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RESUMO 

A problematica que afeta o sistema prisional brasileiro nao se restringe apenas aos grandes 

presidios localizados nas grandes cidades. A falta de respeito a principios primordiais que 

fundamentam a subsistencia humana e latente. Neste trabalho busca-se apresentar o Principio 

da dignidade da Pessoa Humana desde a sua conceituacao ate sua aplicabilidade no sistema 

penitenciario brasileiro e por conseqtiencia sua real aplicacao na Colonia Penal Agricola do 

Sertao, localizada na cidade de Sousa-PB. Para tanto se utiliza do metodo indutivo, atraves de 

pesquisa bibliografica e analise documental atraves da reflexao teorica e do metodo 

hermeneutico juridico. Fundamenta-se ainda em pesquisa de campo, utilizando-se a tecnica da 

entrevista estruturada, com perguntas pre-formuladas. Busca-se atraves da origem do 

principio, a sistematizacao de um conceito e a aplicabilidade do Principio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Percorre-se todo o sistema carcerario, passando pelo desenvolvimento 

historico da pena, pelos sistemas penitenciarios aplicados mundo lado afora, ate que se 

adentre ao modo de execucao da pena e a estrutura carceraria oferecida em nosso pais. 

Verifica-se uma analise sobre a Colonia Penal Agricola do Sertao e a aplicabilidade do 

principio citado por meio da apresentacao de dados obtidos em pesquisa de campo efetuada 

junto aos detentos do estabelecimento penal agricola da cidade de Sousa-PB. Diante da 

apresentacao dos dados e proferidos uma analise, concluiu-se pela falta de aplicabilidade de 

varios direitos, ressaltando a ausencia do Principio da Dignidade da Pessoa Humana na vida 

dos apenados que cumprem pena na Colonia Penal Agricola do Sertao. 

Palavras-chave: Principio da dignidade da pessoa humana. Sistema carcerario. Colonia penal 
agricola do sertao. 



ABSTRACT 

The problems that affects the Brazilian prison system are not restricted only to large prisons 

located in large cities. The lack of respect for the overriding principles that underlie human 

subsistence is latent. This investigation first presents the principle of Human Dignity since its 

conception to its applicability in the Brazilian prison system and, consequently, their actual 

application at the Colonia Penal Agricola do Sertao, in the city of Sousa-PB. For that it was 

used the inductive method, through a literature and document analysis, through theoretical 

and juridical hermeneutical-normative method. It is based also on field research, using the 

technical of structured enterview through pre-formulated questions. It seeks the origin of the 

principle, the systematization of a concept and the applicability of the Principle of Human 

Dignity. This study covers up all the prison system, through the historical development of the 

sentence, and the prison systems applied at the world, until getting into the mode of execution 

of sentence structure and the prison offered in our country. This research review of the 

Colonia Penal Agricola do Sertao and the applicability of these principles by presenting data 

obtained from research in the field made with the criminal agricultural establishment in the 

city of Sousa-PB. Before the presentation of data and delivered an analysis that there is a lack 

of applicability of various rights, noting the absence of the principle of Human Dignity in the 

lives of inmates who were convicted in the Colonia Penal Agricola de Sousa-PB. 

Key-words: Principle of human dignity. Prison system. Colonia Penal Agricola do Sertao. 
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1INTRODUCAO 

Pode-se dizer que a humanidade vai muito alem do que se diz nascer, crescer e morrer. 

E provavel admitir que o ser humano passe por etapas relacionadas a formas distintas de vida, 

mas, para que o mesmo consiga passar por estas, e preciso que obtenha condicoes basicas a 

sobrevivencia humana. 

Diante dos principios eticos estabelecidos, a dignidade da pessoa humana vai a frente 

dos conceitos pre-formulados, pois esta relacionada diretamente a vida e as formas diversas 

de adequar-se a ela. Mais do que direitos direcionados a alimentacao, moradia, educacao e 

lazer, o ser humano tern tambem como direito fundamental ser tratado com dignidade, onde 

quer que se encontre, seja ele um ser livre ou ate mesmo um condenado a cumprir pena, que e 

uma figura comum e crescente na realidade presente. 

Em se tratando do apenado, pode-se destacar, alem dos direitos basicos, o direito que 

esta relacionado a assistencia juridica gratuita, quando este nao dispoe de condicoes 

financeiras adequadas para destinar os gastos com tal direcionamento e entao assim sendo 

possibilitada essa assistencia, fazendo com que esses apenados possam ter iguais direitos 

enquanto se tratar de sua defesa diante da Justica. 

A realidade carceraria no Brasil nos dias atuais esmaga literalmente alguns ou ate 

mesmo grande parte desses direitos, tornando assim mais dura e dificil a vida do apenado, 

sendo este submetido a condicoes subumanas de vida. Os presidios na maioria das vezes 

dispondo de celas contendo um numero muito acima dos presos que se deveria comportar, 

sem contar com a alimentacao a qual sao submetidos, onde em muitas vezes nao supre as 

necessidades de uma dieta basica revestida de todos os pontos necessarios ao bom 

funcionamento do corpo. 

Destaca-se de forma extremamente importante, a preparacao do preso para uma 

ressocializacao posterior a sua vida de apenado, para que este possa reaprender a viver em 

sociedade de forma digna, em meio a condicoes que nao impulsionem a um novo delito, 

evitando assim problemas futuros. 

De forma particular e fracionada, este estudo vinculara este tema a Colonia Penal 

Agricola da Cidade de Sousa-PB, para analisar alguns pontos importantes tais como infra-

estrutura, condicoes para abrigar os apenados, a existencia de presos em regime semi-aberto, e 
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primordialmente observar a aplicacao dos direitos basicos, como a alimentacao, educacao, 

lazer, assistencias juridica, assistencia religiosa, entre outros. 

Para tal analise e preciso que exista a participacao desses apenados, de forma que estes 

possam apresentar as verdadeiras condicoes de sua vida, para entao, poder chegar a uma 

conclusao do que se trata, e por fim o que se diz respeito a Dignidade da Pessoa Humana 

integralizada a realidade do sistema prisional ou carcerario na Colonia Penal Agricola do 

Sertao, verificando assim se referido principio e efetivamente aplicado. 

A discussao pertinente a problematica referida interessa a toda a sociedade, tendo em 

vista que, a cada dia a marginalidade aumenta e os crimes vao evoluindo para niveis de maior 

crueldade, ultrapassando todos os limites admissiveis. 

O metodo de pesquisa utilizado e o dedutivo, por tratar-se de um metodo que permite 

partir das teorias e leis gerais para chegar a determinacao ou previsao de fenomenos 

particulares. Parte-se do geral para o particular. A abordagem iniciar-se-a do conceito geral 

sobre a Dignidade da Pessoa Humana, ate a analise em detalhes das condicoes carcerarias 

presentes na Colonia Agricola Penal do Sertao, sob a otica do Principio da Dignidade da 

Pessoa Humana, sendo para tanto, efetuado pesquisa bibliografica e analise documental 

atraves da reflexao teorica e do metodo hermeneutico juridico. Fundamenta-se ainda em uma 

pesquisa estruturada, atraves da perguntas pre-formuladas aplicadas atraves de pesquisa de 

campo, sob a tecnica de aplicacao de questionarios com onze perguntas submetidas a uma 

analise qualitativa, no estabelecimento penal tratado, efetuada no mes de novembro do 

presente ano, possibilitando uma melhor visualizacao da problematica que afeta o sistema 

carcerario local. O presente trabalho objetiva investigar a aplicabilidade e efetividade do 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana na Colonia Penal Agricola do Sertao no ano de 

2009. 

Em primeiro lugar a pesquisa tratara de conceituar a Dignidade da Pessoa Humana, de 

forma a destacar a sua aplicacao, vislumbrando a consecucao de pontos como a sua Base 

Legal e suas ramificacoes. 

Em seguida, abordar-se-a o Sistema Carcerario Brasileiro como um todo, partindo do 

Delineamento Historico da Pena, a outros pontos de extrema importancia como os que 

designam a pena, alguns dos modelos de sistemas penitenciarios, o sistema prisional, a Lei 

7.209/1982, a execucao penal, e, de forma particular tratara sobre a Colonia Penal Agricola. 

Por fim, serao tratadas as condicoes da Colonia Penal Agricola do Sertao de forma 

completa, onde sera feita uma analise critica e serao coletados dados da pesquisa feita 

diretamente com o corpo de apenados desta Colonia, para entao oferecer subsidios 
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contundentes que venham a produzir uma reflexao logica e em futuro proximo programar 

medidas saneadoras da problematica. 

Pode-se acrescentar que a luta por um sistema carcerario mais justo e eficiente deve 

ser acolhida por toda a sociedade, pois hoje, a existencia de criminosos parece muitas vezes 

ultrapassar a propria existencia dos cidadaos de bem, fazendo crescer o numero de crianc-as 

que se tornam pequenos delinquentes, desumanos e amargurados, que dao continuacao ao 

ciclo de criminalidade. 

No dia-a-dia veem-se cada vez mais criminosos comandarem organizacoes 

estruturadas na instituicao de um Estado separado dentro do sistema prisional, em muitos 

casos com a ajuda dos proprios agentes carcerarios e demais autoridades publicas que 

permeiam esse meio. 

Naturalmente as reflexoes e proposicoes que serao apresentadas, representam apenas 

um ponto de partida desse complexo tema, que certamente demandara muitas exposicoes e 

dialogos para conseguir entao chegar a uma conclusao, se nao perfeitos, que ao menos seja de 

plena e total conscientizacao sobre o que se trata. 
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2 PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A restrita conceituacao do que venha a ser Dignidade da Pessoa Humana nos remete a 

um processo de questionamentos e reflexoes, que passeiam pela ordem interna, e rebusca as 

atividades mais intrinsecas a personalidade ate deslizar pelos problemas e solucoes mais 

abrangentes e externos que influenciam a vida humana. 

Para apresentar uma rapida retrospectiva da formacao cientifica humana, passaremos a 

listar alguns dos fatos mais importantes para a construcao sistemica da ciencia. 

A Grecia flgura como marco primeiro na busca incessante pela razao e pelo 

conhecimento, onde se registram as primeiras medidas ou os primeiros passos da pretensao de 

superar o mito e buscar o logos, ou no minimo o uso da razao na busca pelo conhecimento. 

Com tais medidas ocorreu o afastamento paulatino da autoridade embasada no mito, para 

fundamentar-se na razao. 

Saltando um razoavel lapso temporal encontramos a queda de Constantinopla e a 

bipolarizacao do Imperio Romano, acontecidos entre os seculos V e XV d.C. propagado como 

a Idade Media, onde a confluencia de civilizacoes acabou construindo uma enciclopedia de 

saber comum, a partir da miscigenacao oriunda do congracamento de culturas, periodo que 

viveu desde o surgimento dos feudos ate o aparecimento do acumulo agricola, do aumento do 

comercio, da populacao e consequentemente enriquecendo o processo de conhecimento 

cientifico, que com a influencia do Oriente avancou a largos passos. 

Como bem orienta Gisi (2005, p. 06) em sua dissertacao, temos que: 

A simpatia pelas ideias cristas, que fomentavam a igualdade entre os homens e, 
consequentemente, o fim do modo de producao escravista tambem so cresceu a 
partir da decadencia romana, inclusive financeiramente, pela politica de doacoes e 
benesses que adotava. Seu poder, alem de economico, avanca para o dominio 
monopolistico do saber, inclusive sobre toda educacao formal, controlando assim, a 
producao do conhecimento, que sempre deveriam estar em consonancia com as 
perspectivas religiosas. Toda vida intelectual ficou subordinada com a Igreja, a 
Teologia, a Filosofia e a ciencia trazia, uma ou mais, outras menos explicitamente, a 
marca da religiao. 

Desta feita, todos os pensamentos daquela epoca enraizavam-se no poder de Deus, 

extraindo-se deste periodo poucas excecoes a esta regra, visto que, os grandes expoentes do 

pensar a esta altura foram Santo Agostinho e Santo Tomaz de Aquino. 
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Com o inicio do seculo X V I uma nova perspectiva em torno das linhas de 

conhecimento comeca a ser edificada e assim instaura-se a luz da separacao entre a ciencia e a 

filosofia. 

O tempo denominado de modernidade edifica mais um momento de ruptura, surge a 

racionalidade total, que rapidamente ganha forca e adeptos junto as ciencias exatas, com 

enfase a fisica, quando de uma producao avassaladora que gera frutos ate os dias atuais. Na 

sombra desta empreitada logico-funcional as ciencias humanas passam a nao contentar-se 

com argumentacoes e partem para uma nova era, onde torna-se necessario a utilizacao do 

conhecimento empirico, maturado pela experiencia. 

Com essa preocupacao humanistica alocada, criou-se uma nova escola filosofica 

denominada de positivismo, onde se apresentava como principal expoente o frances Augusto 

Comte que demonstrava como objetivo promover a fundamentacao cientifica, oferecendo 

subsidios relativos ao grau de evolucao da sociedade. 

Neste contexto historico surge ainda a figura marcante de Imanuel Kant, que com os 

seus profundos estudos apresenta a concepcao de dignidade como parte da autonomia etica do 

ser humano, considerando esta autonomia como fundamento da dignidade do homem, alem de 

sustentar que este nao pode ser tratado nem por ele proprio como objeto. E seguindo os 

pressupostos Kantianos que se completa o processo de secularizacao da dignidade, que, de 

vez por todas, passou a deter autonomia etica, evidenciada por meio da capacidade de o 

homem dar-se as suas proprias leis. 

Sarlert (2007, p. 33) sobre o pensamento Kantiano afirma que: 

Construindo sua concepcao a partir da natureza racional do humano Kant sinala que 
a autonomia da vontade, entendida como a faculdade de determinar a si mesmo e 
agir em conformidade com a representacao de certas leis, e um atributo apenas 
encontrado nos seres racionais, constituido-se no fundamento da dignidade da 
natureza humana.Com base nesta premissa Kant sustenta que o Homem, e, duma 
maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, nao simplesmente 
como meio para o uso arbitrario desta ou daquela vontade. 

Seguindo a linha de pensamento de Kant, os seres cuja existencia depende, nao em 

verdade da nossa vontade, mas da natureza, sendo estes, seres irracionais, terao um valor 

relativo como meios, assim denominando-se coisas, no entanto os seres humanos, as pessoas, 

sao detentores de uma natureza diferenciada tendo em vista que tern os fins em si mesmo, nao 

sao algo que possa ser empregado como simples meio, tornando-se parte de deferencia. 
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2.1 CONCEITO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O conceito de dignidade foi sendo formado no decorrer da historia e chega ao seculo 

X X I com um valor indiscutivel, inquestionavel, e imensuravel constituido pela razao juridica, 

considerado estimulador do desenvolvimento social e freio das inconseqiientes acoes 

humanas. 

Em tal situacao deve-se afirmar a dignidade como bem absoluto ou viola-se seu nome 

a qualquer momento, em detrimento de qualquer outro valor. A dignidade nasce com a 

pessoa, e inerente a sua essencia. Entretanto nenhum individuo vive isolado, ele nasce, cresce, 

e insere-se no meio social. Assim, sua dignidade ganha, ou ao menos deveria ganhar um 

acrescimo de respeito. Ele chega a um momento de seu desenvolvimento que seu pensamento 

deve ser respeitado, suas acoes e seu comportamento, sua liberdade, sua imagem, sua 

intimidade, sua consciencia religiosa, cientifica, espiritual, etc., tudo compoe sua dignidade. 

Para que seja emitido um conceito, apos o rapido passeio sobre a formacao do 

pensamento cientifico, necessario se faz algumas colocacoes sobre a dificuldade encontrada 

de definir sucintamente o significado da Dignidade da Pessoa Humana. 

Ao tempo que busca-se tal conceito, nota-se que no caso em tela nao cuidamos apenas 

de aspectos mais ou menos especificos da vida humana, segundo Sarlet (2007, p.41) cuidamos 

sim de uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano, de tal sorte que a 

dignidade passou a ser habitualmente definida como constituindo o valor proprio que 

identifica o ser humano como tal. 

A complexidade para reduzir a termo a conceituacao chegou a demonstrar que seria 

mais facil qualificar o que nao seria a dignidade humana, do que mesmo o que ela 

representa.Com o avancar do tempo chegou-se a edificar principios norteadores junto a 

doutrina e ate a jurisprudencia para subsidiar a conceituacao questionada. 

Desde o pensamento classico e proposta a dignidade como qualidade inseparavel da 

pessoa humana, sendo irrenunciavel, o que torna elemento que rotula o ser como tal, nao 

podendo ser usurpado. O valor questionado ao homem nao e encontrado apenas no Direito, e 

considerado, pois constitui conceito a priore, sendo um dado preexistente a qualquer 

experiencia, assim como a propria pessoa humana. 

A dignidade deve ser estendida a todo e qualquer ser humano, nao questionando se o 

mesmo e honesto ou desonesto, intelectual ou nao, cidadao correto ou um bandido 

inconseqiiente, o termo em destaque nestas poucas paginas deve ser atirado e aplicado a todos 
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os homens, independente da situacao que vive, da localidade que se encontram ou da forma 

que se obstinam a viver. O importance para este estudo e que a dignidade da pessoa humana 

devera respeitar sempre o ser humano, propiciando-lhe as condicoes minimas a subsistencia 

humana, sempre na busca da preservacao do respeito e dos valores primordiais que compoe a 

vida. 

Nesta esteira, a Declaracao Universal dos Direitos Humanos, de acordo com Sarlet 

(2007, p.52), em seu art. 1° inicia suas palavras da seguinte forma: "Todas as pessoas nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotados de razao e consciencia e devem agir em 

relacao uma as outras com espirito de fraternidade". 

Sabendo-se que este documento fora definida em um contexto pos Segunda Guerra 

Mundial, teve a reafirmacao das propostas Kantianas, a fim de inspirar, desta vez, toda a 

humanidade, concentrado na autonomia do direito de autodeterminacao da pessoa. 

Acredita que o postulado da dignidade humana, em virtude da forte carga de abstracao 

que encerra, nao tern alcancado, quanto ao campo de sua atuacao objetiva, unanimidade entre 

os autores, muito embora se deva, de logo, ressaltar que as multiplas opinioes se apresentam 

harmonicas e complementares. 

A consagracao da dignidade da pessoa humana, como visto, implica em considerar-se 

o homem, com exclusao dos demais seres, como o centro do universo juridico. Esse 

reconhecimento, que nao se dirige a determinados individuos, abrange todos os seres 

humanos e cada um destes individualmente considerados, de sorte que a projecao dos efeitos 

irradiados pela ordem juridica nao ha de se manifestar, a principio, de modo diverso ante a 

duas pessoas. 

Necessario se faz que para que a nocao de Dignidade da Pessoa Humana nao seja tida 

como simples solicitacao filosofica, torna-se necessario a adequacao de seus fundamentos a 

situacao concreta da conduta do poder publico paralelo ao comportamento individual humano. 

Assumindo a condicao de que a dignidade e preito publico de atuacao do Estado, da sociedade 

de modo geral e sem ressalva, assim como ao ser individual. 

Esse preito deve ser embasado nos paradigmas sociais que permeiam os 

conglomerados humanos, cientes que cada celula social, detentora de razoavel grau 

civilizatorio e humanistico, produzem grau de padronizacao e costumes a respeito dos seus 

valores, embasando assim os elementos constitutivos da dignidade da pessoa humana, 

elementos estes que apresentam divergentes criterios quanto ao local de sua aplicabilidade e 

quanto a epoca de sua efetiva consagracao. 
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Como objeto, isto e, como mero instrumento destinado a realizacao de fins diversos, 

exaltando que tal solicitacao nao requer que outro seja desqualiflcado ou desumanizado em 

detrimento de um, temos sim, que a importancia do respeito a individualidade de cada um 

deve ser perene, resguardo sempre o rol de direitos que permeiam a vida humana. 

A individualizacao e o respeito ao sentimento humano deve ser considerado nao como 

um ser ideal ou abstrato, razao pala qual nao se devera confundir as nocoes de dignidade da 

pessoa humana, quando esta for referida a humanidade como um todo. A esfera que ira incidir 

a dignidade apesar de dificil delimitacao, nao significa que tenhamos desistido de apresentar 

um norte sobre sua definicao, que hodiernamente dependera da atuacao no caso concreto. 

Nesta esfera conceitual tao propagada e de tao complexa apresentacao, Moraes (2006, 

p. 16) preceitua que: 

A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias 
fundamentais, sendo inerente as personalidades humanas. Esse fundamento afasta a 
ideia de predominio das concepcoes transpessoais de Estado e Nacao, em detrimento 
da liberdade individual. A dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa 
que se manifesta singularmente na autodeterminacao 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 limitacoes ao exercicio 
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. 

Nesta esteira de pensamentos encontra-se outros insignes doutrinadores, que 

apresentam conceituacao para o referido principio de forma assemelhada, mostrando que 

mesmo de uma ardua conceituacao, nossos mestres corroboram uma ideia univoca. Seguindo 

tal premissa apresentamos o conceito de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2009, p.33): 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica Federativa do Brasil 
consagra, desde logo, nosso Estado como uma organizacao centrada no ser humano, 
e nao em qualquer outro referencial. A razao deve ser do Estado brasileiro nao se 
funda na propriedade, em classes, em corporacoes, em organizacoes religiosas, 
tampouco no proprio Estado, mas sim na pessoa humana. Sao varios os valores 
constitucionais que decorrem diretamente da ideia de dignidade humana, tais como, 
dentre outros, o direito a vida, a intimidade, a honra e a imagem. 

2.2. BASE LEGAL 
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Passa-se a expor uma qualificacao da posicao na qual se instaurou o Principio da 

Dignidade da Pessoa Humana na nossa Carta Maior. Com uma caracterizacao principiologica 

de maior relevancia apos a edicao da Carta de Direitos Humanos da ONU de 1948, onde e 

reconhecido em seu art . l 0 o valor da Dignidade da Pessoa Humana, passou a constituir 

orientacao legitima e fundada para a edicao de Constituicoes ali por diante. 

Citada em muitas Cartas a referida norma foi apresentada na Constituicao da 

Republica Federativa do Brasil de forma diferenciada no que se refere as edicoes anteriores da 

Lei Maior, visto que, foi apresentado nao uma norma, mas sim um principio. 

Desta feita a ideia de principio esta intimamente ligada a nocao de fundamento, 

funcionando como pressuposto teorico que norteia um determinado sistema normativo. Os 

principios constituem horizontes que direcionam todo um sistema de conhecimento humano. 

Nesta esteira, os principios constitucionais sao previsoes que orientam o ordenamento juridico 

nacional, tendo por fulcro, conferir racionalidade e coerencia a esfera constitucional. Estes 

podem ser expressos, apresentados diretamente no texto constitucional, ou ainda ser instalado 

de forma indireta, fazendo alusoes sugestivas a persecucao e zelo na construcao normativa 

suplementar, assim como mediante a interpretacao e gerenciamento dos preceitos oriundos da 

Constituicao de 1988 e de qualquer outra Carta-Constitucional. 

Nesta linha de pensamento, Mello (1999, p. 148) preleciona que: 

A violacao de um principio juridico e muito mais grave que a transgressao de uma 
norma qualquer, uma vez que agride a todo o sistema normativo. A desatencao ao 
principio implica ofensa nao apenas a um especifico mandamento obrigatorio, mas a 
todo o sistema de comandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalao do principio atingido, porque representa a 
insurgencia contra todo o sistema, m subversao de seus valores fundamentais, 
contumelia irremissivel a seu arcabouco logico e corrosao de sua estrutura mestra. 

Nesta linha os principios deixaram de constituir uma base filosofica, vazia, sem 

aplicabilidade e relevancia, para tornarem-se objetivos respeitados e fundantes da aplicacao 

das normas que garantem a vida harmonica e a continuacao do respeito humano, e 

principalmente da compostura. 

A dignidade da pessoa humana assenta-se no reconhecimento de duas posicdes 

juridicas do individuo. De um lado, apresenta-se como um direito de protecao individual, nao 

so em relacao ao Estado, mas, tambem, frente aos demais individuos. De outro, constitui 

dever fundamental de tratamento igualitario dos proprios semelhantes. 

A Constituicao de 1988 foi a primeira a apresentar de forma positivada a dignidade da 

pessoa humana como fundamento da Republica, atraves do seu artl°, inciso I I I . A Carta 
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Nacional fez expressas previsoes ao longo de seu corpo, seja quando estabeleceu que a ordem 

economica tem por finalidade assegurar a todos uma existencia digna(artigo 170, caput), seja 

quando, na esfera da ordem social, fundou o planejamento familiar nos principios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsavel (artigo 226, § 6°), alem de propagar 

que a crianca e o adolescente detem o direito a dignidade, principio inspirador da doutrina da 

protecao integral, no qual se funda o Estatuto da Crianca e do Adolescente(artigo 227, caput). 

No ambito internacional o conceito de dignidade passou a ser veiculado mais 

fortemente quando a ONU em sua Declaracao Universal de Direitos Humanos editada em 

1948, fez em seu artigo primeiro, expressa mencao da dignidade erga omnes, que dai por 

diante espalhou-se pelo mundo, no entanto, apenas algumas nacoes integraram 

definitivamente a seus textos constitucionais a prevalencia da dignidade da pessoa humana. 

Esse conceito vem sendo fortemente absorvido pelos paises que o integraram a suas 

constituicoes, sendo criada uma busca incansavel pela efetivacao e real aplicacao de sua 

essentia. Sendo que, neste mundo globalizado, permeia-se uma grande procura pelos valores 

da dignidade da pessoa humana, tanto e que o Estado passou a reconhecer que este existe em 

funcao da pessoa humana, tendo em vista que o ser humano constitui a finalidade da atividade 

estatal. 

2.3 O PRINCIPIO E SUAS RAMIFICAgOES 

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana apresenta uma certa relevancia para a 

ordem juridica como um todo, desta forma Sarlet (2007, p.87) vislumbra sustentar de modo 

viril que a dignidade da pessoa humana na condicao de valor(e principio normativo) 

fundamental que e, atrai o conteudo de todos os direitos fundamentais, onde determina e 

pressupoe o reconhecimento e guarda dos direitos fundamentais de todas as dimensoes. Desta 

forma, sem reconhecer a pessoa humana os direitos fundamentais que lhes sao inerentes, em 

verdade estar-se-a negando-lhe a propria dignidade. 

Inerente ao reconhecimento juridico da dignidade da pessoa humana decorre a 

salvaguarda dos direitos da personalidade. Este segundo Pinto apud Junior, aduz que 

consoante a precisao conceitual, configuram "um conteudo minimo e imprescindivel da esfera 

juridica de cada pessoa", incidentes sobre a sua vida, saude e integridade fisica, honra, 
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liberdades fisica e psicologica, nome, imagem e reserva sobre a intimidade de sua vida 

privada. Dessa enumeracao, emanam questoes relativas a vida em foima9ao, aos novos 

metodos de reprodu9ao da pessoa humana, a manipula9ao genetica da pessoa, as situa96es de 

risco de vida, ao transplante de orgaos, tecidos e partes do corpo humano, entre outras de 

patente atualidade. 

Passam a ganhar notoriedade, e estampar a comunica9ao, primordialmente juridica a 

natureza extra patrimonial, embora o seu lanhar possa implicar em reflexos de cunho 

economicos. Restam ainda os seus direitos absolutos, com eficacia erga omnes, pois o seu 

respeito e imposto a todos, e deve por eles ser obedecidos, sendo irrenunciaveis, nao podendo 

o seu titular deles abdicar, tornam-se intransmissiveis, restando invalida a sua cessao a 

outrem, mediante ato gratuito ou oneroso e imprescritiveis, uma vez que o transcurso do 

tempo, sem o seu uso pelo titular, nao lhe acarreta a extin9ao. 

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana deve ser visto como um supra principio 

constitucional que ilumina a todos os demais principios e normas constitucionais e 

infraconstitucionais, por tal motivo o principio em expia9ao nao pode ser desconsiderado em 

nenhum ato de interpreta9ao, aplica9ao ou cria9ao de norma juridica. A recomenda9ao torna-

se necessaria tendo em vista que sempre existira alguem a indicar a abstratividade e diflcil 

efetiva9ao do principio, entretanto o sentido e contrario, o principio esta em total 

funcionalidade e deve estar em vigor, sendo sempre suscitado. 

A Constitui9ao Federal apresenta seu direcionamento para sua implementa9ao, nao 

apenas como sendo parte nao somente nos principios, nos direitos elencados no artigo 5°, nos 

direitos previstos no artigo 6°, na previsao de um meio ambiente equilibrado e sadio constate 

no artigo 225, como em outros diplomas da Constitui9ao. Assim sendo, percebe-se facilmente 

do direcionamento da implementa9ao da dignidade no meio social. 

O direito a dignidade nao prepondera sobre o direito a vida, mas sim caminham juntos, 

neste sentido Nunes apud Ekmekdjian (2007, p.372) diz que: 

Se realizarmos uma enquete sobre a relacao hierarquica entre o direito a dignidade e 
o direito a vida, possivelmente grande parte das respostas apontaria em primeiro 
lugar o direito a vida e abaixo deste o direito a dignidade. O argumento que aparenta 
ser decisivo e que sem vida nao e possivel a dignidade. Essa afirma9ao pode parecer 
de grande impacto, contudo e erronea. Implica uma transposi9ao de lugares. De um 
ponto de vista biologico, e certo que nao e concebivel a dignidade em um ser inerte, 
em uma pedra ou em um vegetal. Assim como se afirma que sem vida nao ha 
dignidade, nos perguntamos se existe vida sem dignidade. Que vida e esta? Era vida 
a dos escravos tratados como animais que servem para trabalhar e reproduzir-se? 
Biologicamente sim mas eticamente nao. 
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Assim pode-se dizer que a dignidade humana constitui a primeira garantia das pessoas 

e a ultima instancia de guarida dos direitos fundamentais. A sua aglutinacao semantica pode 

ate ser dificil, mas notar sua violacao frente ao caso concreto, perceber que seus direitos mais 

intimos estao sendo usurpados nao constitui tarefa dificil. 
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3. O SISTEMA C A R C E R A R I O B R A S I L E I R O 

Antes de adentrar hodiernamente ao tema proposto, necessario se faz algumas 

consideracdes a respeito do que venha ser pena, aplicacao da pena, ate ganharmos subsidios 

necessarios a adentrarmos no universo do sistema carcerario e de modo direcionado ao 

sistema penitenciario nacional. 

3.1 DELINEAMENTO HISTORICO DA PENA 

A acao punitiva teve inicio anterior a organizacao social, onde as penas inicialmente 

eram de cunho privado, sendo exercidas pelo ofendido, onde em meio a ausencia do Estado 

(visto que este nao era organizado), eram imputadas e cumpridas pelo proprio afrontado ou 

pelos membros de sua familia, que a repudiavam e davam inicio ao duelo, muitas vezes sem 

mensurar as conseqiiencias, onde atingiam inocentes e abancavam verdadeiras guerras. 

Com esta situacao quase insustentavel, onde guerras de clas eram continuas e 

propiciando ate a extincao de muitas familias, preceitua Mukad (2000, p. 49) que em meio a 

necessidade de conservar o grupo social como garantia da propria existencia individual, 

mostrou-se necessario limitar os excessos decorrentes da vinganca privada, sendo entao o 

direito de punir (Jus puniendi) transferido a um poder central que passaria a ser responsavel 

pela aplicacao de uma punicao para aqueles que transgredissem as regras a epoca acordadas. 

Simbolos desta intervencao organizada no intuito de regrar o sistema punitivo foram: o 

Codigo de Hamurabi e a pena de Taliao (olho por olho dente por dente) que conseguiram ao 

menos instruir uma proporcionalidade entre a acao delitiva praticada e a punicao imposta. 

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

ofensa as divindades, buscava-se coibir o pecado cometido naquela situacao, assim, nesta fase 

denominada de vinganca divina a proposta da punicao representava a vontade do proprio 

Deus de repudiar a situacao em apreco. 

Com a instalacao da Republica de Roma houve um desmembramento, pelo menos, em 

principio entre igreja e Estado, quando entao a vinganca deixou de ser exercida pela familia 
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atingida e passou a ser ato de responsabilidade do poder Estatal. Transferindo o poder 

punitivo para o Monarca em detrimento dos Sacerdotes. 

Sob a responsabilidade dos Monarcas as penas eram extremamente duras, 

normalmente a condenacao a morte independente do delito cometido, sendo sempre revestido 

de crueldade e selvageria. 

Nas eras mais contemporaneas a pena apresentou a funcao retributiva ao delito 

cometido, devendo refletir com base em tres paradigmas, sendo eles: a retribuicao, a 

prevencao e primordialmente o processo de reeducacao. Apesar de hoje em dia preponderar o 

carater punitivo no cumprimento das penas. 

3.2 DOS SISTEMAS PENITENClARIOS 

Diante da evolucao historica da pena, evoluiu-se tambem os sistemas que 

implementam a aplicabilidade desta. No inicio as prisoes eram um aglomerado onde 

condenados eram adicionados sem nenhum controle, vivendo em situacao de total 

desumanidade, desprendidos das condicoes mais basicas que propiciam a subsistencia 

humana. 

Guiado pelo processo de humanizacao e disciplinamento, necessitando de uma 

reforma penal por parte do apenado teve origem o regime celular, que era caracterizado pelo 

isolamento diuturno ou reclusao noturna e trabalho diurno em comunidade. 

Desenvolveram-se ainda dois modelos de sistemas penitenciarios. O primeiro 

Pensilvaniano ou Filadelfico, que orientava-se por um rigoroso isolamento, que resultava 

normalmente na ira total e na loucura de muitos condenados que vivenciavam a mais 

profunda solidao e isolamento. O outro sistema desenvolvido foi o Auburniano, que se 

prendia ao trabalho diurno em comunidade e a noite aplicava-se isolamento e silencio 

absoluto. 

Os sistemas acima mencionados entraram em colapso rapidamente sendo repudiados 

fortemente pela sociedade. Com esta situacao buscou-se implementar novos modelos 

penitenciarios. Em uma destas tentativas a responsabilidade da libertacao em relacao ao 

tempo que o preso deveria permanecer dependeria diretamente do seu comportamento. 

Exemplo primordial deste sistema foi implantando em 1840 pelo ingles Mancolochia na 
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colonia penal de Norfolk. Assim, um bom comportamento e a execucao de um bom trabalho 

atenuariam o lapso temporal de permanencia preso, exercia uma especie de bonificacao por 

bom comportamento, que acabava amortecendo sua divida moral com a sociedade. 

Esse sistema foi aperfeicoado e vigorou na Irlanda, onde diante de cada pena 

comecaria a cumprir em regime fechado passando a uma semi-liberdade cuminando com a 

liberdade total. Este modelo serviu de inspiracao para o que se tornaria a progressao das penas 

na atualidade. 

3.3 DO SISTEMA PENAL-PRISIONAL BRASILEIRO (ESBO£0 HISTORICO) 

Segundo preceitua parte significativa dos doutrinadores brasileiros, as primeiras 

codificacdes Penais que vieram a vigorar em nossa patria foram as Ordenacoes Manuelinas, 

tendo como primeiro Codigo Penal o Livro V das Ordenacoes Filipinas, prevalecendo a ideia 

de intimidacao, nao havendo proporcao entre penas e delitos, onde destacava-se a pena de 

morte com requintes intrinsecos de crueldade.Constituia assim os resquicios da antiga 

legislacao que encontrava-se sedenta pela substituicao. 

Em 1824 com a independencia surge a primeira constituicao brasileira, que em seus 

artigos atinentes aos direitos e liberdades individuals, apresentava novos paradigmas, que 

vieram a modificar intensamente o sistema penal vigente, propiciando a ideia de um codigo 

penal que atendesse aos novos ditames estabelecidos pela justica. 

Nessa perspectiva, criou-se o momento propicio para o surgimento, ou apresentacao 

de um novo Codigo Penal, e nesta missao foram encarregados os ilustres estudiosos Jose 

Clemente Pereira e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Sendo que a proposta de Codigo 

apresentada por Bernardo, apos significativas alteracoes fora aprovado, tornando-se uma obra 

referenda junto a literatura juridica patria, tendo absorvido clara influencia dos principios 

liberals iluministas, apresentando uma enorme preocupacao com a condicao do preso, onde 

propunha que a cadeia nao deveria apresentar apenas um referencial de torturas e castigos, 

mas tambem deveria propor um carater de reestruturacao civica e moral do delinqiiente. 

Neste novo Codigo eram previstas onze especies de penas: a pena de morte; as gales 

(penas muito severas, temporarias ou perpetuas); prisao com trabalho; prisao simples; 

banimento; degredo (morar por tempo determinado em local indicado pela sentenca, sem 
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periodo de qualquer ausencia); desterro (saida do criminoso do local onde este tenha praticado 

o delito);multa ; suspensao de emprego e a perda do emprego.E finalmente em seu artigo 60 

apresentava os acoites em escravos exigindo a fixacao de seu quantum na sentenca, nao 

podendo o condenado sofrer mais que cinqiienta por dia. 

Mesmo diante de tamanha crueldade e abusos, vislumbrando com olhares atuais, o 

Sistema Legislativo Penal foi considerado muito liberal e gerou grande polemica, sendo o 

mesmo responsabilizado pelo aumento na criminalidade e ate mesmo sendo qualificado como 

instrumento instigador ao crime. Nesta esteira, surgiram muitas manifestacoes contrarias, 

propiciando em seguida o aparecimento de uma gama de leis mais severas de cunho que 

sorrateiramente provocariam sua substituicao. 

Em 1888 com o fim da escravatura, surgiu a proposta de uma reforma ou revisao 

frente ao novo codigo, tendo em vista que, com a adocao de novas medidas e 

posicionamentos da sociedade, nao se tornaria viavel a manutencao daquela legislacao. Em 

1889 foi apresentado ao Ministro da Justica o novo projeto, tendo sido nomeado um grupo de 

pesquisadores para que procedesse ao seu exame, tendo sido proposta uma completa 

reformulacao, pois aquele momento nao atendia aos anseios da sociedade. E em meio a 

calorosas divergencias prolongaram-se as discussoes nao mais havendo tempo de por em 

pratica em virtude da Proclamacao da Republica. 

Criada essa nova era da historia e por consequencia a instituicao de um novo tempo no 

direito brasileiro, o Ministro Campos Sales, atento a necessidade de prestar uma nova lei 

penal que se assemelhe com o sistema de governo implementado, nomeou Joao Batista 

Pereira para encabecar a comissao revisora do codigo penal tendo este em um curto espaco de 

tempo apresentado o projeto que mais tarde seria aprovado por um decreto de 11 de outubro 

de 1890. 

Diferentemente do que apresentara o codigo anterior, a nova lei, talvez pela rapidez 

com que fora elaborada nao apresentou a mesma qualidade que tangenciava sua antecessora. 

Era imersa a serios problemas de tecnica e mostrava-se totalmente retrograda, devendo ser 

considerado um fracasso para a cultura juridica nacional. Sendo tao cheia de equivocos que no 

dia de sua aprovacao, a mesma j a carecia de reforma. O diploma fora tao alterado e de dificil 

aplicabilidade gerando assim a chamada inseguranca juridica. 

Mesmo imerso a tantas criticas e rejeicoes, neste periodo surgiram atos legislatives de 

grande valia, tais como os decretos n° 16.588 de 06 de setembro de 1924, que apresentou a 

suspensao condicional da pena e o n 0 16.665 de 06 de novembro de 1924 que veio a regular o 

livramento condicional, medida a muito requerida para a atuacao nos casos de cumprimento 



26 

de penas privativas. Diante de tamanho compendio de direito penal e primordialmente em 

meio a uma legislacao de aplicabilidade tao contraditoria, foi necessario a nomeacao do Des. 

Vicente Piragibe com a intencao de promover a aglutinacao e consolidacao de toda producao 

juridica relativa ao direito penal posterior a 1890. Neste universo surgiu o Codigo Penal 

brasileiro, de acordo com o decreto N°. 22.213 de 14 de dezembro de 1932, sob a 

nomenclatura de Consolidacao das Leis Penais de Piragibe. 

As leis penais patrias sofreram algumas mudancas e adaptacoes ao longo do tempo, 

entretanto pouco havia sido feito, assim como poucas eram as preocupacoes atinentes ao bom 

uso e funcionamento dos estabelecimentos penitenciarios nacionais. 

O codigo Penal de 1830 nao estabeleceu diretrizes que uniformizassem o verdadeiro 

valor do sistema penitenciario. O Codigo de 1890 apesar de alguma evolucao e progresso, 

quando do uso de colonias agricolas e institutos industrials, alem de atenuar certo numero de 

penas, todavia, as medidas apresentadas nao burlaram o mundo da teoria. 

Segundo Araujo apud Muakad (1996, p. 16) em 1865 apresentou um projeto de 

melhor otimizar alem de baratear a vida dos detentos.Neste pensamento o governo Federal 

apesar de muitas experiencias sem sucesso, propos em 1908, e foi editada a Lei n° 835 de 7 

de outubro, prevendo a construcao de uma colonia agricola no Estado do Rio de Janeiro.Em 

1921 , a lei orcamentaria autorizava a instalacao, no Distrito Federal, de uma penitenciaria 

agricola para homens e de outra para mulheres.Constituindo assim um grande marco para a 

historia do sistema prisional do pais. 

Mais uma vez o passar dos anos vem incitar a necessidade de a revisao da literatura 

penal brasileira tendo por fulcro mais uma vez a mudanca de costumes, e a evolucao natural 

da sociedade, e assim, em dezembro de 1938 o Ministro da Justica veio a convidar o Prof. 

Alcantara Machado. 

Apos a entrega de projeto, o mesmo fora submetido a uma comissao revisora que tinha 

entre outros o notavel mestre Nelson Hungria que trabalharam durante dois anos, entregando 

o projeto que seria promulgado em 07 de dezembro de 1940, tendo sua vigencia iniciada em 

1° de Janeiro de 1942, coincidindo assim com a entrada em vigor do Codigo de Processo 

Penal. 

O Codigo Penal em vigencia apesar de editado em um periodo de ditadura, o referido 

diploma absorveu grande influencia de preceitos doutrinarios contemporaneos. Tais como os 

Codigos Italiano e Suico que influenciaram as ideias e conseguiram alterar significativamente 

a vertente tecnica e a consonancia na sua aplicabilidade, restando como ponto incontroverso 

nao abandonara o carater repressivo do modo de cumprimento das penas. 
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Com a promulgacao da constituicao de 1946 despertou o interesse dos juristas 

brasileiros para a construcao de um novo Codigo Penal, recaindo sobre Nelson Hungria a 

responsabilidade da producao desta nova legislacao. Tendo o mesmo sido publicado em 08 de 

novembro de 1962 e para a melhor individualizacao da pena, para fundamentar a sua 

execucao previa o cumprimento das penas de reclusao ou detencao em estabelecimento penal 

aberto, a luz de um regime de semi-liberdade baseada na confianca, quando o condenado 

fosse primario, nao apresentasse periculosidade e cumpri-se pena inferior a 05 anos, ou 

mesmo como etapa da progressao do regime no periodo anterior ao livramento condicional. 

Com a revolucao de 31 de marco de 1964 o Ministro da Justica apresentou o 

anteprojeto a apreciacao de uma comissao de notaveis que mais tarde decretaria a nulidade da 

norma voltando ao status quo. Passada essa experiencia frustrante o novo governo passou a 

reexaminar o projeto de Hungria que em 21 de outubro de 1969 entraria em vigor sob forma 

do Decreto-lei n°. 1.004, comentado como sendo a grande marca do direito penal atual. 

3.4 DA LEI 7.209/1984 

Em 1984 quando Joao Figueiredo era o presidente do pais, nomeou o Dep. Ibrahim 

Abi-Ackel como Ministro da Justica com a func-ao de adequar o sistema penitenciario 

nacional as novas realidades que ladeavam as decadas finais do seculo XX, juntamente com a 

elaboracao da Lei de Execucoes Penais que havia sido esquecido pelo governo anterior. 

Proferira as alteracoes e adaptacoes o texto fora apresentado em 06 de marco de 1981. 

A respeito desta reforma Muakad (1996, p. 26), vale-se das palavras de Reale Jr., que 
diz: 

Essa reforma tern uma postura realista sem ortodoxia e comprometimentos teoricos, 
instaurando-se um realismo humanista que ve a pena como reprimenda; que busca 
humanizar o Direito Penal recorrendo a novas medidas que nao o encerramento; 
que pretende fazer da execucao da pena a oportunidade para sugerir e suscitar 
valores facilitando a resolucao de conflitos pessoais do condenado.Seguiu as ideias 
avancadas de paises como a Russia, Polonia, Hungria, Belgica, Franca, Italia, 
Inglaterra e outros. 

A pratica destes novos atos poderia corroborar para criacao de uma cultura juridica 

realista e atinente a uma nova perspectiva social, que buscava nao so elo punitivo, mas 

tambem sobrepor uma orientacao educativa. O anteprojeto foi amplamente discutido e em 11 
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de julho de 1984, sob a egide do Presidente Joao Figueiredo foi publicada a Lei 7.209 

provocando uma serie de alteracoes no codigo vigente. 

O anteprojeto que previa a construcao da nova parte geral do Codigo Penal Brasileiro 

procurava estabelecer a seguranca juridica por meio de um caminho humano e realista. 

3.5 DA EXECUCAO PENAL 

Partindo do pressuposto que a Execucao Penal tern por fundamento aplicar as 

disposicoes de sentenca ou decisao criminal, conforme apresentado no artigo 1° da LEP 

formando pressuposto da execucao a existencia de sentenca penal. Deve-se ter por objetivo 

com execucao penal a integracao do condenado, tendo em vista a adocao da teoria mista ou 

ecletica que busca alem da prevencao a humanizacao da pena. 

A nossa Carta Magna e clara ao estabelecer em seu artigo 5°, X L V I que a Lei ira 

regular e individualizar a pena. Neste sentido a particularizacao penal ocorrera em tres 

momentos antagonicos. O primeiro constara na cominacao, elaborada pelo legislador; o 

segundo sera expresso na aplicacao direcionada ao caso concreto estipulado pelo julgador e 

para concluir, o terceiro momento sera consubstancial na execucao da pena, a cargo do Juiz 

das Execucoes Penais. Nesse sentido procede-se a individualizacao legislativa judicial e a 

individualizacao executoria. 

Proferida a individualizacao a LEP em seu artigo 6° propoem a classificacao proferida 

por uma comissao tecnica que tem por missao elaborar um programa individualizado e 

acompanhar o decorrer da execucao das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos 

acompanhando sempre as possibilidades de progressoes e regressoes de regime alem de suas 

conversoes podendo e devendo aponta-las as autoridades competentes. 

Com a evolucao de pensamento humano e a conseqiiente solidificacao da ideia de 

humanizacao da pena passou-se a vislumbrar como atividade primordial na fase executoria a 

reeducacao do criminoso que venha mostrar inadaptabilidade social com a pratica da infracao 

penal. Nesse sentido Mirabete (2000, p.59) diz que: 

Surgiram assim os sistemas penitenciarios fundados na ideia de que a execucao 
penal deve promover a transformacao do criminoso em nao criminoso, 
possibilitando-se metodos coativos para operar-se a mudanca de suas atitudes e de 
seu comportamento social. Por sua finalidade reeducadora, por seu carater 



29 

individualizado, pela adocao das tecnicas das ciencias naturais, o sistema 
penitenciario converteu-se em tratamento penitenciario. 

O fundamento da aplicacao do tratamento e converter o preso ou internado em um 

cidadao com desejo e capacidade de viver respeitando a legislacao penal e que procure 

desenvolver uma responsabilidade extra consigo, com a familia, e com a sociedade que o 

rodeia. O paragrafo unico do artigo em questao conclui a orientacao estendendo a assistencia 

ao egresso, objetivando evitar qualquer tratamento discriminatory, e desta feita resguardando 

a dignidade da pessoa humana. 

A legislacao nao diferencia preso provisorio ou definitivo, apenas conceitua o 

internado, aquele que encontra-se submetido a medida de seguranca em hospital de custodia e 

tratamento psiquiatrico em razao de decisao judicial. 

A assistencia aos condenados e internados constitui preceito fundamental para que a 

pena e a medida de seguranca sejam partes da integracao dialogada entre os destinatarios e a 

comunidade. No que tange ao egresso a assistencia devera ser convertida em orientacao e 

apoio no processo de reintegracao a vida em liberdade e se necessario propiciar alojamento e 

alimentacao em local adequado por periodo de dois meses prorrogavel uma vez por igual 

periodo, diante da necessidade de auxilio e a comprovacao de esforcos na obtencao de 

emprego. Desta forma, busca-se meios de promover a eficaz reinsercao social do egresso. 

A escalacao de medidas assistenciais a serem prestadas encontra-se elencadas no 

artigo 11 da LEP que serao qualificadas atraves dos seguintes fundamentos: I-Material; II-A 

saude; Ill-Juridica; IV-Educacional; V-Social, VI-Religiao. 

Encontra-se de maneira translucida a exposicao dos pontos que constituem a 

assistencia ao preso e internado, que estao explicitos por sua vez nos artigos de 13 a 24 da 

LEP que constituem as seguintes notas: 

A assistencia material ao preso e ao internado devera ser formada primordialmente 
pelo fornecimento suficiente de alimentacao e vestuario por conta do Estado, alem 
de apresentar higiene pessoal e o asseio da cela ou alojamento como sendo um dever 
do preso, sendo que a administracao devera apresentar condicoes para que estes 
cumpram a obrigacao imposta; A assistencia a saude devera formar um dos grandes 
vetores do sistema prisional, pois o condenado em qualquer pessoa e susceptivel de 
contrair doencas e devera encontrar a disposicao servicos medicos, inclusive 
atendimento odontologico e farmaceutico. O trabalho medico compreende o aspecto 
preventivo, a partir do exame medico efetuado em todo aquele que adentra ao 
estabelecimento penal passando pela higiene do local e na dieta alimenticia. Num 
segundo aspecto evidencia o tratamento medico diario dos enfermos das prisoes ou 
hospitais psiquiatricos; A prestacao de servicos juridicos e oferecida aos presos e 
internados que nao disp5em por sua vez de recursos para efetuar seu 
acompanhamento processual e diante de condenacao transitado e julgado para 
oferecimento de progressao de regime ate o seu regresso ao meio social; 
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Compreendera a assistencia educacional um dos fundamentos primordiais a todo 
homem, seja ele livre ou preso, constituindo como bases desta educacao o ensino 
fundamental de forma obrigatoria, o ensino profissional e diante das condicoes 
locais, o estabelecimento de bibliotecas; A funcao da assistencia social e promover 
condicoes plausiveis a ressocializacao do preso ou internado de forma afavel; Diante 
das divergencias doutrinais em se tratando de religiao, permite-se a liberdade de 
culto com inclusao de todos os presos ou internados, sendo vedada a obrigacao do 
sentenciado em atividades religiosas. 

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

atribuicao da dignidade humana e que devem ser respeitados para todos os fins, sendo 

aplicados erga omnes, em todas as situacoes, seja ele livre ou preso. 

Pimentel apud Marcao (2009, p.31) diz que: 

Ingressando no meio carcerario o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos 
padrSes da prisao. Seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar e estimado por 
uma necessidade de se manter vivo e, e se possivel, ser aceito no grupo. Portanto, 
longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, estar, na verdade, sendo 
socializado para viver na prisao. E claro que o preso aprende rapidamente as regras 
disciplinares na prisao, pois esta interessado em nao sofre punicoes. Assim, um 
observador desprevenido pode supor que um preso de bom comportamento e um 
homem regenerado, quando o que se da e algo inteiramente diverso: Trata-se apenas 
de um homem prisonizado. 

A legislacao apresenta como estabelecimentos penais os seguintes: a penitenciaria, 

destinada aos condenados a reclusao, em regime fechado; a colonia agricola, industrial ou 

similar e destinada a execucao de pena de reclusao ou detencao em regime semi-aberto; a casa 

do albergado destinada a condenados a pena privativa de liberdade em regime aberto e a pena 

de limitacao de fim de semana; centro de observacao, locais destinados a realizacao de 

exames gerais e criminologicos; o hospital de custodia e tratamento psiquiatrico destinado a 

doentes mentais e a portadores de desenvolvimento mental incompleto ou retardado; cadeias 

publicas destinadas aos presos provisorios e aos condenados enquanto nao existir sentenca 

penal condenatoria transitada em julgado. 

3.6 DA COLONIA PENAL AGRICOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR 

O estabelecimento penal mencionado e direcionado ao cumprimento de pena na 

modalidade semi-aberta aos condenados que por progressao do regime fechado, bem como 
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aqueles a quern se destinaram inicialmente ao cumprimento da pena privativa de liberdade na 

modalidade semi-aberta, podendo ainda agregar aqueles condenados ao regime aberto que 

obtiveram regressao. O cumprimento da pena em regime semi-aberto deve ocorrer em colonia 

agricola industrial ou similar, onde o condenado podera ser alojado em espacos coletivos. 

Segundo parte da doutrina e explicita a falencia do regime semi-aberto, nesta esteira 

Marcao (2009, p.99) destaca que: 

Exurge absoluta ausencia de estabelecimentos em numero suficiente para o 
atendimento da clientela. Diariamente, milhares de condenados recebem pena a ser 
cumprida no regime inicial semi-aberto. Entretanto, em sede de execucao imperando 
a ausencia de vagas em estabelecimento adequado, a alternativa tern sido determinar 
que se aguarde vaga recolhida em estabelecimento destinado ao regime fechado em 
absoluta distorcao aos ditames da Lei de Execucao Penal. 

Neste diapasao vislumbra-se que em variadas vezes sentenciados ao regime semi-

aberto cumprem suas penas em regime fechado exclusivamente por ausencia de 

estabelecimentos penais adequados a sua situacao, sendo assim penalizados duplamente pela 

falta de amparo legal do Estado na execucao do seu mister. Percebe-se ainda que condenados 

em regime fechado que alcancam pressupostos que o qualificam para a progressao de regime 

continua de fato no regime mais danoso, diante da ausencia de carceres propicios a evolucao 

da sua situacao prisional. 

Outro ponto bastante suscitado pela parte majoritaria da doutrina diz respeito a 

ausencia de resultados praticos no que tange ao processo de ressocializacao dos egressos do 

regime semi-aberto, o que causa grande constrangimento tendo em vista que a reinsercao de 

forma ordeira e participativa junto a sociedade corresponde a ponto almejado pelo 

cumprimento da pena. 
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4 DA COLONIA PENAL A G R I C O L A DO SERTAO 

4.1 ANALISE CRITIC A 

O alicerce deste estudo que tern como tema principal a efetivacao do Principio da 

Dignidade da Pessoa Humana na Colonia Penal Agricola do Sertao consagrou-se na pesquisa 

de campo realizada no mes de Novembro de 2009, na cidade de Sousa-PB onde questionarios 

pre-formulados foram utilizados para obter-se as informacoes necessarias ao bom 

procedimento deste. 

A apresentacao dos dados coletados que segue tern como objetivo apresentar as 

principals caracteristicas relacionadas as reais condicoes da aplicabilidade do principio 

supracitado nas perspectivas de execucao penal consagradas na LEP e respeitados a gama 

principal de direitos constitucionalmente previstos. 

Inaugurado em 07 de dezembro do ano de 2001, a Colonia Penal Agricola do Sertao e 

composta por uma populacao carceraria amplamente mista onde encontram-se presos em 

todos os regimes, desde os mais brandos ate os mais danosos, o que diametralmente fere a boa 

fluencia da execucao de pena no regime semi-aberto, que a priore, seria local exclusivo para 

estes. A quantidade de presos existentes nao supera a capacidade de absorcao de apenados, o 

que facilitaria assim a insercao de programas de favorecimento aos detentos, no entanto essa 

realidade e um pouco diferente do que deveria ser, pois os programas de humanizacao e 

reeducacao civica nao sao oferecidos, mesmo dispondo de condicoes favoraveis para que isto 

ocorresse. 

A Colonia e fisicamente distribuida em espacos na sua maioria inativos intermediando 

um numero de quatro pavilhoes, uma cela feminina, dormitorio para os albergados e 

refeitorio. Em se tratando de atividades de lazer e educacao, existe um campo de futebol de 

usufruto restrito e de condicoes improprias para a pratica de esportes. Quanto a educacao ha 

apenas uma professora que da aulas primarias apenas para aqueles que talvez nunca tenham 

freqiientado uma escola. Sabe-se que de acordo com a legislacao vigente, os apenados teriam 

direito a ter aulas de ensino fundamental, sendo este obrigatorio, alem da inclusao de um 

ensino profissionalizante para que os mesmos pudessem se tornar habilitados a exercer 

futuramente uma profissao como ate mesmo, uma forma de ressocializacao. Existia 

anteriormente o Programa de Educacao de Jovens e Adultos (EJA) que auxiliava nessa 
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educacao, podendo salientar que o mesmo nao faz parte atualmente das atividades oferecidas 

na Colonia Penal. 

Como atividade laborativa e oferecido o trabalho na fabricacao de bolas, onde os 

detentos efetuam a costura do couro manualmente, sendo que esta atividade e restrita a alguns 

presos atingindo um percentual minimo de apenados. 

Referindo-se as condicoes de saudes oferecidas, ha uma precariedade complexa, pois 

os detentos nao possuem atendimento medico de forma alguma, valendo ainda ressaltar que 

de acordo com os proprios presos, na existencia de alguma necessidade basica ou ate mesmo 

em um caso de doenca mais seria e preciso chamar a atencao dos agentes penitenciarios na 

forma mais gritante possivel, chegando ate a bater nas grades das celas para que estes possam 

averiguar e entao assim decidir ou nao pelo socorro. 

Outro ponto bastante suscitado refere-se a ausencia de acompanhamento juridico 

processual, tendo em vista que a populacao penitenciaria e constituida de presos provisorios, 

que aguardam julgamento, presos condenados que fazem jus a progressao de regime, alem de 

alguns que ja poderiam voltar aos seus lares, apresentado sua forca de trabalho na construcao 

de uma sociedade menos criminalizada. 

4.2 DAS ENTREVISTAS COM OS APENADOS 

Durante a realizacao das entrevistas com os apenados no decorrer da elaboracao deste 

trabalho ocorrido durante o mes de novembro deste ano, foi entrevistado um numero de vinte 

e dois apenados. 

Respondendo a questoes pre-formuladas, os presos que vivenciam a realidade 

prisional no sistema carcerario local, tiveram a oportunidade de expressar seu pensamento a 

respeito da situacao em que vivem, sobretudo em face do procedimento de absorcao legal do 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana e sua relacao com a atual situacao do sistema 

penitenciario, representado pela Colonia Penal Agricola do Sertao. 

Como todo homem, o preso e um ser humano detentor de deveres e direitos junto a 

comunidade, diante desta condicao apregoa-se a aplicacao de uma serie de beneficios que 

torne a sua estadia na prisao, um periodo de tempo destinado a reflexao sobre a sua atuacao 

no meio social vislumbrando uma modificacao que possa melhor instruir sua volta. Desta feita 
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como resultados dos questionamentos apresentados encontram-se as seguintes respostas, que 

apos sua apresentacao serao comentadas e detalhadas, com embasamento nas respostas por 

eles apresentadas: 

GRAFICO 01 - Conhecimento sobre a Constituicao Federal de 1988? 
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FONTE: PESQUISA DIRETA 2009 

De acordo com os parametros estabelecidos e avaliando os resultados que foram 

expostos, pode-se perceber que diante dessa realidade, os apenados, em sua maioria, nao tern 

conhecimento ao que se diz respeito a Constituicao da Republica, implicando assim em uma 

falta de conhecimento sobre seus direitos e deveres como cidadaos. 

A nossa Carta Maior apresenta os pressupostos que norteiam todo o sistema juridico, 

economico e social da patria, o desconhecimento deste material inibe em certo grau a fluencia 

ordinaria da vida de um brasileiro. 

O preso na sua condicao mantem intactos os seus direitos e garantias individuals, com 

reserva da liberdade. Os direitos e garantias apregoados pela Constituicao procuraram 

resguardar o minimo de dignidade do individuo. E essa necessaria dignidade que deve ser 

oferecida ao preso, nao a titulo de favor, mas porque a Constituicao Federal assim estabelece, 

no momento em que assegura o direito a integridade fisica e moral (art. 5° XVIX). 

Apenas uma quantidade restrita de apenados tern conhecimento sobre o teor da 

Constituicao Federal e, consequentemente, sobre seus direitos. De certo, esse e um fato que 

mostra de forma veemente, atraves dos dados que ja foram dispostos ao longo da pesquisa, 

que o preso e privado do conhecimento dos seus devidos direitos. Logo e de se assegurar que 

a falta de politicas publicas voltadas ao esclarecimento da populacao sobre seus direitos, 

reflete de forma direta aqueles que nao obstante, vislumbram esse prejuizo sobre si mesmo. 
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GRAFICO 02 - Conhecimento sobre o Principio da Dignidade da Pessoa Humana? 
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FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 

Atraves da coleta de dados vislumbra-se que os apenados sousenses nao tern 

conhecimento sobre tal principio. Envolvidos em um ambiente hostil, em que prepondera a 

luta pela vida, a dignidade e aposta em segundo piano. 

Submetidos a uma degradacao humana, os sentidos, os ideais a essentia da vida, 

absorve as ingerencias a ties aplicadas e admite a subumanidade a qual se insere a situacao do 

apenado, que, se quer compreende o que venha a ser a dignidade humana. A denominacao e 

desconhecida, mas os sintomas que ratificam esse estado sao diuturnamente vividos na 

Colonia Penal Agricola do Sertao. 

GRAFICO 03 - E oferecido trabalho aos presidiarios? 
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FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 
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Segundo a percepcao da maioria dos presos, a Colonia Penal Agricola do Sertao nao 

oferece condicoes de trabalho aos apenados, condicao essa fundamental ao processo de 

ressocializacao e profissionalizacao do apenado, visto que, diante de um grande tempo de 

ociosidade, sua mentalidade podera continuar a pensar na delinqiiencia, e voltando as ruas o 

mesmo podera repetir os atos outrora praticados, pois apresentada a uma sociedade que nao 

costuma dar uma segunda chance, ele se encontrara encarcerado, so que desta vez, pelo 

sistema social discriminatorio. 

Parcela media dos apenados respondeu que existe trabalho no ambiente carcerario 

sousense, pois mesmo que em pequena quantidade, o projeto de fabricacao de bolas de futebol 

por meio manual envolve alguns presos. Outro projeto de trabalho desenvolvido, refere-se a 

producao de verduras e hortalicas por meio do Projeto Mandala, onde sao cuidadas desde o 

preparo da terra, do plantio, da irrigacao, ate a colheita. Servindo de alimentacao para os 

proprios presos. 

O trabalho no sistema carcerario fundado na Colonia Penal Agricola, Industrial ou 

Similar, deve constituir-se como um dos grandes modelos de ajustamento e melhoramento da 

personalidade e da formacao dos apenados, pois institui-se tal modalidade de aplicacao penal 

vislumbrando um crescimento interno que possa propiciar a vida digna. 

GRAFICO 04 - E oferecido educacao, esporte e lazer? 
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FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 

Os dados estatisticos provam quase que unanimemente que segundo a visao dos 

detentos nao lhes sao oferecidas atividades que busquem reformar a conduta outrora 

praticada. A LEP, assim como a Constituicao Federal garante como sendo atividades 
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indispensaveis a educacao, o esporte e o lazer. Tendo em vista que os mesmos encontram-se 

reclusos, na maioria do tempo em ambiente fechado, com corpo e mente inertes. A unica 

atividade educacional desenvolvida na instituicao resume-se ao trabalho desenvolvido por 

uma professora que ensina as nocoes basicas para aprender a ler e a escrever, sendo esta 

atividade incompleta, nao seguindo assim o pre-requisito que diz que o apenado tern direito a 

um ensino fundamental obrigatorio, alem de ensino profissionalizante adequados. 

Durante o questionario alguns presos expuseram que muitas vezes a profissional da 

educacao que la trabalha, volta do portal principal, pois nao existe alunos para as aulas. 

Segundo relato, o nao comparecimento dos presos deve-se a acomodacao dos agentes 

carcerarios que nao se dispoem a abrir as celas para que os mesmos possam ter acesso as 

aulas. 

GRAFICO 05 - Existe infra-estrutura de saneamento, atendimento medico e alimentacao? 
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FONTE:PESQUISA DIRETA 2009. 

Segundo resposta dos detentos a infra-estrutura de saneamento e mediana, visto que 

nos ultimos meses existe certa defasagem no fornecimento de material de higiene e limpeza 

dos locais onde habitam e deles proprios, neste ponto havendo numero razoavel de 

ponderacao tendo em vista a comparacao com outros tempos. Comprova- se ainda um caso de 

extrema individualidade ocorrido em um dos pavilhoes, que apresenta uma serie de problemas 

estruturais relacionados a esgotamento, e que por algum tempo vem prejudicando a 

convivencia naquele local. 

No que tange ao atendimento medico, garantia minima de saude, afirmaram os 

detentos entrevistados, de forma unissona, nao existir qualquer atendimento, inclusive sendo 
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necessarias revoltas vultosas quando da obrigacao iminente de algum preso ser levado a uma 

unidade hospitalar. O atendimento de odontologos e psicologos, profissionais muito 

requisitados e que poderiam contribuir decisivamente para a melhoria do sistema de saude 

carcerario nao e aposto, salvo motivos de urgencia no que tange as questoes dentarias 

improrrogaveis. Reclama-se ainda da falta de medicamentos para combater as molestias que 

diuturnamente permeiam o ambiente carcerario. 

No que tange a alimenta9ao, sao servidas no geral tres refei9oes diarias, que mantem 

basicamente a dieta dos apenados, deixando-se a desejar no que diz respeito ao suprimento 

das necessidades vitais as fun9oes basicas de nutri9ao. 

GRAFICO 06 - A estrutura fisica das celas e satisfatoria? 
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FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 

Importa salientar conforme apresentado na tabela supra, que as celas que constitui o 

domicilio dos apenados da Colonia Penal Agricola de Sousa, apresenta-se de forma apta e 

adequada para o convivio dos apenados, uma vez que a dignidade humana e as condi96es 

minimas de sobrevivencia dos presos devem ser resguardadas. 

De acordo com os dados obtidos, as celas que compoem o convivio continuo dos 

apenados apresentam estrutura fisica satisfatoria, confirmando os padroes estabelecidos e 

garantindo seguran9a aos que la habitam. A questao estrutural interna encontra-se como um 

ponto superado, tendo em vista que as instala96es individualizadas atendem as exigencias da 

maior parte dos apenados, sendo qualificada como viavel para a condi9ao digna. 

Por ser uma institui9ao considerada recente (tendo em vista seu funcionamento a partir 

de 2001) e que nunca presenciou qualquer motim ou rebeliao de grande porte, que viesse 

afetar a estrutura edificada, a CPAS, 
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GRAFICO 07 - A quantidade de pessoas por cela e adequada? 
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SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 

Os numeros estatisticos demonstram que a grande maioria dos apenados acreditam 

estar imersos em celas com quantidades adequadas, tendo em vista a existencia de vagas, 

demonstrando fielmente que na Colonia Penal Agricola do Sertao nao existe superlotacao ou 

superpopulacao carceraria. Diante da referida constatacao, percebe-se certo grau de 

ineficiencia oriunda da administracao penitenciaria em nivel de Estado, assim como da equipe 

gestora local, que mesmo com uma populacao carceraria dentro das previsoes nao consegue 

efetivar os direitos apresentados na LEP e na CF. 

Afronta-se assim o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, quando inexiste 

empenho institucional na persecugao da humanizacao e racionalizacao da pena. 

GRAFICO 08 - 0 tratamento dedicado pela equipe de profissionais da colonia e satisfatorio? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 
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Os presidiarios em sua maioria afirmam ser satisfatorio o tratamento a eles dedicado 

por parte da equipe de professionals que exercem suas atividades na Colonia Penal Agricola 

do Sertao, salientando que sempre existem alguns funcionarios menos atenciosos do que nao 

deveriam, mas que, tratam os apenados sem e zelo e o respeito que deveriam dispor. 

Ressalte-se ainda que as diferencas entre agentes penitenciarios, que sao os membros 

que atuam diretamente com os presos em seu di-a-dia e os apenados ocorre de forma 

particular, sendo a grande maioria destes, sao possuidores de idoneidade moral, que nao se 

corrompem, tao pouco corroboram para a transgressao dos valores morais e eticos que se 

apresentam aplicaveis a sua situacao. Apresenta-se ainda uma certa aversao a equipe gestora, 

tendo em vista que a direcao local foi instituida a poucos meses, existindo alguns pontos que 

ainda nao satisfazem as necessidades dos apenados, ocorrendo que os mesmos reclamam da 

inertia na introducao de uma serie de benfeitorias que pudessem promover melhorias e 

humanizar a vida dos apenados. 

GRAFICO 09 - A CPAS propicia condicoes para a ressocializacao? 

BSIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 

A questao levantada relata que em sua maioria, os apenados respondem que existem 

condicoes para a ressocializacao, pois a maioria destes deseja voltar a conviver em sociedade. 

Expressam, assim, sua ansia de viver em liberdade, de forma harmoniosa ao lado da familia e 

da sociedade. 

Entretanto, o historico da pesquisa deixa latente a ausencia de uma serie de requisitos 

que contribuiriam para a melhor funcionalidade do instituto da ressocializacao. Um dos fins 
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da execucao penal consagra-se na volta do apenado a sociedade com uma nova mentalidade, 

dispostos a reconstruir sua vida. 

GRAFICO 10 - Qual o regime de pena em cumprimento? 

35i 

30-

0 Fechado 
• Semi-Aberto 
• Aberto 
• Provisorio 

Fechado Semi-Aberto Aberto Provisorio 

FONTE:PESQUISA DIRETA 2009. 

A LEP propoe que as Colonias Penais Agricola, Industrial ou Similares serao 

estabelecimentos penais destinados ao cumprimento de pena no regime semi-aberto, 

entretanto na CPAS sao encontrados todos os tipos de apenados. Congregando delitos nas 

mais variadas faces, juntando em um so elemento prisional desde o simples ladrao de 

galinhas, ate o traficante de drogas mais astuto e impetuoso, 

Apesar de haver uma certa triagem na divisao dos pavilhoes torna-se inconseqiiente o 

contato entre os mesmos, ferindo frontalmente as propostas ressociativas da Legislacao 

Brasileira. 

GRAFICO 11 - E aplicado o principio da dignidade da pessoa humana na CPAS? 

• SIM 
• NAO 

SIM NAO 

FONTE: PESQUISA DIRETA 2009. 
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De forma crucial existe uma grande contrariedade no que diz respeito a este principio, 

pois no inicio formulou-se uma pergunta que os questionava sobre esse conhecimento, onde 

os mesmos afirmaram nao o ter, enquanto que ao questionar sobre a aplicabilidade do mesmo, 

os apenados afirmaram em sua maioria que e regularmente aplicado este principio. 

Com a apresentacao total dos dados coletados, nota-se que apesar de uma estrutura 

fisica mediana e a ausencia do fenomeno da superlotacao a CPAS, poderia melhor delinear o 

piano de atividades desenvolvidas e direcionadas aos apenados, isto tudo, segundo a 

percepcao apresentada pelos detentos. Entretanto, ao recorrer a direcao da instituicao 

vislumbra-se dados totalmente divergentes, tendo em vista que a Colonia encontra-se com 

uma populacao carceraria alem da sua capacidade, contribuindo assim para a nao efetivacao 

do Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

4.3 ANALISE DA COLONIA PENAL AGRICOLA DO SERTAO. 

Proferida a sistematizacao dos dados coletados na fonte principal de onde emana o 

questionamento apresentado pelo presente trabalho, nota-se que a Colonia Penal Agricola do 

Sertao oferece uma estrutura fisica razoavel, com condicoes de reunir um numero de presos 

ainda maior. Entretanto, a aplicabilidade de muitos direitos e garantias constitucionais 

encontra-se adormecida e, mais uma vez revive-se o mesmo tratamento oferecido ao detento 

dentro das nossas unidades prisionais. 

O trabalho desenvolvido por parte dos gestores publicos e tambem da sociedade 

organizada deve ser direcionado a esta camada tao mal tratada, que em uma regiao arida, de 

temperatura elevada, vive trancafiada, escondida, esquecida. Para que tenham uma segunda 

chance de voltar a conviver em equilibrio com os demais homens, torna-se imperioso que a 

Colonia Agricola nao seja so mais um deposito humano que visa sempre punir 

desenfreadamente os sertanejos que de um modo qualquer acabaram caindo nas armadilhas 

que a vida apresenta. 

A revitalizacao do modo de conceber a aplicacao da pena deve provocar um reflexo 

social que dilacere a o carater animalesco. O homem mantem suas caracteristicas inerentes a 

sua dignidade onde quer esteja, sendo dever do governo e da sociedade apresentar subsidios 

que possibilitem conversao de um delinquente em um cidadao de bem, que cultive a justica e 

a boa indole. 
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5 CONSIDERA^OES FINAIS 

A historia da humanidade apresenta-se em um elevado grau de evolucao em todas as 

areas do conhecimento. Parte significante deste processo evolutivo e encontrada 

consubstanciada no processo de humanizacao que vivenciamos. 0 mundo atraves de seus 

dirigentes politicos, comerciais e espirituais tern voltado seus olhares para a consecucao de 

principios basilares para garantia da permanecia da especie humana com um minimo de 

garantias. A essentia destas encontra guarida total em um dos principios norteadores de todo 

o direito, que e o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, termo juridico de dificil 

conceituacao, mas que apresenta facil e rapida absolvicao social. 

O respeito ao ser humano e a suas necessidades mais intrinsecas como a alimentacao, 

o vestuario, a saude, a um meio ambiente harmonico, ao respeito as crencas religiosas, e a 

honra sao alguns dos pressupostos que compoe a dignidade humana. 

O processo de desenvolvimento da humanidade vem apresentando mudancas no modo 

de pensar e agir, e neste trabalho foram considerados os aspectos abrangentes relacionados a 

dignidade da pessoa humana ligada diretamente ao estudo das condicoes carcerarias que sao 

apresentadas no Sistema Penitenciario Brasileiro, e em particular especificando de modo claro 

e bastante evidente as condicoes relacionadas a Colonia Agricola Penal do Sertao localizada 

na cidade de Sousa-PB. 

Tornou-se possivel perceber ao longo deste trabalho que a realidade carceraria 

brasileira e preocupante, e o declinio desse sistema e decorrente de custos crescentes do 

encarceramento aliado a falta de investimentos publicos no setor, o que tern como 

conseqiiencia a superlotacao das prisoes. Diante disso decorre uma serie de problemas como, 

por exemplo, a falta de higiene, de uma alimentacao adequada, de leitos aliados a deficiencia 

no servico medico, alem de um elevado indice de consumo de drogas internamente entre os 

apenados. Em uma alternativa de contornar esse tipo de problema, sao buscadas diversas e 

distintas formas, mas infelizmente o que se pode notar e que ao inves destes diminuirem, 

existe um aumento consideravel levando em conta as reais condicoes carcerarias brasileiras, 

embora exista ainda uma grande inquietacao da sociedade ante a crise do sistema 

penitenciario brasileiro cuja situacao como ja visto e bastante caotica. 

Essa falta de condicoes necessarias a salubridade dos internos juntamente com a 

inexistencia de perspectivas de reintegracao social quando da libertacao sao conseqiiencias de 
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uma politica inteligente para o proprio setor, ate por que, a questao carceraria nao faz parte da 

lista de prioridades das politicas publicas brasileiras. O sistema carcerario no Brasil tern sido 

alvo de diversas discussoes nos ultimos anos, e estas ocorrem em todos os niveis e setores da 

sociedade, sendo considerado como um assunto frequente na comunicacao de formas tanto 

escritas como faladas, e ate mesmo televisivas. 

Os apenados nao sao aqui tratados como pessoas merecedoras de regalias, mas sim 

como pessoas que tern de cumprir sua pena dispondo de todas as condicoes necessarias e de 

direito para que seu tempo de estada na penitenciaria siga os pre-requisitos basicos de uma 

sobrevivencia humana, ainda devendo-se encaixar a possibilidade de que exista uma 

preparacao do mesmo para uma ressocializacao posterior. 

Sabe-se que as penitenciarias brasileiras passam longe das descricoes da lei, 

demonstrando as falhas de um sistema corrupto, nao confiavel e que sofre com a falta de 

infra-estrutura necessaria para garantir o devido cumprimento da lei. Em face disso, a 

sociedade se apresenta descrente na ressocializacao do preso, continuando a ve-lo como um 

preso, o qual, apenas, tern direito a permanecer extramuros, rejeitando-o. 

E neste momento que o egresso encontra maiores dificuldades, pois alem de enfrentar 

a exclusao social, depara-se com a atual situacao brasileira, cujos indices de desemprego e de 

criminalidade aumentam a cada dia, o que o impossibilita ensejo para auferir mesmo as 

condicoes minimas para uma vida digna. 

Assim, se por um lado a reeducacao do condenado depende da sua propria vontade, 

sua reinsercao na sociedade depende dos membros que a compoem. Porem, muitos evitam 

oportunizar emprego para um egresso do carcere, nao por desconfiar da figura do ser humano 

que o egresso representa, mas sim por receio da "reeducacao" que ele obteve dentro do 

sistema. 

Existem ainda grandes discussoes com relacao a essa questao carceraria nacional, 

juristas, psicologos, religiosos, e a grande massa da populacao em geral criam teorias e 

buscam solucoes para esta grande controversia. Tais entendimentos sejam eles passionais ou 

ate mesmo tecnicos, de alguma forma tentam trazer a realidade alguns dos motivos que levam 

a criacao atual e as solucoes por sua vez sendo elas visiveis ou nao para o tratante problema. 

Por fim, para que exista seguranca e tranqiiilidade no que se chama Sistema Carcerario 

Brasileiro de forma centralizada na Colonia Penal Agricola do Sertao, situada na Cidade de 

Sousa-PB e preciso que se unam forcas nos varios setores da sociedade civil organizada, e 

tambem das organizacoes governamentais ou nao, para erguer um planejamento que garanta 

esses preceitos para que entao assim possa existir de forma adequada a Dignidade da Pessoa 
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Humana em todos os ambientes que possa existir um homem, que inclusive na casa de 

segregacao local, os direitos inerentes a qualidade humana sejam latentes e expressos. 
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ANEXO 

Questionario 

1. Tem conhecimento sobre a Constituicao Federal de 1988? 
( )Sim ( )Nao 

2. J a ouviu falar sobre o principio da dignidade da pessoa humana? 
( )Sim ( )Nao 

3. A Colonia Penal de Sousa-PB oferece trabalho para os presidiarios? 
( )Sim ( )Nao 

4. A Colonia Penal de Sousa-PB oferece atividades educacionais de esporte e lazer para os 
presidiarios? 
( )Sim ( )Nao 

5. A Colonia Penal de Sousa-PB oferece infra-estrutura de saneamento, alimentacao, 
atendimento medico? 
( )Sim ( )Nao 

6. As celas possuem estrutura fisica satisfatoria? 
( )Sim ( )Nao 

7. Nas celas, existem mais pessoas que o adequado? 
( )Sim ( )Nao 

8. O tratamento que a equipe de profissionais da Colonia Penal de Sousa-PB dedica aos 
presidiarios e satisfatorio? 
( )Sim ( )Nao 

9. O presidio regional de Sousa-PB proporciona condicoes para a ressocializacao dos 
presidiarios? 
( )Sim ( )Nao 

10. Qual e o seu regime de cumprimento de pena? 

( ) Fechado ( ) Semi-Aberto ( ) Aberto ( ) Provisorio. 

11. Voce sente que e aplicado o principio da dignidade da pessoa humana no presidio de 
Sousa-PB. 
( )Sim ( )Nao 


