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liberdade deve ser tratada com humanidade 
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pessoa humana.(Plawsiki) 



RESUMO 

Percebe-se que o sistema prisional brasileiro tern sido alvo de serias criticas pela 

doutrina, bem como pela sociedade em geral.Objetiva este trabalho analisar as 

condigoes em que vive o apenado, fazendo com que se questione a eficacia do 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana, no cotidiano dos carceres brasileiros. 

Partindo de urn breve historico da pena. Passando a abordar o surgimento da 

dignidade humana ate sua positivacao na Constituicao Federal de 1988 como o 

principio da dignidade da pessoa humana e a sua conceituacao.Enfocando a 

consagracao da dignidade humana na legislagao penal, atraves do Principio do 

Respeito ao Preso e pela Lei de Execugao Penal 7.210/84 que traz uma melhor 

forma de tratamento para os apenados, baseado em assistencias e no cumprimento 

de direitos essencias. Demonstrando as condigoes em que vivem os apenados 

brasileiros, tendo como parametros o Presidio do Roger-(Joao Pessoa), Serrotao-

(Campina Grande), Regional (Sousa) e na Casa de Detengao-(Sao Paulo), que 

embora desativada deixou seus vestigios da atual realidade do sistema prisional, 

fazendo com que os apenados acabem tornando-se vitimas desse sistema, 

deixando evidente o contraste entre as normas positivadas penais e o cotidiano. 

Assim e trazida uma reflexao acerca da recuperagao da dignidade humana do 

apenado, baseado na efetivagao das normas e em uma ressocializagao com a 

participagao da sociedade em geral, que e indispensavel ao bom funcionamento de 

projetos como o da a Associagao de Protegao e Assistencia aos Carcerarios e a 

Penitenciaria Industrial Regional do Cariri, que apresentam resultados 

impressionantes frentes aos obtidos pelo sistema usual, resgatando a dignidade do 

apenado. 

Palavras - chave: Dignidade. Apenado. Direitos. Condigoes. Sistema prisional. 
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INTRODUQAO 

Procura esta pesquisa cientifica fazer uma analise acerca das 

condigoes em que vivem os apenados, objetivando expor que o principio 

constitutional da dignidade humana e os direitos dos presos, ainda, nao chegaram 

para eles de forma concreta e real como deveriam ser aplicados. 

A analise do tema teve como base a vontade de questionar sobre urn 

assunto real que e a efetivagao do principio da dignidade da pessoa humana, diante 

as condigoes vividas pelo apenado brasileiro dentro das prisoes. 

A relevancia do tema justifica-se pela importancia que tern no campo 

do sistema prisional atual e do apenado enquanto sujeito de direitos. 

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa tern amparo no metodo 

historico evolutivo, na exegese juridica e na consulta bibliografica enfocando a Lei 

de Execugao Penal, o Codigo Penal, a Constituigao Federal de 1988, doutrinas e 

artigos de jornais que contribuiram para a problematica que envolve a dignidade do 

apenado brasileiro. 

No primeiro capitulo sera explorado urn breve historico da pena, desde 

o seu surgimento ate os dias atuais, demonstrando a busca incansavel de tentar 

cada vez mais humaniza-las. 

O segundo capitulo demonstrara o surgimento da dignidade humana 

atraves de varias concepgoes que deixaram a sua contribuigao para a historia, 

sendo a Declaragao dos Direitos Humanos de 1948 o marco para a valorizagao da 

dignidade da pessoa humana como algo essencial a todos, influenciando na sua 

positivagao na Constituigao Federal de 1988 como principio da dignidade da pessoa 

humana e trazendo a sua conceituagao. 
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O terceiro capitulo apresentara que o principio da dignidade humana 

esta consagrado na legislagao penal atraves do principio do respeito ao preso e da 

Lei de Execugao Penal que trata da sua finalidade, no que tange a assistencia e os 

direitos dos apenados. 

No quarto capitulo mostrara dados sobre a realidade vivida pelos 

apenados no atual sistema prisional, tendo com parametros a penitenciaria do Roger 

em Joao Pessoa, do Serrotao em Campina Grande, Regional em Sousa e da.Casa 

de Detengao de Sao Paulo, que se encontra desativada mais seus relatos condiz 

com a realidade, enfocando os aspectos da falta de higiene, assistencia medica, 

social, falta de acesso a educagao e a violencia policial, fazendo com que o apenado 

acabe tornando se vitimas desse sistema prisional. 

No quinto capitulo sera trazida uma reflexao acerca de recuperagao da 

dignidade do apenado com base na efetivagao dos direitos dos presos, com uma 

ressocializagao baseada em condigoes dignas e tratamento adequados de 

valorizagao do apenado como sujeito de direitos e a participagao da sociedade em 

geral, para projetos como da Associagao de Protegao e Assistencia aos 

Condenados e da Penitenciaria Industrial Regional do Cariri. 

Serao, desta forma, exposto varios aspectos de que os presidios 

carecem de instrumento de recursos humanos capazes de desenvolver e valorizar 

os detentos como sujeitos de direitos. 



CAPITULO 1 BREVE HISTORICO DA PENA 

1.1 Evolugao historica da pena 

No renascer da humanidade com os primitivos seres humanos e as 

sociedades ainda rudimentares, nascia o crime e com ele a pena. O crime era a 

agressao a um interesse do individuo ou do grupo, e a pena a resposta do mal 

infligido ao infrator. 

Entao a pena surge como necessaria reacao de defesa dos interesses 

dos individuos e tambem do grupo, do cla, da tribo que precisavam ser protegidos de 

ataques. 

As primeiras penas eram manifestagoes de vingangas privadas, sendo 

extremamente severas, arbitrarias e absolutamente desproporcionais.O proprio 

ofendido exercia o direito de punir, aplicando ao agressor do interesse a pena que 

bem desejasse. Em se tratando de crime praticado por membro do grupo, essa 

vinganga desproporcionada, constituia um grave prejuizo para o proprio grupo, cuja 

forga despendia de um grande numero de individuos fortes, aptos para a guerra 

contra outras tribos e outros grupos que se formavam. 

Assim, ja com as primeiras penas, nascem a necessidade de restringi-

las em beneficio do grupo social. Aos poucos as comunidade vao-se organizando 

em forma de Estado, e com isso, a vinganga passa a ser publica. 

A Lei do Taliao trouxe uma forma de punigao, que apesar de violentas 

e crueis, adquiriam a ideia de proporcionalidade, mostrando que a pena deveria ser 

aplicada na proporgao do dano causado. O Taliao aparece nas leis mais remotas, 

como e o caso do Codigo de Hamurabi, editadas a mais de 2.000 mil anos a .C, 
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adotado pelas leis chinesas, persas e egipcias. O Direito era exercido atraves dele, 

que ditava: "olho por olho, dente por dente", ou seja, se alguem tira o olho de 

outrem, tambem perdera um olho. 

O Codigo de Hamurabi, considerado o mais antigo ordenamento 

legislativo da antiguidade, contemplava a pena de morte que era aplicada por atos 

de bruxaria e por adulterio. 

O Direito Romano tambem acolhiam o taliao, atraves da Lei das XII 

tabua, a vinganga e a composicao sendo verificado o lado subjetivo do delito. Assim 

o tipo de punigao dos patricios estavam reservados a decapitagao e os plebeus a 

morte degradante, como por exemplo, a crucificagao. 

No Direito Canonico, faz-se acompanhar das ideias de humanizar e 

espiritualizar as penas, incorporando o espirito cristao, ou seja, unindo a pena com a 

religiao, procurando, assim, reconciliar o reu-pecador com a divindade. Santo 

Agostinho foi um grande pensador do direito canonico, que eliminava a exigencia de 

que a pena devesse ser, necessaria e absolutamente proporcional ao crime 

praticado, construindo, a parti dai, a necessidade de que a pena tenha igualmente 

carater utilitario. 

Em toda a Idade Media a pena era caracterizada por suplicios, castigos 

crueis e infamantes, sofrimentos fisicos, espetaculos da degradagao humana, onde 

estavam submetidas as determinagoes dos senhores feudais e eram impostas em 

fungao da camada social a que pertencia o reu, com surgimento de uma nova 

realidade historica, a burguesia. 

Somente no fim do seculo XVII e que as raizes do direito penitenciario 

comegam a se formar, ganhando um matiz de humanidade com as ideias de Cesare 

Beccaria, pois ate entao inexistia o carater humanitario das penas. 
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No final do referido seculo, a pena privativa de liberdade 

institucionalizou-se como principal sancao penal, assim a prisao passou a ser, 

fundamentalmente o local das execugoes das penas. Nasceram, entao, as primeiras 

reflexoes sobre a organizagao das casas de detengao e sobre as condigoes de vida 

dos detentos. 

Com esse advento das ideias lluministas, da Revolugao Francesa e a 

Declaragao de Direitos, grandes modificagoes aconteceram na Europa, influenciando 

no surgimento de penas mais humanizadas. 

No Brasil, ha pouco mais de 150 anos, a sociedade brasileira convivia 

com a pena de morte, com a crueldade, inclusive pelo fogo, ate o condenado torna-

se po para que nao fosse sepultado, agoite, degredo, perpetuo ou temporario. 

Com a Criagao do Codigo Criminal do Imperio, em 1830, por D Pedro I, 

a prisao passou a fazer parte dos costumes brasileiros, cominando na pena de morte 

na forca, a de gales e outras menos crueis como a prisao com trabalho, a prisao 

simples, para a grande maioria dos crimes, de banimento, degredo, desterro, multa, 

suspensao, perda de emprego e para os escravos agoites. 

Devido as mudangas que ocorreram com a Aboligao da Escravidao em 

1888 e a Proclamagao da Republica em 1890, o Codigo Penal de 1890, passou a ter 

como modalidade de prisao: a prisao celular, reclusao, prisao com trabalho 

obrigatorio e prisao disciplinar, devendo cada modalidade ser cumprida em 

estabelecimento especifico. 

Mas desde aquele tempo as prisoes ja se apresentavam em pessimas 

condigoes, onde todos os presos permaneciam amontoados no mesmo espago 

fisico, na pratica inexistia qualquer forma de diferenciagao entre as modalidades. 
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Em 14 de dezembro de 1932, foi promulgada o Decreto 22.213, que 

consolidava as diversas leis que versavam sobre materia penal no pais e em 07 de 

dezembro de 1940 foi publicado o Decreto Lei 2.848 sendo o Novo Codigo Penal, o 

qual utilizamos atualmente, sofrendo alteragoes principalmente pelas mudancas 

ocorridas em nossa sociedade com o passar dos anos. 

Segundo Teles (2004,p.320).As penas corporais, violentas, crueis, 
inclusive as de morte, sucederam as privativas de liberdade, hoje, 
inevitavelmente, consideradas crueis e que, por isso mesmo, 
deverao ser substituidas por outras, menos severas, mais humanas. 

Essa pena privativa de liberdade esta inexoravelmente falida, devido 

ao descaso do Poder Publico em relagao ao problema do nao implemento de 

politicas efetivas de recuperagao do apenado, bem como a forma desumana e 

violenta que tratam os detentos com total desrespeito aos direitos mais 

fundamentals dos condenados. 



CAPITULO 2 ANALISE DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA 

2.1 Antecedentes historicos 

O principio da dignidade da pessoa humana e relativamente recente 

em relagao a sua positivagao, mas suas primeiras manifestagoes sao de origens 

remotas. 

A ideia da dignidade da pessoa humana encontra-se raizes desde a 

ideologia crista onde pregavam que o homem foi criado a imagem e semelhanga de 

Deus. Sendo o homem considerado um ser humano dotado de um valor proprio, nao 

pode ser tratado como mero objeto. 

Para a ideologia classista a dignidade significa a posigao social ou 

economica ocupada pelo individuo, que era tida como uma qualidade inerente ao ser 

humano, distinguindo das demais criaturas. 

Este pensamento influenciou no ambito da filosofia estoica que se 

encontra vinculada com a nogao da liberdade pessoal de cada individuo e onde 

todos os homens sao iguais em dignidade. 

A concepgao crista e estoica continuou a ser sustentada durante a 

idade media, tendo sido Tomas de Aquino quern expressamente utilizou o termo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dignitas humana, sendo que mais tarde em plena renascenga e no limiar da idade 

moderna o humanista italiano Pico de Mirandola partiu da ideia da dignidade como 

qualidade inerente ao ser humano, possibilitando ao homem a construgao de forma 

livre e independente da sua propria existencia e de seu proprio destino. 

No seculo XVI e no inicio da expansao colonial espanhola, Francisco 

de Vitoria contribuiu para a afirmagao da ideia da dignidade humana, pregando que 



15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a pratica do processo de aniquilagao, exploracao e escravizagao dos indios nao 

deveriam existir em fungao do direito natural e da natureza humana do homem, pois 

as pessoas sao livres e iguais devendo ser respeitadas como sujeitos de direitos. 

Ja no seculo XVII e XVIII a concepgao da dignidade da pessoa 

humana, com base no ambito do pensamento jusnaturalista, passou por um 

processo de racionalizagao, consagrando que a dignidade parte do pressuposto de 

que o homem por sua natureza humana e detentor de direitos que devem ser 

reconhecidos e respeitados pelos semelhantes e pelo Estado, independentemente 

de sua posigao social ou economica, mantendo-se a nogao fundamental de 

igualdade de todos os homens. 

Neste periodo, destacam-se estudiosos como Samuel Pufendorf, 

ensinando que o monarca deveria respeitar a dignidade da pessoa humana, 

considerando esta como a liberdade do ser humano de optar de acordo com sua 

razao e de agir conforme o seu entendimento. E Kant preconiza a concepgao da 

dignidade como parte da autonomia etica do ser humano que nao pode se tratado 

como mero objeto. 

Todas as concepgoes acerca da dignidade da pessoa humana foram 

de grande relevancia, pois a partir da Segunda Guerra Mundial o valor fundamental 

da dignidade passou a ser reconhecido expressamente em algumas constituigoes, 

de modo especial com a consagragao pela Declaragao Universal da Organizagao 

das Nagoes Unidas (ONU) de 10 de dezembro de 1948, que apresenta no piano do 

mundo juridico, a consciencia universal dos povos, estabelecendo uma serie de 

valores que devem ser respeitados por todos os Estados. 

Conforme a Declaragao Universal de 1948, em seu artigo 1°, reza: 

"Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de 
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razao e consciencia e devem agir em relagao umas a outras com espirito de 

fraternidade". 

Em termos de Brasil a Constituigao Federal de 1988 foi um exemplo da 

utilizagao dos preceitos trazidos pela Declaragao Universal, reconhecendo 

expressamente o valor da dignidade da pessoa humana, procurando anular o 

periodo que antecede este periodo, o qual foi marcada pela ditadura militar, onde o 

valor da pessoa humano e dos direitos foi objeto de desconsideragao e de 

degradagao pelo Estado. 

2.2 Conceituagao 

Definir o principio da dignidade humana e algo dificil, mas a doutrina e 

a jurisprudencia cuidaram, ao logo do tempo, de estabelecer os contornos basicos 

do conceito da dignidade, ainda que nao possa falar em uma definigao generica e 

abstrata consensualmente aceita. 

O significado da palavra dignidade trazido por Ferreira (2001, p. 236), 

no mimidicionario Aurelio e "Dignidade sf1.Qualidade de digno. 2. Fungao, titulo etc, 

que confere posigao graduada, 3. Honestidade.4. Brio". 

Para Alexandre de Morais (2000) a Constituigao Federal apresenta a 

dignidade da pessoa humana em uma dupla concepgao, primeiro preve um direito 

individual protetor nas relagoes entre Estado e individuo e em segundo procura 

estabelecer o dever fundamental de tratamento igualitario dos proprios semelhantes. 
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Segundo Ferreira (2004 p.84)."A Dignidade e preceito inerente a 

personalidade humana que eleva aos niveis da existencia, onde faz do individuo um 

homem, um ser". 

Para o professor Xavier (apud Vieira, 2005)."A dignidade do ser 

humano e a afirmacao do proprio individuo enquanto ser, sem a intervencao dos 

poderes publicos que devem se abster de agir". 

De acordo com Sarlet (2001) a definicao do principio da dignidade 

humana, pode ser tornado de varios sentidos, dependendo da diversidade de 

valores que se manifestam nas sociedades democraticas, carecendo de uma 

delimitagao pela praxis constitutional. 

Percebe-se que o valor da dignidade da pessoa humana e de extrema 

relevancia. No Brasil o principio da dignidade humana constituindo-se um valor guia 

para toda a ordem constitucional. Alem de encontra-se no ambito dos principios 

fundamentals a dignidade esta intimamente vinculada com os direitos humanos, 

assim os direitos a vida, os direitos de liberdade e de igualdade, os direitos politicos 

como o sufragio, o voto e a possibilidade de concorrer a cargos publicos eletivos, 

bem como os direitos sociais atraves da saude, educacao, assistencia e previdencia 

social. 

A dignidade tambem e estabelecida na ordem economica quando tern 

por fim assegurar a todos uma existencia digna (art. 170, caput), na ordem social 

quando se fundou o planejamento familiar nos principios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsavel (art. 226, § 6°), alem de assegurar a crianga e 
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ao adolescente o direito a dignidade (art. 227, caput), correspondendo diretamente 

as exigencias mais elementares da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade e um elemento irrenunciavel e inalienavel, sendo algo que 

se reconhece, respeita e protege nao podendo ser retirado ou criado ja que e 

inerente em cada ser humano.Segundo Sarlet (2001.p. 106). 

Nao se deve olvidar que a dignidade independe das circunstancias 
concretas, sendo algo inerente a toda e qualquer pessoa humana, de 
tal sorte que todos - mesmo o maior dos criminosos - sao iguais em 
dignidade. 

Por outro lado, Sarlet tambem coloca que a dignidade nao pode ser 

considerada exclusivamente como algo inerente a natureza do homem, devendo 

existir uma integracao entre a relagao do estado com o individuo. 

O Estado tern a tarefa de guiar as agoes dos individuos, tanto no 

sentido de preservar a dignidade existente, como criar condigoes que possibilite o 

seu pleno exercicio. Assim, toda a atividade estatal e todos os orgaos publicos 

deveriam estar ligados pelo principio da dignidade da pessoa humana impondo um 

dever de respeito e de condutas que venha efetivar e proteger a dignidade do 

individuo. 

Outro elemento importante e a intangibilidade, ou seja, que a dignidade 

de cada pessoa deve ser objeto de respeito e protegao onde as restrigoes efetivadas 

nao venham ferir o limite imposto pela dignidade da pessoa humana. 

Conforme, os ensinamentos de G. Durig (apud Sarlet, 2001) a 

dignidade da pessoa humana poderia ser considerada agredida sempre que o 
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individuo fosse descaracterizado de sujeito de direitos, sendo tratado como um 

objeto, uma coisa ou um mero instrumento. 

A concepgao do homem como um objeto constitui justamente a 

contrariedade da nogao da dignidade da pessoa humana. De acordo com Sarlet 

(2001 p. 110): 

(...) Onde nao houver respeito pela vida e pela integridade 
fisica do ser humano, onde as condigoes minimas para uma 
existencia digna nao forem asseguradas, onde a intimidade e 
identidade do individuo forem objeto de ingerencias indevidas, onde 
sua igualdade relativamente aos demais nao for garantida, bem 
como onde nao houver limitagao do poder, nao passara de mero 
objeto de arbitrio e injustigas. 

O conceito da dignidade humana engloba o direito a vida, saude, 

moradia adequada, trabalho digno, educagao, lazer, respeito, a protegao da 

integridade fisica e corporal do individuo do que decorrem, por exemplo, da 

utilizagao da pessoa humana para experiencias cientificas, engloba a garantia da 

isonomia de todos os seres humanos, nao sendo permitido, perseguigoes religiosas 

e tambem a garantia a liberdade de consciencia, de pensamento e de culto. 

Assim, o conceito da dignidade do preso engloba necessariamente o, 

respeito, a protegao da integridade fisica e moral do individuo do que decorrem, por 

exemplo, da proibigao da pena de morte, da tortura, das penas de natureza corporal, 

limitagao aos meios de prova, engloba tambem a garantia de condigoes justas e 

adequadas de vida dentro dos presidios, a garantia da isonomia de todos os presos, 

que nao podem ser submetidos a tratamento discriminatorio e arbitrario nao sendo 

permitido a escravidao, a discriminagao, engloba tambem na protegao da intimidade, 

da honra e da esfera privada da cela. 



CAPITULO 3 CON SAG RAQ AO DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE NA 
LEGISLAQAO PENAL 

3.1 Principio do Respeito ao Preso 

O principio do respeito ao preso e considerado pela Carta Magna de 

1988, uma ramificacao do Principio da Dignidade da Pessoa Humana restrita a 

condigao do apenado que cumpre pena carceraria, buscando evitar que os direitos 

do preso que foram alcancados pela sentenga penal condenatoria mantenham-se 

intactos. 

Portanto o principio do respeito ao preso buscam reprimir aos maus 

tratos, as torturas, as condigoes desumanas em que os presos sao mantidos, alem 

da discriminagao operante da propria sociedade em relagao ao apenado que saem 

do carcere, com um perfil criminal muito maior do que quando entraram, certamente 

voltarao contra a sociedade por meio do crime, nao tendo nem um tipo de apoio ao 

sair da prisao. 

No Titulo II - Dos direitos e garantias Fundamentais, Capitulo I - Dos 

Direitos e Deveres Individuals e Coletivos em seu art. 5°, tras em seus incisos: 

III - Ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 

XLIX - e assegurado aos presos o respeito a integridade fisica e 

moral; 
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Esses preceitos se especificam no art. 38 do Codigo Penal: "O preso 

conserva todos os direitos nao atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a 

todas as autoridades o respeito a sua integridade fisica e moral". 

Assim, o homem apesar de condenado ou apenas preso, nao deixa de 

ser homem e continua com todos os seus direitos, com excegao apenas dos 

incompativeis com a perda da liberdade, ou seja, o preso perde a liberdade de 

locomogao, no entanto o respeito a sua integridade fisica devem permanecer 

solidos. 

O detento deve ser protegido, enquanto ser humano e cidadao, 

principalmente por ser destituido de liberdade, incapaz de defender-se em sua 

plenitude. 

Na verdade, o que se pode afirmar e que a totalidade dos presos 

brasileiros estao cumprindo penas em total desrespeito a Constituigao e a Lei de 

Execugao Penal, penas crueis, com desrespeito a integridade fisica e moral dos 

condenados sao absolutamente inconstitucional. 

3.2 Da execugao penal 

A execugao penal pode ser compreendida como uma atividade 

complexa, desenvolvida no piano jurisdicional e administrative com a participagao do 

poderes Judiciario e Executive atraves dos orgaos jurisdicionais, no Judiciario e dos 

estabelecimentos penais pelo Executive 
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A Lei de Execugao Penal (LEP), reza em seu art. 1°:" A execugao 

penal tern por objetivo efetivar as disposigoes de sentenga ou decisao criminal e 

proporcionar condigoes para a harmonica integragao social do condenado e do 

internado". 

Modernamente, a tendencia e de que a execugao penal deva estar 

programada de molde a corresponder a ideia de humanizar, alem de punir. Devendo 

criar condigoes por meio das quais possa um dia em liberdade retomar uma vida 

digna, sem ter que recorrer ao mundo do crime. 

A Lei de execugao penal trouxe no seu ambito a vontade de retirar a 

pesha criminoso, adotando em seu texto um tratamento humanitario que seja capaz 

de ressocializar e educar o detento, procurando desenvolver no preso a capacidade 

de viver socialmente, de respeitar a si proprio, a sua familia, ao proximo e a 

sociedade em geral. A Lei de Execugao Penal, no titulo II, do condenado e do 

internado, no seu capitulo II, segao I, artigo 10 e paragrafo unico trata da assistencia 

que o Estado deve propor ao preso. 

O Estado tern o dever de fazer com que o preso receba um tratamento 

digno, capacitando para o egresso a sociedade.Segundo Mirabete (2000) deveriam 

existir meios de tratamento penitenciario, tais como: os conservadores que atendem 

a aspectos essenciais a vida e a saude do apenado como alimentagao, assistencia 

medica, educagao fisica, e os meios reeducadores que atraves de meios educativos 

pretendendo modela, sao a instrugao e educagao, formagao profissional, assistencia 

psiquiatrica, assistencia religiosa. 
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O art. 11 da Lei de Execugao trata sobre a assistencia do apenado, 

qual seja, a material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa. 

A Assistencia material consiste no fornecimento de alimentagao de 

boa qualidade, bem preparada, suficiente e equilibrada para nao prejudicar a saude 

de seus consumidores, havendo necessidade de refeigoes especiais para os 

doentes com prescrigao medica, . para os anciaos e mulheres que estao 

amamentando com circunstancias que exigem cuidados especiais; consiste tambem 

no vestuario que devem ser mantidos limpos, em bom estado, apropriado ao clima, 

afim de nao prejudicar sua saude nem ofender a dignidade e respeito proprio. 

Em relagao as instalagoes devem ser levados em conta os espagos 

geograficos das celas, a iluminagao, a cubagem do ar, o arejamento, as instalagoes 

sanitarias devem atender as necessidades naturais do ser humano, portanto devem 

ser asseadas e decentes, tendo a administragao o dever de dispor aos apenados 

materiais indispensaveis para a limpeza e higiene das celas e demais dependencias 

do estabelecimento, enquanto os banheiros e chuveiros devem ter temperatura 

adequada ao clima, em numero suficiente para que cada preso possa fazer uso 

deles com frequencia. 

A assistencia a saude e um servigo fundamental a qualquer pessoa, e 

principalmente ao apenado que provavelmente e suscetivel de contrair mais 

doengas muito mais do que qualquer outra pessoa, devido ao ambiente malefico 

das prisoes, seja pelas mas condigoes de higiene, alimentagao, vestuario, espago 

fisico inadequado, perturbagoes psicologicas e pelas agressoes tanto fisicas como 

morais sofridas. 
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Assim, a assistencia a saude nos estabelecimentos prisionais e uma 

necessidade indeclinavel, podendo deter o aspecto preventivo que caracteriza em 

inspecoes sobre a higiene dos locais, dieta alimenticia adequada e ao aspecto 

curativo que se refere a assistencia diaria para diagnostico e tratamento das 

patologias, e em relagao a assistencia medica externa e cabivel quando o 

estabelecimento prisional nao oferecer condigoes de prestar a assistencia 

necessaria ao apenado. 

A assistencia juridica e de suma importancia para a populagao 

carceraria, onde a maioria nao tern recursos financeiros. Essa assistencia e muitas 

vezes a unica esperanga que um preso tern de constituir um defensor publico, 

quando nao possui condigoes financeiras, para acompanhar a execugao dos 

procedimentos. 

Outra assistencia priorizada pela Lei 7.210/84 e a educacional, 

devendo ser um dos servigos basicos a todo individuo livre, mas tambem ao preso, 

sendo considerando como um meio para a reinsergao do condenado no convivio 

familiar, comunitario e social. 

A assistencia educacional detem dos meios educacionais tradicionais 

como tambem estende a atividade de formagao profissional e cultural, podendo o 

Estado utilizar-se de convenios com entidades publicas ou particulares, procurando 

fazer com que a sociedade tambem contribua para a tarefa de reintegragao social 

do apenado. 

A assistencia social e um meio, dentro da concepgao penitenciaria 

moderna, correspondendo ao servigo social a tarefa de tentar diminuir os efeitos 
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deixados por todas situacoes problematicas que o apenado viveu durante o carcere, 

querendo proporcionar sua readaptagao para o retorno a liberdade. 

A assistencia religiosa tambem possui esse carater socializador. Onde 

o detento tern o direito de exercitar sua crenga religiosa, devendo existir o respeito a 

liberdade de crenga religiosa e liberdade de consciencia garantida 

constitucionalmente. 

A assistencia ao egresso consiste em proporcionar orientagoes e 

incentivos para que melhor os apenados se reintegre a vida em liberdade.Essa 

assistencia pos-penitenciaria dever ser oferecida e nao imposta, compreendo os 

varios aspectos do auxilio (moral, material, juridico, etc), devendo abranger todos os 

meios que levem a prevengao contra a reincidencia, sem envolver o egresso com o 

estigma de sua condigao de ex-sentenciado. 

Esse tipo de assistencia e complementada pela assistencia social, 

ambas deveriam andar de maos dadas com o objetivo principal da reinsergao social. 

3.3 Dos Direitos essencias aos apenados 

A Lei de Execugao Penal traz no Titulo II, Capitulo IV, Segao ll-Dos 

Direitos, traz os direitos essencias aos presos, os quais consolidam com os 

principios fundamentals dos direitos humanos e introduzido tambem pela 

Constituigao Federal: 

Segundo Mirabete (2000, p. 113), "os direitos dos presos sao um 

reflexo do movimento de defesa dos direitos da pessoa humana". 
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No art. 40 da Lei de Execugao Penal preceitua que haja respeito a 

integridade fisica e moral dos condenados e dos presos provisorios. 

O principio da dignidade humana serve de suporte para a protegao de 

direitos fundamentals do homem como: direito a vida, a saude, a integridade 

corporal. Por isso sao proibidas pela Constituigao Federal em seu art. 5°, inciso XLIX 

as praticas de maus-tratos e castigos que por sua crueldade, degradante, vexatorio 

e humilhante, atente contra a dignidade da pessoa. 

A nossa Carta magna de 1988, ao proclamar o respeito a integridade 

fisica e moral dos apenados, levando em conta as relagoes juridicas estabelecidas 

entre a administragao penitenciaria e os sentenciados a penas privativas de 

liberdade, consagra a conservagao por parte dos presos de todos os direitos 

fundamentals reconhecidos a pessoa livre. Segundo Mirabete (2000 p. 115): 

Em todas as dependencias penitenciarias, e em todos os 
momentos e situagoes, devem ser satisfeitas as necessidades de 
higiene e seguranga de ordem material, bem como as relatives ao 
tratamento digno da pessoa humana que e o preso. 

Com excegao daqueles direitos incompativeis com a condigao peculiar 

dos presos tais como liberdade de locomogao CF (, art. 5°, XV), livre exercicio de 

qualquer profissao (CF, art.5°, XIII), inviolabilidade domiciliar em relagao a cela (CF, 

art.5°, XI), exercicio dos direitos politicos (CF, art. 5°, III). 

De acordo com art 41 da Lei de Execugao Penal constituem direitos 

dos apenados: 

I. Alimentagao suficiente e vestuario. 

II. Atribuigao de trabalho e remuneragao. 

III. Previdencia social. 
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IV. Constituigao do peculio. 

V. Proporcionalidade na distribuigao do tempo para o trabalho, o 
descanso e a recreagao. 

VI. Exercicio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e 
desportivas anteriores, desde que compativeis com a execugao da 
pena. 

VII. Assistencia material, a saude, juridica, educacional, social e 
religiosa. 

VIII. Protegao contra qualquer forma de sensacionalismo. 

IX. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 

X. Visita do conjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados. 

XI. Igualdade de tratamento, menos em relagao a exigencia da 
individualizagao da pena. 

XII. Representagao e petigao a qualquer autoridade, em defesa do 
direito. 

XIII. Contato com o mundo exterior por meio de correspondencia, de 
leitura e de outros meios de informagao que nao comprometam a 
moral e os bons costumes. 

A violagao desses direitos afeta diretamente o principio da dignidade 

humana do apenado, que merecem um tratamento e condigoes dignas como 

sujeitos detentores de direitos. 



CAPITULO 4 REALIDADE DOS APENADOS 

4.1 Dados demonstratives da realidade dos apenados. 

No Brasil, possui aproximadamente 230 mil presos, para apenas 100 

mil vagas, conforme Geraldo Thadeu (2003) deputado de Minas Gerais e relator da 

Subcomissao Permanente do Sistema Penitenciario. 

O censo penitenciario de 1995 (apud Teles, 2004), aponta que dos 

129.169 presos no Brasil, 95% sao pobres, 87% nao completaram o ensino de 1° 

grau, 855 nao tern condigoes de contratar um advogado. 

Segundo o censo penitenciario de 1997(apud Ramos, 2005) havia 

mais de 170 mil presos encarcerados, para capacidade de 80 mil vagas resultando 

nesta maneira, um deficit 90 mil vagas em todo o pais.Mais grave seriam 275.000 

mandados de prisao expedidos e nao cumpridos, exatamente por absoluta falta de 

vagas nos presidios e cadeias do pais. Assim, observa-se, portanto que a situagao 

e caotica. 

Segundo Gonzaga, Santos e Bacarin (2002) o sucateamento da 

maquina penitenciaria, somado ao despreparo dos que lidam no universo carcerario 

e a omissao do Estado e da propria sociedade compoe o quadro da realidade penal 

brasileira. 

As condigoes dos apenados sao de extrema precariedade dentro do 

sistema prisional, onde os presos sao privados de direitos basicos, em virtude do 

total despreparo do Estado para colocar em pratica as normas juridicas vigentes em 

nosso pais. O descaso Estatal e tambem da sociedade e desastrosa, 
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descaracterizando a verdadeira finalidade da pena que e reintegrar e ressocializar o 

apenado gerando um bem-estar comum. 

O sistema penitenciario nao comporta a totalizagao dos apenados, os 

agentes penitenciarios nao tern formacao adequada e tampouco etica no cotidiano 

com o preso. Quase que diariamente vemos a imprensa noticiar a falta de vagas nos 

presidios e o estado precario dos estabelecimentos ja existentes, fatos que 

deterioram as expectativas de recuperagao dos presos; 

Segundo a Comissao de Direitos Humanos (1999 p.12)."Os 

estabelecimentos penais estao caracterizados, pela superlotagao e a extrema 

precariedade da alimentagao e atendimento de saude o que vem estimulando 

rebelioes e fugas frequententes". 

A situagao dos presos e desanimadora em decorrencia da 

superlotagao dos estabelecimentos de carcere e a escassez de recursos financeiros 

para construgao e manutengao dos presidios. 

Neste contexto, dados e fatos de presidios de Campina Grande, Joao 

Pessoa, Sousa e da Casa de Detengao de Sao Paulo, que apesar de encontra-se 

desativada deixou vestigios da atual realidade do sistema penitenciario. 

As penitenciarias segregam presos condenados ao regime fechado de 

seguranga maxima; No caso dos presidios da Paraiba, o numero de encarcerados 

aumenta cerca de 10% ao ano, a proporgao e de 150 encarcerados para cada mil 

habitantes, atualmente os 17 presidios da Paraiba apresentam uma lotagao acima 

dobro de sua capacitagao, conforme Terzakis; Oliveira (2005). A penitenciaria do 

Roger-Joao Pessoa tern capacidade para 320 presos, mais abrigam quase mil, 

segundo Lugo (2004). De acordo com Barbosa (2004) o presidio do Serrotao-
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Campina Grande conta com uma populagao de 885 presos, distribuidos em um 

espago planejado para 325 apenados. 

O Presidio Regional de Sousa, a exemplo da maioria dos 

estabelecimentos prisionais do pais, encontra-se, constantemente, superlotados, 

onde 95% dos 52 entrevistados (de total de 115 detentos) denunciam o descaso 

para com eles, afirmando que nao recebem atendimento medico, psicossocial e 

juridico, necessario a sua dignidade, faltando um acompanhamento estatal que se 

preocupe com os detentos, conforme Lima; et all (2004). 

Essa superlotagao existente nos estabelecimentos penais em atividade 

acarreta a violencia sexual entre os presos que tern que conviver pacificamente com 

esse tipo de violencia, haja vista, o descaso do sistema para com a categoria dos 

apenados. 

4.2 Aspectos inerentes as condigoes dos apenados. 

As condigoes em que vivem os presos dentro das prisoes brasileiras 

sao marcadas pela: 

a) Falta de higiene e assistencia medica e social: 

Muitos dos presos estao submetidos a pessimas condigoes de higiene. 

As condigoes higienicas sao precarias e deficientes, alem do que o 

acompanhamento medico inexiste em alguns casos. Quern mais sofre pela carencia 

de assistencia medica sao os apenados que precisam de atendimento medico de 
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urgencia, nem sempre possui policiais suficientes para retirada do preso para um 

hospital. 

Em geral as celas sao escuras, falta ventilagoes fazendo com que o 

cheiro de gente aglomerada seja forte e a fumaca do cigarro espalhe no interior da 

cela, para tomar banho exige muitas vezes contorcionismo embaixo do cano na 

parede ou na torneira da pia com uma caneca, para dormir faziam um rodizio onde 

metade ficava em pe enquanto a outra metade dormiam, conforme relatos de 

Drauzio Varela (1999), em seu livro Estacao do Carandirum. 

De acordo com Terzakis; Oliveira (2004), os vazamentos nos 

banheiros provocando umidade e dos defeitos na rede de esgoto constatando que o 

piso de alguns pavilhoes fique oco, o que enfatizavam as condigoes desumanas de 

higiene. 

A promiscuidade e a desinformagao dos presos, sem 

acompanhamento psiquico-social, levam a transmissao de AIDS entre os presos. 

Nao somente a AIDS e negligenciada, mais varias enfermidades afetam esse tipo de 

estabelecimento, como doengas gastricas, fraqueza, molestias venereas, 

dermatites, pneumonias e tuberculose, muitas vezes os presos nao sao atendidos 

adequadamente.nem sequer ha remedios basicos para trata-los, de acordo com 

Varela(1999). 

b) Falta de acesso a educagao e ensino profissionalizante: 

O proverbio popularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mente vazia e a oficina do demdnio" nao poderia 

ser mais adequado quando se trata da vida carceraria, conforme Varela. O individuo 

privado de sua liberdade e que nao encontra ocupagao, entra num estado mental 
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onde sua perspectiva e fugir ou se suicidar. O homem nasceu para ser livre, nao faz 

parte de sua natureza permanecer enjaulado. 

O apenado que nao ocupa seu dia, principalmente sua mente, e um 

maquinador de ideias, a maioria delas, ruins. O presidio e um sistema fechado onde 

o encarcerado e obrigado a conviver, permanentemente, com outros individuos, 

alguns de indole igual, melhor ou pior, criando suas proprias regras de 

comportamentos, como forma de superar o eterno clima de medo e de preocupacao 

constantes e objetivando preservar a sua propria vida. 

A maior parte desta angustia vivida pelo presidiario advem da falta de 

ocupacao, de uma atividade que ocupe seu tempo, distraia sua atencao e que o 

motive a esperar um amanha melhor. A ideia de todo apenado e que sua vida 

acabou dentro das paredes da cadeia e que nao Ihe resta mais nada. Amparo 

psicologico e fundamental, pois nenhum ser humano vive sem motivacao. 

O apenado por nao ter um estudo ou ocupagao dentro da prisao, 

consequentemente, carece de um senso moral que a vida pre-egressa nao 

conseguiu Ihe transmitir, a personalidade do preso passa a sofrer um desajuste 

ainda maior. Sua unica saida e relacionar-se com os demais presos e compartilhar 

com ele suas aspiragoes, valores e visoes de mundo, quase sempre distorcidas. 

Passa a adquirir novos habitos, que antes nao tinha, enfim transforma-se num 

individuo pior do que quando entrou. Alem disso, disturbios psicologicos que ja 

possuia antes de vir para o presidio se agravam, justamente por se ver inserido num 

novo contexto social, repleto de hostilidades e desrespeito. 
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A maioria dos individuos presos, nao teve oportunidades de uma vida 

melhor, se quer nunca foram a escola, talvez a unica coisa que sabe e assinar seu 

proprio nome, sem expectativa de um futuro melhor tendo em seus olhos a marca 

registrada da miseria, da exclusao, da pobreza. Nesse sentido, o tempo que 

despendera atras das grades pode e deve ser utilizado para Ihe garantir estas 

oportunidades que nunca teve, por meio de estudo e, paralelamente, de trabalho 

profissionalizante. 

Alem de ajeitar as celas, lavar corredores, limpar banheiros etc., os 

detentos precisam ter a chance de demonstrarem valores que, muitas vezes, 

encontram-se obscurecidos pelo estigma do crime. Existem casos de detentos que 

demonstram dotes artisticos, muitos deles se revelando excelentes pintores de 

quadros, paineis de parede e cantores, alem de habilidades com esculturas, 

montagens, modelagens, marcenaria. 

Segundo Irene Batista (1998) existem aspectos deixados pela 

importancia do trabalho como: a) Humano por colaborar para a saude fisica e 

mental, ajudando a manter ou desenvolver uma profissao; b)Carcerario por manter o 

apenado ocupado, colaborando para a diminuicao de reincidencia e possiveis 

rebelioes; c) Economico por receber pelo trabalho realizado, estimulando-o a auxiliar 

sua familia ele proprio conforme suas necessidades. 

A visao a cerca do criminoso e que, apartir do delito ele se tome um 

individuo a parte na sociedade, e que seu isolamento dentro de uma prisao significa 

a perda de toda a sua dignidade humana devendo, por isso, sendo esquecido 

enquanto pessoa humana, e ignora-se que os direitos humanos valem para todos, 

sejam criminosos ou nao. 
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c) Violencia Policial: 

A violencia policial e mais um aspecto que merece atengao, que se faz 

presente em nosso pais e vigora ha muito tempo. Os policiais nao possuem a 

minima instrugao para tratar dos apenados. O unico meio que conhecem e o da 

violencia, dos maus-tratos, das torturas, sendo os apenados tratados como animais, 

como se a eles nao fossem detentores de direitos. Tambem nao devemos esquecer 

que o Estado nao contribui em nada para que inexista esse tipo de violencia, pois 

paga pessimos salarios aos policiais e nao os oferecem cursos de capacitacao fisica 

nem psicologica, fundamental para um bom desempenho de suas fungoes. 

Em julho de 1997, no presidio do Roger onde oito presos foram mortos a 

tiros no presidio por policiais militares e outros foram atacados e mordidos por caes, 

conforme Jornal da Paraiba (2004). E em outubro de 1992 no presidio do Carandiru 

- Sao Paulo cerca de 111 presos morreram, com tiros dados do alto de helicopteros, 

estocados (pelas costas) de facas e baionetas e atraves de caes treinados para 

matar por policiais militares, esses dados sao fatos que comprovam como a 

violencia policial e real em nossa sociedade, segundo Varela. 

O fato de que as maiorias de suas vitimas sao geralmente os membros 

das camadas mais pobres e menos abastadas da populagao, sao um ponto que 

evidencia a violencia. Estes segmentos da sociedade sao considerados classes 

perigosas por acreditar-se serem um ameaga as classes mais privilegiadas, 

caracterizando a violencia com a seletividade onde todo criminoso deve ser pobre, 

com inteligencia limitada, preferivelmente negra ou mulata, prostituta, homossexual, 

desempregado. 
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Segundo Beccaria (2002 p. 19). "A reuniao de todas essas parcelas de 

liberdade constitui o fundamento do direito de punir. Todo poder que deste 

fundamento se afastar constitui abuso e nao justiga". 

Tal visao que impera no meio social, somada a indisciplina de uma 

policia que sempre bateu, espancou e torturou que repele a violencia com mais 

violencia, demonstra o abuso de poder e a total ignorancia do principio fundamental 

da dignidade da pessoa humana. Entretanto, e necessario mais que a promulgagao 

dos principios constitucionais, mas vontade politica do governo brasileiro e da 

sociedade em geral para fazer viger as normas constitucionais. 

4.3 Vitimas do Sistema Prisional 

O individuo que e condenado a pena privativa de liberdade sera um 

homem marcado por toda a sua existencia.Tendo que enfrentar terriveis 

circunstancias como a perda da liberdade e viver na maioria das vezes em presidios 

que nao trazem condigoes dignas, sendo marcados pela falta de higiene, 

alimentagao deficiente e convivio hostil. 

Os apenados sofrem tambem com a pena acessoria social. Segundo 

Oliveira.A (1993) a pena acessoria social ultrapassa a pessoa do individuo e atinge 

seu mundo afetivo, assim o apenado alem de perder a liberdade para pagar seu 

crime tambem pagara com a degradagao do seu proprio intimo que jamais sera 

recuperado. 
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Atualmente, em meio a crise que vive em nosso sistema prisional a 

prisao descaracterizou sua finalidade de reeducar acabando vitimizando o apenado. 

Pois o apenado que deveria ser preso para poder ser reeducado saindo da prisao 

capaz de se adequar ao convivio social se tornou vitima, recebendo desse sistema 

todas as consequencias da pena acessoria social. Segundo Oliveira (1993, p.47) 

Aparti do momento que o individuo entra na prisao passando a ser 
apenado, sera sempre excluido encontrando alguem que Ihes "olhe 
atravessado" e sendo muitas vezes explorados pelos ex-cumplices, 
por uma parcela corrupta da policia, por traficantes, enfim pela 
camada mais putrefata da sociedade. 

Alem dos grandes conflitos psicologicos sofridos pelos apenados 

sendo vitimas da exclusao, do descaso, do repudio seus familiares tambem sao 

vitimas, talvez nao da mesma forma que os apenados, pois esse e alvo principal, 

mais acabam sofrendo com o preconceito por ser filho, mulher ou por ter algum 

vinculo com o apenado ou ex-apenado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 

Assim, o apenado ao sair da prisao depara com um mundo que nao 

conhece e acaba sendo penalizado mais uma vez pela sociedade que impoe 

barreiras a sua ressocializagao sofrendo com o preconceito social, ja se 

direcionando mais uma vez para a criminalidade, demonstrando que os presos sao 

constantemente vitima de maus tratos e espoliagoes nas suas necessidades basicas 

dentro do sistema carcerario. 



CAPfTULO 5 RECUPERAQAO DA DIGNIDADE HUMANA DO 
APENADO 

5.1 Reflexao acerca da recuperagao da dignidade do apenado 

A preocupagao atual com os direitos dos presos e a falta absurda da 

pratica desses direitos, que sao roubados aos olhos da sociedade, que se silenciam 

diante da situagao. 

Os apenados sao quase sempre vitimas do excesso de discriminagoes 

dentro do carcere. Infelizmente, a precariedade das condigoes marcada pela 

insalubre das acomodagoes, a superpopulagao, a violencia dentro dos presidios, o 

grande numero de presos provisorios, o estimulo a segregagao social, racial e a 

propria criminalidade entre outros sao fatores que marcam a dura realidade do 

sistema penitenciario. 

Para Oliveira.E (1994) a prisao e considerada um meio falho, pois nao 

serve para o que diz servir, neutraliza a formagao ou desenvolvimento de valores, 

deixa o apenado marcado por toda existencia, funciona como uma maquina de 

proliferagao da carreira do crime, influencia em mudangas de personalidade 

introduzindo aspectos da cultura carceraria, estigmatiza ser humano; funciona como 

maquina de reprodugao da carreira do crime e legitima o desrespeito aos direitos 

humanos. 

Ja e hora de acabar com estes metodos retrogrados da prisao, pois 

sem o principio da dignidade da pessoa humana nao sera possivel recuperar 

ninguem.Enquanto persistirmos na violagao da dignidade humana para homens e 
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mulheres presos, apenas estaremos criando cidadaos revoltados e sem perspectiva 

de vida. 

O desrespeito a dignidade dos presos e frequentemente denunciado 

pelos defensores dos direitos humanos e essa atuacao constante e evidenciada em 

razao do aprofundamento da violencia e pela popularizagao dessas ocorrencias 

pelos meios de comunicagao de massa, em especial por alguns programas de radio 

e TV, como por jornais, revistas e sites juridicos. 

Alguns tentam associar o movimento de direitos humanos a defesa de 

bandidos e da impunidade, o que e bastante conveniente aos que pretende transferir 

para os criminosos a responsabilidade unica e exclusiva pela criminalidade no Pais. 

No entanto, os movimentos de direitos humanos procuram defender e 

recuperar o respeito a dignidade do ser humano que ao ser preso torna-se 

vulneravel e apesar de estarem sob a guarda do Estado, tern seus direitos humanos 

desrespeitados sistematicamente. 

A propria sociedade tern contribuido para reforcar uma ideia defendida 

de que os apenados nao merecem deter direitos. Esse senso comum estaria 

legitimando os excessos cometidos pelas policias que muitas vezes atuam acima da 

lei mantendo uma pretensao disciplinar, baseada na cultura do terror, torturando 

para obter confissoes. Estaria tambem legitimando o tratamento subumano a que 

sao submetidos os presos atraves dos maus-tratos, das superlotagoes das celas, da 

demora da Justiga no julgamento com a permanencia de presos ja sentenciados 

com aqueles que aguardam julgamento, dentre outros problemas. 

Defender os direitos de presos e apenas uma parte do trabalho dos 

movimentos de direitos humanos. Centenas de organizagoes nao-governamentais e 
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instituigoes publicas atuam no Pais defendendo as parcelas mais vulneraveis da 

populagao, e o apenado faz parte dessa parcela que clama por dignidade. 

Percebe-se que os institutos legais que buscam garantir a dignidade 

da pessoa humana dentro dos presidios tern apenas vigencia legal, mas nao tern 

eficacia real, pois depende de comportamento politico e social. 

Segundo Albergaria (1992 p. 15). "Os programas de ressocializacao 

nao deve ser aplicado sem ter seus fundamentos nos principios do respeito, a 

dignidade humana e as garantias juridicas do Estado de Direito". 

Enfim, a ressocializacao do apenado e um meio de recuperar a sua 

dignidade. Sendo atraves de condigoes dignas, de um tratamento que valorize o 

apenado como pessoa, ensinando a importancia do respeito para com os demais 

presos que vai possibilitar a estruturacao do preso para o convivio social e a 

recuperagao da sua dignidade como pessoa humana. 

Segundo Beccaria (2002 p. 66). "A forga das leis tern de seguir o 

cidadao por toda a parte, assim como a sombra acompanha o corpo". 

Assim, no nosso pais nao faltam leis que garantam ao apenado os 

direitos adequados da pessoa humana, no entanto a pratica cotidiana revela que 

essas leis estao longe de serem cumpridas. Precisando sair simplesmente do papel 

para buscar um ambiente que permita o seu exercicio e necessitando do apoio de 

todos os segmentos sociais para enfim poder reconhecer o condenado como sujeito 

de direitos, resgatando a sua dignidade. 
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5.2 Exemplos de recuperagao da dignidade do apenado 

E mencionada por D' URSO (1999), uma nova forma de tratamento do 

preso baseado na efetivagao da reabilitagao dos apenados, injetando o principio da 

dignidade. 

Este metodo ja vem sendo aplicado com exito no Presidio de Humaita, 

na Cidade de Sao Jose dos Campos, interior de Sao Paulo, denominado de 

Associagao de Protegao e Assistencia aos Condenados (APAC), que existe ha 

quase vinte e seis anos. 

Segundo D' URSO (1999), a media de reincidencia e de 4%(quatro por 

cento), frente a media nacional que esbarra nos 85%(oitenta e cinco por cento) e a 

media mundial nao diminui dos 70%(sessenta por cento), em relagao aos numeros 

de fugas e abandonos ate 1999, foram registrados apenas 7 fugas e 8 abandonos, 

fato que demonstra o aspecto positivo desse metodo, onde em outros presidios 

fugas e abandonos sao sinonimo de revolta dos apenados,pelo modo como 

sobrevivem. 

APAC e uma entidade civil, uma organizagao nao governamental, 

possuidora de personalidade juridica propria, que foi fundada em 15 de junho de 

1974, desenvolvendo suas atividades no presidio, procurando preencher as lacunas 

deixadas pelo Estado e atuando junto a Justiga das execugoes penais, dando assim 

assistencia aos presos com relagao aos aspectos da fungao social das penas como: 

saude, educagao, familia, bem-estar, profissionalizagao, reintegragao social, ajudas 
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psicossociais e recreagao, tudo com a finalidade de recuperar os apenados de uma 

forma digna. 

O trabalho tern fundamental importancia no APAC, e tanto que os ex-

presos trabalham em empresas de Sao Jose dos Campos, demonstrando a total 

reestruturagao como pessoa que esta integrada na sociedade, pondo um fim na 

reincidencia, fato significante para a sociedade em geral. 

O preceito da Liberdade de Consciencia e de religiao de cada um e 

respeitado pela APAC, oferecendo de acordo com esse preceito a evangelizagao 

dos presos, sendo essa assistencia extensivel a suas familias, conforme suas 

necessidades. 

Os apenados que estao sobre o regime fechado e trabalhado sua auto-

imagem, atraves da laborterapia orientando para o respeito com os demais presos e 

com o cumprimento de seus deveres.Os recuperados do regime semi-aberto sao 

especializados a uma profissao conforme suas aptidoes.E aqueles que se 

encontram sobre o regime aberto e permitido passar a noite fora, so assinando um 

livro de ponto e comparecendo durante o dia a todos os atos socializadores 

oferecidos pelo APAC. 

O lema utilizado no APAC e matar o criminoso para salvar o homem, 

fazendo com que a reeducagao se espalhe a todos os membros da entidade, 

formando uma familia que procura realizar palestra de valorizagao humana, onde 

sao escolhidos casais denominados de padrinhos que acolhem um preso, 

acompanhando, apoiando, fazendo-o se sentir uma pessoa importante e que e 

membro de uma sociedade. 
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Existe tambem esforco no incentivo ao trabalho do preso, sendo visto 

como fator essencial para o desenvolvimento de sua recuperagao, fazendo-o 

acreditar que e util e que alguem fora dos muros da prisao ere na sua 

reestruturagao, resgatando-a a dignidade e possibilitando-o administrar seu proprio 

dinheiro, ensinando a poupa-lo e respeitando o dos outros. 

A APAC procura mostrar que os apenados tambem sao detentores de 

responsabilidades, onde todos devem se ajudar mutuamente e devem cumprir 

tarefas, contribuindo para uma convivencia sadia. 

Esse metodo utilizado pela APAC depende de parcerias com Estado, 

prefeitura, empresa, voluntaria e essencialmente da participagao da sociedade, por 

isso que os resultados sao tao positivos, pois existe um verdadeiro compromisso da 

sociedade em geral, acreditando que o apenado tambem e uma pessoa que merece 

uma chance de ser reabilitar de forma humana e digna. 

A Penitenciaria Industrial Regional do Cariri (PIRC), a qual situa-se na 

cidade de Juazeiro do Norte-CE e tambem um modelo de prisao, que busca a 

ressocializacao do detento resgatando a sua dignidade. Os presidiarios sao 

chamados de internos com o proposito de nao descaracterizar a condigao de ser 

humano de cada um. 

A PIRC apresenta um otimo espago fisico, sendo bem conservado, 

existindo um parlatorio, sendo este local reservado para a comunicagao entre os 

internos e seus advogados, e entre os internos e assistencia social e a psicologa do 

presidio, a fim de respeitar a privacidade dos presos. 
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O modulo de Saude e formado de consultorio medico, enfermaria, 

farmacia, consultorio odontologico e uma sala onde acontecem reunioes semanais 

entre psicologa e os internos.Constantemente sao realizados exames de sangue 

para detectar doengas com o objetivo de prevenir e cuidar da saude dos internos. 

Ainda ha para ressocializagao dos internos, tres salas de aula que 

funcionam nos turnos matutino e vespertino, com biblioteca e um local de recreagao, 

sendo que assim possivel aos que se encontram presos dar continuidade aos 

estudos. 

Dentro das instalagoes deste presidio funcionam fabricas como a 

Criativa Joias, a qual produz pegas de bijuterias, sendo esta uma filial da fabrica cuja 

venda abrange o Estado do Ceara. Os internos recebem 75% do salario minimo 

como forma de remuneragao a qual destina-se as suas despesas pessoais e o 

sustento de sua familia. 

Tal fato faz com que o apenado sinta-se importante, sendo 

reencaminhado ao convivio social resgatando a sua dignidade, principio garantido 

pela atual Constituigao de 1988. 



CONCLUSAO 

A pesquisa cientifica apresentada demonstrou que o Principio 

Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana esta sendo sistematicamente 

violado, nao tendo sua efetivagao de forma concreta e real em relagao ao apenado 

que vive em condigoes desumanas, em um sistema prisional caotico. 

O principio da dignidade humana e um principio fundamental inerente a 

qualquer pessoa, que norteia toda a ordem constitucional como tambem os direitos 

dos presos, fazendo com que o detento seja sujeito de direitos e merecedor da 

efetivagao desses direitos. 

A protegao ao direito dos presos trazidos pela Lei de Execugao Penal, 

Codigo Penal e Constituigao Federal de 1988, enfoca todos os subsidios 

necessarios para recuperagao e ressocializagao, baseado na dignidade humana do 

preso, sendo um parametro de perfeigao. 

Mas a realidade e diferente, pois demonstrou que a dignidade da 

pessoa do apenado esta sendo violentada e que o meio de resgata-la e fazer com 

que os estabelecimentos penais possam dar condigoes adequadas, tanto na 

estrutura arquitetonica, como na assistencia a saude, no incentivo a educagao, no 

aperfeigoamento profissional, no apoio familiar de reintegragao a familiar ao convivio 

social, no acompanhamento psicologico, elevando a alto-estima, buscando a 

recuperagao do detento como pessoa que faz parte de uma sociedade. 

E necessario que a efetivagao das leis saiam simplesmente do papel 

para adentrar no universo dos apenados, sendo estes parte integrante da sociedade 

em que vivemos, nao podendo ser excluidos desse contexto. 
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Ja e hora da sociedade em geral e do Estado unirem forcas a fim de 

recuperar a dignidade inerente ao preso, oferecendo condigoes dignas e tratamento 

adequado baseado na valorizagao do apenado como pessoa detentora e 

merecedora da dignidade humana. Seguindo o exemplo da APAC, projeto modelo 

de resgate a dignidade do apenado e da Penitenciaria Industrial Regional do Cariri. 

Por isso, defendendo condigoes propicias ao exercicio da dignidade 

durante o cumprimento de penas carcerarias e estar defendendo o homem enquanto 

pessoa humana. Cabendo a sociedade de um modo geral contribuir para que a cada 

apenado seja assegurado o respeito aos direitos que Ihes sao devidos e, portanto a 

efetivagao dos valores fundamentals da justiga e da dignidade. 
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