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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho monografico tern como objetivo principal construir urn 

perfil interacional entre o principio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

humanos fundamentais em nivel nacional e internacional. Busca-se inicialmente, 

uma recapitulacao historica a respeito da significacao de dignidade ate alcangar o 

patamar de principio constitucional. Em seguida, traga-se um parametro de inter-

relagao dos direitos humanos fundamentais e este principio a partir do 

desenvolvimento dos direitos fundamentais ao longo da historia, tragando um 

paralelo com os direitos fundamenti is presentes na Constituigao brasileira. Tem-se 

a finalidade de revelar ate que ponto a protegao dos direitos humanos fundamentais 

relaciona-se com o principio da dignidade da pessoa humana, resguardado pelo 

ordenamento juridico brasileiro, no qual direitos e garantias internacionalmente 

reconhecidos e assegurados convergem para a concretizagao da justiga social e da 

cidadania universal com inspiragao nos ideais democraticos. Percebeu-se a partir da 

analise de abundante bibliografia sobre o tema que os direitos fundamentais, sendo 

assegurados diretamente pela Constituigao Federal proporcionam um grau maior de 

protegao aos mesmos, na medida em que tambem sao assegurados os meios com 

os quais os cidadaos que se sentirem agredidos em seus direitos e, 

consequentemente, em sua dignidade poderao se utilizar. Na pesquisa, foram 

utilizados os metodo bibliografico e historico-evolutivo. 

Palavras-chaves: Dignidade. Direitos humanos. Direitos fundamentais. 

Principio. Constituicao. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This monographic work has as main objective to build an international profile 

between the principle of human dignity and fundamental human rights at national and 

international level. Search initially, a historical recap about significance of dignity until 

you reach the level of constitutional principle. Then construct a parameter of 

interrelation of fundamental human rights and this principle from the development of 

fundamental rights throughout history, drawing a parallel with the fundamental rights 

contained in the Brazilian Constitution. Have the purpose of revealing to what extent 

the protection of fundamental human rights relates to the principle of human dignity 

enshrined by the Brazilian legal system, in which rights and guarantees 

internationally recognised and guaranteed converge towards the attainment of social 

justice and universal citizenship in democratic ideals with inspiration. Realized from 

the analysis of abundant literature on the theme that fundamental rights, being 

operated directly by the Federal Constitution provide a greater degree of protection to 

the same, as are also ensured the means with which citizens who feel harmed in 

their rights and, consequently, in his dignity may be used. In the survey were used 

bibliographic method and evolut ions7 history. 

Keywords: Dignity. Human rights. Fundamental rights. Principle. Constitution. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minhas indagagoes com relagao tema tiveram inicio, a partir de julho de 

2004, quando como estagiaria do curso de Direito fui levada a pagar a disciplina de 

Pratica Juridica III, a qual tinha como exigencia a presenga no forum local, uma vez 

por semana, para acompanhar audiencias, elaborar petigoes requisitadas 

diretamente pelos cons t i tu tes da Defensoria Publica local. Enfim, um pequeno 

retrato do meu cotidiano de trabalhc quando formada. 

Dentro desse quadro e nas muitas vezes que me dirigi ao Forum e me 

deparei com as pessoas que la se encontravam, buscando solugao para seus 

problemas e diante da situagao apresentada por cada um e, em especial, por todos 

em conjunto, tendo como ponto em comum uma vida de privagoes. Algumas 

indagagoes se tornaram persistentes em meu espirito, ansiando por respostas. 

Por que apesar de nossa Constituigao atual ser considerada a mais 

democratica de todas, temos cada dia mais nos defrontado com injustigas sociais 

que muitas das vezes sao proporcionadas por nos mesmos enquanto cidadaos 

participantes politicos na escolha de nossos dirigentes, em nosso meio social e em 

especial, enquanto operadores do direito? Por que pessoas de situagao financeira 

melhor sao tratadas com esmero em detrimento daquelas que nada tern? Por que 

um "ladrao de galinhas" tern muito mais chances de ir para a cadeia do que um 

ladrao que a pretexto de ajudar a populagao rouba milhoes? Por que a Dignidade e 

tao ou mais desrespeitada atualmente do que antes quando nao possuia ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de 

principio fundamental da ordem constitucional? O que o direito enquanto ciencia 

social pode fazer a respeito? Principalmente no que se refere ao acesso a justiga? 

Ao estudar a Constituigao tempos atras, me deparei com os principios 

norteadores dos direitos e garantias fundamentais, e um deles chamou-me a 

atengao. O Principio da Dignidade Humana o qual quando posto em pratica, no seu 

minimo, diminuira consideravelmente o sofrimento da maior parte da populagao que 

se encontra em estado de abandono pelos poderes publicos, especialmente pelo 

Executivo e pelo Judiciario, orgao cue por tras da cortina da inercia, ve-se afogado 

na lama das injustigas sociais, dizendo-se de maos atadas. 
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Objetiva-se neste trabalho analisar a relagao entre a protegao dos direitos 

fundamentais e o Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, tido 

como a base do sistema juridico constitucional, influenciando tambem a ordem 

juridica infraconstitucional, com especial relevo aos direitos e garantias sociais. 

Inicia-se pelo estudo da pessoa humana, tomada em sua igualdade e em 

sua liberdade, toda sua significagao historicamente analisada e definida pelos 

doutrinadores. 

Num segundo momento, busca-se demonstrar a relagao existente entre os 

Direitos Humanos e o Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, 

tendo como ponto de partida sua evolugao historica, frente aos acontecimentos 

marcantes ao longo dos seculos e as significativas descobertas empreendidas pela 

humanidade. Torna-se ainda relevante apresentar uma analise sobre os direitos 

humanos e sua internacionalizagao em nosso direito, em especial atraves da 

influencia exercida nos fundamental constitucionais. 

Pode-se notar que o mundo volta-se a construgao de uma cultura universal 

de observancia aos direitos humanos. Assim, temos como desafio entender o 

alcance do Principio da Dignidade Humana diante dos Direitos Fundamentais, mais 

precisamente voltado a realidade material dos direitos sociais e seu especial vinculo 

com o acesso a uma vida digna e ao acesso a justiga de forma rapida, satisfatoria e 

igualitaria, tentando viabilizar a sua aplicagao efetiva por meio de um sistema 

internacional de protegao dos direitos humanos e, consequentemente, de luta 

incansavel pelo respeito a dignidade e num contexto mais amplo pela paz entre os 

povos. 

Finalmente, mostra-se o constante processo de reconstrugao dos Direitos 

Fundamentais, demonstrando que o Principio Constitucional da Dignidade da 

Pessoa Humana e um principio iniciador de uma ordem restaurada, por ser resultado 

de uma crescente internacionalizagao dos direitos humanos, ja que deram origem 

aos direitos e garantias internacionalmente reconhecidos e assegurados, inspirados 

na prevalencia deste principio a uma cidadania a nivel mundial. 

Ao tentar tragar o limite do Principio da Dignidade Humana diante da 

Constituigao Federal Brasileira busca-se, principalmente, visualizar o minimo de 

condigoes que venham concretiza-lo na sociedade, atraves de meios que busquem 

a materializagao dos direitos sociais pela classe politica que e responsavel direta no 
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que diz respeito a realizagao concreta desse principio para toda a populagao. 

Dessa forma, imperioso se faz este estudo, ja que a protegao dos Direitos 

Fundamentals, inter-relacionando e promovendo a consagragao do Principio da 

Dignidade da Pessoa Humana levara, certamente, a verdadeira efetivagao do 

respeito a dignidade entre as pessoas e de modo mais amplo, a justiga social e aos 

ideais democraticos. 
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1 A DIGNIDADE HUMANA - CONCEITO E ABRANGENCIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pertinente ao nosso estudo, antes de tudo, e o entendimento do ser humano 

em toda a sua complexidade, visualizando-o individual e socialmente, focalizando-o 

em sua dignidade. 

Por fundamentar-se na Dignidade da Pessoa Humana, a filosofia 

democratica e a unica capaz de inspirar um regime politico verdadeiramente 

equilibrado, que concilie a dimensao individual com a dimensao social do ser 

humano, seus anseios de iniciativa criadora e as exigencias sociais de Justiga, seus 

direitos de liberdade com os principios da ordem e da autoridade. 

Atualmente, o proprio conceito de democracia e inseparavel do conceito de 

direitos da pessoa humana, pois nao ha constituigao democratica que nao 

pressuponha a existencia de indivkiuos singulares, detentores de direitos enquanto 

tais. Esses direitos sao inviolaveis, demonstrando a superioridade do ser humano 

em relagao a sociedade da qual e integrante. 

Surge, nesse cenario, o dogma da Dignidade da Pessoa Humana como 

valor eminente, isto e, em virtude de sua imensa dignidade, a pessoa humana e 

titular de um conjunto de direitos fundamentais anteriores e superiores ao proprio 

Estado. 

A experiencia historica dos povos levou ao entendimento da personalidade 

como a possibilidade de se conferir a um ente humano ou moral a aptidao de 

adquirir direitos e contrair obrigagoes. 

Na atualidade, a personalidade e consagrada a todos os homens, no 

entanto, nem sempre isto ocorreu. Na Grecia. Roma e demais povos classicos a 

escravidao era predominante, privando-se a liberdade do individuo. Coube ao 

pensamento cristao a tao almejada mudanga de mentalidade em diregao a igualdade 

de todos. 

Hoje, ja se reconhece o ser humano como o centro e o fim do direito, tese 

que foi extremamente reforgada apos o massacre judeu na Alemanha, encontrando 

consistencia na adogao como valor basico do Estado Democratico de Direito e da 

dignidade da pessoa humana. 
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1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Escorgo historico 

Ao se estudar todo o processo de unificacao da humanidade deve-se ter 

como base a evolugao historica dos direitos fundamentais. 

Partindo da analise de questoes relativas a democracia ateniense e a 

republica romana e possivel fazer-se um esbogo historico acerca dos direitos do ser 

humano, os quais se tornaram viaveis gragas a limitagao do poder politico, mediante 

a qual se revela a consciencia de que as instituigoes do governo devem existir 

sempre em fungao dos governados, jamais para beneficio pessoal dos governantes. 

Nesse sentido e que K. SternzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud Sarlet, 2001, p. 112) afirma que: 

(...) toda a atividade estatal e todos os orgaos publicos se encontram 

vinculados pelo principio da dignidade da pessoa humana, impondo-lhes, 

neste sentido, um dever de respeito e protecao, que se exprime tanto na 

obrigacao por parte do Estado de abster-se de ingerencias na esfera 

individual que sejam contrarias a dignidade pessoal, quanto no dever de 

protege-la contra agressoes por parte de terceiros, seja qual for sua 

procedencia. 

A historia dos Direitos Humanos teve inicio, no seculo V I a .C, quando houve 

a criagao das primeiras instituigoes democraticas, em Atenas e com a fundagao da 

Republica Romana no seculo seguinte. 

A democracia ateniense baseou-se nos principios da primazia da lei e da 

participagao ativa dos cidadaos na vida politica, na qual existia um respeito quase 

religioso as leis, no entanto vale lembra que da populagao politicamente ativa eram 

excluidos os pobres, negros, estrangeiros e as mulheres, de forma que o percentual 

que realmente decidia nao representava, na verdade, a totalidade da populagao. 

Apesar dos equivocos, por mais de dois seculos o poder dos governantes 

atenienses foi bastante limitado, nao somente pela soberania explicita das leis como 

pelo aparato de instituigoes de cida'iania ativa, pelas quais o povo pode governar-se 

a si proprio pela primeira vez na historia. Nesta fase, foi concedido ao povo o poder 

de escolha dos governantes e a possibilidade de tomar as grandes decisoes 

politicas em assembleia, havendo um sistema de responsabilidades condizentes 

com a soberania popular. 

Com a queda do Imperio Romano no Ocidente, no ano de 453 d.c. surgiu 

uma nova civilizagao repleta de instituigoes classicas. vaiores cristaos e costumes 
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germanicos. 

Iniciava-se a Idade Media, que teve dois periodos: a Alta Idade Media e a 

Baixa Idade Media. Nesse periodo retoma-se a ideia de limitacao do poder dos 

governantes, pressuposto do reconhecimento (que se daria seculos depois) da 

existencia de direitos comuns aos individuos, quer fossem do clero, da nobreza ou 

do proprio povo. 

O feudalismo, durante toda a Alta Idade Media, instaurou a ruina do poder 

politico e economico. Contudo, a partir do seculo XI, ocorreu um movimento de 

reconstrucao da unidade politica, norteado por disputas entre o imperador e o Papa 

no territorio europeu. 

Assim e que, contra os abusos da reconcentracao de poder, surgiram 

manifestagoes de rebeldia. Inicialmente, com a Declaracao das Cortes de Leao de 

1188, na Peninsula Iberica e, posteriormente, com azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Magna Charta Libertatum de 

1215, na Inglaterra. 

A Magna Charta Libertatum constituiu-se num pacto firmado pelo Rei Joao 

Sem-Terra e pelos bispos e baroes ingleses, servindo de referenda para alguns 

direitos e liberdades civis classicos, tais como o habeas corpus, o devido processo 

legal e a garantia da propriedade alem de assegurar para os nobres ingleses, 

privileges feudais, retirando da populagao o acesso aos direitos consagrados no 

pacto. 

A genese dos direitos hu.nanos sobressaltou o valor da liberdade. No 

entanto, a liberdade nao beneficiava a todos, apenas ao clero e a nobreza ja que 

somente no final do seculo XVIII constata-se a ampliagao desse valor. 

Ainda no seculo XVIII, passou-se a viver uma grande crise, permeada por 

profundos questionamentos acerca das certezas tradicionais. Durante os dois 

seculos que sucederam a Idade Media, a Europa conheceu um extraordinario 

agravamento da concentragao de poderes, quando foi elaborada por Jean Bodin e 

Thomas Hobbes a teoria da monarquia absoluta. 

Tal crise fez com que ressurgisse em varios locais do mundo, imersos em 

guerras e insatisfagoes em relagao ao poder absoluto dos governantes, um 

sentimento de liberdade em contraposigao a tirania. 

No entanto, as liberdades pessoais, que se objetivavam garantir pelo 

Habeas Corpus e pela Bill of Rights, se tornaram mais abrangentes do que antes, 
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pois alem de beneficiar o clero e a nobreza acabaram por se estender tambem a 

burguesia rica, tendo reflexos no desenvolvimento do capitalismo industrial. 

O Parlamento foi a principal instituicao para a limitacao do poder monarquico 

e a garantia das liberdades na sociedade civil. A partir dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bill of Rights britanica, a 

ideia de um governo representative (ainda que nao de todo o povo, mas de suas 

camadas superiores) comeca a se firmar como uma garantia indispensavel das 

liberdades civis. 

^Com a Declaracao de Direitos do Estado da Virginia ( considerada a genese 

das Constituicoes) de 12 de junho de 1776, e que se tern o registro de nascimento 

dos direitos humanos na historia, quando em seu artigo I, dispos: 

Todos os seres humanos sao, pela sua natureza, igualmente livres e 

independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no 

estado de sociedade, nao podem, por nenhum tipo de pacto, provar ou 

despojar sua posteridade; nomeadamente, a fruicao da vida e da liberdade, 

com os meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, bem como de 

procurar e obter r felicidade e a seguranca . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- J 

Da mesma forma, com o advento da Revolucao Francesa, a ideia de 

liberdade e de igualdade dos seres humanos e reafirmada e reforcada. A unica 

omissao, nesse caso, referiu-se entao ao reconhecimento da fraternidade, isto e, a 

exigencia de uma organizacao solidaria da vida em grupo, o que ocorreu quando da 

promulgacao da Declaracao Universal dos Direitos Humanos, pela Assembleia Geral 

das Nagoes Unidas, em 1948. 

Como visto, a democracia moderna reinventada praticamente ao mesmo 

tempo na America do Norte e na Franga, serviu de ferramenta politica para que a 

burguesia acabasse com os privileges do clero e da nobreza. 

A Declaragao Francesa doo^ Direitos do Homem e do Cidadao trouxe uma 

distingao entre os direitos do homem e os direitos do cidadao. No que tange ao 

homem, este e colocado como alguem que existe fora da sociedade, eis que 

preexiste a ela. Em relagao ao cidadao, ele se encontra exatamente no centro da 

sociedade e sob a autoridade do Estado. 

Contudo, a emancipagao historica do individuo frente aos grupos sociais a 

quern sempre se submetera como familia, cla e clero, derivou das declaragoes de 

direitos norte-americana e francesa. 

E assim que o individuo se torna mais vulneravel as transformagoes da vida. 
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uma vez que perdeu muito da protegao familiar, estatal e religiosa. Em contrapartida, 

a sociedade liberal ofereceu-lhe a seguranga da legalidade, com a garantia da 

igualdade de todos perante a lei. 

No entanto, constituiu-se numa verdadeira falacia a pretendida isonomia 

oferecida, pois a maioria crescente de trabalhadores tinha que se submeter as 

pressoes capitalistas para sobreviver. 

O resultado dessa aniquilagao social foi um forte empobrecimento das 

classes proletarias na primeira me'ade do seculo XIX, que desencadeou, por sua 

vez, uma profunda indignagao dos trabalhadores e o sentimento de organizagao da 

classe. 

A constituigao francesa de 1848 incorporou algumas das reivindicagoes 

economicas e sociais; entretanto, o pleno reconhecimento dos direitos humanos de 

carater economico e social somente se deu no seculo XX, com a Constituigao do 

Mexico de 1917 e a Constituigao de Weimar de 1919. 

Assim, a contribuigao do movimento socialista, iniciado na primeira metade 

do seculo XIX, implicou o reconhecimento dos direitos humanos de carater 

economico e social dos grupos sociais marginalizados e esmagados pela miseria. 

Os socialistas perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais eram 

resultado do sistema capitalista de orodugao, que atribuia um valor maior aos bens 

de capital em oposigao aos seres humanos. Contrapondo-se aos fundamentos do 

capitalismo, emergiram os direitos humanos de protegao do trabalhador, que so 

puderam prosperar quando os detentores do capital foram obrigados a se compor 

com os trabalhadores. 

^Sendo assim, e possivel identificar os direitos fundamentais por seu 

conteudo comum baseado no principio da dignidade da pessoa humana, que e 

concretizado pelo reconhecimento e positivagao de direitos e garantias 

fundamentais. 

Nesse sentido, o principio da dignidade da pessoa humana, expressamente 

enunciado pelo artigo 1°, inciso III, da Carta Constitucional de 1988, alem de 

constituir o valor unificador de todos os Direitos Fundamentais, serve de legitimagao 

aos direitos fundamentais implicitos, estes decorrentes ou previstos em tratados 

internacionais^j 

Com relagao ao intimo entrelagamento entre o Principio Fundamental da 
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Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos e Garantias Fundamentais, entende-se 

o primeiro como o fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais, dando-

Ihes unidade e coerencia, ja que estes constituem exigencias, concretizacoes e 

desdobramentos da dignidade da pessoa humana e assim devem ser interpretados. 

1.2 A dignidade da pessoa humana: alcance e significacao 

Em relagao ao significado e ao conteiido do Principio da Dignidade da 

Pessoa Humana, ha que se dizer que nao parece ser possivel tragar uma definigao 

clara e absoluta do que seja efetivamente esta dignidade. 

Segundo Sarlet (2001, p. 105), "trata-se de conceito de contornos vagos e 

imprecisos". Contudo, sabe-se que a dignidade e algo real, facilmente identificada 

em situagoes em que sofre agressao. 

Sendo importante, conforme SARLET (2001, p.105-106) 

(...) atentar-se para a circunstancia de que o principio da dignidade da 

pessoa humana constitui uma categoria axiologica aberta, sendo 

inadequado conceitua-lo de maneira fixista, ainda mais quando se verifica 

que uma definigao desta natureza nao harmoniza com o piuralismo e a 

diversidade de valores que se manifestam nas sociedades democraticas 

contemporaneas. 

A dignidade, como um valor espiritual e moral inerente a pessoa, manifesta-

se especificamente na autodeterminagao consciente e responsavel da propria vida, 

buscando o respeito por parte das demais pessoas e constituindo-se um minimo 

invulneravel que todo estatuto juridico deve assegurar, de modo que somente 

excepcionalmente possam ser ceitas limitagoes ao exercicio dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem 

todas as pessoas enquanto seres humanos. 

Ressalte-se que para Sarlet (2001, p.60) a dignidade e uma "qualidade 

intrinseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideragao por parte do Estado e da comunidade, implicando, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a Ihe garantir as 

condigoes existentes minimas para uma vida saudavel, alem de propiciar e promover 

sua participagao ativa e co-responsavel nos destinos da propria existencia e da vida 

em comunhao com os demais seres humanos [4]" 
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E um valor proprio da natureza do ser humano, que nao depende das circunstancias 

concretas, posto que e intrinseco a toda e qualquer pessoa humana, independente 

de sua condigao fisica, mental ou material. 

Tal entendimento esta em consonancia com o preambulo da Declaragao 

Universal da ONU, uma vez que esta reconhece a dignidade como "inerente a todos 

os membros da familia humana e ccmo fundamento da liberdade, da justiga e da paz 

no mundo".(COMPARATO, 1999, p. 216) 

Na visao de G. DurigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SARLET, 2001, p. 107) 

"(..) a dignidade da pessoa humana consiste no fato de que cada ser 

humano e humano por forca de seu espirito, que o distingue da natureza 

impessoal e que o capacita para, com base em sua propria decisao, tornar-

se consciente de si mesmo. de autodeterminar a sua conduta." 

A luz do que dispoe a Declaragao Universal da ONU e a doutrina majoritaria, 

o entendimento acerca do elemento nuclear da dignidade da pessoa humana reside 

primordialmente na autonomia e no direito de autodeterminagao de cada pessoa. 

Para Sarlet (2001, p. 107): 

a liberdade (autonomia) e considerada em abstrato, como sendo a 

capacidade potential que cada ser humano tern de autodeterminar sua 

conduta, nao de,»endendo da sua efetiva realizagao no caso da pessoa em 

concreto, de tal sorte que tambem o absolutamente incapaz (por exemplo, 

o portador de grave deficiencia mental) possui exatamente a mesma 

dignidade que qualquer outro ser humano fisica e mentalmente capaz. 

No entanto, alguns se inclinam em considerar a Dignidade da Pessoa 

Humana nao apenas como algo inerente a natureza do homem, mas tambem como 

um fruto do trabalho de diversas geragoes e da humanidade em seu todo. 

Quanto a clarificagao do sentido da Dignidade da Pessoa Humana, e 

necessario ponderar que apenas a dignidade de determinada pessoa, tomada em 

sua concretude, e passivel de ser desrespeitada, inexistindo atentados contra a 

dignidade da pessoa humana em abstrato. 

Logo, nao e licito confundir as nogoes de dignidade da pessoa humana e 

dignidade humana, uma vez que esta diz com a humanidade, de modo generico. 

Todavia, pode-se falar numa dimensao comunitaria ou social da dignidade da 

pessoa humana, uma vez que todos sao iguais em dignidade e como tais convivem 

em determinada comunidade. Ja que "se todos sao igualmente dignos, nao e 

possivel proceder a qualquer distingao com base em argumentos pessoais ou 

particulares". (BARCELLOS, 2002, p. 280) 
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Ante o exposto, e possivel verificar a existencia de uma efetiva agressao 

contra a dignidade da pessoa humana atendo-se ao caso concrete posto que: 

"Nao ha quem possa com seriedade intelectual, afirmar, por exemplo, que 

uma pessoa tern sua dignidade respeitada se nao tiver o que comer ou o 

que vestir, se nao tiver oportunidade de ser alfabetizada, se nao dispuser 

de alguma forma de abrigo." (BARCELLOS, 2002, p.254-255) 

Sendo assim, ha que se consignar que a dignidade da pessoa humana 

envolve necessariamente o respeito e a protegao da integridade fisica e mental do 

individuo, do que decorrem, por exemplo, a proibicao da pena de morte, da tortura, 

das penas de natureza corporal, da utilizacao da pessoa humana como experimento 

cientifico, bem como de limitacoes aos meios de prova (utilizacao de detector de 

mentiras), normas relativas a transplantes etc. 

Outra dimensao associada ao valor da dignidade da pessoa humana refere-

se a garantia de condigoes justas e adequadas de vida para o individuo e sua 

familia, dando-se enfase especial aos direitos sociais do trabalho e da seguridade 

social. 

O respeito a Dignidade da Pessoa Humana traz como pressuposto a garantia 

da igualdade de todos os seres humanos, que nao podem sofrer tratamento 

discriminatory e arbitrario, razao pela qual sao intoleraveis: a escravidao, a 

discriminagao racial, perseguigoes de cunho religioso etc. 

Reiterando-se tambem a gannt ia da identidade pessoal do individuo (tomada 

como autonomia e integridade psiquica e intelectual) como uma das principais 

expressoes do Principio da Dignidade da Pessoa Humana em que se concretiza, 

dentre inumeros aspectos, a liberdade de consciencia, de pensamento, de culto, a 

protegao da intimidade, da honra (SARLET, 2001, p. 110) e de tudo que se associe 

ao livre desenvolvimento da personalidade, bem como ao direito de 

autodeterminagao sobre os assuntos concernentes a sua privacidade. 

Assim, quando nao houver respeito pela vida e pela integridade fisica do ser 

humano, as condigoes minimas para uma existencia digna nao forem asseguradas, 

quando a intimidade e a identidade do individuo sofrerem ingerencias indevidas ou 

sua igualdade em relagao aos demais tambem nao for assegurada e quando nao 

houver limitagao do poder, nao havera espago para a Dignidade da Pessoa 

Humana, e esta vai se revelar como mero objeto de arbitrio e injustigas. 
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Portanto, procurando visualizar o limite de alcance desta tao falada dignidade, 

importa notar que ao longo do tempo tem-se verificado que a compreensao da 

dignidade da pessoa humana esta associada a dor fisica e ao sofrimento moral. 

Em cada ciclo historico quardo se constatam atos de violencia, massacres e 

exploracoes desmedidas, renovam-se os votos de repudio e consequents 

conscientizacao acerca da necessidade de novas determinacoes normativas que 

tragam uma vida mais digna para todos. 

1.3 A dignidade da pessoa humana como principio constitucional 

E compreensao inquestionavel o dever do Estado de concretizar, respeitar e 

proteger o bem comum. 

O direito surge, assim, como um instrumento de auxilio para a consecucao 

deste fim. A exemplo do Estado, o direito tambem e uma decorrencia da natureza 

humana e existe para o ser humanr., ja que a pessoa constitui o principio e o fim do 

direito. 

^ A pessoa humana adquire, ao nascer, personalidade juridica (art. 2° do 

CCB), sendo indispensavel firmar-lhe direitos fundamentais para o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade, seja na esfera do direito publico ou do 

direito privado. 

E nesse sentido que a maioria dos ordenamentos e, sobretudo, aqueles dos 

Estados que almejam concretizar a democracia, mantem constante preocupagao 

com a dignidade da pessoa humana e sua protegao. 

O principio fundamental, consagrado pela Carta de 1988, da Dignidade da 

Pessoa Humana apresenta-se em dupla concepgao. Primeiramente, preve um direito 

individual protetivo em relagao ao proprio Estado e aos demais individuos. Em 

segundo lugar, estabelece o dever fundamental de tratamento igualitario dos 

proprios semelhantes, configurado pela exigencia de que o individuo respeite a 

dignidade de seu semelhante tal qual a Constituigao Federal exige que Ihe respeitem 

a propria. Dai, entender-se a dignidade da pessoa humana como limite e tarefa dos 

poderes estata is^ i 

Neste sentido torna-se indispensavel a compreensao previa do significado e 

do conteudo do Principio da Dignidade da Pessoa Humana, bem como de sua 
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eficacia juridica, a luz do ordenamento constitucional brasileiro. 

Sabe-se que a Constituigao de 1988 foi a primeira na historia das 

Constituigoes brasileiras a prever um titulo destinado aos principios fundamentais. 

Tais principios sao tidos como normas embasadoras e informativas de toda a 

ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, que tambem integram o 

chamado niicleo essencial da Constituigao material. 

fAss im, de acordo com Ana Paula de Barcellos: 

A Constituigao oe 1988 efetivamente ocupou-se das condicoes materiais 

de existencia dos individuos, pressuposto de sua dignidade, dedicando-lhe 

consideravel espaco no texto constitucional e impondo a todos os entes da 

federacao a responsabilidade comum de alcancar os objetivos 

relacionados com o tema. ( 2002, p. 191) 

Contudo, o valor da dignidade da pessoa humana nao se expressa apenas 

neste artigo, posto que transita em varios pianos da Carta de 1988, como na ordem 

economica ao assegurar a todos uma existencia digna (artigo 170, CF,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput), na 

ordem social fundando o planejamento familiar e impondo uma paternidade 

responsavel {caput do artigo 226 da CF/88), alem de assegurar a crianga e ao 

adolescente o direito a dignidade {caput do artigo 227, da CF/88) j 

No ambito dos direitos e garantias fundamentais, traz-se a titulo de ilustragao 

os exemplos do direito de sufragn de voto, o direito de portar a nacionalidade 

brasileira, de ser titular de direitos politicos, a inafastabilidade do controle judiciario, 

as garantias processuais etc. 

E ainda consagra os principios ligados aos valores sociais do trabalho e da 

iniciativa privada (artigo 1°, inciso IV, CF/88) e os objetivos fundamentais da 

construgao de uma sociedade justa, livre e solidaria (artigo 3°, inciso I, CF/88) e da 

erradicagao da pobreza e da marginalizagao (artigo 3°, inciso III, CF/88), que 

consagram a concepgao do Estado social e a garantia de uma vida digna, com 

liberdade e igualdade reais. 

A positivagao do Principio da Dignidade da Pessoa Humana e relativamente 

recente passando a constar expressamente das Constituigoes, de modo especial 

apos ter sido consagrado pela Deck ragao Universal da ONU de 1948. 

Ainda assim, muitos Estados integrantes da comunidade internacional nao 

chegaram a inserir tal Principio em seus textos constitucionais. Para exemplificar 

algumas Constituigoes que o consagraram expressa ou indiretamente destacam-se 
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os seguintes paises: Alemanha, Espanha, Grecia, Portugal, Irlanda, Paraguai, Cuba, 

Venezuela, Peru, Guatemala dentre outros. 

Quanto a posigao ocupada pelo Principio da Dignidade da Pessoa Humana na 

Lei Maior Brasileira, ha que se referir que o Constituinte de 1987/88 preferiu nao 

incluir a dignidade da pessoa humana no rol dos direitos e garantias fundamentais, 

delegando-lhe o tratamento, ate entao inedito, de Principio Fundamental do 

ordenamento constitucional, nos termos do artigo 1°, inciso III. 

Desse modo, nao podemos esquecer que os Direitos Fundamentais sao 

concretizacoes das exigencias do Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A qualificagao da dignidade da pessoa humana como principio fundamental, 

alem de conter uma declaragao de conteudo etico e moral, constitui norma juridico-

positiva, comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status constitucional, dotada de eficacia, transformando-se "(...) em 

valor juridico fundamental da comundade" (SARLET, 2001, p.112). 

^Portanto, a dignidade da pessoa humana, na condigao de principio 

fundamental, informa K. STERN ( apud SARLET, 2001, p. 112) 

[...] constitui valor-guia nao apenas dos direitos fundamentais, mas de toda 

a ordem constitucional, razao pela qual se justifica plenamente sua 

caracterizacao como principio constitucional de maior hierarquia axiologica-

valorativa. 

Partindo-se da premissa de que todas as normas constitucionais, inclusive as 

que expressam principios, sao dotadas de alguma eficacia juridica, pode-se 

constatar que toda a atividade estatal e todos os orgaos publicos se encontram 

vinculados pelo Principio da Dignidade da Pessoa Humana^ 

Assim e que se impoe o de\er de respeito e protegao, que se exprime tanto 

na obrigagao por parte do Estado de se abster de ingerencias na esfera individual 

que sejam contrarias a dignidade pessoal, quanto no dever de protege-la contra 

agressoes alheias, buscando consolidar um minimo de condigoes para uma vida 

realmente digna. 

Nesse sentido, adverte HOFLING {apud SARLET, 2001, p. 112) que: 

[...] o principio da dignidade da pessoa humana identifica-se nao apenas 

com o dever de abstencao e respeito, mas tambem em relagao a condutas 

positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade do individuo. A 

concretizacao do programa normativo do principio da dignidade da pessoa 

humana incumbe aos orgaos estatais, especialmente ao legislador 

encarregado de edificar uma ordem juridica que corresponda as exigencias 
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do principio. 

Por outro lado, enfatiza-se a funcao integradora e hermeneutica do principio, 

uma vez que este configura um parametro para a aplicacao, interpretagao e 

integracao de todo o ordenamento juridico, imprimindo a Carta de 1988 a condicao 

de Constituigao da pessoa humana x>r excelencia. 

Assim sendo, afirma-se que o exercicio do poder e a ordem estatal em seu 

todo serao legitimos se observarem o respeito e a protegao da dignidade da pessoa 

humana, verdadeiro pressuposto da democracia. 

A dignidade constitui o reduto intangivel de cada individuo, sendo, portanto, a 

ultima fronteira contra quaisquer ingerencias externas; entretanto, isso nao significa 

a impossibilidade de se estabelecer restrigoes aos direitos e garantias fundamentais, 

mas sim, que as restrigoes efetivadas nao ultrapassem o limite intangivel imposto 

pela dignidade da pessoa humana. 

A positivagao da dignidade da pessoa humana torna cristalina sua condigao 

de valor juridico, e a sua constitucionalizagao como principio expresso no primeiro 

artigo da Constituigao Federal, atrehdo diretamente a propria definigao do Estado do 

Brasil, um Estado Democratico de Direito, corrobora com o entendimento de que a 

pessoa humana e o fim maior do direito e do Estado. 

Resta demonstrado, por sua vez, que tudo que consta no texto constitucional 

pode ser reconduzido, ainda que de modo indireto, ao valor da dignidade da pessoa 

humana. 

Assim, o Principio da Dignidade da Pessoa Humana pode, com efeito, ser 

tido como criterio basilar, mas nao exclusive para a construgao de um conceito 

material de Direitos Fundamentais. 

Trata-se de um principio absoluto, porem de conteudo aberto, que tern fungao 

de legitimagao material da Constituigao, servindo de parametro de 

constitucionalidade das demais nomas do ordenamento devido a sua superioridade 

interpretativa e projegao normativa. Servindo assim de norma de conduta que 

vincula tanto os poderes publicos como os cidadaos. 
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2 A RELAQAO ENTRE A PROTEQAO DOS DIREITOS HUMANOS E O PRINCJPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA 

2.1 A progressiva afirmacao dos direitos humanos no tempo 

Desde ha muito tempo, busca-se compreender a pessoa humana e a 

complexidade de suas relacoes, especialmente os direitos universais a ela inerentes. 

A partir do periodo inicial da Historia, o ser humano, tornado em sua 

igualdade essencial, e visto como um ser dotado de liberdade e razao, sem 

desconsiderar as significativas diferencas de sexo, raca, religiao ou costumes 

sociais. 

Apesar disso, somente no seculo XX proclamou-se no preambulo da 

Declaragao Universal de Direitos Humanos que "todos os homens nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos" (COMPARATO, 1999, p.217). 

E importante ressaltar que essas premissas nasceram vinculadas ao advento 

da lei escrita, de abrangencia geral e uniforme, igualmente aplicavel a todos os 

individuos que convivem numa sociedade organizada. 

De outro lado, com a exclusao do fundamento religioso impresso nas 

normas, necessitou-se buscar outra justificativa para a vigencia dessas leis 

universais, aplicaveis a todos os homens, de forma igualitaria, em todos os lugares 

do mundo. 

A filosofia estoica, que se desenvolveu entre 321 a.c. ate meados do seculo 

III, abrangendo, praticamente, toda a Idade Media, pressupunha a unidade moral e a 

dignidade do homem como fatores indissociaveis. 

Para a tradigao biblica, Deus e visto como o modelo ideal a ser seguido por 

todos os seres. 

Com o cristianismo temos a introdugao de um modelo etico e concrete de 

pessoa: Jesus de Nazare. 

No entanto, a igualdade entre todos os homens, realizou-se unica e 

exclusivamente no piano sobrenatural, uma vez que o cristianismo compactuava 

com a escravidao e com a inferioridade da mulher e de determinados povos. 

Partindo-se da concepgao de pessoa, no periodo medieval foi elaborado o 

principio da igualdade essencial ce todo ser humano, levando-se em conta as 
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principio da igualdade essencial de todo ser humano. levando-se em conta as 

diferencas individuals e grupais, de natureza biologica ou cultural. 

Dessa forma, a essencia do conceito universal de direitos humanos surgiu da 

igualdade essencial da pessoa, v'sto se tratarem de direitos comuns a toda a 

especie humana, do homem enquanto homem, ou seja, direitos resultantes da sua 

propria natureza. 

Outra importante fase da elaboracao teorica do conceito de pessoa, como 

sujeito de direitos universais, anteriores e superiores a toda ordenacao estatal, 

surgiu com o pensamento de Kant. 

Kant partiu da nocao de "razao pratica", inerente a todos os seres racionais, 

dotados de vontade propria, formulando o principio de que todo ser humano existe 

como um fim em si mesmo e nao simplesmente como um meio atraves do qual a 

vontade age. 

Chegou-se, assim, a constatacao de que a dignidade da pessoa resulta de 

ser o homem o unico ser que v i 'e em condigoes de autonomia, ou seja, com 

capacidade de se nortear por suas proprias leis. 

A concepgao kantiana da dignidade da pessoa valoriza o ser humano e a 

busca de sua felicidade tanto em nivel individual quanto coletivo, favorecendo a 

concretizagao da felicidade alheia. 

Kant defendia o valor relativo das coisas em contraposigao ao valor absoluto 

da dignidade humana, fato que desencadeou, relativamente ao conceito de pessoa. 

a descoberta do mundo dos valores. 

Na segunda metade do seculo XIX, gragas as contribuigoes inovadoras de 

pensadores como Nietzsche, passou-se a entender que o bem e o mal sao 

resultados de uma avaliagao consciente de cada individuo, na qual desponta a 

preferencia por determinado valor. 

Logo, a compreensao da pessoa passa pelo reconhecimento de que o 

homem e o unico ser que guia sua vida por preferencias valorativas, legislando 

conforme seus valores eticos e, voluntariamente submete-se as normas valorativas. 

Desse modo, a teoria juridica sofreu influencia significativa da realidade 

axiologica, especialmente quando se passou a identificar os direitos humanos como 

os valores mais importantes da convivencia humana e tambem como fatores de 

agregagao social. 
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Por sua vez, o conjunto dos direitos humanos passou a formar um sistema 

condizente com a hierarquia de valores prevalentes no meio social, embora essa 

hierarquia axiologica nem sempre coincida com o sistema normativo positive Dai, a 

tensao dialetica entre a consciencia coletiva e as leis estatais. 

Toda a reflexao filosofica contemporanea demonstra que o ser humano nao 

se harmoniza com questoes permanentes e imutaveis, e sim com transformagoes e 

mudancas, uma vez que esta em constante evolugao e aperfeicoamento. 

A Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada de forma 

unanime pela Assembleia Geral da > Nacoes Unidas, consolidou toda complexidade 

dessa elaboragao teorica, proclamando que "todo homem tern direito de ser, em 

todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei", conforme disposto no art. 

VI daquele texto convencional. 

E claro que inumeros problemas etico-juridicos, advindos do avanco 

tecnologico e da evolugao social, despontaram diversas preocupacoes no seio da 

sociedade moderna tais como a protegao da pessoa humana diante da engenharia 

genetica e o momento em que se deve considerar a existencia da vida humana. 

Neste sentido ainda dispoe o Codigo Civil Brasileiro, em seu art. 2°, que "a 

personalidade civil da pessoa comeca do nascimento com vida, mas a lei poe a 

salvo, desde a concepcao, os direitos do nascituro". 

2.1.1 Dimensoes dos direitos humanos 

Os direitos fundamentais sofreram varias mudancas historicas desde seu 

reconhecimento nas primeiras Constituigoes, no tocante a conteudo, titularidade, 

eficacia e efetivagao. 

Nesse contexto historico, costuma-se destacar a existencia de tres dimensoes 

de direitos e ate mesmo de uma quarta dimensao. 

Ha muitas criticas em relagao ao termo "geragao de direitos", por conduzir ao 

entendimento equivocado de que os direitos fundamentals se substituem ao longo 

do tempo; dai a preferencia da maioria dos autores pela expressao "dimensao de 

direitos". 

A vinculagao essencial dos direitos humanos a liberdade e a dignidade 

humana, enquanto valores historicos e filosoficos, conduzem sem obstaculos ao 
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significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da pessoa 

humana. 

A primeira dimensao dos Direitos Humanos encontra suas raizes 

especialmente na doutrina iluminista e jusnaturalista dos seculos XVII e XVIII. 

Nesse periodo, tinha-se como finalidade precipua do Estado a realizagao da 

liberdade do individuo, fruto das revolucoes politicas do final do seculo XVIII, que 

marcaram o inicio da positivagao das reivindicagoes da classe burguesa nas 

primeiras constituigoes escritas do ocidente. 

Tais direitos constituiam-se em direitos de defesa ou oposigao diante do 

Estado, delimitando uma zona de nao-intervengao do Estado diante da autonomia 

individual. 

Buscava-se garantir os direitos a vida, a liberdade, a propriedade e a 

igualdade perante a lei, que delimitam a chamada igualdade formal, 

complementando-se pelas liberdades de expressao, de imprensa, de reuniao, de 

associagao etc., e pelos direitos de participagao politica, como o direito de voto, bem 

como algumas garantias processuais: o devido processo legal, o direito de petigao e 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habeas corpus, tambem se incluem nesta classificagao. 

Com relagao aos direitos humanos englobados na segunda dimensao, estes 

surgiram no seculo XIX, com os movimentos reivindicatorios que exigiam do Estado 

uma atuagao efetiva na realizagao da justiga social. 

Saliente-se que o objeto nao era mais evitar a intervengao estatal no piano da 

liberdade individual, mas, sim, de propiciar o direito de participagao no chamado 

bem-estar social, realizando-se, consequentemente, a liberdade e a igualdade, 

ambas em sentido material. 

Estao incluidos nesta cateyoria os direitos a prestagoes sociais estatais, 

como assistencia social, saude, educagao, trabalho, dentre outros que se reportam a 

pessoa tomada individualmente. Estes direitos fundamentais consagraram-se, 

sobretudo, nas Constituigoes do segundo pos-guerra, visto que foram objetos de 

diversos pactos internacionais. 

Alem dos direitos sociais, economicos e culturais de cunho positivo, incluem-

se as denominadas liberdades sociais, como a liberdade de sindicalizagao, o direito 

a greve, os direitos fundamentais dos trabalhadores (ferias, repouso semanal 

remunerado, salario minimo, Jornada de trabalho limitada etc.). 
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Com o advento dos direitos fundamentais da segunda geragao, descobriu-se 

o aspecto objetivo, qual seja, a garantia de valores e principios com que proteger as 

instituigoes. 

Os direitos sociais despertaram a consciencia acerca da importancia de 

salvaguardar o individuo e de proteger a instituigao. 

No entanto, 

[...] os direitos sociais, diferentemente dos individuals e politicos, dependem 

de prestacoes positivas do Estado para sua implementacao, enfrentando 

assim o problema da escassez dos recursos publicos, sempre menores que 

as necessidades. (BARCELLOS, 2002, p. 117) 

A concepgao de objetividade e de valores relativamente aos direitos 

fundamentais fez com que o principio da igualdade tanto quanto o da liberdade, 

tomasse tambem um novo sentido, "deixando de ser mero direito individual que 

demanda tratamento igual e uniforme para assumir uma dimensao objetiva de 

garantia contra atos de arbitrio do Estado". (BONAVIDES, 2000, p. 522) 

Os direitos da terceira dimensao possuem alto teor de humanismo e 

universalidade, tendentes a se consolidar enquanto direitos que nao se destinam 

especificamente a protegao dos interesses de um individuo, de um grupo ou de um 

determinado Estado. 

Esses direitos tern como destinatario primordial o genero humano mesmo, 

num momento expressivo de sua afirmagao como valor supremo em termos de 

existencialidade concreta. 

Sao ainda conhecidos como direitos de fraternidade ou de solidariedade 

concernentes aos grupos humanos. 

Representam direitos de titularidade coletiva ou difusa, que por vezes revela-

se indefinida e indeterminavel. Dentre os mais importantes, encontram-se os direitos 

a paz, a autodeterminagao dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e a 

qualidade de vida, direito a conservagao e utilizagao do patrimonio historico e 

cultural e o direito de comunicagao. 

Esses direitos constituem-se em reivindicagoes fundamentais do ser 

humano, que tiveram origem no impacto das novas tecnologias, no trauma 

ocasionado pelas guerras e pelos conflitos, no processo de descolonizagao pos-

guerra e em outros fatores. 

E ainda que nao se encontrem reconhecidos pelo direito constitucional em 
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sua totalidade, pertencem a seara do direito internacional, do que da conta uma 

variedade de tratados e outros documentos transnacionais nesse sentido. 

Enfatiza-se, por derradeiro, que os direitos da terceira geragao sintetizam o 

futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos, eis que somente com 

eles sera legitima e possivel a globalizagao politica. 

Ha uma tendencia ao reconhecimento da existencia de uma quarta dimensao 

dos direitos humanos, ainda que se aguarde pela sua consagragao no piano do 

direito internacional e das ordens constitucionais internas. 

Arrolam-se aqui os direitos a democracia (direta) e a informagao, bem como 

o direito ao pluralismo politico. Para que a sociedade aberta ao futuro, em sua 

dimensao de maxima universalidade, a qual parece o mundo inclinar-se no piano de 

todas as relagoes de convivencia depende deles para se concretizar, ideia essa 

difundida no nosso direito patrio por Paulo Bonavides. 

2.2 A Declaragao Universal dos direitos humanos 

A Declaragao Universal dos Direitos Humanos foi aprovada de forma 

unanime por 48 Estados, apresentando apenas oito (8) abstengoes. Sua expressao 

repercutiu, inclusive, no piano moral das Nagoes, despertando a consciencia dos 

povos para a questao de seus destinos. 

Por conseguinte, a ausencia de questionamentos ou reservas por parte dos 

Estados em relagao aos principios da Declaragao, dotou os mesmos de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

de codigo e plataforma comum de agao, consolidando a afirmagao de uma etica 

universal. 

Concomitantemente a universalidade dos direitos humanos, a Declaragao de 

1948 traga a indivisibilidade destes direitos, dispondo sobre a categoria dos direitos 

civis e politicos ao lado dos direitos economicos, sociais e culturais. 

Destarte, esta Declaragao define o sentido e o alcance da expressao "direitos 

humanos e liberdades fundamentais", conjugando o discurso liberal e o discurso 

social da cidadania, bem como o valor da liberdade e o valor da igualdade e 

constituindo-se, assim, numa extraordinaria inovagao. 

No final do seculo XVIII, duas principais deciaragoes, a Declaragao Francesa 

de 1789 e a Declaragao Americana de 1776, valorizavam o padrao liberal-
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contratualista, que reduzia os direitos humanos aos direitos a liberdade, seguranca e 

propriedade, complementados pela resistencia a opressao. 

O discurso liberal de cidadania, tendo como coadjuvantes os direitos 

humanos, firmava-se como uma reacao aos excessos do regime absolutista, a fim 

de limitar a atuacao do Estado. 

Em decorrencia, conclui-se nao ser possivel se cogitar de liberdade 

desvinculada da justiga social, ou seja, todos os direitos humanos sao universais, 

decorrentes da dignidade humana, e compoem um complexo integral, unico e 

indivisivel, em que os direitos coexistem de forma dependente e inter-relacionada. 

Como valor juridico, a Declaragao Universal de 1948 nao e um tratado, 

tampouco possui forga de lei, tendo sido adotada pela Assembleia Geral das Nagoes 

Unidas como uma resolugao que consagra o reconhecimento universal dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais mencionados na Carta da ONU. 

Assim sendo. os Estados-membros das Nagoes Unidas tern a obrigagao de 

assegurar o respeito e a observancia universal dos direitos constantes da 

Declaragao. 

E ainda que nao possua a forma de tratado internacional, a Declaragao 

Universal de 1948 tern forga juridica obrigatoria e vinculante, uma vez que porta em 

si a interpretagao autorizada do termo "direitos humanos" como consta na Carta das 

Nagoes Unidas sempre reforgada pelo fato de que, por mais de cinquenta anos 

desde sua adogao, tornou-se direito costumeiro internacional e principio geral do 

Direito Internacional. 

Ademais, a notoria influencia que a Declaragao de 1948 exercida sobre os 

ordenamentos juridicos dos Estados, se mostra na maioria das constituigoes 

nacionais que a incorporaram, tornando-se fonte para as decisoes judiciais de 

ambito interno. 

Por isso, os Estados que desrespeitam os postulados da Declaragao, 

violando os direitos expressos ou ultrapassando os limites impostos, merecem 

desaprovagao incondicional por parte da comunidade internacional. 

Destarte, os instrumentos de protegao internacional tern se afirmado como 

uma reagao a violagao dos direitos humanos, no momento em que se mostram 

falhos ou inadequados os mecanismos de direito interno. 

Em razao disso, a protegao internacional dos direitos humanos nao se esgota 
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na acao do Estado puramente, devendo considerar as necessidades urgentes e 

condigoes das supostas vitimas. 

Independentemente do que o ordenamento juridico nacional estipula, os 

termos e os conceitos consagrados nos tratados de direitos humanos possuem um 

sentido autonomo. 

Constata-se, assim, a influencia inovadora e expansiva do direito 

internacional dos direitos humanos sobre o universo dos direitos constitucionalmente 

assegurados, uma vez que os inst ruments internacionais de direitos humanos 

podem integrar e complementar os dispositivos normativos do ordenamento interno, 

permitindo o reforgo de direitos nacionalmente previstos. 

Nesse cenario, os direitos internacionais constantes dos tratados de direitos 

humanos apenas vem aprimorar e fortalecer, jamais restringir ou enfraquecer, o grau 

de protegao dos direitos consagrados pela ordem normativa constitucional. 

Portanto, em caso de conflito entre o direito internacional dos direitos 

humanos e o Direito interno, propugna-se pela prevalencia da norma mais favoravel 

a vitima. 

Assim, a escolha da norma mais benefica ao individuo cabe 

fundamentalmente as cortes nacionais e a outros orgaos aplicadores do direito, no 

sentido de assegurar a melhor protegao possivel ao ser humano. 

2.3 O processo de internacionalizagao dos direitos humanos 

A verdadeira consolidagao do direito internacional dos direitos humanos surge 

em meados do seculo XX como resposta as atrocidades e as violagoes de direitos 

humanos, cometidas durante a dominagao nazista, em que a era Hitler ficou 

conhecida pela logica da destruigao e da descartabilidade dos seres humanos. 

A partir desses acontecimentos, se fez necessaria a reconstrugao dos direitos 

humanos, como paradigma etico capaz de restaurar a logica do razoavel e de 

aproximar o direito da moral. 

Partindo dessa premissa, os esforgos de reconstrugao dos direitos humanos 

constituiram-se em referenda! para a ordem internacional contemporanea. 

Passou-se a acreditar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i protegao dos direitos humanos ultrapassara o 

ambito interno do Estado para ser concebida como problema de relevancia 
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internacional, junto a comunidade global, delimitando-se, por conseguinte, a 

soberania estatal. 

Paralelamente, tem-se a necessidade de uma agao internacional mais eficaz 

para a garantia e protegao dos direitos humanos, fato que impulsiona o processo de 

internacionalizagao desses direitos, desencadeando o surgimento de uma 

sistematica normativa de protegao internacional. 

Este processo possibilitou a responsabilizagao do Estado quando suas 

instituigoes internas se mostrem falhas ou omissas na efetiva protegao dos direitos 

humanos. 

Neste contexto, consideramos a significativa contribuigao do Tribunal de 

Nuremberg (entre 1945-1946) ao movimento de internacionalizagao dos direitos 

humanos, quando os aliados, ao final da Segunda Guerra Mundial, convocaram um 

Tribunal Militar Internacional, fruto do Acordo de Londres de 1945, com o intuito de 

responsabilizar os alemaes pelos hr rrores da guerra. 

Este tribunal, invocando o costume internacional, buscou a condenagao 

criminal das pessoas envolvidas na pratica de crime contra a paz, crimes de guerra e 

crimes contra a humanidade. 

Ressalte-se que, de acordo com o art. 38 do Estatuto da Corte Internacional 

de Justiga (Decreto n° 19.841/45), "o costume internacional e fonte do Direito 

Internacional e tern eficaciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA erga omnes, aplicando-se a todos os Estados". 

Desta forma, os individuos que colaboraram com o nazismo foram 

condenados criminalmente com fundamento na violagao de costumes internacionais. 

No entanto essas condenagoes suscitaram muita discussao acerca da afronta 

ao principio da legalidade do direito penal, especialmente quando se defendeu a 

tese de que os atos punidos pelo Tribunal de Nuremberg nao eram considerados 

crimes quando foram cometidos. 

Com efeito, notavel foi o significado do Tribunal de Nuremberg para a 

internacionalizagao dos direitos humanos, vez que, alem de consolidar a questao da 

limitagao da soberania nacional, reconheceu aos individuos direitos protegidos pelo 

Direito Internacional, forgando aos Estados soberanos a extrema protegao dos 

individuos e seus direitos fundamentais sob pena de retaliagoes diversas. 
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2.4 A aplicacao dos direitos fundamentais no Brasil tendo como parametro o 

principio da dignidade humana 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como "a categoria juridica 

instituida com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensoes". 

(ARAUJO, 2005, p. 109) 

E conforme Araujo (2005, p. 110): 

[...] Estes direitos tern natureza polifacetica, buscando resguardar o homem 

na sua liberdade (direitos individuals), nas suas necessidades (direitos 

sociais, economicos e culturais) e na sua preservacao (direitos relacionados 

a fraternidade e a solidariedade). 

Buscou-se atraves da revisao historica implementada nos capitulos anteriores 

criar um verdadeiro situamento da importancia dos direitos fundamentais e de sua 

garantia na sociedade brasileira, auto-intitulada social-democrata. 

Assim sendo, pretende-se avaliar ate que ponto os direitos fundamentais e 

sua efetiva aplicabilidade sao realmente levados a serio, tendo-se como parametro 

de avaliacao a satisfacao do Principio da Dignidade da Pessoa Humana no meio 

social. 

Partindo do entendimento alcancado ate o momento, de que os principios sao 

valores que regem todo um conjunto de normas preservadas pela Constituigao, 

sendo definidos pela consciencia nacional e pelas circunstancias historicas de um 

povo e dotados de vida propria e valor substantivo em seu piano material. 

Visto ainda que, os principios carregam um alto grau de subjetividade, pois 

nao delimitam fatos concretos, mas direcionam as agoes do legislador, do interprete 

e dos orgaos estatais, responsaveis pela sua viabilizagao e consequente aplicagao 

nos casos concretos, contrariando a visao dos direitos fundamentais como simples 

normas programaticas, capazes de justificar a inercia diante de suas constantes 

violagoes. 

Desse modo, os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituigao 

Federal buscam abranger principalmente, as condigoes basicas de vida para o 

homem e sua familia (moradia, alimentagao e educagao), a liberdade e a igualdade, 

bem como, a soberania popular (os direitos politicos); exigencias elementares para 

uma vida digna. 

Saliente-se que estes direitos servem apenas de ilustragao, tendo em vista o 
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rol dos direitos fundamentais conrtitucionais, ser extenso e variado, no que nao 

pecou o legislador pela falta de positivagao, ja que a intengao deste foi realmente 

abranger toda e qualquer necessidade vital do cidadao brasileiro. 

No entanto, nao sabemos se pelo grande numero de direitos em relagao ao 

estimulo financeiro menor, no Brasil vive-se, hoje, com raizes no descobrimento, um 

estado de calamidade social, no qual ate mesmo o minimo para a sobrevivencia tern 

sido negado ao cidadao que enfrenta problemas de toda ordem. 

Primeiramente, e talvez um dos mais importantes e o problema da falta de 

trabalho digno para milhoes de brasileiros, impedidos de proporcionar a si e a sua 

familia condigoes dignas de vida, sendo relegado a uma vida marginalizada, o que 

propicia o aumento da massa populacional em estado de pobreza. 

No mesmo sentido, a falta do trabalho muitas vezes esta correlacionada com 

a falta de acesso a uma educacao de qualidade ou mesmo a um minimo 

educacional, ja que a educacao publica no Brasil se encontra sucateada, com 

professores mal pagos, escolas desassistidas estruturalmente e sem a menor 

condicao de forrnar um cidadao preparado para o mercado de trabalho, critico e 

consciente de seus direitos. 

O que se percebe e que apesar dos esforcos empreendidos atraves de leis 

programaticas para a educacao estas nao tern surtido o devido efeito, ja que falta 

forga politica para colocar as ideias conclamadas no papel a funcionar na pratica. 

Com relagao a saude, outro direito basico e imprescindivel do cidadao, vive-

se um verdadeiro caos, hospitais sem as minimas condigoes fisicas e de higiene 

para o atendimento, falta de profissionais, superlotagao, descaso dos governantes. 

Enquanto isso, a populagao pobre se encontra em estado de desespero sem 

saber a quern recorrer, muitas vezes morrendo a mingua na porta dos hospitais. 

Diante desse quadro insiste-se numa pergunta: a quern se deve recorrer? 

Segundo Barcellos (2002, p. 293), "em um estado de direito, como ja se 

referiu, nao basta a consagragao normativa: e preciso existir uma autoridade que 

seja capaz de impor coativamente a obediencia aos comandos juridicos". 

Assim, ainda segundo Barcellos (2002, p. 293) "dizer que o acesso a justiga e 

um dos componentes do nucleo da dignidade humana significa dizer que todas as 

pessoas devem ter acesso a tal autoridade: o judiciario." 
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Pois bem, sabe-se que a Defensoria Publica, bem como outros meios 

juridicos, estao disponiveis ao cidadao para a defesa de seus direitos, no entanto, e 

preciso que a defensoria seja valorizada pelo seu papel de orgao humanizador, visto 

que proporciona a possibilidade de haver igualdade de condigoes, na busca pela 

solugao dos conflitos, abrindo camuho para que o cidadao menos favorecido tenha 

tambem acesso garantido. 

Finalmente, comprova-se que na atualidade, a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais, no Brasil vem sendo prejudicada, principalmente pela falta de 

estrutura administrativa, politica e pelo ciclo politico parasita que permanece 

entranhado em nossa democracia, emperrando as realizagoes sociais. 

Apesar de ter-se direito ao sufragio do voto e a escolha de governantes, este 

sistema nao proporciona o devido conhecimento e poder para realizar uma 

verdadeira mudanga, assim a populagao continua a merce da classe politica que se 

perpetua no poder, totalmente descompromissada com os direitos fundamentais do 

cidadao e com a preservagao de sua dignidade. 
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3 O A L C A N C E DO PRINCJPIO DA DIGNIDADE HUMANA DIANTE DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

3.1 Os direitos fundamentais - breves consideracoes 

Para uma melhor compreensao do presente estudo, faz-se necessaria a 

distincao entre as expressoes "diieitos humanos" e "direitos fundamentais", que 

comumente sao utilizadas como sinonimos. 

Nao resta duvida de que os direitos fundamentais, de certa forma, sao 

tambem direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre sera o ser humano, 

mesmo que esteja representado por uma determinada coletividade, como o povo. a 

nacao, o Estado. 

Entretanto, os direitos fundamentais sao um conjunto de direitos e liberdades 

do ser humano, institucionalmente reconhecidos e positivados no ambito do direito 

constitucional positivo de determinado Estado. Ja os direitos humanos fazem parte 

do direito internacional, porquanto, extensivos a todos os seres humanos, 

independentemente de sua vinculagao a uma determinada ordem constitucional, de 

validade universal e carater suprancdonal. 

Assim, os direitos fundamentais nascem e se desenvolvem com a Constituigao 

na qual foram reconhecidos e assegurados. 

Nao resta duvida de que o reconhecimento oficial dos direitos humanos, pela 

autoridade politica competente, gera muito mais seguranga as relagoes sociais, 

exercendo, tambem, uma fungao pedagogica junto a comunidade, pois faz 

prevalecer os grandes valores eticos que sem esse reconhecimento oficial, tardariam 

a se impor na vida coletiva. 

Ha que se considerar, de toda a sorte, que existe uma intima relagao entre os 

direitos humanos e os direitos fundamentais, pois muitas das Constituigoes que 

surgiram apos a Segunda Guerra Mundial se inspiraram tanto na Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos dt 1948 quanto nos documentos internacionais e 

regionais que Ihe sucederam, inclusive a brasileira. 

Ultimamente, se tern observado um processo de aproximagao e de 

harmonizagao entre o conteudo das declaragoes internacionais e os textos 

constitucionais, o que se vem denominando de Direito Constitucional Internacional. 
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Entre as diversas terminologias adotadas, destaca-se o uso recente da 

expressao "direitos humanos fundamentais" por determinados autores que na 

realidade redundam na conceituacao de um direito inerente a pessoa humana. 

Esta terminologia, embora nao'tenha o condao de afastar a relevancia da 

distincao tracada entre direitos humanos e direitos fundamentais, revela, contudo, a 

nitida vantagem de ressaltar, relativamente aos direitos humanos de matriz 

internacional, seu reconhecimento por protegerem valores e reivindicagoes 

essenciais de todos os seres humanos. 

Importante atentar-se para o fato de existir uma identidade entre o elenco 

dos direitos humanos e os direitos fundamentais reconhecidos e entre o direito 

constitucional dos Estados e o direito internacional e ainda entre as Constituigoes, ja 

que em sua maioria focalizam a dignidade humana como objetivo primeiro. 

E fundamental levar-se em conta a distingao quanto ao grau de efetiva 

aplicagao e protegao das normas consagradoras dos direitos fundamentais e dos 

direitos humanos. Em relagao aos primeiros ha, geralmente, melhores condigoes 

para se concretizarem efetivamente em face da existencia de instancias dotadas de 

poder para fazerem cumprir e respeitar esses direitos. 

Ressalte-se o fato de que a eficacia juridica e social dos direitos humanos 

que nao fazem parte do rol dos direitos fundamentais de determinado ordenamento 

depende da sua recepgao na ordem juridica interna e, ainda, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status juridico que 

esta Ihe atribui. vez que Ihe falta cogencia. 

Logo, a efetivagao dos direitos humanos depende da boa vontade e da 

cooperagao dos Estados individualmente considerados, e da agao eficaz dos 

mecanismos juridicos internacionais de controle. 

Dai, o processo de positivagao dos direitos humanos, transformando-os em 

direitos fundamentais. gerar poi lmica e debate envolvendo sua natureza, 

significados, implicagoes politicas e juridicas relevantes, principalmente pelo fato de 

que estes direitos nao se apresentam apenas diante do Estado, mas, 

fundamentalmente, como oponiveis em relagao aos demais cidadaos e nas suas 

inter-relagoes cotidianas. 
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3.2 A fungao do Estado na concretizagao do principio da dignidade humana 

Com a Constituigao Federal de 1988, solidifica-se o papel imprescindivel do 

Estado como responsavel por sustentar os pilares da democracia, representado 

pelos principios e pelos direitos e garantias fundamentais. 

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

cumprir a lei; segundo, de assegurar os direitos e garantias fundamentais, pois 

sendo valores primordiais, o Estado a responsavel pela sua concretizagao. 

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

estatais que se direcionem para a efetividade das necessidades sociais. 

E imprescindivel a tomada de consciencia no sentido de que nao e bastante 

que os direitos sejam assegurados nas leis para que se tenha a verdadeira 

democracia. Faz-se necessario, a constante e incansavel busca da viabilizagao 

concreta desses direitos minimos, para os quais o Estado exerce papel fundamental, 

entendido este como a jungao de seus tres poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciario, submetidos a matriz constitucional dos principios fundamentais, em 

especial ao Principio da Dignidade Humana. 

Sob a egide do regime democratico, o que se nota e que os poderes publicos, 

em especial o Legislativo e o E; ecutivo. nao tern respondido aos anseios da 

populagao, por nao proporcionarem condigoes capazes de amenizar os conflitos 

gerados por um sistema capitalista altamente excludente. 

Os Direitos e Garantias Fundamentais, a exemplo da saiide, da educagao e 

do emprego foram transformados em eternas normas programaticas que nao 

viabilizam a concretizagao de um minimo existencial para o cidadao. 

O que se constata, infelizmente, e que a politica economica utilizada 

favorece apenas a classe dominante, ja que a existencia de alto numero de 

desempregados, aliada a miseria, submete o cidadao desempregado a salarios cada 

vez mais indignos, enquanto um cadastro de reserva passa a formar uma subclasse 

que, sem nenhum amparo por parte do Estado, nao consegue superar os 

desequiiibrios provocados pela marrinalidade. 

Assim, nao se pode deixar de pensar que o verdadeiro Estado Democratico 

de Direito deve promover o respeito e a protegao a vida humana, fundando-se 

sempre nos principios embasadores da ordem constitucional, especialmente na 
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Dignidade da Pessoa Humana. 

Portanto, se faz necessaric abrir um questionamento a partir da propria 

democracia brasileira, cujo Estado nao consegue responder com igualdade as 

demandas sociais e, principalmente, nao consegue superar os diversos problemas 

que se tornam cada vez mais cronicos. 

A consagracao constitucional do principio da dignidade humana traz como 

resultado pratico a obrigacao do Estado de garantir ao brasileiro, enquanto pessoa 

humana e cidadao, um minimo de recursos, capaz de prover-lhe a subsistencia. 

Assim, o direito a uma existencia digna nao e assegurado apenas quando o 

Estado se abstem, de penetrar na esfera patrimonial das pessoas sob sua 

autoridade. mas tambem e, principalmente, quando cumpre com acoes concretas 

que ampliam as expectativas de uma vida digna para os cidadaos a sua merce. 

Nesta mesma linha, o Estadc tambem tern a incumbencia de prestar aos seus 

subordinados uma educacao de qualidade apta a tornar o individuo um cidadao 

consciente de seus direitos e responsavel por seus deveres, enquanto elemento 

participativo do Estado, pronto a lutar pela garantia de uma vida digna para si e para 

os seus iguais. 

Por fim, esta protegao delegada ao Estado nao se exaure na inter-relagao 

deste com o individuo, pelo contrario, avanga suas fronteiras de sorte a evitar que 

um cidadao sofra algum tipo de constrangimento por parte de outro cidadao, 

proporcionando a todos o acesso a justiga gratuita, para que se resolver os litigios 

entre individuos. 

3.3 A influencia da protegao dos d reitos humanos na construgao da dignidade da 

pessoa humana 

A nogao de direitos humanos nos traz a ideia de direitos atribuiveis a cada 

ser humano enquanto tal, sendo estes vinculados a qualidade de ser humano, nao 

fazendo distingao entre eles e nao se estendendo mais alem. 

A pessoa possui uma dignidade, que Ihe e propria e merece respeito 

enquanto sujeito moral, livre e responsavel, e cabe ao direito protege-la. 

Levando-se em conta que o respeito peia dignidade da pessoa fundamenta 

uma doutrina juridica dos direitos humanos, esta pode igualmerite, ser considerada 
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uma doutrina das obrigagoes humanas, pois cada individuo tern por obrigagao, em 

sua vivencia em sociedade. respeitar o proximo e do mesmo modo ser respeitado. 

Assim tambem o Estado esta incumbido de proteger esses direitos e de 

fazer com que se respeitem as obrigagoes correlativas, alem de ser obrigado a se 

abster de ofender-los, deve, outrossim, defender a manutengao da ordem e char as 

condigoes favoraveis ao respeito a jessoa por parte de todos os que dependem de 

sua soberania. 

O respeito a dignidade da pessoa e visto como um principio geral de direito 

comum a todos os povos civilizados, entretanto, esse acordo geral apenas diz 

respeito a nogao abstrata, cujo carater vago e impreciso aparecera, imediatamente, 

quando se tratar de passar do acordo para as aplicagoes particulares. 

Com efeito, como os diferentes direitos humanos nao estao hierarquizados 

nas declaragoes que os enunciam, os textos nao apresentam solugoes para os 

conflitos que podem surgir, tanto entre os diversos direitos humanos como entre 

estes e os direitos do Estado. 

Diante do exposto, compreende-se que a aplicagao de textos atinentes aos 

direitos humanos so pode ser delec,ada a um tribunal que detenha a confianga dos 

jurisdicionados. Dai o carater essencial, ao lado de diversas declaragoes universais 

que so podem ter uma importancia programatica, de pactos regionais que nao so 

proclamem os direitos que devem ser respeitados, mas estabelegam Cortes de 

Justiga que defendam a aplicagao de uma ideologia relativamente uniforme e 

comum aos Estados signatarios. 

Ressalte-se que, diante das divergencias sobre a propria ideia da pessoa 

humana e sobre as obrigagoes impostas pelo respeito a sua dignidade, pode 

parecer utopico e ate mesmo perigoso acreditar-se que exista uma verdade absoluta 

nessa questao, pois isto autorizaria os detentores do poder a impor suas ideologias, 

suprimindo assim, toda opiniao contraria. 

Todavia, se no piano filosof co puramente teorico, divergencias sao normais 

e inevitaveis, impondo-se para a protegao pratica dos direitos humanos, os mesmos 

nao sejam proclamados apenas nos textos, mas que as instituigoes, as normas e os 

homens sejam incumbidos de aplica-los e protege-los. 

No que tange aos direitos humanos, nao ha criterio objetivo que permita 

definir a fronteira de equilibrio entre os direitos de uns e de outros. Por sua vez, a 



41 

tradicional distingao entre as concepgoes, liberal e socialista, dos direitos humanos, 

correlativas a uma obrigagao passiva, a de abster-se, bem como de obrigagoes 

ativas, ou seja, propiciar meios efetivos que favoregam o desenvolvimento da 

pessoa, nao e uma distingao de natureza e sim de grau. 

De fato, o mais elementar dos direitos humanos, o direito a vida, por si so 

implica a constituigao de um aparato que proteja a ordem publica e, portanto, gera 

para o Estado a obrigagao de se dotar de meios que permitam cumprir seu papel de 

guardiao. Isso acarreta ao Estado um aumento de encargos e, portanto, das 

obrigagoes impostas por ele a todos os que dependem de sua soberania, 

aumentando dessa forma o papel e o poder do Estado. 

Nesse cenario, para combater a arbitrariedade, e indispensavel dar 

prioridade a um Poder Judiciario independente que, impedindo os descaminhos do 

poder, podera fazer uma interpretagao extensiva ao principio da igualdade perante a 

Lei, impedindo qualquer discriminagao injustificada. 

O respeito ao Principio da Igualdade, por todos os detentores do poder, teria 

como efeito impedir uma limitagao arbitraria da liberdade de uns em proveito dos 

outros. Os tribunals superiores ao aplicar o principio da Justiga Formal, exigindo 

tratamento igual de situagoes semelhantes controlam a constitucionalidade das leis, 

zelando para que as distingoes estabelecidas em lei nao sejam desarrazoadas, e 

sim justificadas pelos objetivos perseguidos. 

Ainda que nao exista critfrio objetivo e impessoal para determinar com 

precisao o limite entre o que e razoavel e o que nao e. Este nao possui limite 

puramente subjetivo por estar atrelado as concepgoes e as reagoes do meio. Por 

isso, somente numa comunidade suficientemente homogenea, em que exista um 

consenso suficiente sobre o que e razoavel ou desarrazoado, e que pode funcionar 

de forma satisfatoria um sistema de direito democratico. 

Dai inferir-se que, na ausencia de um consenso sobre as questoes 

essenciais apresentadas a comunidade, o sistema de direito e seus orgaos 

respectivos carecerao da autoridade necessaria para se impor de outro modo que 

nao seja por meio da forga. Por isso, parece utopica a existencia de uma ordem 

juridica internacional, pois nao ha comunidade internacional suficientemente 

homogenea do ponto de vista cultural e moral. 

E por essa razao que um sistema de direito positivo, que proteja os direitos 
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do homem no piano internacional, devera ser aplicado, inicialmente, partindo da 

esfera regional, onde sera mais facil um acordo devido a proximidade entre os entes. 

Portanto, esta visao conduz, na me'hor das hipoteses, a uma descentralizacao entre 

unidades de maior ou menor homogeneidade, acompanhada, num ambito federal, 

de um pluralismo e de uma tolerancia mutua entre sistemas politicos com ideologia 

diferente. 

E essa a conclusao, segundo a doutrina, que se impoe na construcao de um 

sistema de direito internacional legitimo, ou seja, que fundamentaria sua autoridade 

sem recorrer ao uso da forga. 

Dessa forma, a determinagao e a salvaguarda dos direitos do homem 

supoem um sistema de direito positivo com suas normas e seus juizes, eis que a 

propagagao de regras gera crescente e constante conflito que para ser evitado ou 

dirimido, careceria de uma legislagao complexa para dar precisao e hierarquia aos 

diversos direitos, levando, por sua vez, numa intervengao crescente do Estado na 

esfera privada e na instauragao de uma burocracia que desempenhe papel de guia, 

guardiao e arbitro. 

Evidentes os numerosos abusos que dai podem decorrer e a necessidade 

de submeter os poderes Legislativo e Executivo ao controle do Poder Judiciario, que 

teria de zelar para que os poderes se exergam no ambito de um conjunto de valores 

e de principios que desfrutem de um consenso suficiente da comunidade. 

Para se alcangar um consenso conforme o descrito e preciso um longo 

processo educativo, tal como numa comunidade que apresente, alem de um 

passado comum, valores e aspiragoes comuns, arraigados numa mesma tradigao 

religiosa ou ideologica. 

Assim, percebe-se que a protegao dos direitos humanos se realiza melhor 

dentro de uma comunidade nacional, que tenha o poder de autodeterminagao, 

sendo capaz de defender sua autonomia e sua independencia e onde ocorre uma 

passagem natural da doutrina dos direitos do homem para a doutrina dos direitos 

das comunidades. 

Dessa forma, o respeito pela dignidade do homem conduz ao respeito pelas 

entidades nacionais de que ele faz parte. Por sua vez, o fundamento da consciencia 

etica coletiva se mostra cada vez mais amplo, forgando a vigencia dos direitos 

humanos alem da organizagao estatal, nao importando a esfera em que se encontre 
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o direito do homem a ser resguardado. 

Dai que a Constituigao, instrumento do Estado, ao elencar e proteger os 

direitos fundamentais (individuais, sociais e politicos), transforma-os em direitos do 

cidadao e, alem disso, ao incorporar os titulos que tratam da ordem economica e 

social: busca a justiga social. Nesse sentido, se objetiva uma construgao da 

cidadania mundial, com o respeito integral aos direitos humanos, segundo o 

principio da solidariedade etica e os ditames da justiga social. 

E fundamental o papel da publicidade nos casos de violagoes de direitos 

humanos e da pressao internacional, quando as violagoes sao submetidas ao 

julgamento da consciencia internacional colaborando diretamente para compelir 

determinado Estado a se justificar, evidenciando uma tendencia a alteragoes na 

propria pratica do Estado relativamente aos direitos humanos. 

Logo, verifica-se que a agao internacional contribui para o fortalecimento da 

sistematica de implementagao dos direitos humanos, proporcionando que o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos estimule a redefinigao do conceito de cidadania 

no piano interno. Dessa forma, amplia-se o conceito de cidadania, uma vez que 

preve nao somente os direitos previstos no ordenamento nacional, como tambem os 

direitos internacionalmente enunciados. 

Por fim, acredita-se que o relacionamento entre os direitos humanos, de 

matriz internacional, e os direitos fundamentais constitucionais, tidos como 

concretizagoes positivadas das exigencias do principio da dignidade da pessoa 

humana, levam a constatagao de que este principio converteu-se no coragao do 

patrimonio juridico-moral da pessoa humana, estampado nos direitos fundamentais, 

acolhidos e assegurados no sistema constitucional. 
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CONCLUSAO 

Buscou-se, com este estudo, trazer ao debate a importancia da consolidacao 

e da defesa dos Direitos Fundamentais, associados ao valor da absoluta prevalencia 

do Principio da Dignidade Humana, com a pretensao de colaborar, mesmo que de 

forma minima para o desenvolvimento da ciencia juridica contemporanea e para a 

construcao de uma cultura de observancia dos Direitos Humanos. 

Acredita-se, ser este principio a origem de todas as lutas humanas 

conscientes pela melhoria da raca humana, que tanto vem sendo ferida em sua 

dignidade e deixada para segundo piano no cotidiano individualista e materialista, no 

qual a realidade se encarrega de demonstrar o quanto se pode chegar a um elevado 

grau de indignidade em sua existencia. 

Como foi visto no decorrer deste trabalho, quando se estudou os intensos 

movimentos constitucionais pos-modernos, viu-se que o Brasil ao promulgar em 

1988, uma Constituigao Federal, de carater claramente intervencionista, garantindo a 

dignidade da pessoa humana, o papel nuclear do fundamento da Republica e 

vinculo basico e informador do ordenamento juridico, configurou-se um crescente 

alinhamento do Estado brasileiro a sistematica internacional de protegao dos direitos 

humanos. 

Desse modo, entende-se que ao Poder Judiciario e aos demais poderes 

publicos compete assegurar a realizagao pratica, no ambito nacional, das normas 

internacionais de protegao dos direitos humanos ratificadas pelo Estado brasileiro. 

As normas nacionais consagrando direitos e garantias fundamentais sao passiveis 

de serem exigidas em sua aplicagao e/ou execugao ante o Poder Judiciario, na 

medida em que sao diretamente apiicaveis. 

Assim, os individuos, sujeitos de direitos tanto em nivel nacional quanto 

internacional, tornam-se beneficiarios diretos de instrumentos internacionais voltados 

a protegao dos direitos humanos. 

Consequentemente, a protegao dos direitos humanos tern grande influencia 

sobre a consagragao do principio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

segundo os moldes da justiga social, gragas a formagao de uma consciencia de 
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solidariedade etica, voltada a implementagao dos direitos de cidadania e a 

preocupagao com a responsabilidade de reduzir as desigualdades e a violencia que 

afligem, impiedosamente, pessoas de todos os continentes. 

Nota-se neste trabalho, que muito foi falado sobre dignidade e direitos 

fundamentais, tirando-se deste um aprendizado para a vida individual e social, na 

medida em que se chega ao entenc'imento de que como cidadao, deve-se buscar os 

direitos individuals, mas sem invadir a esfera de direitos do outro. 

Conseguiu-se obter respostas para algumas indagagoes iniciais, ao passo 

que ficou claro, todo o desenrolar historico da busca incansavel do homem por seus 

direitos e para se fazer respeitar em sua dignidade. 

Diante disto, concluiu-se o seguinte: primeiro, que a dignidade humana ao se 

tornar principio constitucional, passou a informar e servir como pano de fundo para 

diversos artigos referentes aos direitos fundamentais. No entanto, esta dignidade tao 

falada vem sendo constantemente agredida ao longo dos anos, porque mesmo 

tendo-se leis que a protejam e Ihe deem consistencia, o homem nao conseguiu 

chegar a um nivel de consciencia moral passivel de obter resultados praticos. 

Por outro lado, nacionalmente falando, os poderes publicos que deveriam 

resguardar a dignidade sao os que mais a transgridem, a exemplo dos direitos 

minimos do cidadao, assegurados na Carta Magna: a saude, a educagao, o trabalho 

digno, o respeito com os direitos dos idosos e das criancas e adolescentes, bem 

como, uma assistencia juridica gratuita a populagao carente. 

Finalmente, falta ainda, por parte da populagao, a verdadeira consciencia de 

seu valor como pessoa humana, devido principalmente a falta de informagao e 

formagao educacional de qualidade. 
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