas e 

extr insecas com os demais cidadaos atraves justamente do dever civico e da 

cidadania guiados pela dignidade da pessoa humana na tentativa de perseguir da 

1 Como criterio aferidor do que seja uma vida saudavel, parece-nos apropriado utilizar os 
parametros estabelecidos pela Organizagao Mundial de Saude, quando se refere a um 
completo bem-estar fisico, mental e social, parametro este que, pelo seu reconhecimento 
amplo no ambito da comunidade internacional, poderia igualmente servir como diretriz 
minima a ser assegurada pelos Estados. 
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forma mais completa possivel a consol idacao e construcao de uma sociedade 

democrat ica de direito. 

Por isso que para exata compreensao do principio da dignidade suprema 

da pessoa humana e de seus direitos, e preciso rememorar que os avangos tern 

sido, fruto da dor fisica e do sofrimento moral como resultados de surtos de 

violencias, muti lagoes, torturas, massacres coletivos, enf im, situagoes avil tantes que 

f izeram nascer consciencias e exigencias de novas regras de respeito a uma vida 

digna para todos os seres humanos. Foi, c laramente, a experiencia nazista que 

gerou a consciencia universal de que se devia preservar, a qualquer custo, a 

dignidade da pessoa humana, como uma conquista de valor etico-juridico intangivel. 

Ass im, a dignidade humana e um valor maximo, supremo, de valor moral, 

etico e espiritual intangivel, de tal sorte a afirmar com o mestre Otero (2003, p. 254) 

que o mesmo e: 

Dotado de uma natureza sagrada e de direitos inalienaveis, afirma-se 
como valor irrenunciavel e primeiro de todo o modelo constitucional, 
servindo de fundamento do proprio sistema juridico: 0 Homem e a 
sua dignidade sao a razao de ser da sociedade, do Estado e do 
Direito. 

Por isso mesmo, Piovesan (1997, p. 54) leciona com percuciencia que: 

O valor da dignidade da pessoa humana impoe-se como nucleo 
basico e informador de todo e qualquer ordenamento juridico, como 
criterio e parametro de valoragao a orientar a interpretagao e 
compreensao de qualquer sistema normative mormente o sistema 
constitucional interno de cada pais. 

E nesse sentido que o renomado mestre Moraes (2003, p. 135) ensina 

que a dignidade da pessoa humana: 

E um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminagao consciente e responsavel da 
propria vida, trazendo a concepgao ao respeito pelas pessoas 
constituintes de uma sociedade. 

Ainda segundo o ilustre mestre, o respeito a dignidade da pessoa humana 

e base de um minimo invulneravel que todo estatuto deve assegurar. 
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A dignidade da pessoa humana foi conferida pela constituigao, como um 

valor de maxima relevancia juridica mediante formagao principiologica, e esta 

pretensao de plena normatividade esta bem caracterizada com a opgao 

consti tucional de inclui-la na categoria de principio fundamental . A normatizagao 

esta justamente, na sua serventia de fonte de solugao jur idica, devido esta 

caracterist ica, os principios emanam obrigatoriedade. 

E inerente aos homens, inata a sua natureza de ser humano, e direitos 

const i tucional, sua aplicagao e eficacia sao imediatas, nao pode ser al ienada, nao 

sofre prescrigao, e bem fora do comercio, e a partir da Constituigao Federal de 1988, 

tornar-se clausula petrea. Observa-se que ela e irrenunciavel, inal ienavel, e deve ser 

reconhecida promovida e protegida, nao podendo, contudo ser cr iada, concedida ou 

retirada, ja que existe em cada ser humano como algo que Ihe e inerente. E ainda, 

nao e taxativa, e aberta, passivel de complementagao por outros direitos, 

dependendo sempre do caso concre te Objetiva garantir protegao material, e 

tambem espiritual. A dignidade de cada pessoa e reconhecida, deve ser respeitada, 

nao podendo ser suprimida. 

Nao ha como negar, que todos os direitos fundamentais amparado pela 

Consti tuigao, objet ivam proteger a dignidade essencial da pessoa humana, de forma 

individual, mas, tambem, na esfera social. 

Hodiernamente, ha um consenso, no qual se presa pelo respeito ao valor 

essencial do ser humano, ja que perante o Estado Democratico de Direito, o homem 

possui direitos e garantias, e tambem deveres. Sendo o objetivo, conforme dispoe o 

preambulo da Constituigao de 1988, assegurar o exercicio dos direitos sociais e 

individuals do povo, como titular da soberania, fundamentado-a no seu artigo 1°, 

atraves de principios. Ha uma meta em construir uma sociedade livre, justa e 

solidaria, com f im em reduzir a pobreza, a marginalizagao e a desigualdade. Ao 

anal isar a Constituigao de 1988, podemos notar que os avangos sao extraordinarios, 

quando refere a defesa e a ascensao da pessoa humana. 

Desta feita, a dignidade da pessoa humana, em breves l inhas, deve ser 

vista como a integragao do aspecto historico (reuniao das conquistas alcangadas 

pelas pessoas contra o absolut ismo, quer seja do Estado, quer seja de uma pessoa, 

enquanto lider de uma comunidade), normativo (surge como uma verdadeira espada 

de Damocles contra a injustiga), fi losofico (sentimento imensuravel de respeito ao 

proximo e a si mesmo, sem a necessidade de uma sangao), direito individual 
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protetivo (em relacao ao proprio Estado ou a pessoa individualmente considerada) e 

como dever fundamental de tratamento igualitario. 

Ass im, o que se percebe, em ultima analise, e que onde nao houver 

respeito pela vida e pela integridade fisica e moral do ser humano, onde as 

condigoes min imas para uma existencia digna nao forem asseguradas, onde nao 

houver limitagao do poder, enfim, onde a l iberdade e a autonomia, a igualdade (em 

direitos e dignidade) e os direitos fundamentais nao forem reconhecidos e 

minimamente assegurados, nao havera espago para a dignidade da pessoa humana 

e esta (a pessoa), por sua vez, podera nao passar de mero objeto de arbitrio e 

injustigas. 

Destarte, o principio da dignidade humana e a pi lastra-mestra de todo o 

ordenamento brasileiro. Nenhuma norma podera ser criada e nenhum ato podera ser 

propugnado de modo a infringir tal principio. Deste modo, sua intangibil idade e 

pressuposto para a consecugao de um Estado democrat ico mais justo e equanime. 

Demais disso, nenhum principio e mais valioso para compendiar a 

unidade material da Constituigao que o principio da dignidade da pessoa humana. 
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3 DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA C O M O PRINCIPIO C O N S T I T U C I O N A L 
E S T R U T U R A N T E E A FUNDAMENTAQAO C O N S T I T U C I O N A L DO S I S T E M A 
P R O C E S S U A L P E N A L 

A Constituigao e um sistema composto de regras e principios jur idicos. 

As regras, estabelecidas em termos precisos, conferem seguranga a aplicagao do 

Direito, mas nao sao suficientes para a solugao de todos os conflitos de interesses 

de uma sociedade pluralista. Haveriam de ser previstas a exaustao para abarcar o 

conjunto dos problemas possiveis. 

Os principios sao o pensamento diretor de um sistema normativo. 

Consti tuem-se em orientagoes de carater geral das quais se extrai a racionalidade 

intima das normas sistemicas. Formam a base de uma Constituigao, de uma lei ou 

de uma instituigao jur idica. 

Atualmente, os principios foram posit ivados, f iguram em lugares de 

destaque nas Constituigoes e sao reconhecidos como os mais elevados valores do 

consenso social. Sao o fundamento das Constituigoes e a chave de interpretagao 

das normas que deles decorrem. 

Neste contexto, registra Miranda (1996, p. 237): Tudo quanto resulte do 

Poder Constituinte - seja preambulo, sejam preceitos constitucionais - e conste da 

Constituigao em sentido instrumental, tudo e Constituigao em sentido formal. 

Ass im, de uma forma generica, os principios consti tucionais sao o ponto 

mais importante de todo o sistema normativo, ja que estes sao os alicerces sobre os 

quais se constroi o ordenamento jur idico. Sao os principios constitucionais que dao 

estrutura e coesao ao edificio jur idico. 

O fundamento primeiro de todo o Estado brasileiro sao os principios, 

porque alem deles regularem as relagoes jur idicas, tambem coordenam, norteiam 

todo o sistema jur idico para a melhor desenvoltura em prol da humanidade, que e a 

verdadeira razao ou f inal idade do sistema: a sociedade. 

Os principios ainda sao de suma importancia porque orientam, 

condicionam e i luminam a interpretagao de todas as outras normas juridicas em 

geral, inf luenciando ate mesmo na interpretagao de outras normas magnas. 

O interprete deve se ater aos principios como sendo norteadores de todo 

o sistema juridico brasileiro, sob pena invalidade logico-juridica: Nenhuma 

interpretagao sera tida por jur idica se atritar com um principio constitucional. 
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Nesse diapasao, leciona Ataliba (2001, p. 34): 

[...] principios sao linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes 
magnas do sistema juridico, Apontam os rumos a serem seguidos 
por toda a sociedade e obrigatoriamente a perseguidos pelos orgaos 
do governo (poderes constituldos). Eles expressam a substantia 
ultima do querer popular, seus objetivos e designios, as linhas 
mestras da legislacao da administracao e da jurisdicao. Por estas 
nao podem ser contrariados: tern que ser prestigiados ate as ultimas 
consequencias. 

Seguindo esse norte, tem-se que o principal valor tutelado pela 

Constituigao da Republica erigido como valor constitucional e o da dignidade da 

pessoa humana que e muito mais do que os direitos fundamentais porque anterior, 

sendo principio fundante do Estado Democrat ico de Direito e hierarquicamente 

superior, pois se revela como valor-guia que imanta toda a Constituigao e, atraves 

dela, todo sistema jur idico. 

Os direitos fundamentais estao imbricados na dignidade, que constitui um 

principio base da propria existencia do Estado. A razao de existir Estado e as leis e 

assegurar a dignidade da pessoa humana. Por isto este principio e inserido no 

primeiro artigo da Constituigao Federal logo apos soberania e cidadania. 

Soberania e o "status" do Estado face aos demais entes internacionais. 

Cidadania e o mecanismo democrat ico pelo qual podem votar e ser votados os 

cidadaos, habitantes no exercicio de direitos polit icos. Soberania e cidadania vem 

primeiras porque essencias a organizagao politica do Estado e sua natureza nao 

interfere no exercicio do principio mais importante da dignidade da pessoa humana, 

pois e este o objetivo de toda organizagao do Estado. Se nao for para assegurar o 

principio-mae da nossa Carta Magna, nao ha razao para existir Estado. 

Neste sentido explica Rocha (1999, p. 23): 

A constitucionalizagao do principio da dignidade da pessoa humana 
modifica, em sua raiz, toda a construgao juridica: ele impregna toda a 
elaboragao do Direito, porque ele e o elemento fundante da ordem 
constitucionalizada e posta na base do sistema. Logo, a dignidade da 
pessoa humana e principio havido como superprincipio 
constitucional, aquele no qual se fundam todas as escolhas politicas 
estratificadas no modelo de Direito plasmado na formulagao textual 
da Constituigao. 
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Por seu turno, Piovesan (1997, p. 54) corrobora: 

A dignidade da pessoa humana, (...) esta erigida como principio 
matriz da Constituigao, imprimindo-lhe unidade de sentido, 
condicionando a interpretagao das suas normas e revelando-se, ao 
lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como canone 
constitucional que incorpora "as exigencias de justiga e dos valores 
eticos, conferindo suporte axiologico a todo o sistema juridico 
brasileiro. 

Por isso, tal principio, guia do sistema constitucional brasileiro, tern fungao 

de realizar valores, sobretudo os fundamentais do ser humano. Respeita-lo e 

protege-lo e obrigagao de todos os poderes estatais. O Estado brasileiro se constroi 

a partir da pessoa humana e cabe ao Estado o dever de propiciar condigoes 

materials min imas para que as pessoas tenham dignidade. 

3.1 Principio Constitucional Estruturante e Dignidade da Pessoa Humana: pontos de 

contato. 

Canoti lho (2003, p. 1088) cunhou a expressao principios constitucionais 

estruturantes para designar os principios que lastreiam o ordenamento juridico de 

um Estado. Na estrutura constitucional proposta pelo autor portugues, situam-se, em 

primeiro piano, os principios constitutivos e indicativos das ideias diretivas basicas 

de toda a ordem constitucional. 

Estes principios se desdobram e se concret izam em outros subprincipios, 

chamados de principios gerais fundamentais, que sao responsaveis por Ihe conferir 

maior densidade e por aclarar seu sentido juridico-consti tucional e polit ico-

constitucional. 

O processo de sedimentagao do sistema constitucional nao se exaure nos 

principios gerais fundamentais. Esses principios tambem se consol idam em outros 

subprincipios, denominados constitucionais especiais, que vao se projetar ainda em 

diversas regras constitucionais. 

A medida que ocorrem esses processos de sedimentagao, o ordenamento 

juridico vai adquir indo maior densidade e concretude e, consequentemente, os 
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espacos vazios de uma norma vao sendo el iminados, aumentando a possibil idade 

de se encontrar solugoes adequadas para os problemas concretos. 

No caso brasileiro, a Constituigao da Republica promulgada em 1988 

denomina os principios estruturantes de Principios Fundamentais e foram eles 

dispostos no inicio do texto constitucional, como que para demonstrar serem eles o 

fulcro do ordenamento juridico brasileiro ou, em outras palavras, a pedra angular sob 

a qual repousa toda a ciencia juridica patria. Quis o legislador constituinte deixar 

expressos os principios estruturantes do Estado Brasileiro, nao se contentando 

apenas no embasamento fi losofico, abstrato, mas os positivou no texto 

constitucional para Ihes dar maior carga de eficacia. 

Estabelece-se os principios estruturantes insertos no Texto Magno o 

arcabougo do ordenamento jur idico, fornecendo diretrizes hermeneuticas para a 

aferigao da consti tucionalidade dos normativos infraconstitucionais. Essa estrutura 

constitucional deve ser observada por esses normativos, quer sejam eles produzidos 

apos a promulgagao da Constituigao vigente, quer tenham sido eles editados antes 

disso. 

Sao, portanto, inconstitucionais ou nao recepcionados os normativos 

infraconstitucionais que estejam em dissonancia com ordem constitucional 

estabelecida. 

Os principios constitucionais estruturantes apresentam-se na Constituigao 

para que outros preceitos constitucionais, aos quais se relacionam, sejam 

realizados. O valor preenche, complementa e esclarece o conteudo da regra 

constitucional. Conduz o interprete a solugao do caso concreto. 

Dos principios estruturantes do regime polit ico estabelecidos na Carta 

Magna de 1988, um diz respeito mais int imamente ao escopo deste trabalho: O 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A Constituigao Federal de 1988 reconhece e protege a dignidade da 

pessoa humana como seu atributo natural, inerente a sua personal idade. Do 

principio da dignidade da pessoa humana emanam outros principios basilares do 

estado democrat ico de direito, tais como o principio da presungao de nao 

culpabil idade, o principio do direito de agao, o principio da assistencia medica e 

social, e principio do direito a habitagao, dentre outros. 

Impossivel se construir um Estado Democrat ico de Direito sem atentar 

para a protegao a dignidade humana. Tal principio consta expressamente no texto 
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constitucional porque durante o regime de excecao nao havia o min imo respeito pela 

dignidade das pessoas, ao contrario, pois promovendo o proprio Estado 

perseguigoes, prisoes, deportagoes, torturas e assassinatos, perpetrava as mais 

graves lesoes e infragoes a dignidade das pessoas. 

Vive-se hoje tempos diversos, em que a propria Constituigao estabelece a 

dignidade da pessoa humana como fundamento da Nagao brasileira. Em vista disso, 

em flagrante desobediencia a Lei Magna todo aquele que, de algum modo, venha a 

atentar contra a dignidade da pessoa humana. 

Nesse passo, embora haja uma preocupagao significativa com os direitos 

fundamentais no Brasil e com a valorizagao da dignidade da pessoa humana, na 

medida em que estao tutelados e declarados no Texto Consti tucional, infelizmente 

observa-se a violagao cont inua dos referidos direitos e o avi l tamento da dignidade 

humana. 

Como assevera Sarmento (2000, p. 71): 

O Estado tern nao apenas o dever de se abster de praticar atos que 
atentem contra a dignidade humana, como tambem o de promover 
esta dignidade atraves de condutas ativas, garantindo o minimo 
existencial para cada ser humano em seu territorio. O homem tern a 
sua dignidade aviltada nao apenas quando se ve privado de alguma 
das suas liberdades fundamentais, como tambem quando nao tern 
acesso a alimentagao, educagao basica, saude, moradia etc. 

Barroso (2003, p. 296), por sua vez, explicita: 

Dignidade da pessoa humana e uma locugao tao vaga, tao 
metafisica, que embora carregue em si forte carga espiritual, nao tern 
qualquer valia juridica. Passarfome, dormir ao relento, nao conseguir 
emprego sao, por certo, situagoes ofensivas a dignidade humana. 

Ass im, tem-se que a dignidade da pessoa humana, como assevera Silva 

(2000, p. 146): 

Encontra-se no epicentro da ordem juridica brasileira tendo em vista 
que concebe a valorizagao da pessoa humana como sendo razao 
fundamental para a estrutura de organizagao do Estado e para o 
Direito. O legislador constituinte elevou a categoria de principio 
fundamental da Republica, a dignidade da pessoa humana (um dos 
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pilares estruturais fundamentais da organizagao do Estado 
brasileiro), previsto no art. 1°, inciso III da Constituigao de 1988. 

Dessa forma, o principio da dignidade da pessoa humana como principio 

estruturante do nosso Estado Democratico de Direito impoe um dever de abstengao 

e de condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a pessoa humana. E 

imposigao que recai sobre o Estado de o respeitar, o proteger e o promover as 

condigoes que viabil izem a vida com dignidade. 

3.2 Aspectos fundamentais constitucionais do sistema processual penal 

A Constituigao se projeta no sistema processual penal. As disposigoes 

constitucionais vinculam o funcionamento desse sistema e nele se concret izam. 

Concretizar as normas e valores constitucionais e realizar efet ivamente os escopos 

da Constituigao no seio da sociedade e no cerne do sistema jur idico. De nada 

adianta enunciar direitos sem concretiza-los efet ivamente. 

So e possivel a existencia de um verdadeiro Estado Democrat ico se a sua 

Constituigao for efet ivamente aplicada e se os valores dessa mesma Constituigao 

surtirem efeitos verdadeiramente. 

Por isso - sendo a dignidade da pessoa humana o principal valor 

constitucional - tambem so e possivel a consolidagao desse Estado Social e 

Democrat ico de Direito apos a efetiva materializagao do principio humanitario. 

O sistema processual penal - como fruto de uma opgao polit ico-criminal 

oriunda de um modelo juridico-poli t ico de Estado fundado na dignidade como valor 

maximo - passa a ser um dos loci de materializagao da axiologia constitucional e, 

especif icamente, de realizagao desse valor da dignidade humana. 

Ate porque como ensina Oliveira (2005, p. 8): 

A nova ordem passou a exigir que o processo nao fosse mais 
conduzido, prioritariamente, como mero veiculo de aplicagao da lei 
penal, mas, alem e mais que isso, que se transformasse em um 
instrumento de garantia do individuo em face do Estado. O devido 
processo penal constitucional busca, entao, a realizagao de uma 
Justiga penal submetida a exigencias de igualdade efetiva entre os 
litigantes. O processo justo deve atentar, sempre, para a 
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desigualdade material que normalmente ocorre no curso de toda 
persecugao penal, onde o Estado ocupa posicao de proeminencia, 
respondendo pelas fungoes investigatorias e acusatorias, como 
regra, e pela atuagao da jurisdigao, sobre a qual exerce o monopolio. 

Ass im, em razao desse processo de concretizagao constitucional, o 

sistema penal - considerado como toda a estrutura organizada para o exercicio do 

jus puniendi - deve manifestar em seu bojo a necessaria influencia axiologico-

normativa ditada pela Constituigao e deve evidenciar uma estrutura que tenha 

verdadeiramente os valores constitucionais - sobretudo o valor da dignidade do 

homem - como um limite, um paradigma e uma finalidade. 

3.3 Constituigao e Sistema processual penal: fundamentos constitucionais 

O sistema processual penal alem de ser um dos ambientes de 

concretizagao deve ser tambem o resultado de uma alquimia sistematica com 

fundamento consti tucional. Por isso, nao e so a Constituigao que se projeta no 

sistema penal, mas e tambem o sistema penal que se fundamenta na Constituigao. 

Os valores constitucionais ao influenciarem a ordem penal - alem de 

limites (aspecto negativo), f inalidade (aspecto positivo ou prestacional) e paradigma 

- passam a ser fundamentos de uma estrutura especif ica forjada nos padroes 

constitucionais e dotada de uma identidade particular. 

Neste aspecto de fundamentos, o sistema processual penal ideal deve 

"emprestar" os valores constitucionais para si e com base neles moldar sua estrutura 

especif ica que - consequentemente - manifestara as feigoes da ideologia 

constitucional que Ihe embasou. 

Nessa nova otica, o processo se destina essencialmente a protegao de 

direitos fundamentais e inaugura um ambiente abrangente, onde convivem 

harmonicamente a perspectiva coletiva de reprovagao ao delito, entendido como 

lesao a direito fundamental (teoria constitucional do bem jur idico), e a perspectiva 

coletiva e individual de protegao ao acusado. 

Como restara demonstrado mais a frente, o processo deixa de ser visto 

como instrumento do Estado para aplicar a lei penal, e passa ser visto como espago 

democrat ico onde o provimento final seja alcangado pela plena participagao das 
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partes - autor e reu, em igualdade de condigoes e oportunidades, atendendo aos 

valores penalmente fundamentais. O Juiz mantem-se equidistante das partes 

formando, ao f inal, seu convencimento sobre a situagao posta em debate. O 

contraditorio e eleito como pega fundamental para romper os vinculos de sujeigao e 

submissao, situando as partes, em especial o acusado, como sujeito de direitos, 

dotado de dignidade. 

Dentre os valores penalmente fundamentais referidos estao os principios 

estruturantes do Estado constitucional (arts. 1°. a 4°.), os principios constitucionais 

penais expressos e os implicitos (varios incisos do art. 5°.), e todas as normas 

constitucionais (regras e principios) que influenciam a polit ica criminal e a dogmatica 

penal. 

Sob as luzes da epistemologia garantista de Ferrajolli (2002, p. 537), o 

mesmo afirma com sapiencia que: 

A expectativa de um processo justo somente se concretizaria na 
medida em que reconhega identidade publica aos fins tutela do 
inocente e punigao dos culpados, com serias repercussoes diretas 
sobre todos os sujeitos processuais, em especial, a Defesa, a 
Acusagao e o Juiz. 

Por isso, ao desconcentrar o poder penal e delimitar as fungoes, pode-se 

afirmar que a jurisdigao penal encontra sua legit imidade e alcanga racionalidade, 

protegendo a pessoa contra o abuso estatal. Essa racional idade e potencializada 

pelo modelo acusatorio de processo, onde o Ministerio Publico assume importante 

papel como orgao de acusagao e se afirma a posigao do Juiz na construgao de uma 

decisao legit ima sobre a esfera de direitos do cidadao. 

Ha um paradigma inevitavel na moderna ciencia penal: a sua 

constitucionalizagao. A elaboragao de uma dogmatica processual-penal baseada 

nesta premissa autoriza que se elabore um novo modelo de processo em sintonia 

com a perspectiva democrat ica de tutela de direitos fundamentais. 

Todavia, pensa-se, nao basta apenas afirmar que o processo penal tern 

que ser consti tucionalmente orientado. A conformidade constitucional deve ser 

temperada pela hermeneutica aplicada a ordem jur idico-penal, viabil izando a 

protegao de varios direitos fundamentais. 
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3.4 A dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos constitucionais: o elo 

entre a dignidade do homem e o sistema processual penal 

Segundo Carvalho (1992, p. 24): 

A dignidade da pessoa humana e a pedra basilar sobre que deve ser 
construido todo o monumento do sistema processual penal. O 
principio constitucional da protegao e da promogao da dignidade do 
homem e a celula-mae desse sistema e, por isso, tambem seu 
fundamento maximo. 

A lem de fundamento, o ideal humanitario passa a ser considerado como 

uma unidade axiologico-penal funcionando como um paradigma geral e imperativo 

na dinamica do sistema penal, desde a escolha da politica criminal ate a execugao 

das consequencias jur idicas do delito, passando pelo processo legislativo penal e 

por todos os fatores envolvidos com a aplicagao da ordem penal. 

Ademais - ainda em ambito penal - tanto principio da dignidade quanto a 

necessidade da prevalencia dos direitos humanos tornam-se os elementos de 

hermeneutica penal e os fatores de habilitagao do sistema punitivo, alem de 

desempenharem as fungoes de limites do jus puniendi e de f inal idades prestacionais 

do Estado ( tambem mediatamente da sociedade) ora real izadas por meio da 

atividade punitiva. 

Dai a relagao entre o valor jur idico da dignidade do homem e o sistema 

penal, cuja existencia e a dinamica somente sao possiveis se pautadas 

obrigatoriamente pelos moldes humanitarios. 

Com efeito, adotada como um dos principios estruturantes (art.1°, III), a 

dignidade da pessoa humana e o superlativo fundamento constitucional em materia 

penal, e no momento da conformagao do sistema penal deixa de ser somente um 

ditame axiologico-normativo-constitucional para se tornar tambem um ditame 

axiologico-normativo-penal. 
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3.5. A importancia do principio da dignidade da pessoa humana para a compreensao 

exata do processo penal na atualidade 

Naturalmente, o sistema constitucional vai orientar o Direito Processual 

Penal, possibil i tando a conformagao de um subsistema, no qual as normas 

interagem, proporcionando respostas para as inumeras situacoes concretas que se 

apresentam nesse campo especif ico do conhecimento. 

Na estrutura sistemica proposta por Canoti lho, torna-se importante 

identificar, dentre os varios principios constitucionais estruturantes, aqueles que vao 

estabelecer o nucleo essencial do processo penal, del ineando, assim, a sua 

identidade. 

Todavia, para identificar adequadamente esses principios estruturantes, e 

preciso partir de uma premissa obvia: a Republica Federativa do Brasil constitui-se 

em Estado Democrat ico de Direito. Sem essa percepgao elementar, nao e possivel 

compreender o sistema constitucional brasileiro, nem tampouco o subsistema que se 

conforma em torno do Direito Processual Penal. 

Com efeito, a Carta da Republica de 1988 instituiu o Estado Democrat ico 

de Direito, com o objetivo de assegurar o exercicio dos direitos sociais e individuals, 

a l iberdade e a igualdade. Esse Estado tern como fundamento a dignidade da 

pessoa humana e determina a prevalencia dos direitos humanos em todas as suas 

relacoes. 

Nesse Estado democrat ico de Direito todos os principios que o regem 

devem se basear no respeito a pessoa humana, pois esta funciona como principio 

estruturante, ou seja, representa o arcabougo politico fundamental constitutive do 

Estado e sobre o qual se assenta todo o ordenamento jur idico. Por isso, segundo 

Nunes (2002, p. 46): E considerado como principio maior na interpretagao de todos 

os direitos e garantias conferidos as pessoas no Texto Consti tucional. 

O doutrinador Oliveira (2004, p. 22) afirma com percuciencia: 

Esses preceitos constitucionais estruturantes revelam que processo 
penal se volta para a tutela dos direitos fundamentais, tanto os 
potenciais, que se encontram sob a protegao das normas penais 
incriminadoras, quanto os individualizados, que se consubstanciam 
como garantias concretas do acusado dentro da atividade 
preparatoria do provimento jurisdicional. 
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Isto se reflete no Direito Penal e Processual Penal, pois estes trabalham 

diretamente com o ius libertatis dos cidadaos. Silva (2002, p. 105) leciona que a 

dignidade da pessoa humana e um valor supremo que atrai o conteudo de todos os 

direitos fundamentais do homem, desde o direito a vida. Gomes Canoti lho e Vital 

Moreia (apud SILVA, 2002, p. 105), mostram que: 

A dignidade humana por ser um valor supremo obriga a uma 
densificagao valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido 
normativo-constitucional e nao uma qualquer ideia aprioristica do 
homem, nao podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana a 
defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos 
de direitos sociais, ou invoca-la para construir a teoria do nucleo da 
personalidade individual, ignorando-a quando se trate de garantir as 
bases da existencia humana. 

Deste modo, partindo da premissa dignidade humana 2 , que tern intima 

relagao com o Direito Penal garantista, faz-se necessario entender que num estado 

Democrat ico de Direito, um fato punivel deve ser encarado tendo em vista a 

finalidade do Direito Penal, que e a protegao de bens jur idicos penais. 

Gomes (2002, p. 87), relacionando a dignidade humana com o Direito 

Penal, estatui que: 

Sendo a dignidade humana o fundamento maximo do modelo de 
Estado de Direito, parece nao haver duvida de que a sangao penal 
so deve incidir quando ha uma concreta lesao ou perigo para o bem 
juridico protegido pela norma. O principio da ofensividade, destarte, 
dimana naturalmente dos fundamentos do Estado Constitucional e 
Democratico de Direito. 

Zaffaroni (1987, p.50) esclarece que: 

2 A dignidade humana se manifesta singularmente na autodeterminagao consciente e 
responsavel da propria vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um minimo invulneravel que todo estatuto juridico deve assegurar, 
de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitagoes ao exercicio os 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem 
todas as pessoas enquanto seres humanos. O direito a vida privada, a intimidade, a honra, a 
imagem, dentre outros, aparecem como consequencia imediata da consagragao da 
dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica Federativa do Brasil. 
(MORAES, 2000, P. 60). 
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El derecho penal tiene la funcion de proveer a la seguridad juridica 
mediante la tutela de bienes juridicos, previniendo la repetition o 
realization de conductas que los afectan en forma intolerable, lo que 
ineludiblemente, implica una aspiration etico- social. Cabe consignar 
que en este sentido usamos "etico" para denotar lo que hace al 
comportamiento social, expresion que nada tiene que ver con la 
moral, que la entendemos como cuestion que incumbe a la 
conciencia individual y que, por ende, es autonoma. En este sentido, 
la "aspiration etica" del derecho, es la aspiration que este tiene de 
que no se cometan acciones prohibidas por afectar bienes juridicos 
ajenos. La coercion penal busca materializar esta aspiration etica, 
pero la misma no es un fin si misma, sino que su razon, su "por que" 
( y tambien su "para que") es la prevention especial de futuras 
afectaciones intolerables de bienes juridicos. 3 

Tem-se de forma inegavel que o fato se amoldando a lei penal, como reza 

a tipicidade na teoria do delito, ou seja, mera subsungao formal a letra da lei, nao 

pode prosperar num Estado Democrat ico de Direito. 

Expor uma pessoa aos dissabores de uma instrugao penal para depois 

averiguar a atipicidade, ou seja, a nao ofensividade da conduta perante o bem 

juridico penal tutelado, nao condiz com a dignidade da pessoa humana, fundamento 

da Republica Federativa do Brasil e valor-sintese de outros principios constantes na 

Constituigao Brasileira de 1988. 

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, orgao supremo do Poder 

Judiciario tern invocado, cada vez mais, o principio da dignidade da pessoa humana 

ao se pronunciar sobre o processo penal. Assim e que, em 30.9.2003, no ju lgamento 

do habeas corpus 82.969-4 - PR, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, a Corte 

Constitucional af i rmou que a mera instauragao de inquerito, quando evidente a 

atipicidade da conduta, constitui meio habil a impor violagao aos direitos 

fundamentais, em especial ao principio da dignidade h u m a n a 4 

3 O direito penal tern a fungao de dar seguranga juridica atraves da protegao de bens 
juridicos, prevenindo a ocorrencia ou a realizagao de um comportamento que os afetam, 
intoleravel, que, inevitavelmente, envolve a aspiragao etico e social. Deve-se notar que, 
nesse sentido que usamos "etica" para designar o que torna o comportamento social, um 
termo que nao tern nada a ver com a moralidade, o que entendemos como uma questao de 
consciencia individual e que, portanto, e independente. Nesse sentido, o "vacuo etico" da lei, 
e a aspiragao de que ele nao tenha cometido atos proibidos por afectar os direitos legais de 
terceiros. Etica da coergao penal visa concretizar esta aspiragao, mas nao e um fim em si, 
mas a sua razao, "por que" (e tambem o "porque") e a prevengao de futuras afetagao 
especial intoleravel direitos legais. 

4 www.stf.gov.br. Acesso em 27 Set. 10. 

http://www.stf.gov.br
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O caso era de persecugao penal por crime de desobediencia praticado 

por gerente de banco que nao teria cumprido integralmente ordem judicial de 

penhora de valor deposi tado em determinada conta corrente em razao da deficiente 

redagao do mandado. Constatado esse motivo, o STF reputou de 

desproporcional idade gritante a manutencao do procedimento criminal diante do 

principio da dignidade humana, postulado essencial da ordem constitucional. 

Colhe-se do ju lgado a ligao de que o principio da dignidade da pessoa 

humana proibe a util izacao ou transformacao do ser humano em objeto de 

degradacao dos processos e acoes estatais. Segundo Gilmar Mendes, que nesse 

ponto se apoia em Gunter Durig, "o Estado esta vinculado ao dever de respeito e 

protegao do individuo contra exposigao a ofensas e humilhagoes". 

Para o ministro relator, decorre dessa premissa que a negativa de 

protegao judicial ao paciente configuraria o fer imento do principio da protegao 

judicial efetiva e do principio da dignidade da pessoa humana e, por isso, a ordem 

de habeas corpus foi concedida com o reconhecimento da atipicidade da conduta do 

gerente. 

Em outro caso, de 4.5.2004, a Corte afirmou a primazia do principio da 

dignidade da pessoa humana, "dada a sua condigao de principio fundamental da 

Republica (art. 1°, inciso III, da CF/88)", reputando-o suficiente para permitir que 

idoso octogenario, portador de doengas cronicas, cumprisse em domici l io sua pena 

por atentado violento ao pudor 5 . Extrai-se do julgado, que e da lavra do ministro 

Carlos Ayres Britto, que "a dignidade da pessoa humana foi elevada pela Magna 

Carta de 1988 a condigao de principio fundamental da Republica" e que, de 

consequencia: 

Assume o papel inspirador nao so do legislador ordinario, como 
tambem do aplicador do Direito, que nunca deve perder de vista seus 
parametros, sob pena de desrespeitar o proprio Ordenamento 
Juridico que legitima sua atuagao 6 

Tambem o ministro Celso de Mello recorreu, em margo de 2005, ao 

principio da dignidade da pessoa humana para conceder habeas corpus a acusado 

5 O HC, no entanto, foi indeferido por falta de comprovagao das condigoes de saude do 
preso. 
6 HC 83.358-6 SP, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 4.5.04, DJ de 4.6.04. Fonte: 
www.stf.gov.br. Acesso em 27 Set. 10. 

http://www.stf.gov.br
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de homicidio qualif icado e quadri lha armada preso cautelarmente por mais de quatro 

anos sem que t ivesse ocorrido o ju lgamento. 

A prisao processual prolongada, de acordo com o relator: 

Ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa 
humana, que representa - considerada a centralidade desse 
principio essencial (CF, art. 1°, III) - significativo vetor interpretative 
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo ordenamento 
constitucional vigente em nosso Pais e que traduz, de modo 
expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nos, a 
ordem republicana e democratica consagrada pelo sistema de direito 
constitucional positivo7 

Mais recentemente, o STF reafirmou, pela caneta de Gilmar Mendes, que 

o direito de defesa constitui pedra angular do sistema de protegao dos direitos 

individuals e materializa uma das expressoes do principio da dignidade da pessoa 

humana. Para esse ministro, o postulado faz com que a essen t ia dos direitos 

arguidos na impetragao (na hipotese, a prerrogativa da intimagao pessoal do 

defensor publico) assuma a maxima efetividade na ordem const i tu t ional 8 

Como se ve, nos casos julgados em 2004 e 2005, o principio da 

dignidade da pessoa humana foi evidenciado pelo que ele essencialmente e de 

acordo com o literal sentido do texto constitucional: fundamento da Republica. A 

primazia desse instituto estabeleceu, entao, solugoes favoraveis aos imputados, 

diante de pecul iaridades de seus processos: (a) afirmou a possibi l idade da prisao 

domicil iar do condenado por crime hediondo, porque ele era idoso e portador de 

doenga cronica; e (b) determinou a soltura do preso por excesso de prazo. 

A dignidade da pessoa humana serviu, entao, de ferramenta para a 

solugao dos conflitos de direitos, que sao inevitaveis no processo penal. Como 

instrumento a disposigao do interprete, cabe salientar, como faz Gilmar Mendes 9 , 

que ha inequivoca relagao desse instituto com o principio da proporcional idade 1 0 . 

7 HC 85.237-8 DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 17.3.05, DJ de 29.4.05. Fonte: 
www.stf.gov.br. Acesso em 27 Set. 10. 
8 HC 89.176-4 PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 22.8.06, DJ de 22-9-06. Fonte: 
www.stf.gov.br. Acesso em 27 Set. 10. 
9 HC 82.969-4 PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 30.9.03, DJ de 17-10-03. Fonte: 
www.stf.gov.br. Acesso em 27 Set. 10. 
1 0 O principio da proporcionalidade surge como instrumento de aperfeigoamento do controle 
de constitucionalidade, permitindo a comprovagao da adequada relagao entre a finalidade 
da intervengao estatal e o meio eleito para atingi-la, tornando possivel o denominado 

http://www.stf.gov.br
http://www.stf.gov.br
http://www.stf.gov.br
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Os demais exemplos demonstram que, nao obstante a nossa Constituigao 

tenha expressamente previsto diversos principios processuais, o postulado da 

dignidade da pessoa humana vem sendo reconhecido como a fonte de tais 

principios e, por isso mesmo, apto a amplia-los. 

O fenomeno e curioso e merece toda a atencao. Note-se que, no primeiro 

caso, o ju lgador esta convencido de que, como guardiao da dignidade da pessoa 

humana, deve trancar acao penal que considera injusta. Cogitou de que se deparava 

com a atipicidade da conduta, mas nao se prendeu a este argumento, pois, como se 

sabe, a desobediencia constitui crime. Nao abortou a persecucao por ofensa a 

legalidade. Como se percebe, no julgado que beneficiou o gerente do banco, o 

principio da dignidade da pessoa humana permitiu a Corte Constitucional enveredar 

pela prova em ju lgamento de habeas corpus. 

No ult imo dos casos mencionados, o postulado da dignidade da pessoa 

humana intensificou o direito de ampla defesa. Aqui , o principio surge para tornar 

efetiva a ampla defesa, clarificar seu conteudo, estabelecendo que a obrigatoriedade 

da intimagao pessoal do defensor publico para os atos do processo e uma de suas 

vertentes. 

Nesse ultimo caso, o Tribunal serviu-se do principio da dignidade da 

pessoa humana para intensificar e determinar o conceito de direito fundamental . A 

jur isprudencia podera cristalizar esse entendimento e a obrigator iedade da intimagao 

pessoal estara definit ivamente incorporada ao conceito de ampla defesa. 

Diante disso, tem-se que a dignidade da pessoa humana e o cerne do 

direito. Resta claro, por isto mesmo, que e seu dever se organizar para que a 

dignidade seja exercida na sua plenitude. Ass im - como a dignidade aponta para 

racionalidade e autonomia, essencialmente - o direito deve fornecer meios para que 

as deliberagoes, tomadas racionalmente por pessoas, possam ser efetivadas dentro 

do aspecto autonomo de que todas gozam. 

Disto pode-se dizer, com clareza, que a dignidade e direito que precede 

ao Estado, no exato sentir da ligao de Rocha (1999, p. 26): 

"controle do excesso". A analise incide na relagao triangular que se estabelece entre o fim, o 
meio e a situagao fatica. 
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O sistema normativo de direito nao constitui, pois, por obvio, a 
Dignidade da Pessoa Humana. O que ele pode e tao-somente 
reconhece-la como dado essencial da construcao juridico-normativa, 
principio do ordenamento e matriz de toda organizagao social, 
protegendo o homem e criando garantias institucionais postas a 
disposigao das pessoas a fim de que elas possam garantir a sua 
eficacia e o respeito a sua estatuicao. A Dignidade e mais um dado 
juridico que uma construcao acabada no direito, porque firma e se 
afirma no sentimento de justiga que domina o pensamento e a busca 
de cada povo em sua busca de realizar as suas vocagoes e 
necessidades. 

Toda Pessoa Humana e digna, porque a dignidade e pressuposto de sua 

condigao. E a Dignidade, portanto, quern qualifica a pessoa, colocando-a em uma 

categoria acima de qualquer indagagao. Informa, por esta razao, que, mesmo nos 

casos de pecul iaridades pessoais, como os estados de privagao, nao se podera falar 

em exclusao. A partir do regime que a dignidade orienta, nenhuma pessoa pode ser 

preterida pelo sistema posto, pois o sectarismo e incompativel consigo. 

Ass im, e sabido que o principio da dignidade da pessoa humana resulta 

na prerrogativa do ser humano de se tornar artif ice de sua propria existencia. Com 

efeito, no Processo Penal moderno, nao existe outra forma de reconhecer a 

dignidade do acusado se nao for permitido que ele seja o obreiro de seu proprio 

destino. 

Para tanto, torna-se imprescindivel reconhece-lo como sujeito de direitos, 

dotado de garantias efetivas que viabil izem sua participagao em todas as etapas 

preparatorias do provimento jurisdicional. 

Ass im, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de participar de todas as 

fases do processo, em condigoes de igualdade com o orgao legit imado para 

promover a acusagao, o acusado passa a ter condigoes de desenvolver o direito de 

defesa ampla, que se fundamenta no proprio direito de agir, reconhecido a todos os 

cidadaos que podem vir a sofrer os reflexos da sentenga. 

Nao obstante, alem do compromisso etico com a tutela dos direitos 

fundamentais, e preciso frisar sempre que o processo penal moderno se desenvolve 

consagrando a dignidade da pessoa humana. 

Nao se pode esquecer nunca que os arquivos da justiga criminal guardam 

a memoria das atrocidades cometidas no passado, em nome do direito de punir. O 

tratamento como objeto de investigagao, em detr imento do reconhecimento como 

sujeito de direito, a tortura empreendida para obter a confissao e as execugoes 
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barbaras, que t ransformavam as penas de morte e corporal em verdadeiros 

espetaculos publicos, retratam, com fidelidade, o per iodo no qual o poder era 

exercidos em legit imidade e a revelia da dignidade humana. 

Ass im, atualmente, o processo penal contemporaneo deve reconhecer, 

obrigatoriamente, a pessoa humana como sede de valor intransponivel. Ter o 

principio da dignidade da pessoa humana, em toda sua dimensao, e condigao 

indispensavel para que se compreenda o processo penal na atual idade. 
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4 A DIGNIDADE DA P E S S O A HUMANA C O M O PRINCJPIO C O N S T I T U C I O N A L 
E S T R U T U R A N T E DO P R O C E S S O P E N A L 

O Estado tern que garantir, ao manejar o jus puniendi em beneficio da 

restauracao da paz social, que atue de modo a nao se distanciar das balizas 

impostas pela condigao humana do acusado da pratica de crime. Por mais abjeta e 

reprochavel que tenha sido a agao delituosa, nao ha como se justif icar seja o seu 

autor privado de tratamento digno. 

Abordando o tema a luz do arts. 1.1 e 103.1 , ambos da Constituigao 

alema, Benda (1996, p. 127) afirma que: 

A dignidade da pessoa humana, no campo penal, traduz ao acusado 
o direito de poder defender-se mediante ativa participagao no 
processo, como tambem a nao ser forgado a falar contra a sua 
vontade, excluindo-se a utilizagao de meios psicologicos ou tecnicos 
(narcoanalise ou detector de mentiras), a fim de se averiguar a 
veracidade das declaragoes daquele. 

Linhas adiante, Benda (1996, p. 127-128) aduz que: 

O art. 1.1 da Lei Fundamental de 1949 proibe penas 
desproporcionais e crueis, tendo em vista a necessidade de se 
respeitar os pressupostos basicos de uma existencia individual e 
social do condenado, estando a licitude da prisao perpetua a 
depender de se reservar aquele a possibilidade de liberdade, uma 
vez cumprida parte consideravel da pena. Quanto a sangao capital, 
sustenta que a sua imposigao, atraves da reforma do art. 102 da 
Constituigao, enfrentaria os limites do poder constituinte derivado, 
impostos pelo art. 1.2, em virtude de pressupor que o Estado se 
subtrairia a missao de ressocializar o delinquente. 

A esse respeito, nao restou omisso o direito constitucional brasileiro. A 

Constituigao de 1988, no rol de direitos individuals do seu art. 5°, trouxe a lume 

importantes exigencias que o Estado, no desenrolar de sua fungao punitiva, ha de 

observar, sob pena de desrespeitar a dignidade da pessoa humana. 

Ass im sendo, pode-se descortinar, no referido d isposi t ive garantias 

inerentes a: a) vedagao em submeter qualquer pessoa a tratamento desumano ou 

degradante (inciso III), assegurando-se ao preso o respeito a integridade fisica e 
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moral (inciso XLIX); b) observancia do devido processo legal (inciso LIV) (19) com 

todos os seus consectarios, entre os quais o contraditorio e a ampla defesa (inciso 

LV), o ju lgamento por autoridade competente (inciso Ll l l ) , a nao admissibi l idade de 

provas obtidas por meio ilicito (inciso LVI), a proscricao de ju izos ou tribunals de 

excecao (inciso XXXVII) e a consideragao de que ninguem sera reputado culpado 

senao antes do transito em julgado de sentenga condenatoria (inciso LVII), 

importando esta ultima em pressupor que a segregagao do acusado, antes da 

sentenga irrecorrivel, somente se legitima em situagoes proporcionais previstas em 

lei; c) legit imidade material do direito de punir, tais como a reserva legal da definigao 

de crimes e cominagao de penas (inciso XXXIX), a individualizagao destas na 

medida da culpabil idade do infrator (incisos XLV e XLVI), a interdigao de 

determinadas sangoes, tais como a pena capital, a prisao perpetua, os trabalhos 

forgados, o banimento e as penas crueis (inciso XLVII) ; d) movimentagao da 

competencia prisional (incisos LXI a LXVI e LXVIII); e) execugao da pena (incisos 

X L V I I I e L ) 1 1 . 

Os preceptivos citados servem para ilustrar a grande preocupagao 

dispensada ao principio da dignidade da pessoa humana, a fim de impedir que a 

atividade punitiva do Estado, manifestada sob o interesse de velar pela seguranga 

da coletividade, resulte como justificativa a depreciagao do individuo. 

Considerando-se que, na Franga, a dignidade da pessoa humana foi 

reverenciada pela jurisdigao administrativa, a despeito de nao constar expressa na 

Lei Fundamental , com maior razao ha de se concluir pela necessidade de sua 

observancia nestas plagas, onde inserida como fundamento da Republica 

Federativa do Brasil (art. 1°, III), de modo que se ha de concluir pela ilegitimidade 

das disposigoes, constantes em negocios jur idicos, que produzam situagoes de 

aviltamento do ser humano. 

1 1 O TRF - 3 a Reg. (5 a T., ac. un., rel. Juiza SUZANA CAMARGO, DJU - II de 15-08-98, p. 
467) vislumbrou na dignidade da pessoa humana fundamento para reputar invalida, na 
condenagao por trafico de entorpecentes, delito tido como hediondo, a proibigao de 
progressao prisional, imposta pelo art. 2°, §1°, da Lei 8.072/90. Esse entendimento, contudo, 
nao fora partilhado pelo STF, conforme se infere de precedente lider (Pleno, HC 69.657 -
SP, mv, rel. Min. FRANCISCO REZEK, DJU de 18-06-93, p. 12.111) e decisoes posteriores 
(Pleno, HC 76.371 - SP, mv, rel. desig. SYDNEY SANCHES, DJU de 19-03-99, p. 10; 1 a T., 
RE 246.693 - SP, ac. un., rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 01-10-99, p. 54). 
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Alem das facetas apontadas, a consagracao constitucional da dignidade 

da pessoa humana resulta na obrigagao do Estado em garantir a pessoa humana 

um patamar min imo de recursos, capaz de prover-lhe a subsistencia. 

Feitas essas consideracoes, realcando o carater de principio fundamental 

fruido pela dignidade da pessoa humana, de notar-se que o mais importante, aqui 

como nos demais topicos analisados, e a sua atuacao como diretriz hermeneutica. 

Mais completo Valdes (1990, p. 149) vislumbra no respeito a dignidade da 

pessoa humana quatro importantes consequencias: a) igualdade de direitos entre 

todos os homens, uma vez integrarem a sociedade como pessoas e nao como 

cidadaos; b) garantia da independencia e autonomia do ser humano, de forma a 

obstar toda coagao externa ao desenvolvimento de sua personal idade, bem como 

toda atuagao que implique na sua degradagao; c) observancia e protegao dos 

direitos inalienaveis do homem; d) nao admissibi l idade da negativa dos meios 

fundamentais para o desenvolvimento de alguem como pessoa ou a imposigao de 

condigoes subumanas de vida. 

Com base nessa sistematizagao pode-se, mediante as adaptagoes 

necessarias, revelar o substrato material da dignidade da pessoa humana em nossa 

ordem jur idica. 

Disso resulta que a interferencia do principio se espraia, entre nos, nos 

seguintes pontos: a) reverencia a igualdade entre os homens (art. 5°, I, CF); b) 

impedimento a consideragao do ser humano como objeto, degradando-se a sua 

condigao de pessoa, a implicar na observancia de prerrogativas de direito e 

processo penal, na limitagao da autonomia da vontade e no respeito aos direitos da 

personalidade, entre os quais estao inseridas as restrigoes a manipulagao genetica 

do homem; c) garantia de um patamar existencial m i n i m o 1 2 . 

1 2 Louvado na tradigao doutrinaria e jurisprudencial alema, MANOEL AFONSO VAZ (Lei e 
reserva da lei; a causa da lei na constituigao portuguesa de 1976. Porto: Faculdade de 
Direito da Universidade Catolica Portuguesa, 1992. 515p. Tese de Doutorado. p. 190) 
vislumbra na dignidade da pessoa humana a qualidade de principio etico, de carater 
hierarquicamente superior as normas constitucionais e, portanto, vinculativo do poder 
constituinte, de modo que qualquer regra positiva, ordinaria ou constitucional, que Ihe 
contrarie padece de ilegitimidade. Esse e, entre nos, o pensamento de EDUARDO 
TALAMINI (Dignidade humana, soberania popular e pena de morte. Revista Trimestral de 
Direito Publico, Sao Paulo, n. 11, p. 178-195. 1995), ao defender a impossibilidade, em face 
da consideragao da dignidade da pessoa humana como valor suprapositivo, da instituigao 
da pena de morte. 
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O postulado da dignidade da pessoa humana deve ser utilizado como 

bussola interpretativa devendo o interprete do direito evoca-lo como parametro 

valorativo, tendo, inicialmente, o condao de impedir a degradagao do homem, em 

decorrencia de sua conversao em mero objeto de agao estatal. Mas nao e so. 

Igualmente, esgr ime a afirmativa, de aceitagao geral, de competir ao Estado a 

procura em propiciar ao individuo a garantia de sua existencia material minima. 

4.1 O apr imoramento do processo penal conforme o principio da dignidade da 
pessoa humana 

Diante de tudo que ja foi explanado torna-se facil concluir que a incidencia 

cada vez mais sentida do principio da dignidade da pessoa humana sobre o 

processo penal e o que, hoje, determina o seu apr imoramento. 

Se no passado os principios tradicionais (da ampla defesa e do 

contraditorio, acusatorio, da publicidade, da presungao da inocencia, da verdade 

etc.) moldaram-lhe o rito, agora e o principio da dignidade da pessoa humana que se 

dirige a modernizagao do processo. E ele quern determina que se incorpore ao 

processo penal solugoes inovadoras para otimiza-lo como instrumento da apuragao 

e punigao dos fatos deli tuosos e como anteparo do imputado. 

Nesse sentido, as lucidas palavras da advogada Begalli (2009), em seu 

artigo intitulado "Dignidade da Pessoa Humana e Direito Penal": 

O principio da dignidade da pessoa humana e a origem dos direitos 
humanos consagrados em nossa Lei Maior. Desse modo, ele se 
reflete em todos os ramos do direito, mas pode-se dizer que de um 
modo especial esta atrelado ao direito penal. Explica-se: o direito 
penal possui a fungao de descrever as condutas que sao definidas 
como crime, alem de prescrever penas para quern nelas incorrer. 
Ocorre que e necessario tambem frear o Estado em seu afa de punir, 
principalmente quando nos deparamos diante de uma situagao que 
causa comogao social. Ora, e por isso que tais assuntos sao tratados 
em nossa Carta Magna como clausulas petreas. De tempos em 
tempos estamos diante de crimes que recebem grande destaque na 
midia e produzem um estado de abalo em todas as camadas sociais. 
De modo geral, as pessoas ficam condoidas com tais situagoes. 
Imaginemos entao que nossa Constituigao nao tivesse elegido como 
clausulas petreas os direitos fundamentais do ser humano. Diante de 
uma conjuntura que proporcionasse no meio social tamanho 
ressentimento, correriamos o risco de, no calor dos acontecimentos, 
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produzirem leis que atentassem contra a dignidade da pessoa 
humana como uma forma de conseguir nao justiga, mas sim 
vinganga. E por isso que o principio da dignidade pessoa humana 
repercute de modo profundo no direito penal. 

Desta forma, tendo introduzido novos principios no sistema juridico patrio, 

a 'Carta Cidada' de 05 de outubro de 1988, reclama novos paradigmas e solugoes. 

Nesse desideratum, foca a dignidade da pessoa humana no ambito do Direito 

Processual Penal brasileiro, vez que esse subsistema jur idico, em especial, requer 

atualizagao e el iminagao de modelos arcaicos, posit ivados ha mais de sessenta 

anos, ou ao menos uma nova forma de aplicagao da lei penal, com mais atengao a 

pessoa humana e a efetiva harmonizagao social. 

Quando se cuida de processo penal, ou seja, da concretizagao do jus 

puniendi do Estado em confronto com o jus libertatis do individuo, ganha importancia 

a diretriz inserida no art. 1°, inciso III, da Constituigao da Republica Federativa do 

Brasil, qual seja, a 'Dignidade da Pessoa Humana'. 

Com efeito, a protegao do acusado diante da intervengao estatal decorre 

do reconhecimento de que ele e sujeito de direitos proprios de sua condigao 

humana, intocados pela suspeita de que foi autor de um delito. A persecugao torna-

se, entao, l imitada. Contem-se dentro de limites previamente estabelecidos em lei, 

proporcionais, em regra, a gravidade objetiva do fato criminoso. 

Como visto, o principio da dignidade da pessoa humana e valor que 

amplif ica os di tames ja consagrados. O registro constitucional da dignidade da 

pessoa humana veicula a superagao de uma ideia de Estado enquanto fim em si 

proprio, substi tuindo-a definit ivamente por uma visao humanista de mundo. O 

Estado e todo o seu aparato, portanto, sao meios para o bem-estar do homem e nao 

fins em si mesmos ou meios para outros fins. Este e o valor fundamental escolhido 

pelo constituinte originario, o centro do sistema, a decisao politica basica do Estado 

brasileiro. Desse modo, a dignidade humana e, no sistema brasileiro, um comando 

juridico dotado de superioridade hierarquica. 

Funciona como uma forga candente que conduz o interprete a incessante 

busca pela solugao que melhor atenda as garantias processuais ja consagradas. 

Basta ver pelos exemplos ja citados que, ao invoca-lo, a Corte Constitucional alarga 

a protegao ao individuo. 
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Desse modo, o principio da dignidade da pessoa humana se opoe ao 

controle puramente burocratico que o Poder Judiciario possa exercer sobre o 

trabalho da Policia Judiciaria. Repele, ainda, a investigacao excessiva, isto e, aquela 

que se caracteriza pela pratica de atos desnecessar ios - considerado o fato 

investigado - que recaem sobre o suspeito. 

Ocorre que, no piano concreto, o sistema processual penal esta longe de 

obedecer a seus imperativos humanitarios, tendo em vista todos os problemas 

estruturais e conjunturais que o afetam e que geram prejudiciais efeitos tanto para a 

realizagao das suas fungoes penais proprias quanto para realizagao da opgao de 

politica criminal adotada e para a efetivagao do paradigma da dignidade humana. 

Apesar dos incansaveis esforgos, essa crise resulta na carencia do pleno 

sucesso do sistema processual penal e no despiciendo quadro de crescimento da 

criminalidade e da violencia. Ademais, dentre outras fontes, as evidencias de um 

iminente colapso surgem dos problemas da deficiencia administrativa e burocratica 

do sistema, da inflagao legislativa, das recorrentes rebelioes carcerarias, bem como 

dos infortunios de uma atividade policial por vezes brutal, da inefetividade do 

processo penal, e da dan tesca 1 3 situagao dos estabelecimentos prisionais, que - em 

verdade - funcionam como escolas do crime e como fatores de marginalizagao, de 

suplicio e de exclusao social. 

Contra esse quadro, o sistema penal em todas as suas manifestagoes 

especif icas, bem como principalmente na realizagao de suas fungoes proprias, nao 

pode se furtar a resolver o problema da criminalidade e a atender seu precipuo 

paradigma de respeito a dignidade do homem e aos direitos humanos. 

1 3 Na Divina Comedia, Virgilio, diante do Portal do Inferno, convida DANTE para iniciar uma 
ardua Jornada pelos ciclos inferiores nao muito diferentes dos carceres brasileiros, 
horrorosos ambientes de degradagao em que sao infligidas as mais duras penas as "almas 
pecadoras": "[...j'Noi siam venuti al loco ov'io t'ho detto/ che tu vedrai le genti dolorose/ 
c'hanno perduto il bem deH'intelletto.7/ [...]Quivi sospiri, pianti e alti guai/ risonavan per I'aere 
sanza stelle,/ per ch'io [Dante] al cominciar ne lagrimai.// Diverse lingue, orribili favelle,/ 
parole di dolore, accenti d'ira,/ voci alte e fioche, e suon di man com elle// facevano un 
tumulto, il qual s'aggira/ sempre in quell'aura sanza tempo tinta,/ come la rena quando turbo 
spira.// E io [Dante] ch'avea d'error la testa cinta,/ dissi: 'Maestro, che e quel ch'i 'odo?/ E 
che gent' e che par nel duol si vinta?'// Ed elli [Virgilio] a me: 'Questo misero modo/ tegon 
I'anime triste di coloro/ che visser sanza infamia e sanza lodo.[...]'// '[-• ]Questi non hanno 
speranza di morte,/ e la lor cieca vita e tanto bassa,/ che'nvidTosi son d'ogni altra sorte.// 
Fama di loro il mondo esser non lassa;/ Misericordia e Giustizia li sdegna:/ non ragioniam di 
lor, ma guarda e passa.' (Inferno - Canto III). 
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4.2 Alguma manifestagao da dignidade humana no ambito processual penal 

Dignidade do homem e direitos humanos nao sao contrapontos do 

sistema processual penal e, consequentemente, do penal. E um equivoco colocar o 

paradigma humanitario como inimigo da persecugao punitiva, ja que essa fungao do 

Estado pode se realizar plenamente, e alcangar sua f inal idade, sem ofensa aos 

valores jur idico-pol i t icos maximos, que na realidade sao sua base. 

Os valores constitucionais sao aliados da dinamica juridico-polit ica de 

combate ao cr ime e da estrategia de solugao dos problemas de seguranga publica. 

Ass im, resta saber como o principio estruturante da dignidade da pessoa 

humana se expressa em ambito processual penal, ou seja, apurar como o mesmo se 

manifesta concretamente neste sistema. 

Apesar dos di tames constitucionais direcionando o interprete a considerar 

como principio basilar a preservagao da condigao de sujeito de direito atribuida ao 

homem, nao e isso que se observa em ambito penal. 

Como bem salienta Carvalho (2003, p. 56): 

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

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, houve a tentativa de 

modificar esta situagao. A Lei Maior traz em seu texto diversas garantias e preceitos 

inerentes ao direito penal e a pessoa do preso, entre eles, o da dignidade da pessoa 

humana, que apesar de nao ser especif ico ao preso, mas por identificar-se com a 

situagao fragil que ele se encontra, e comum que seja invocado. 

Ass im como na Constituigao Federal, a Lei de Execugao Penal, (Lei n°. 

7.210/84) deixa claro o objetivo de reintegragao social do condenado. Para que esta 

reintegragao seja possivel, condigoes para a existencia digna e o perfeito 

desenvolvimento da pessoa do condenado devem ser asseguradas, viabil izando 

assim, seu harmonico reingresso no convivio social. 
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Deriva do principio estruturante da dignidade da pessoa humana uma 

serie de outros principios pa r t i cu l a r s e importantes para o campo Penal e 

Processual Penal. 

Esses principios decorrentes tanto indicam o conteudo material e 

especif ico do di tame geral da dignidade quanto demonstram aquela mencionada 

trajetoria (ou praxis) dos principios constitucionais estruturantes (no caso art. 1°, III) 

rumo a informacao do sistema processual penal por meio da realizagao dos direitos 

e garantias fundamentais (notadamente art. 5°.). 

Assim, no piano principiologico, promanam da norma constitucional da 

dignidade varios outros principios que nela buscam fundamento, e que ou sao 

naturalmente penais ou meramente desfrutam de relevancia penal. 

Dentre esses principios, encontra-se o principio da legalidade penal 

expresso no art. 5°, XXXIX e que compreende o principio da reserva legal, o da 

taxatividade e o da retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da 

mais gravosa (inc. XL) , bem como se encontra o principio do devido processo legal 

(ines. I_l 11, LIV, LVI), o principio processual do contraditorio e da ampla defesa (ines. 

LV e XXXVII I , a), o principio da presungao de inocencia do acusado (inc.LVII). 

A lem desses, observa-se tambem o principio da intervengao minima ou 

da necessidade deduzido do texto constitucional e que compreende os fatores da 

fragmentar iedade penal, da proporcionalidade, da insignificancia e da 

subsidiariedade penal, bem como se observa o principio da responsabil idade 

pessoal ( inc.XLV), o principio da individualizagao das penas (inc.XLVI), o principio 

da humanidade derivado por excelencia da norma da dignidade (ines. I l l , XLVII , 

XLIX, L), entre outros. 

Apesar disso, a manifestagao pratica da dignidade humana em ambito 

penal e processual penal nao se resume tao-so a teoria dessa derivagao 

principiologica, na medida em que todo esse arcabougo diretivo necessariamente 

aduz significativos efeitos concretos para a dinamica do sistema penal e processual 

penal. 

Com efeito - exposta a base de principios e patente a obrigatoriedade do 

respeito e da promogao da dignidade humana no piano penal e processual penal -

resta saber entao como toda essa principiologia se expressa de fato no sistema 

penal e processual penal, ou seja, resta saber como o principio da dignidade se 

manifesta concretamente nesses sistemas. 
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A primeira manifestagao pratica do principio da dignidade humana ocorre 

ainda na formulacao e na realizagao da estrutura do Estado que sera o fulcro do 

sistema penal e processual penal. So e realmente capaz de proporcionar a 

dignidade do homem um modelo de Estado com aspiragao social e democrat ica, e 

que nao so acate, mas tambem pratique o principio da primazia do ser humano 

sobre quaisquer outros interesses. 

Em seguida, e necessaria uma politica criminal realmente fundada nesse 

Estado Social e Democrat ico de Direito, e que realmente abrigue o valor 

humanitario, propiciando o incremento de um sistema penal e processual penal 

tambem fundado na primazia do ser humano. 

Como adverte Palazzo (1989, p. 17): 

Existe uma constante e insuperavel exigencia de eticidade propria do 
direito penal, e com a qual [...] se pode 'simplesmente' aludir ao fato 
de que se no manancial do direito penal se encontram a politica e a 
exigencia da tutela da sociedade, em seu amago se encontra a 
pessoa humana. 

Disso decorre a necessidade do desenvolv imento de uma doutrina penal 

que - sob a luz da premissa de valorizagao do potencial humano, e exercendo o seu 

poder de influencia na formagao estrutural das instituigoes da sociedade - apologize 

teoricamente a mudanga pratica de um sistema penal degradante. 

Consol idadas essas bases de modelo de Estado, de politica criminal e de 

doutrina penal, enseja-se a construgao ou modif icagao estrutural do sistema penal. 

Como ja referido, o direito penal e o processo penal tern atuado como 

instrumentos de coisificagao do ser humano, negando a condigao humana ao 

acusado, t ransformando-o em simples objeto do processo. Conforme as elucidativas 

palavras de Serrano (2006): 

No processo penal brasileiro, onde vigora o superado dogma da 
busca da verdade real, de origem totalitaria, a pessoa humana e 
transformada em um verdadeiro objeto do processo, com prisoes 
preventivas que visam muito mais uma antecipagao de pena do que 
a seguranga do Juizo, sob as estritas condigoes do artigo 312 do 
Codigo de Processo Penal. 
Se o objetivo do Direito Penal e aplicar uma pena criminal e o 
processo penal brasileiro serve como forma de controle social dos 
mais pobres, a busca da "verdade" se torna um dogma intocavel, 
pois todo fato tipico e antijuridico que se prove a sua existencia e, 
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que tenha sido praticado por um individuo culpavel, recebera 
indubitavelmente uma pena, sem qualquer analise se a conduta e 
socialmente relevante, se o resultado da conduta possui relevancia 
social, se a construcao da conduta tipica nao visa impor valores 
eticos e morais de um grupo etico-social e religioso dominante sobre 
os demais grupos minoritarios. 
Como exemplos de imposicao de conduta etica e moral de grupo 
religioso majoritario tern as construcoes tipicas dos crimes de 
"seducao", de "adulterio" e de "bigamia", alem da construcao da 
ficcao juridica da "presungao de violencia" nos crimes contra a 
liberdade sexual; alem disto, possuimos o termo pseudo-moralista 
"mulher honesta" nos crimes de rapto; a punicao pelo modo de vida 
como a "contravengao por vadiagem", etc. Nao se verifica ainda, se 
ha ou nao violacao do principio da lesividade, da proporcionalidade, 
etc. 
Transforma-se, dessa forma, o Direito Penal em um direito 
controlador dos excluidos e mantenedor do status social vigente, 
mesmo que injusto, fazendo dos operadores do Direito Penal, nao 
em agentes politicos de um Estado Democratico de Direito, que e 
racional, mas sim, em colaboradores de grupos elitistas que querem 
a prevencao contra condutas que atinjam seus interesses, embora as 
elites perpetuem delitos muito mais graves do que os cidadaos de 
baixa renda, lavando dinheiro do crime organizado, apropriando-se 
do dinheiro publico, sonegando grandes somas de tributos, 
utilizando-se da informatica para a pratica de delitos diversos, alem 
de corromperem autoridades do Estado; insinuam-se na politica 
partidaria, passando a ocupar cargos importantes e valem-se de tais 
cargos para cometerem delitos varios, geralmente envolvendo cifras 
vultosas! 

Nao se defende a impunidade no pais onde tudo termina em pizza, no 

entanto, jamais poderia fazer qualquer apologia a um direito controlador dos 

excluidos e mantenedor do status social vigente. Almeja sim, a constitucionalizacao 

do processo penal e a material izagao de principios que sao a base de um Estado 

Democrat ico de Direito. O processo penal so pode ser concebido a partir do principio 

da dignidade da pessoa humana. 

Valor basico fundamentador de todos os direitos humanos, a dignidade da 

pessoa humana tern sido violada constantemente em prol de uma pretensa 

seguranga e da busca frenetica pela verdade real no ambito do processo penal, 

sonho pueril que a realidade compete negar. 

Embora os direitos fundamentais ocupem o grau superior da ordem 

juridica e, consoante com os ensinamentos de Norberto Bobbio, sejam verdadeiras 

conquistas historicas, cont inuamente sao ignorados pelo Judiciario e, em especial, 

pela imprensa, que, ansiosa por furos jornalist icos, desrespeita a pessoa do 

acusado e divulga fatos e imagens capazes de induzir a uma pre-convicgao de 
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culpa, de forma a dar aos fatos expostos o carater definit ivo, antes mesmo da 

sentenga transitada em ju lgado, como e o caso recente do goleiro Bruno. 

Tao necessario quanto a protegao da dignidade da pessoa humana pela 

Constituigao, e a sua promogao, afinal, concretizar as normas e valores 

constitucionais e realizar a f inalidade precipua da Constituigao no seio da sociedade 

e no cerne do sistema jur idico. Somente a partir da consideragao da dignidade da 

pessoa humana como um paradigma geral e imperativo no ambito do sistema penal 

e mediante a efetiva superagao de todos os fatores degradantes da condigao 

humana e que se poderia concretizar o ideal humanitario. 

Mesmo em periodos de grande clamor popular por penas mais severas e 

maior repressao a violencia, inexiste qualquer justificativa para afronta aos ideais 

democrat icos e humanitarios, cuja preservagao e imprescindivel. 

Grande parte do problema provavelmente nao se concentra simplesmente 

em nossas leis - haja vista que se tern uma das Constituigoes mais avangadas do 

mundo - ou em nossas instituigoes, mas em nos, em nossos atos ou na ausencia 

destes, pois como bem dissera Borges (apud MARQUES, 2006, p. 117), fala-se 

muito em crise da justiga, como se a crise da justiga pudesse estar dissociada da 

crise do homem. 

Vive-se em uma sociedade extremamente influenciada por um 

individualismo acentuado, permeada por conceitos utilitaristas e pelo capital ismo 

exacerbado, onde a cada pessoa e atribuido valor segundo a sua posigao social e 

sua conta bancaria. Somos o que temos; mercanti l iza-se a educagao, o amor, a 

justiga, as relagoes pessoais, a vida. Aqueles que se encontram a margem do 

mercado, estao, por conseguinte, excluidos do corpo social. Ass im, menciona-se 

Shakespeare, conhecedor profundo da tragedia humana, capaz de denunciar 

atraves de Hamlet o lado sombrio das pessoas que, mesmo por tras de atos 

aparentemente nobres, escondem seus interesses pessoais. 

Extirpar todo tipo de conduta criminosa da sociedade demonstra ser algo 

inalcangavel, entretanto, viavel afigura-se a adogao de medidas preventivas e 

repressivas que respeitem o espirito democrat ico. Tao importante quanto veneer o 

crime e nao derrotar a democracia. 

Ao pugnar pela concretizagao do processo penal constitucional, atraves 

do atendimento ao principio estruturante da dignidade da pessoa humana, opta-se 
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por um paradigma que corresponda ao Estado Democrat ico de Direito, pois neste, o 

processo penal deve adequar-se a Constituigao e nao vice-versa. 

O processo, como instrumento para a realizagao do direito penal, deve 

realizar sua dupla fungao: de um lado, tornar viavel a aplicagao da pena, e, de outro, 

servir como efetivo instrumento de garantia dos direitos e l iberdades individuals, 

assegurando os individuos contra os atos abusivos do Estado. 

Qualquer ofensa a tais direitos e l iberdades e tambem uma agressao ao 

proprio ser humano. A pessoa humana e e deve ser o centro primordial de atengao 

do processo penal. Negar seus direitos, e nao proporcionar a assistencia que requer 

sua dignidade humana, e sem sombra de duvidas, um ato de barbarie civilizada 

contra o homem. 

A observancia do principio da dignidade humana requer uma atividade 

judicial de cunho consti tucional, instrumental e teleologico, e que vislumbre o 

processo penal como uma ferramenta de Justiga que lida com seres humanos e nao 

como um mecanismo kafkaniano que valoriza o formal ismo e trata os homens como 

coisas. 

Por isso, o processo penal deve ser visto como mero meio de alcangar os 

fins penais de protegao e de garantia, e como um ente submetido aos parametros 

constitucionais. Esse novo processo penal (constitucional) afirmaria seu carater 

garantista em detr imento das anacronicas caracterist icas de meio opressor e 

degradante. 

Ademais , o principio constitucional estruturante da Dignidade da Pessoa 

Humana decorre da elevagao do ser humano ao patamar mais elevado das 

consideragoes, com a finalidade de impedir a sua degradagao e a sua redugao a um 

mero objeto de manipulagao. Compreende a protegao e a promogao das condigoes 

fundamentais para uma vida adequada, o respeito a igualdade entre os individuos, a 

garantia da independencia e da autonomia do ser humano, a coibigao de qualquer 

obstaculo que o avilte ou que impega o desenvolvimento do potencial de sua 

personal idade, bem como compreende a garantia e efetivagao de seus direitos 

essenciais inalienaveis. 

Como aduz Canoti lho (2003, p. 123): 

Concebido como referenda constitucional unificadora de todos os 
direitos fundamentais, o conceito de dignidade humana obriga a uma 
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densificagao valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido 
normativo constitucional e nao uma qualquer ideia aprioristica do 
homem, nao podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana a 
defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-se nos casos 
de direitos sociais, ou invoca-la para construir teoria do nucleo da 
personalidade individual, ignorando-a quando se trate de garantir as 
bases da existencia humana. 

Ass im, considerado um escopo da Constituigao brasileira, o principio da 

dignidade humana vincula toda a dinamica do sistema penal e nele deve se realizar 

concretamente. O sistema penal e, por isso, um dos ambientes de concretizagao 

desses escopos da Constituigao e, especif icamente, do principio da dignidade da 

pessoa humana. E com fundamento nesse principio que todo o sistema deve ser 

formulado. 

O sistema penal, concebido como a complexa estrutura punitiva estatal, 

compreende todas as atividades e instituigoes dest inadas a persecugao das 

finalidades penais do Estado. Por isso, para que o sistema penal seja formulado nos 

moldes humanitar ios e necessario que todas essas atividades e essas instituigoes 

que o consti tuem tambem sejam formuladas de acordo com esse principio. 

Destarte, um sistema penal humanitario - a lem de contemplar as suas 

fungoes de proteger do cr ime os bens jur idicos essenciais ao individuo e a 

comunidade, de garantir a realizagao efetiva de um padrao de politica criminal e de 

executar os intentos juridico-pol i t icos do Estado - contempla tambem o fomento de 

uma atividade policial respeitosa, de um processo penal teleologico e constitucional, 

de uma aplicagao eficaz das leis penais justas, e de um sistema prisional digno. 

Na real idade, a dignidade da pessoa humana e o mais universal de todos 

os principios. E dele que se irradiam todos os demais principios eticos, como o 

principio da igualdade, da solidariedade, da l iberdade, da autonomia privada, da 

cidadania. A dignidade da pessoa humana deve ser refletida, como uma forma de 

repressao as injustigas sociais, principalmente aos menos favorecidos, que inumeras 

vezes sao tratados como um objeto qualquer. 

Desta forma, quando houver uma agao do ente estatal, esta devera ser 

analisada tomando-se por base este principio, pois, do contrario, podera incorrer 

numa pena de inconstitucionalidade. Entretanto, caso a caso deve ser analisado de 

forma individualizada atribuindo-se o valor devido deste principio ou de outro que se 
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adeque melhor ao caso concreto, haja vista que o ser humano e o valor supremo da 

democracia e deste principio. 

Deve-se salientar que o principio da dignidade da pessoa humana e 

irrenunciavel, nao podendo o ser humano abster-se da sua aplicagao do 

ordenamento jur idico patrio. Este mandado de otimizagao e violado toda vez que um 

ser humano for rebaixado a um objeto qualquer, "tratado como coisa". Nao ha no 

mundo valor que supere ao da pessoa humana, a primazia pelo valor coletivo nao 

pode, nunca, sacrificar, ferir o valor da pessoa. 

Com efeito, nao se pode conceber um processo penal que nao tenha 

como polo orientador a ideia de respeito a dignidade da pessoa humana, quer seja 

ela vit ima, quer seja indiciado, reu ou sentenciado. O processo penal deve ser 

inclusivo e nao excludente. Ora, a pessoa humana e sujeito do processo e nao seu 

objeto. A resposta penal do Estado, veiculada por meio do processo, deve ter em 

vista a recuperagao do condenado e sua inclusao social, tarefa dificil que, 

reconhece-se, nao pode ser adimplida exclusivamente pelo Direito. 

A despeito de todo o esforgo legislative e doutrinario, fruto do avango das 

ciencias criminologicas e penitenciarias, na realidade, o que ocorre nos 

estabelecimentos prisionais do Brasil, como na maioria dos paises do mundo, sao 

mult idoes amontoadas de excluidos sociais, miseraveis condenados tambem ao 

desrespeito a todos os seus direitos, anonimos est igmatizados pela falta de 

esperanga num futuro que o presente Ihes nega. 

Deve-se investir na humanizagao, na melhora do sistema prisional e na 

ressocializagao do preso como exigencia do Estado de Direito, mesmo porque, nao 

se justifica que ao cumprimento da pena, seja acrescentado um sofr imento, nao 

previsto em lei, qual seja, a degradagao do ser humano. 

Mesmo nestes tempos crit icos, de aumento desenfreado da violencia e da 

criminalidade, inexiste qualquer justificativa a afronta dos ideais democrat icos e 

humanitarios, cuja preservagao e sempre imperativa. Essa preservagao nao impede 

nem a realizagao da prevengao geral positiva nem o combate ostensivo ao crime. 

Ademais , nao e com o endurecimento das penas ou da criminalizagao 

desenfreada de condutas que se alcangara a almejada seguranga e paz social, pois 

o problema e muito mais complexo, com bases em diversos fatores, principalmente 

de cunho social. 
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Os garantidores do sistema penal nao podem, portanto, em face de 

violagoes ou de ameacas de lesao aos direitos fundamentais consti tucionalmente 

reconhecidos, manter a indiferenca ou admitir passivamente que l e g i s l a t e s 

infraconstitucionais e/ou as praticas juridicas avancem sobre esses bens sem 

qualquer levante/resistencia constitucional, sob pena de se conceber um sistema 

ilegitimo. 

Ademais , so e realmente capaz de proporcionar a dignidade do homem 

um modelo de Estado com aspiragao social e democrat ica, e que nao so acate, mas 

tambem pratique o principio da primazia do ser humano sobre quaisquer outros 

interesses. 

Disso decorre a necessidade do desenvolvimento de uma doutrina penal 

que, sob a luz da premissa de valorizagao do potencial humano, e exercendo o seu 

poder de influencia na formagao estrutural das instituigoes da sociedade, apologize 

teoricamente a mudanga pratica de um sistema penal degradante. 

Consol idadas essas bases de modelo de Estado, de politica criminal e de 

doutrina penal, enseja-se a construgao ou modif icagao estrutural do sistema penal. 

Dai decorre que o principio constitucional estruturante da dignidade da pessoa 

humana e a base para a construgao de um processo penal contemporaneo que 

assegure ao acusado e a todas as partes do processo um provimento jurisdicional 

que reconhega a pessoa humana como sede de valor intransponivel. 

Ass im, tem-se que a dignidade da pessoa humana, tida como a menina 

dos olhos de ouro da Carta Fundamental e erigida como principio absoluto, forma o 

nucleo central da Constituigao, a irradiar o seu conteudo sobre esta como um todo, 

ostentando hierarquia ante os principios gerais, e que, sem sombra de duvidas, deve 

esta presente em todo ambito do processo penal contemporaneo, impondo ao Poder 

Publico o dever de observa-la, protege-la e promove-la. 

Sendo que observar significa que os poderes publicos nao poderao 

realizar atividades prejudiciais a dignidade (obrigagao de abstengao); proteger 

implica uma agao positiva por parte desses poderes no sentido de defender a 

dignidade contra qualquer especie de violagao, sendo que esta agao positiva nao 

consiste em uma protegao em face da necessidade material, mas sim uma 

intervengao frente a atuagao de terceiros que possam viola-la; e, promover consiste 

em proporcionar - atraves de prestagoes materials positivas - os meios 
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indispensaveis para que todos tenham acesso as condigoes necessarias para vida 

digna. 

Ate porque nao existe l iberdade onde o ser humano deixa de ser pessoa 

e e transformado em coisa. Acima de tudo, o respeito a dignidade da pessoa 

humana implica para o Estado nao so a abstencao da pratica de atos lesivos, como 

tambem o cumprimento de pautas positivas de inclusao. 
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5 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

A o cabo de todas as consideracoes e argumentos expendidos no 

presente trabalho, percebe-se que a dignidade da pessoa humana surgiu como 

fundamento fi losofico e ganhou espaco como valor moral na consciencia coletiva de 

bem. Esse valor moral foi constitucionalizado e internacionalizado como principio 

universal, adquir indo um carater de norma juridica superlativa e vinculante. 

Como maxima unidade de valor do sistema jur idico, esse principio 

universal funciona como paradigma, fundamento, limite e desiderato de um 

ordenamento jur idico, de um Estado e de uma sociedade aos quais confere 

legit imidade. 

O conteudo do principio diz respeito ao atributo imanente a todo ser 

humano e que justif ica o exercicio da sua liberdade e a perfeita realizagao de seu 

direito a existencia plena e saudavel. 

Dessa forma, pode-se inferir que o Constituinte de 1988 plasmou, a guisa 

de fundamento da Republica Federativa do Brasil como Estado Democrat ico de 

Direito, a dignidade da pessoa humana, retratando o reconhecimento de que o 

individuo ha de constituir o objetivo primacial da ordem jur idica. Dito fundamental , o 

principio - cuja fungao de diretriz hermeneutica Ihe e irrecusavel - traduz a repulsa 

constitucional as praticas, imputaveis aos poderes publicos ou aos particulares, que 

visem a expor o ser humano, enquanto tal, em posigao de desigualdade perante os 

demais, a desconsidera- lo como pessoa, reduzindo-o a condigao de coisa, ou ainda 

a priva-lo dos meios necessarios a sua manutengao. 

A dignidade da pessoa humana representa significativo vetor 

interpretativo, verdadeiro valor fonte que conforma e inspira o ordenamento juridico 

dos Estados Democrat icos de Direito, traduzindo-se, inclusive, como um dos 

fundamentos do Estado brasileiro. Entretanto, se por um lado hodiernamente existe 

uma grande preocupagao na tutela da dignidade da pessoa humana (seja no piano 

domestico, seja no piano internacional), por outro, evidenciasse que lesoes de toda 

ordem sao processadas e que aviltam a dignidade humana, em especial no ambito 

do sistema penal instrumental izado pelo processo penal. 

O medo e a necessidade de seguranga engendram e legit imam a adogao 

de medidas levianas e arbitrarias, t ransformando o Direito Penal e o Processo Penal 
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(seu instrumento de materializagao) no remedio ineficaz de uma sociedade doente. 

Passa-se a ver o outro como uma ameaga, um perigo e nao um parceiro. 

Manchete diaria dos mais variados meios de comunicagao, o holocausto 

brasileiro continua a vit imizar as camadas mais pobres da sociedade, enquanto 

algumas pessoas cedem a tendencia, facil e comoda, de tratar estes terriveis 

episodios de nosso cotidiano como se fossem algo incompreensivel e isolado, afinal. 

A Historia registra, sem piedade, as barbaries praticadas contra quern se 

viu na condigao de suspeito ou autor de crime. Mesmo depois da monopolizagao da 

aplicagao da pena pelo Estado, o suspeito de crime ainda continuou a ocupar lugar 

de flagelo. Na realidade, foi sob a tutela do Estado que a condigao humana foi mais 

vulnerada e exposta como afirmagao de poder. 

O cientif icismo remodelou o processo penal, que passou a ser concebido 

como uma relagao jur idica, da qual participavam tres sujeitos distintos, exercendo, 

cada um deles, uma fungao especif ica e bem delimitada: acusagao, defesa e 

ju lgamento. 

Nessa relagao jur idico-processual, pode-se perceber visivelmente a 

complexa estrutura de direitos, faculdades, encargos e obrigagoes de cada sujeito 

do processo, de acordo com o papel por ele desempenhado, justi f icada pelo vinculo 

de exigibil idade e submissao de uma sobre a outra. 

Com efeito, o processo penal, instrumento necessario do Estado para 

aplicagao do Direito Penal, passou a constituir-se tambem como instrumento de 

protegao do acusado contra abusos eventualmente cometidos no exercicio da 

jurisdigao penal. 

Nesses parametros, iniludivel que os direitos humanos, em especial a 

dignidade humana, e o ponto nevralgico da instituigao policial, logo que constitui 

consequencia logica e automatica do desenvolv imento e vivencia do Estado 

Democrat ico de Direito em que vivemos. 

Entretanto, duas circunstancias relevantes sao renegadas: a primeira, de 

que todas essas fungoes, apesar de repartidas a diferentes sujeitos, cont inuam 

exercidas pelo Estado, cabendo ao reu o manejo solitario das atividades defensivas, 

que, alias, nem sempre estao ao seu alcance; a segunda, de que, no processo como 

relagao jur idica, os sujeitos processuais estao unidos por um vinculo de exigibil idade 

e submissao. 



60 

A af i rmacao da igualdade entre partes dentro do processo penal 

brasileiro, como corolario do Estado Democratico de Direito que o sobrepoe, 

depende de uma nova concepgao de processo que, reconhecendo a posigao de 

vantagem do Estado, liberie os vinculos de sujeicao entres os sujeitos processuais. 

A defesa inexoravel do ser humano e a visao de que o outro nao e mais 

um inimigo (que deve ser destruido), formam, juntamente com outros quesitos, o 

conteudo minimo do Estado Democratico. 

Outrossim, rechagar um modelo processual autoritario e distante da etica 

e proteger o ordenamento juridico contra i legalidades e conferir ao processo 

legitimidade. Ao permitir que o Estado viole o principio da dignidade da pessoa 

humana em prol de uma sensagao passageira de seguranga, o cidadao nao se 

encontra mais protegido, muito pelo contrario, reduz suas defesas contra ingerencias 

do poder publico. Pune-se o acusado, desprotege-se o cidadao. 

Dessa forma, o principio da dignidade da pessoa humana expressa 

nit idamente aquele que ha de ser considerado como fonte suprema do Direito e o 

maior de todos os valores, o ser humano. 

Trouxe, com isso, uma nova possibil idade de se ver e de se interpretar o 

sistema jur idico. Uma visao que deve se voltar, certamente, para uma maior 

consideragao das situagoes existenciais. 

A consideragao das situagoes existencias e um dado que se mostra 

essencial para a preservagao do sistema. Diz-se isto porque, do momento que a 

Dignidade da Pessoa Humana e algada a condigao de vetor do ordenamento, este 

nao pode ser pensado sem este vies. Do contrario, ter-se-a um ordenamento em 

crise e marcado por paradoxos, onde o discurso e u m e a pratica outra. 

Isto posto, verif ica-se que somente com a incorporagao pelos operadores 

do Direito e pelos legisladores dos principios democrat icos e garantist icos, da 

dignidade da pessoa humana, propondo uma reforma global do processo penal, 

poder-se-a tornar o processo nao um formal ismo que toma tempo, dinheiro, lotam 

presidios e cadeias publicas desnecessar iamente, mas sim um efetivo instrumento 

da vontade social de coibir fatos socialmente danosos, tornando efetiva a norma 

penal, com a protegao de bens jur idicos relevante. 
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