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RESUMO 

O estudo do direito internacional e, por via de consequencia, dos tratados e 
convencoes internacionais. Estes, por sua vez, ocupam, na atualidade, posigao 
de destaque, tendo em vista os fenomenos da globalizagao. Urn dos temas que 
mais tern suscitado entraves no mundo juridico quanto a materia e a questao da 
relagao estabelecida entre as ordens juridicas, interna e internacional. Por sua 
relevancia, o tema merece reflexoes por parte dos operadores do direito, mas nao 
so no que respeita as conseqiiencias da internalizagao dos tratados, mas, 
sobretudo, pelas interferencias que advirao em torno dos direitos e garantias 
individuals expressos na Constituigao. Assim, o presente trabalho se propoe a 
enfrentar, de forma clara e concisa, atraves do metodo historico-evolutivo e da 
investigagao exegetica-teleologica nas renomadas doutrinas e no arcabougo 
jurisprudencial, a problematica da recepgao das normas internacionais. Destarte, 
abordar-se-a, inicialmente, a conceituagao e estruturagao dos tratados, que sao 
essenciais para o entendimento do tema, a forma de recepgao no ordenamento 
juridico brasileiro, bem com as posigoes das diferentes correntes acerca da 
natureza juridica dos tratados ratificados pelo presidente da Republica. Ademais, 
analisar-se-a as normas internacionais de protegao a direitos humanos, seu 
alcance, natureza juridica, conferida pela Constituigao e o posicionamento 
adotado pela jurisprudencia patria. Por fim, pondera-se-a as conseqiiencias 
advindas da inclusao no art. 5° da CF/88, que trata dos direitos e deveres 
individuals e coletivos, do § 3°, proveniente da promulgagao da Emenda 
Constitucional n°45, de 08 de dezembro de 2004, que elevou ao status de 
emenda constitucional os tratados e convengoes internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, com o o/(voAi7A77(qualificado) de 3/5 dos votos dos respectivos membros. A 
guisa desse estudo, constata-se os reais efeitos da inclusao do referido paragrafo, 
que, ao contrario do que se vislumbra inicialmente, gerou uma afronta a toda 
edificagao do direito constitucional presevarcionista dos direitos fundamentals, 
isso porque concedeu natureza juridica diversas tratados e convengoes 
internacionais de direitos humanos, conferindo status constitucionais aos 
ratificados apos a EC n° 45/04 e j:onsiderando os que se incorporaram ao 
ordenamento juridico brasileiro antes do advento da referida Emenda como 
normas infraconstitucionais, ensejando, assim, a alegagao de 
inconstitucionalidade, tendo em vista confrontar diretamente com as clausulas 
petreas. 

Palavras-chave: tratados internacionais; direitos humanos; status 
constitucionais 



ABSTRACT 

The study of the international law it is, for way of consequence, of treat and the 
international conventions. These, in turn, occupy, in the present time, prominence 
position, in view of the phenomena of the globalization. One of the subjects that 
more have excited impediments in the legal world how much to the substance it is 
the question of the relation established between the jurisprudences, internal and 
international. For its relevance, the subject deserves reflections on the part of the 
operators of the right, but in that it not only respects to the consequences of the 
application of the treated ones internally, but, over all, for the interferences that will 
happen around the rights and express individual guarantees in the Constitution. 
Thus, the present work if considers to face, of clear and concise form, through the 
method of the historical evolution and the teleologic inquiry of exegesis in the 
famous doctrines and the jurisprudence, the problematic one of the reception of 
the international norms. In this way, it will be approached, initially, the 
conceptualization and structure of the treated ones, that they are essential for the 
agreement of the subject, to the form of reception in the Brazilian legal system, 
well with the positions of different chains concerning the legal nature of the treated 
ones ratified by the president to the Republic. Moreover, one will analyze the 
international norms of protection the human rights, its reach, legal nature, 
conferred for the Constitution and the positioning adopted for the native 
jurisprudence. Finally, inclusion will evaluate consequences happened of in art. 5° 
of CF/88, that deals with the rights and individual and collective duties, of § 3°, 
proceeding from promulgation from Emendation Constitutional n° 45, of 08 of 
December of 2004, that it raised to the status of constitutional emendation treat 
and the international conventions on human rights that will be approved, in each 
house to the National Congress, in two turns, with the quorum (qualified) of 3/5 of 
the votes of the respective members. To it stews of this study, one evidences the 
real effect of the inclusion of the related paragraph, that, in contrast of that if it 
glimpses initially, generated one confronts to all construction of the constitutional 
law in the preservation of the basic rights, this because it granted legal nature 
diverse treat and to the international conventions to human rights, conferring 
constitutional status to ratified after the EC n° 45/04 and considering the ones that 
if had incorporated the legal system Brazilian before the advent of the cited 
Emendation as constitutional rules, trying, thus, the allegation of 
unconstitutionality, in view of collating directly with the stony clauses. 

Key-words: treat international; right human beings; constitutional status 
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INTRODUQAO 

Com a chegada do Seculo XX, mais precisamente no primeiro pos-guerra, 

entram em cena as organizagoes internacionais. Nesse palco, surge, tambem, a 

codificagao do direito dos tratados, com a transformagao de suas regras 

costumeiras em regras convencionais, escritas. 

Apos a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, em virtude das atrocidades 

cometidas pelo regime nazista, foram criadas inumeras normas com o intuito de 

prevenir que essas violagoes voltassem a ocorrer. 

Isso provocou urn processo de relativizagao da soberania absoluta dos 

Estados, pois se passou a permitir formas de monitoramento e responsabilizagao 

internacional quando os direitos humanos forem violados. 

O Brasil, somente apos o fim da ditadura militar, atraves da promulgagao 

da Constituigao Federal de 1988, comegou a adotar medidas internacionais de 

protegao aos direitos humanos. 

Da analise da Carta Magna percebe-se que a mesma faz referenda, em 

seu texto normativo, aos direitos humanos. O inciso III, do artigo 1° da CF, dispoe 

que o Brasil constitui-se em Estado Democratico de Direito, tendo como urn dos 

seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana e, na seqiiencia, o art. 4°, II, 

dispoe que nas relagoes internacionais, o pais devera reger-se pelo principio da 

prevalencia dos direitos humanos. 

Ademais, nao se pode deixar de mencionar o § 2°, do art. 5°, tambem da 

Constituigao Federal, que versa sobre a questao relativa ao ingresso, em nosso 

direito positivo, dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do 

Brasil seja parte, cujo sentido e de informar o interprete do texto constitucional de 
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que o rol dos direitos constantes no aludido artigo nao e exaustivo, existindo, 

outrossim, outros direitos e garantias que integram a ordem positiva brasileira, ou, 

bloco de constitucionalidade. 

Esse tema, por sua relevancia no cenario mundial, sobretudo, nacional, 

merece reflexoes, nao so no que diz respeito a internalizagao dos tratados, mas, 

principalmente, pelas interferencias que surgirao em torno dos direitos e garantias 

expressas na Constituigao. * 

A presente pesquisa, pautada no metodo exegetico juridico e teleologico, 

embasado na analise da doutrina patria e alienigena e do direito comparado, bem 

como de periodicos e jurisprudencia, alem do metodo historico, se propoe a 

enfrentar a__p_roblematica da recepgao dos tratados internacionais na ordem 

interna, bem com a posigao hierarquica que os mesmos assumem com relagao ao 

direito nacional antes e depois do advento da Emenda Constitucional n° 45/04, 

que acrescentou um novo paragrafo ao art. 5°, elevando ao status de emenda 

constitucional os tratados e convengoes internacionais de direitos humanos que 

passarem pelo procedimento de aprovagao das emendas constitucionais^ 

No capitulo inicial analisou-se o conceito de tratados e convengoes e sua 

forma de ingresso no ordenamento juridico brasileiro, arrazoando acerca das 

teorias monista e dualista, que, na atualidade, nao tern grande aplicagao pratica; o 

procedimento pelo qual o tratado internacional passa ate sua internalizagao no 

ordenamento patrio e, apos a incorporagao, a posigao hierarquica que passa a 

ocupar, definindo sua natureza juridica. o 

Em seguida, a pesquisa centrar-se-a na abordagem dos direitos humanos, 

seu significado, alcance e sua normatividade no ordenamento patrio. Nessa 

esteira, versara o capitulo a cerca da incorporagao dos instrumentos de protegao 
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aos direitos humanos diante do preceito estatuido nos paragrafos 1° e 2° do artigo 

5°, que estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituigao nao 

excluem outros decorrentes de tratados internacionais em que a Republica 

Federativa do Brasil seja parte e, mais ainda, confere aplicabilidade imediata as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentals, esbogando posigoes 

doutrinarias e jurisprudencias. 

Por fim, e sem pretensoes de esgotar a materia, posto que se tratar de urn 

tema bastante controverso, analisar-se-a, no terceiro capitulo, do ponto de vista 

critico, o novel § 3° introduzido ao art. 5° da Constituigao por meio da EC n° 

45/04, que, nao obstante sua pretensao de pacificar a polemica acerca do nivel 

hierarquico dos tratados e convengoes internacionais de direitos humanos, gerou 

Nesse ultimo capitulo, tendo em vista o principal objetivo da pesquisa, 

abordar-se-a algumas consideragoes acerca das consequencias advindas do 

novo paragrafo, propondo solugoes as indagagoes que pairam no mundo 

academico, como, por exemplo, em que posigao hierarquica se encontra os 

tratados e convengoes que ja estavam em vigor antes do advento da Emenda n° 

Desta feita, nao se objetiva esgotar o tema. Mas, apenas, de fornecer 

maiores elementos para entender a seara dos direitos humanos internacionais na 

sociedade contemporanea, sobretudo, o tratamento juridico dispensado aos 

mesmos no ordenamento brasileiro. 

uma celeuma, ainda maior, acerca do tema. 



CAPITULO 1 DOS TRATADOS 

Para que se possa enfrentar corretamente o tema objeto da presente 

pesquisa, faz-se necessario discorrer acerca do principal instituto do Direito 

Internacional, que muitas vezes se confundi com o proprio ramo do direito, qual 

seja, os tratados. 

Em busca de uma melhor compreensao, inicialmente, procurar-se-a, neste 

primeiro capitulo, conceituar o que seja tratado, tentando conciliar as varias 

expressoes utilizadas na pratica, para so entao ser abordado a questao da 

internalizagao no ordenamento juridico patrio, analisando as suas consequencias 

e as divergencias doutrinarias em torno da posigao hierarquica ocupada pelos 

mesmos. 0 

1.1 Do Conceito 

Os tratados e as Convengoes sao tidos como expressoes sinonimas, como 

assim estabeleceu a Convengao de Viena sobre Direito dos Tratados de 

1969(BRASIL,2005), que constitui urn importante instrumento no caminho da 

codificagao do Direito Internacional Publico, chamado por muitos de o Codigo dos 

Tratados. Q 

Esse instrumento dispos, no seu artigo 2°, § 1°, "a", que os tratados sao: 

Acordo internacional concluido por escrito entre Estados e regido 
pelo Direito internacional, quer conste de urn instrumento unico, 
quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja 
sua denominagao especifica. 
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Em uma definigao, precisa e completa, conclui o renomado doutrinador 

patrio Bevilaqua {apud. Mazzuoli, 2004, p. 1): 

Tratado Internacional e um ato juridico, em que dois ou mais 
Estados concordam sobre a criagao, modificagao ou extingao de 
algum direito [...] a definigao acima exposta abrange todos os atos 
juridicos bilaterals ou multilaterais do direito publico internacional 
que realmente podem ser designados pela denominagao geral de 
tratados, mas que recebem, na pratica e nos livros de doutrina, 
qualificagoes diversas. 

Por conseguinte, sao atos solenes cuja conclusao requer a observancia de 

uma serie de formalidades, rigorosamente distintas e sucessivas. 

Este procedimento se inicia com as negociagoes preliminares e a 

assinatura ou adogao, pelo Executivo; a posteriori, tem-se a aprovagao ou adesao 

do texto convencional, concluindo com a troca dos instrumentos que o 

consubstanciam. 

Obedecido tal rito procedimental e, consequentemente, estando o tratado 

devidamente concluido, o mesmo, como leciona Mirto Fraga (apud. Mazzuoli, 

2004, p. 02), "e fonte de direito, expressamente prevista na Constituigao, 

produzida com a elaboragao externa, ao lado de outras, emanadas, apenas, de 

orgaos internos[...]". 

Desse procedimento de internalizagao ocupar-se-a, detidamente, o topico 

seguinte. 

1.2 Forma de ingresso dos tratados internacionais no ordenamento juridico 
brasileiro 

Para solucionar as controversies causadas pelo choque aparente entre as 

normas de direito interno e de direito internacional, bem como, para explicar a 
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relagao hierarquica entre elas, os internacionalistas dividiram-se em duas 

correntes: o monismo e o dualismo. 

A doutrina dualista, difundida no ambito internacional por H. Triepel e 

Anzilotti, e seguida no Brasil por Almicar de Castro, tambem tida como 

parelalismo do Direito Publico, considera o Direito Internacional e o Direito Interno 

como dois sistemas juridicos igualmente validos, todavia distintos, independentes 

e separados. 

Para essa corrente, o Direito Interno compreende a Constituigao e demais 

instancias normativas vigentes no Pais, elaboradas pela vontade soberana do 

Estado. Enquanto que o Direito Externo, ou internacional, envolvem tratados e 

demais criterios que regem os relacionamentos entre os diversos Estados, 

assentando-se na acomodagao das vontades soberanas destes. 

Em contrapartida, a concepgao monista, desenvolvida por Hans Kelsen, e 

seguida no Brasil pela maior parte da doutrina, incluindo Tenorio, Celso D. de 

Albuquerque de Mello e Marrota Rangel, preconiza o principio da unidade, ou 

seja, o direito internacional e o interno compoem uma unica ordem juridica e, 

sendo assim, haveria uma norma hierarquicamente superior regendo esse unico 

ordenamento juridico. 

Desta feita, essa teoria apresenta duas variaveis, de compreensao e 

aceitagao, junto a comunidade juridica. 

A primeira vertente, desenvolvida pela Escola de Viena, adota a 

preponderancia do direito internacional. Kelsen, ao formular a Teoria Pura do 

Direito, enunciou a piramide de normas, nela estabeleceu que uma norma tern a 

sua origem e tira sua obrigatoriedade da que Ihe e imediatamente superior. No 

vertice da piramide esta a norma fundamental, a norma base (Grundnorm), cuja 
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origem esta em urn principio superior de ordem internacional e consuetudinario, 

com natureza pacta sunt servanda, oriunda de um direito internacional 

organizador das relacoes entre os Estados. 

Depreende-se esse monismo radical da ideia de Hans Kelsen (apud. 

Mazzuoli, 2004, 06): 

Se esta norma, que fundamenta os ordenamentos juridicos de 
cada um dos Estados, e considerada como norma juridica positiva 
- e e o caso, quando se concebe o direito internacional como 
superior a ordenamentos juridicos estatais unicos, abrangendo 
esses ordenamentos delegagao - entao a norma fundamental -
no sentido especifico aqui desenvolvido, de norma nao 
estabelecida, mas apenas pressuposta - nao mais se pode falar 
em ordenamentos juridicos estatais unicos, mas apenas como 
base do direito internacional. 

Ja a segunda acepcao, chamada de monismo moderado, com raizes no 

hegelianismo, considera o Estado detentor de soberania absoluta, nao estando, 

em consequencia, sujeito a nenhum sistema juridico que nao tenha emanado de 

sua propria vontade. Em sendo assim, o proprio fundamento do direito 

internacional e a autolimitacao do Estado, na formulagao definitiva desta teoria 

elaborada por Jellinek. 

Porem, a exemplo da teoria dualista, o monismo, em suas duas vertentes, 

sofreu modificagoes no que concerne a realidade pratica da doutrina quanto a 

incorporagao dos tratados internacionais ao ordenamento interno, ja que alguns 

sistemas juridicos optaram pela tecnica da incorporagao legislativa, enquanto 

outros optaram pela simples ratificagao do tratado para sua aplicagao ao direito 

interno. 

Corroborando com essa assertiva, Magalhaes (apud^ Mazzuoli, 2004, 05) 

vem dizer que "e por isso que perdeu o sentido a antiga polemica sobre o 
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dualismo e o monismo". Tal celeuma, na verdade, pode-se considerar 

ultrapassada, uma vez que a questao se cinge ao exame da Constituigao de cada 

pais e dos mecanismos por ela adotados para celebragao e ratificacao dos 

tratados. 

Trata-se, dessa forma, de materia constitucional, mais do que 

internacional, devendo sempre examinar a Constituigao para se verificar a 

constitucionalidade de um tratado e, assim, sua regularidade perante a ordem 

interna. 

1.2.1 Recepgao dos tratados 

Por determinagao constitucional, os tratados internacionais, entendidos 

aqui em sentido amplo, entram no ordenamento juridico brasileiro por um 

processo de transformagao denominado de internagao, internalizagao, 

incorporagao ou recepgao dos tratados internacionais. 

Os procedimentos internos pelos quais devem passar, antes da ratificagao, 

sao fundamentals para sua correta eficacia no ambito do ordenamento interno do 

Estado. A eles dar-se o nome de "poder de celebrar tratados", ou "competencia 

dos poderes constituidos para celebragao de tratados", ou, ainda, a expressao 

treaty-making power, que, nos paises de lingua inglesa, e usada para designar o 

conjunto de poderes para a celebragao dos tratados. 

No Brasil, quando do exame da Constituigao de 1988, constata-se que a 

execugao dos tratados internacionais e a sua incorporagao a ordem juridica 

interna decorrem de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjungao de 

duas vontades: A do Congresso Nacional, que resolve definitivamente sobre 



tratados, mediante decreto legislativo conforme dispoe o (art.49, I, CF/88); e a do 

Presidente da Republica que os assina, ratifica-os e os promulgam internamente, 

mediante decreto (art.84, VIII da CF/88). 

Estes sao os dois unicos artigos do texto constitucional de 1988 que tratam 

do procedimento de ingresso dos tratados internacionais em geral no 

ordenamento juridico brasileiro. Eis o que dispoem (BRASIL, 2006): 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da Republica: 
[••] 
VIII- Celebrar tratados, acordos ou atos internacionais sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional;[...] 

Art. 49. E da competencia exclusiva do Congresso Nacional: 
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimonio nacional; [...] 

Em consonancia com essa assertiva, Flavia Piovesan (apud Mazzuoli, 

2004, p. 08) afirma que: 

[...] se consagra a colaboragao entre o Executivo e o Legislativo 
na conclusao de Tratados internacionais, que nao se aperfeicoam 
enquanto a vontade do Poder Executivo, manifestada pelo 
Presidente da Republica, nao se somar a vontade do Congresso 
nacional, que osoaprova, mediante decreto legislativo. 

Nessa esteira, ressalta-se que, considerando o historico das Cons t i t u tes 

anteriores, constata-se, no Direito Brasileiro, que a conjungao de vontades entre 

Executivo e Legislativo sempre se fez necessaria para conclusao dos tratados 

internacionais. 

Grande parte da doutrina patria aponta tres fases distintas do processo de 

internacionalizacao dos tratados internacionais convencionais brasileiros. 
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Na primeira fase, denominada de Negociagao e Assinatura, os termos do 

tratado sao discutidos entre os signatarios, que no Brasil, e funcao tipica do 

Ministro das Relacoes Exteriores. 

Na elaboracao do texto final, sao apreciados os pressupostos de 

constitucionalidade atinentes a materia objeto do tratado para que, entao, o texto 

final possa ser assinado. "E um tipo de controle saneador" (Ariosi, 2004, p. 02) 

preparatorio do instrumento para sua posterior assinatura. 

Essa, nao obstante o art.84, VIII, da CF/88, atribuir competencia privativa 

ao Presidente da Republica para a celebragao de tratados, e tendo em vista o 

mesmo acumular as funcoes de Chefe de Estado e de Governo, devido ao 

regime presidencialista, nao podendo estar sempre presente no ato formal da 

assinatura, tampouco em toda a fase de negociacao, pode ser efetivada pela 

figura do plenipotenciario. 

Neste sentido tem-se a orientagao da Convengao de Viena sobre Direitos 

dos Tratados, de 1969 (BRASIL, 2005), que ja em seu art. 1° define plenos 

poderes como sendo: 

[...] um documento expendido pela autoridade competente de um 
Estado e pelo qual sao designados uma ou varias pessoas para 
representar um Estado para negociagao, a adogao ou 
autenticagao do texto de um tratado, para exprimir o 
consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para 
praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. 

Completa o ciclo da negociagao a assinatura, seja pelo Presidente da 

Republica, seja pelo seu representante, que gera, apenas, responsabilidade com 

relagao aos demais signatarios e nao obrigagao na ordem interna. 

Terminada a fase de negociagao, leciona Rezek (1998, p.68): 
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[...]o Presidente da Republica que, como responsavel pela 
dinamica das relacoes exteriores, poderia nao te-la jamais 
iniciado, ou dela nao ter feito parte, se coletiva, ou haver ainda, 
em qualquer caso, interrompido a participagao negocial brasileira 
- esta livre para dar curso ou nao, ao processo determinante do 
consentimento. 

Estando insatisfeito com a negociagao, pode mandar arquivar o acordo; 

caso contrario o submetera ao crivo do Congresso, representante da vontade na 

Nagao. 

Ja a segunda fase e denominada de Referendum, onde o Congresso 

Nacional, quando chamado a se manifestar, atraves da elaboragao de um decreto 

legislativo (art. 59, VI), materializa o que ficou resolvido sobre os tratados, 

acordos ou atos internacionais. E aqui que se inicia o fenomeno propriamente dito 

da internalizagao ou recepgao dos tratados. 

Essa especie normativa, que e dispensada em hipotese de rejeigao do 

tratado, caso em que a comunicagao ao Chefe do poder Executivo se da apenas 

por meios de uma mensagem, e de competencia exclusiva do Congresso 

Nacional, nao estando sujeito a sangao presidencial, sujeitando-se apenas a 

promulgagao do Presidente do Senado e posterior publicagao no Diario Oficial. 

Apesar desse decreto esta dentre as especies normativas do art. 59 da 

Constituigao, Mirto Fraga (apud. Mazzuoli, 2004, 03). "nao tern ele o condao de 
o 

transformar o acordo assinado pelo executivo em norma a ser observada, quer na 

orbita interna, quer na internacional". 

Este decreto contem um duplo teor: a priori, a aprovagao do texto 

convencional, nao sendo admissivel qualquer emenda, e, simultaneamente, a 

autorizagao do Presidente da Republica para ratificar a assinatura ja depositada, 

ou mesmo, aderir se ja nao o tenha feito. 
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Por fim, ha terceira fase, intitulada de ratificacao e promulgagao, que 

ocorre apos a publicagao do Decreto Legislativo aprovando o texto convencional 

do tratado, no qual o Presidente, como dito anteriormente, recebe "carta branca" 

para ratificar a assinatura. Contudo, o abono parlamentar, como leciona Rezek 

(1998, p. 69): 

[...] nao o obriga a ratificagao. Isto significa, noutras palavras, que 
a vontade nacional, afirmativa quanto a assuncao de um 
compromisso externo, repousa sobre a vontade conjugada dos 
dois podres politicos. A vontade individualizada de cada um deles 
e necessario, porem nao e suficiente. 

Desta forma, a manifestagao legislativa so vincula o Executivo quando 

desaprova o texto do tratado anteriormente assinado, quando entao, o Presidente 

da Republica estara impedido de levar a efeito a ratificagao. Mas, se aprovou o 

tratado submetido a sua apreciagao, a decisao sera do Chefe do Executivo, que 

tern a discricionariedade de ratifica-lo ou nao, segundo o que julgar conveniente. 

Mas, uma vez ratificado o acordo, seguindo uma pratica lusitana, exigiu-se 

no Brasil, do Presidente da Republica, que seja expedido um decreto de 

execugao, assinado pelo mesmo e referendado pelo Ministro das Relagoes 

Exteriores, promulgando e publicando no Diario Oficial da Uniao, a copia do texto 

do ato. A partir de entao, passa a ter o tratado plena vigencia na ordem interna. 

Sendo assim, as normas constantes nos acordos internacionais 

convencionais, devidamente aprovadas pelo Legislativo e promulgadas pelo 

Presidente da Republica, ingressam no ordenamento juridico brasileiro como atos 

normativos infraconstitucionais, alcangando status de lei lato sensu, pois nao ha 

disposigao constitucional que mencione a posigao hierarquica dos mesmos, ou 

seja, se estes tratados, que nao sao de Direitos humanos, tendo em vista que 
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esses tern um regramento diferente, posteriormente elucidado, estariam abaixo 

das leis, se sobreporiam em caso de conflito, ou se as revogariam ou seriam por 

elas revogados. o 

1.3 Posigao hierarquica dos tratados internacionais 

Como alhures mencionado, nao ha, e nunca houve, no ordenamento 

positivo brasileiro qualquer disposicao, nem mesmo constitucional, que 

dispusesse em que posigao hierarquica normativa se encontram os tratados 

internacionais. 

Sobre essa celeuma ha, basicamente, tres correntes; uma que advoga o 

principio da paridade entre os tratados e demais normas, entendendo quern os 

mesmos ingressam em nosso ordenamento como normas infraconstitucionais 

ordinarias; outra que confere aos acordos internacionais a natureza juridica de 

normas infraconstitucionais especiais; e, porfim, a que defende a supremacia dos 

tratados frente as demais leis, atribuindo-lhes o status de normas constitucionais. 

Diante desse panorama, passa-se a examinar todas as correntes, sendo 

apresentado, por fim, algumas consideragoes sobre a aplicabilidade a realidade 

brasileira. 

1.3.1 Normas infraconstitucionais ordinarias 

o 

Diante da ausencia de dispositivos constitucionais referentes ao conflito de 

direito internacional e o direito interno, a jurisprudencia patria, orientando-se por 

parte da doutrina e acordaos, desde o final dos anos setenta, acolheu o principio 
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da paridade que equipara juridicamente o tratado internacional a lei ordinaria 

federal. Tendo como marco desta posigao o julgamento do Recurso 

Extraordinario n° 80.004,1977, in verbis: 

RECURSO EXTRAORDINARIO 

(TRIBUNAL PLENO) 

Relator para o acordao: o Sr. Ministro Cunha Peixoto. 
Recorrente: Belmiro da Silveira Goes. 
Recorrido: Sebastiao Leao Trindade. 
Convengao de Genebra - Lei Uniforme sobre Letras de cambio e 
Notas Promissorias - Aval aposto a Nota Promissoria nao 
registrada no prazo legal - impossibilidade de o avalista ser 
acionado, mesmo pelas vias ordinarias. Validade do Decreto - Lei 
n° 427 de 22/01/1969. Embora a Convengao de Genebra que 
previu uma lei uniforme sobre letras de cambio e notas 
promissorias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, nao 
se sobrepoe ela as leis do Pais, disso decorrendo a 
constitucionalidade e consequente validade do Decreto - Lei n° 
427/1969, que instituiu o registro obrigatorio da Nota Promissoria 
em repartigao Fazendaria, sob pena de nulidade do titulo. Sendo o 
aval um instituto do direito cambiario, inexistente sera ele se 
reconhecida a nulidade do titulo cambial a que oposto. 

RECURSO EXTRAORDINARIO CONHECIDO E PROVIDO 
(R.T.J. 83, p. 809-48) 
(Brasil, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinario 80.004, 
de 1977. R.T.J. 83/809) 

Nao obstante todas as criticas, com esse entendimento a Excelsa Corte 

consagrou as normas internacionais convencionais como tendo o mesmo valor 

juridico das demais disposigoes legislativas internas. 

Corrobora, atualmente, com essa orientagao o fato de eventual ofensa a 

um tratado ensejar Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiga, nao 

Recurso Extraordinario ao Superior Tribunal Federal (art, 105, III, "a", da CF/88). 

Outrossim, nessa mesma linha, acrescenta-se a competencia do STF para 

so se pronunciar sobre materia envolvendo tratados quando for questionado a sua 

constitucionalidade, o que, em ultima analise, consagra o principio da paridade, 
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entre tratado e lei ordinaria, pois e pressuposto para declaracao de 

inconstitucionalidade a infraconstitucionalidade . 

Com isso, estando os acordos internacionais ratificados pelo Brasil no 

mesmo piano hierarquico das normas infraconstitucionais, deve-se aplicar, em 

caso de conflito, o principio geral da lex posterior derogat priori, isto e, o criterio 

cronologico, onde a norma mais recente revoga a anterior com ela conflitante. 

Em consequencia, admite-se que um acordo internacional perca vigencia, 

em virtude da edigao dc lei posterior que com ele conflite, permitindo-se, desta 

feita, e a contrario senso, que um tratado possa, unilateralmente, ser revogado 

por um dos Estados-partes. Nao obstante ter o tratado, na maioria das vezes, o 

objetivo de justamente incidir sobre situagoes que deverao ser observadas no 

piano interno dos Estados signatarios. 

Diante disso, assume o Congresso verdadeiro obrigagao negativa, qual 

seja, a de se abster de legislar em sentido contrario as obrigagoes assumidas. 

Por conseguinte, aprovado o tratado pelo Congresso Nacional, e sendo 

este ratificado pelo Presidente da Republica, suas disposigoes normativas, com a 

publicagao do texto, passam a ter plena vigencia e eficacia internamente. 

De tal fato decorre a vinculagao do Estado no que atine a aplicagao de 

suas normas, devendo cada um dos seus Poderes cumprir a parte que Ihe cabe 

nesse processo: ao Legislativo cabe aprovar as leis necessarias, abstendo-se de 

votar as que Ihe sejam contrarias; ao Executivo fica a tarefa de bem fielmente 

regulamenta-las, fazendo o possivel para o cumprimento de sua fiel execugao; e 

ao Judiciario incube o papel preponderante de aplicar os tratados internamente 

bem como as leis que o regulamentam, afastando-se a aplicagao de leis nacionais 

que Ihe sejam contrarias. 
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1.3.2 Normas infraconstitucionais especiais 

Passe-se, agora, a analise da segunda corrente sobre a posigao 

hierarquica dos tratados internacionais incorporados ao nosso ordenamento 

juridico que, ao contrario da primeira, que sustenta a paridade entre os acordos 

internacionais e as leis ordinarias, tendo como principio lex posterior derogat 

priori, para estes, deve prevalecer o principio segundo o qual lei especial revoga 

geral. 

De acordo com essa vertente, que tern em Kelsen um dos seus maiores 

expoentes, os tratados equivalem a leis especiais, por se tratar do resultado de 

um acordo internacional entre diferentes Estados, nao podendo, em 

consequencia, ser simplesmente revogado por leis ordinarias nacionais 

posteriores, sob pena de responsabilizagao do Estado na ordem internacional e 

de instaurar-se uma grave crise de credibilidade em torno de futuras convengoes 

e relagoes internacionais. 

Em contrapartida, segundo entendimento do STF (cf. HC 72.131-RJ), nem 

toda lei nova, somente porque e nova, tern forga para revogar uma lei anterior que 

com ela conflite. Nao basta somente ser lei nova. Exige-se mais; alem de nova, 

deve ser apta a revogar a lei anterior. E esta qualidade so se verifica nas 

hipoteses em que ambas as leis (nova e anterior) sejam gerais ou, ambas, 

especiais. 

Sendo assim, o STF aplica o principio da lex posterior generalis non 

derrogat legi priori specia, atraves do qual algumas leis internas 
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infraconstitucionais tern prevalencia sobre alguns tratados, por serem estes 

considerados normas tambem infraconstitucionais gerais. 

Um exemplo cabal sobre tal aspecto diz respeito a prevalencia do Dec. Lei 

n° 911/69, que permite a prisao civil do devedor - fiduciante, equiparado ao 

depositario infiel, sobre a norma de direito internacional publico, Pacto de San 

Jose da Costa Rica, que nao permite, por sua vez, a prisao civil por infidelidade 

depositaria. 

1.3.3 'Status'de normas constitucionais 

Por fim, encontra-se alguns doutrinadores que atraves de uma 

interpretagao, extensiva e sistematica, do § 2° do art. 5° da Constituigao Federal, 

atribuem o status de norma constitucional aos tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil. 

Os argumentos daqueles que defendem essa corrente se encontram bem 

sintetizados no Magisterio de Flavia Piovesan (apud Mazzuoli, 2004, p. 09): 

[...] quando a carta de 1988, em seu art. 5°, § 2°, dispoe que 'os 
direitos e garantias expressos na Constituigao nao excluem outros 
direitos decorrentes dos tratados internacionais', 'a contrario 
sensu', esta ela a incluir, no catalogo dos direitos constitucionais 
proiegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em 
que o Brasil seja^parte. 

Sendo assim, incorporando ao seu texto esses direitos internacionais estar-

se-ia a Constituigao atribuindo-lhes natureza de normas constitucionais. 

Aduzem, ainda, os defensores dessa corrente, que os tratados sao 

aplicados no Direito nacional como Direito Internacional, nao se revestindo da 
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natureza do decreto legislativo. Em outras palavras, seriam recebidos na ordem 

interna como tratados e nao como leis internas, abrangidos por clausula geral de 

recepgao plena, so podendo ser revogados por procedimento proprio e nao por 

lei. 

Em contrapartida, a Constituigao e clara ao refutar tais argumentos, isso 

porque, o proprio legislador erigiu gpmo mandamento constitucional a recepgao 

por meio dos decretos legislatives conforme dispoem os artigos 49, I c/c 84, VII da 

CF/88, sendo inconstitucional a incorporagao automatica na ordem juridica, 

dispensando-se por via de consequencia, a edigao do decreto pelo Executivo para 

produzirem efeitos, tanto interna quanto internacionalmente. 

Tem-se ainda, a previsao do art. 60, § 4° da CF/88 que estabelece a rigidez 
o 

da Constituigao Federal ao exigir um quorum de votagao de tres quintos dos 

membros de cada casa, em dois turnos de votagao, para aprovagao das emendas 

constitucionais. 

Por conseguinte, conferir status de normas constitucionais a tratados de 

direito humanos seria admitir que a Constituigao da Republica pudesse ser 

emendada por decreto legislativo, que e aprovado por maioria simples. Ferindo, 

assim, o principio da seguranga juridica. Muito embora, fosse possivel a inclusao 

dessa especie de tratados no chamado bloco de constitucionalidade, o que sera 

aduzido mais a frente, evitando, por conseguinte, a violagao da norma 

constitucional. 

Desta feita, embora respeitavel os argumentos desta corrente de que 

haveria supremacia, frente a legislagao infraconstitucional, dos tratados que 

versam sobre direitos humanos, a posigao que prevalecia no Brasil, na maior 
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parte da doutrina e jurisprudencia, ate a EC. N° 45/04, e a de que os aludidos 

tratados guardam, tambem, relagao de paridade com a legislagao ordinaria. 

Tal ressalva, feita acima, se deve ao fato de que a citada Emenda 

acrescentou um novo paragrafo ao art. 5°, qual seja, o § 3° estabelecendo que: 

Os tratados e convengoes internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por tres quintos dos votos dos respectivos membros, 
serao equivalentes a emendas constitucionais. 

Diante dos posicionamentos analisados, destaca-se que existem duas 

especies dos generos tratados e convengoes internacionais. Aqueles que nao 

versam sobre direitos humanos, e os que tratam dos direitos humanos. Esses 

ultimos se dividem em tratados sobre direitos humanos aprovados pelo 

procedimento e quorum qualificado das emendas constitucionais, por forga do 

novo § 3 do art. 5°, tendo equivalencia destas: e os que nao seguiram essa 

formalidade que, como dito alhures, segundo a posigao jurisprudencial e grande 

parte da doutrina, guardam uma relagao de paridade com as normas 

infraconstitucionais. 

No entanto, ha de se destacar, como sera visto adiante, que a 

Constituigao, seguindo uma tendencia do constitucionalismo contemporaneo, 

procurou igualar hierarquicamente os tratados internacionais de protegao aos 

direitos humanos as normas constitucionais, seja pelo disposto no § 2°, quanto o 

que foi estabelecido no novel § 3°, ambos do art. 5° da Constituigao Federal. 



CAPITULO 2 DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS 

Para que se possa entender a maneira pela qual a Constituigao Federal de 

1988 disciplina o tratamento dispensado aos tratados que versam sobre direitos 

humanos no ordenamento juridico brasileiro, faz-se necessario a compreensao do 

que, na realidade, significa os direitos humanos. 

2.1 Dos direitos humanos 

A nogao de direitos inerentes a pessoa humana desenvolveu-se, ao longo 

da historia, em lugares, epocas e culturas distintas, a partir de correntes 

filosoficas e doutrinas juridicas ligadas a movimentos sociais e politico, contra o 

despotismo, arbitrariedade, a assergao da participagao na vida comunitaria e o 

principio da igualdade. 

Direito Humanos, como leciona Flavia Piovesan (apud. Mazzuoli, 2004, p. 

01), considerando sua historicidade, detem uma pluralidade de significados, da 

qual se opta pela concepgao contemporanea, introduzida pela Declaragao 

Universal de 1948 e reiterada pela Declaragao de Direitos Humanos de Viena de 

1993, fundada na universalidade e indivisibilidade desses direitos. 

Diz-se universal "porque a condigao de pessoa a de ser requisito unico 

para titularidade de direitos, afastada qualquer outra condigao"; e indivisivel 

"porque os direitos civis e politicos nao de ser somados aos direitos sociais, 

economicos e culturais, ja que nao ha verdadeira liberdade sem igualdade e nem 

tao pouco ha verdadeira igualdade sem liberdade". (apud MAZZUOLI, 2004, p. 

01) 
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A Declaragao e Programa de Agao de Viena, de 1993, (Mazzuoli, 2004, p. 

02), dispoem, no seu paragrafo 5°, que: 

Todos os direitos humanos sao universais, indivisiveis 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 
internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, 
justa e equitativa, em pe de igualdade e com a mesma enfase. 
Embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas 
em consideragao, assim como diversos contextos historicos, 
culturais e religiosos, e dever do Estado promover e proteger 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentals, sejam quais 
forem seus sistemas politicos, economicos e culturais. 

Classificam-se estes direitos, de acordo com seu momento de surgimento, 

segundo Alexandre de Morais (2006, p. 26), em geragoes, quais sejam: os 

chamados direitos fundamentals de primeira geragao (direitos civis e politicos), 

que sao os direitos e garantias individuals e politicos classicos (liberdades 

publicas), surgidos institucionalmente na Magna Carta; os intitulados de direitos 

de segunda geragao que sao os direitos sociais, economicos e culturais, que 

surgiram no inicio do seculo XX; e direitos de terceira geragao ou direitos de 

solidariedade ou fraternidade, que envolvem o direito a paz, ao desenvolvimento, 

ao respeito ao patrimonio comum da humanidade e ao meio ambiente. 

Paulo Bonavides (1998, p.571) elenca uma quarta geragao de direitos que 

compreenderia os direitos a democracia, a informagao e ao pluralismo. 

Tem-se, ainda, outra definigao, mais usual, que classifica os direitos 

humanos como fundamentals, muito embora, na maioria das vezes, sejam 

utilizados como expressoes sinonimas, nao obstante serem os direitos 

fundamentals aqueles positivados nas Constituigoes dos Estados e os direitos 

humanos aqueles reconhecidos internacionalmente, em documentos 

internacionais. 
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Por sua vez, Jose Afonso da Silva (1998, p. 182) concluiu que a expressao 

mais adequada e "direitos fundamentals do homem", assim elucidando: 

[...] porque alem de referir-se a principio que resumem a 
concepgao do mundo e informam a ideologia politica de cada 
ordenamento juridico, e reservada para designar.no nivel do 
direito positivo, aquelas prerrogativas e instituicoes que ele 
concretiza em garantias de convivencia digna, livre e igual de 
todas as pessoas." 

Neste sentido, Canotilho (1998, p. 387) afirma que: 

[...jdireitos do homem sao direitos validos para todos os povos e 
em todos os tempos (dimensao jusnaturalista-universalista); 
direitos fundamentais sao os direitos do homem, juridico-
institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. 
Os direitos do homem arrancariam da propria natureza humana e 
dai o seu carater inviolavel, intemporal e universal; os direitos 
fundamentais seriam os direitos objecvamente vigentes numa 
ordem juridica concreta. 

Porem, nao obstante todas essas conceituagoes, o grande cerne dos 

direitos humanos nao e fundamenta-los e sim o de protege-los. 

O renomado doutrinador portugues, J.J. Gomes Canotilho (1998 p. 372), 

ensina que "o constitucionalismo e a teoria (ou ideologia) que ergue o principio do 

governo limitado indispensavel a garantia dos direitos em dimensao estruturante 

da organizacao politico-social de uma comunidade" (1998, p. 51) e, continua 

explicando que, "a constitucionalizacao tern como consequencia mais notoria a 

protecgao dos direitos fundamentais mediante o controlo jurisdicional da 

constitucionalidade dos actos normativos reguladores destes direitos". 

http://designar.no
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A promocao e protegao desses direito humanos tern sido uma preocupagao 

da ONU desde 1945, quando os Estados ainda estavam sob o efeito das 

atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Os Tratados Internacionais de direitos humanos nasceram como uma 
o 

resposta a esses horrores, tendo com fonte de surgimento o chamado "Direito 

Internacional dos Direitos Humanos" (International Human Rights Law), criando 

obrigagoes e responsabilidades para os Estados no que diz respeito as pessoas 

sujeitas a sua jurisdigao, provocando um processo de relativizagao da soberania 

absoluta dos Estados, pois passou-se a permitir formas de monitoramento e 

responsabilizagao internacional quando os direitos humanos fossem violados. 

O Brasil esteve afastado de uma participagao relevante no tratamento 

internacional de direitos humanos, sendo signatario, ate entao, de um numero 

reduzido de acordos internacionais relacionados a tematica, sobretudo durante o 

periodo militar. 

Somente apos o fim da Ditadura, atraves da Constituigao Federal de 1988, 

que recebeu a alcunha de "cidada", o pais comegou a adotar medidas de 

protegao aos direitos humanos, erigindo a dignidade da pessoa humana a 

principio fundamental, pelo qual a Republica Federativa do Brasil deve-se reger 

no cenario internacional, como depreende-se dos dispositivos abaixo(Brasil, 

2006): 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao 
indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democratico de direito e tern com 
fundamentos: 
[...] 
Ill - a dignidade humana; 
[...] 
Art. 4° A Republica Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relagoes internacionais pelos seguintes principios 
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[...] 
II - prevalencia dos direitos humanos. 

Atualmente, o pais e signatario de diversos tratadc% internacionais que 

versam sobre direitos humanos, dentre eles, se encontra a Convencao Americana 

de Direitos Humanos e, mais recentemente, o Estatuto de Roma, que criou o TPI, 

Tribunal Penal Internacional. 

2.2 O ambito de atuacao do § 2° do art. 5° da Constituigao Federal de 1988 

Seguindo uma tendencia do Constitucionalismo contemporaneo, a Carta 

Politica de 1988 procurou igualar hierarquicamente os tratados de protegao dos 

direitos humanos as normas constitucionais. 

Nesse sentido estatuiu o § 2° do art. 5°: 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituigao nao excluem 
outros decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do 
Brasil seja parte. 

Da analise desse preceito, percebe-se a existencia de tres vertentes, no 

texto constitucional brasileiro, dos direitos e garantias individuals. Tem-se os 

expressos na Constituigao, elencados nos incisos I ao LXXVII do seu artigo 5°, 

assim como outros fora do rol dos direitos, mas dentro da Constituigao, como a 

garantia da anterioridade tributaria, prevista no art. 150, III, b, da Carta Magna; os 

implicitos, subentendidos nas regras de garantias, bem como os decorrentes do 

regime e dos principios pela Constituigao adotados, e, por fim os inscritos nos 

tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte. 
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Dessas tres vertentes, vislumbra-se duas fontes do sistema Constitucional 

de protegao de direitos: uma interna, que compreende os direitos e garantias 

expressos ou implicitamente consagrados pelo texto constitucional; e outra 

internacional, decorrente da incorporagao dos tratados internacionais de direitos 

humanos no ordenamento juridico brasileiro. 

O § 2° do artigo 5°, que constitui uma verdadeira clausula aberta, a ser 

somada com outros principios constitucionais expressos ou implicitos, esta a 

admitir que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil 

ingressem no ordenamento juridico brasileiro no mesmo grau hierarquico das 

normas constitucionais, e nao em outro ambito de hierarquia normativa. 

Isso porque, ao estabelecer que os direitos e garantias expressos na 

Constituigao nao excluem outros provenientes dos tratados internacionais em que 

o Brasil seja signatario, e dizer, em outras palavras, que, na medida em que tais 

instrumentos passam a assegurar certos direitos e garantias, o Texto 

Constitucional os incluem no seu catalogo de direitos protegidos, ampliando, 

assim, o seu bloco de constitucionalidade. (MAZZUOLI, 2004, p. 361) 

Mas, apesar de esse tipo de tratado ter hierarquia constitucional, nao se 
c 

incorporam no texto da Constituigao, tendo em vista tratar-se, somente, de norma 

materialmente constitucional. Do contrario, demandaria um procedimento de 

emenda a Constituigao previsto no art. 60, § 2°, o qual preve que tal proposta 

"sera discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, tres quintos dos votos dos 

respectivos membros". 
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Assim, entende-se que os direitos humanos provenientes de tratados, em 

face da clausula de nao exclusao do § 2° do art. 5°, passam a incluir-se no bloco 

de constitucionalidade e nao no texto constitucional propriamente dito. 

Desta feita, deve o interprete optar, preferencialmente, pela fonte que 

proporcionar a norma mais favoravel a pessoa protegida, visando com isso, a 

otimizagao e a maximizagao do sistema (interno e internacional) de direitos e 

garantias individuals. 

Em relagao a otimizagao das normas, explica Canotilho (1998, p. 1196): 

A interpretagao da Constituigao [...] e uma compreensao de 
sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em 
que o interprete efectua uma actividade pratico-normativa, 
concretizando a norma para e a partir de uma situagao historica 
concreta. 

Quanto ao principio da maxima efetividade (1998, p. 1208): 

A uma norma constitucional deve ser atribuido o sentido que 
maior eficacia Ihe de. E um principio operativo em relagao a todas 
e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja 
ligada a tese da actualidade das normas programaticas (Thoma), 
e hoje sobretudo invocado no ambito dos direitos fundamentais. 

Guardando semelhangas com a clausula de nao exclusao do §2° do art. 5° 

da Constituigao brasileira de 1988 encontramos o art. 45 da Constituigao 

paraguaia de 1992, estabelecendo que a enunciagao dos direitos e garantias 

contidos na constituigao nao deve ser entendida como negando outros, que sendo 

inerentes a pessoa humana, nao figurem expressamente nela. 

Desta forma, nao obstante esta Constituigao nao fazer referenda expressa 

aos tratados internacionais, a doutrina paraguaia, segundo Mazzuoli(2004, p. 
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368), e firme no entendimento de que os "direitos inerentes a pessoa humana nao 

figurados na Constituigao, sao aqueles provenientes de tratados, que passam, por 

isso, assim como no Brasil, a ter status de norma constitucional". Este 

entendimento e, ainda, reforgado pelo art. 142 da Carta Paraguaia, quando dispoe 

que os tratados internacionais de direitos humanos "nao poderao ser denunciados 

senao pelos procedimentos que vigem para a emenda a Constituigao". E dizer 

com isso, pelo procedimento do 'art. 290, "que exige ademas de mayorias 

absolutas, la convocatoria a referendum". (MAZZUOLI, 2004, p. 369). 

2.3 Da incorporagao automatica 

Alem do status de norma materialmente constitucional conferido aos 

tratados de direitos humanos, conforme alhures explanado, a Constituigao, no seu 

§ 1° do art. 5°, estabeleceu que os mesmos, quando da sua ratificagao, 

incorporam-se automaticamente em nosso ordenamento juridico. 

Esse paragrafo, ao estabelecer que "as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais tern aplicagao imediata", determinou, no dizer de Flavia 

Piovesan, uma "clausula geral de recepgao automatica plena", (apud MAZZUOLI, 

2004, p. 13). 

Isso significa que todos os direitos e garantias fundamentais terao 

aplicagao imediata, abrangendo nao so os direitos individuals e coletivos 

constantes na Carta Magna, art. 5° ao 17, mas os direitos e garantias em suas 

tres vertentes, antes apontadas, sejam aqueles expressos na Constituigao; ou 

aqueles implicitos, decorrentes do regime e dos principios por ela adotada, e; os 
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direitos e garantias inscritos nos tratados internacionais em que a Republica 

Federativa do Brasil seja parte, tudo em consonancia com o §2° do art. 5°. 

Sendo assim, os tratados internacionais que versam sobre direitos 

humanos, por terem natureza de normas constitucionais, por forca do 

mandamento do citado §1°, passam a ter aplicagao imediata, dispensando, desta 

feita, a edigao do decreto de execugao para gerar seus efeitos, quer no piano 

interno, quer no internacional, bastando, para tanto, a simples ratificagao. 

Essa ratificagao se mostra imprescindivel, tendo em vista que nao e a 

edigao do Decreto Legislativo que confere vigencia a um tratado e, sim, a 

posterior ratificagao do Presidente da Republica, a quern compete, 

privativamente, celebrar tratados, convengoes e atos internacionais. Assim 

prescreve a Constituigao Federal no art. 84, VIII. 

Essa autoaplicabilidade dos tratados de direitos humanos provem, alem do 

§1° do art. 5° da CF/88, das proprias normas de direito internacional. Como bem 

assevera Antonio Augusto Cangado Trindade (apud MAZZUOLI, 2004, p. 372): 

Pode-se mesmo admitir uma presungao em favor da 
autoaplicabilidade dos tratados de direitos humanos, exceto se 
contiverem uma estipulagao expressa de execugao por meio de 
leis subsequentes que conditioner) inteiramente o cumprimento 
das obrigagoes em aprego; assim como a questao da hierarquia 
das normas (e da determinagao de qual delas deve prevalecer) 
tern sido tradicionalmente reservada ao direito constitucional (dai 
advindo as consideraveis variagoes neste particular de pais a 
pais), a determinagao do carater autoaplicavel (self-executing) de 
uma norma internacional constitui, como se tern bem assinalado, 
por sua vez, ' uma questao regida pelo Direito Internacional, ja 
que se trata nada menos que do cumprimento ou da violagao de 
uma norma de direito internacional. 
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Nesse diapasao as Constituigoes de diversos paises do ocidente tern 

proclamado a primazia do direito internacional, bem como, a autoaplicabilidade 

das normas provenientes de tratados internacionais de direitos humanos. 

Seguindo essa linha, a Constituigao Portuguesa de 1976, em seu art. 16, 

n° 1, dita a regra de que "os direitos fundamentais consagrados na Constituigao 

nao excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicaveis de 

direito internacional", acrescentando que "os preceitos constitucionais e legais 

relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em 

harmonia com a Declaragao Universal dos Direitos do Homem" (art. 16, n° 2). 

Consagra, ainda, a recepgao automatica das normas internacionais, dispensando 

quaisquer procedimentos legislativo ou executivo que as integre internamente, 

inclusive estabelecendo a superioridade hierarquica das normas da Comunidade 

Economica Europeia sobre legislagao interna. (CANOTILHO, apud MAZZUOLI, 

2004, p. 14) 

2.4 Interpretagao jurisprudential 

Embora seja indiscutivel o manifesto objetivo da Constituigao de conferir 

status de norma materialmente constitucional aos tratados internacionais de 

direitos humanos incorporados ao ordenamento juridico brasileiro, prevalece no 

STF a interpretagao de que esse tratados, apos cevidamente ratificados pelo 

Presidente da Republica, integram o ordenamento juridico patrio na condigao de 

norma infraconstitucional, submetendo-se, inclusive, ao controle de 

constitucionalidade dos atos normativos(compatibilidade vertical). 
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Isso se deve, sobretudo, ao disposto no art. 102, III, b da CF/88, que atribui 

competencia ao STF para julgar, em Recurso Extraordinario "as causas decididas 

em unica ou ultima instancia, quando a decisao recorrida declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal". 

Por forca desse dispositivo, parte da doutrina acolheu a concepgao de que 

os tratados internacionais e as leis federais tern a mesma hierarquia, podendo 

aplicar o principio "lei posterior revoga lei anterior que com ela seja incompativel", 

e o STF, desde 1977(RE 80.004), acolheu o sistema paritario, equiparando o 

tratado internacional a lei federal. 

Por ocasiao da apreciagao da medida cautelar na ADIn 1480-3 MC/DF, DJ 

18/05/2001, o Ministro Celso de Mello assentou que: 

O exame da vigente Constituigao Federal permite constatar que a 
execugao dos tratados internacionais e sua incorporagao a ordem 
juridica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um 
ato subjetivamente complexo, resultante da conjugagao de duas 
vontades homogeneas: a do Congresso Nacional, que resolve, 
definitivamente, mediante decretD legislativo, sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais (CP, art. 49, I), e a do Presidente 
da Republica, que, alem de poder celebrar esses atos de direito 
internacional (CF, art. 84, VIII), tambem dispoe - enquanto Chefe 
de Estado que e - da competenca para promulga-los mediante 
decreto. [...] 

No sistema juridico brasileiro, os tratados ou convengoes 
internacionais estao hierarquicamente subordinados a autoridade 
normativa da Constituigao da Pxepublica. Em consequencia, 
nenhum valor juridico terao os atos internacionais, que, 
incorporados ao sistema de direito positivo interno, transgredirem, 
formal ou materialmente, o texto da Carta Politica. (STF, DJU 
02.08.96, p. 27.794, ADIn 1.480-3, desp. do presidente em 
exercicio, Min. Celso de Mello) 

Em outra passagem, enfatizou o Ministro que: 

O Poder Judiciario - fundado na supremacia da Constituigao da 
Republica - dispoe de competencia, para, quer em sede de 
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fiscalizagao abstrata, quer no amb;to do controle difuso, efetuar o 
exame da constitucionalidade cos tratados ou convengoes 
internacionais ja incorporados ao sistema de direito positivo 
interno [...] 

Os tratados ou convengoes interne cionais, uma vez regularmente 
incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema juridico 
brasileiro, nos mesmos pianos de validade, de eficacia e de 
autoridade em que se posicionam as leis ordinarias, havendo, 
em consequencia, entre estas e os atos de direito internacional 
publico, mera relagao de paridade normativa.(grifo nosso) 
[•••] 
Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o 
Brasil venha a aderir- nao podem, em consequencia, versar sobre 
materia posta sob reserva constitucional de lei complementar. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 78.375-2. Informativo do 
STF, Brasilia, n. 135, 7 nov. 1998) 

Nesta mesma linha, "os tratados internacionais nao podem transgredir a 

supremacia da ordem constitucional brasileira. Lecitimidade da prisao civil de 

depositario infiel" (STF- RE 252.748- Rel. Celso d^ Me'lo- J. 2.9.99- RDA 218/ 

291). 

Acrescenta-se, ainda, o posicionamento do Ministro Carlos Madeira: 

Inadmissivel a prevalencia de tratados e convengoes 
internacionais contra texto exoresso de Lei Magna [...] 
Hierarquicamente, tratado e lei s jam-se abaixo da Constituigao 
Federal. Consagrar que um tratado deve ser respeitado, mesmo 
que colida com o texto constitucional, e imprimir-lhe situagao 
superior a propria Carta Politica. (STF, RTJ 121/270, RE 109.173-
SP, Rel. Min. Carlos Madeira) 

Desse modo, entendem os magistrados que uma vez internalizados os 

tratados atraves dos mecanismos de promulgagao publicagao, estes passam a 

viger com status de lei federal (sistema paritariov sem fazer distingao entre 

tratados convencionais e tratados de protegao aos direitos humanos. Neste 

sentido, o acordao da 3° Turma do STJ, in verbis: 
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O tratado internacional situa-se lormalmente no mesmo nivel 
hierarquico da lei, a ela se equiparando. A prevalencia de um ou 
de outra regula-se pela sucessao no tempo. (BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiga. Resp. 0074376. DJ. 27 nov. 1995). 

Dyrceu Aguiar (apud. Mazzudii, 2004, p. 10) contrapoe-se a jurisprudencia 

do STF e STJ e afirma que: 

[...] entre nos, por vontade constitucional, os direitos e garantias 
fundamentais previstos nas convengoes ratificadas pelo Brasil tern 
status de norma constitucional, sem embargo de que as 
autoridades do Executivo e do proprio Judiciario, por falta de 
afinidade com a aplicagao das normas de Direito Internacional, 
tern se equivocado com frequencia, em detrimento dos principios 
que devem reger as boas relagoes internacionais. 

Insiste-se, portanto, que a teoria da paridade entre tratado e lei federal nao 

se aplica aos direitos humanos, eis que a Constituigao de 1988 atribuiu a estes a 

natureza de norma constitucional. No mesmo sentido, Carlos Weis (apud. 

MAZZUOLI, 2004, p. 8): 

O artigo que confere ao Supremo Tribunal Federal poder de 
decidir sobre constitucionalidade de tratado internacional(art. 102, 
III, b) nao pode ser aplicado aos que tenham por objeto direitos 
humanos, os quais[...] possuem 'privilegio hierarquico' em razao 
dos demais, conferido pela Constituigao Federal de 1988, em 
atengao a sua natureza e finalidado. (grifo nosso) 

Observe-se que ate mesmo o Ministro do STF, Sepulveda Pertence, em 

voto proferido no RHC. 79.785- RJ, concluiu que: 

[...] parificar as leis ordinarias os tratados que alude o art. 5°. §2°, 
da Constituigao, seria esvaziar de muito o seu sentido util da 
inovagao, que, malgrado os termos equivocos de seu enunciado, 
traduziu uma abertura significativa ao movimento de internalizagao 
dos direitos ; ,umanos.[...] ( STF. RHC 79.785- RJ. RECURSO EM 
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HABEAS CORPUS. Relator(a): Min. SEPULVEDA PERTENCE. 
Julgamento: 29/03/2000. Orgac Julgador: Tribunal Pleno. 
Publicagao: DJ 22-11-2002.) 

Piovesan, corroborando com a tese de Mazzuoli que confere um carater 

especial ao objeto dos tratados internacionais de direitos humanos para justificar 

o status constitucional atribuido a eles, acrescenta um argumento publicista, no 

qual os tratados de direitos humanos apresentam superioridade hierarquica sobre 

os demais atos internacionais de carater tecnico, formando um universo de 

principios que apresentam especial forca obrigatoiia, denominado jus cogens 

(normas imperativas de direito internacional publico). 

Certa, tambem, e a interpretagao de que os direitos advindos dos tratados 

internacionais direitos humanos sao clausulas petreas, assim como os demais 
o 

direitos fundamentais, e nao podem, por esse motivo, sor suprimidos, nem 

mesmo por Emenda Constitucional, conforme art. 60, § 4°. Fica, assim, tambem, 

impedida, por parte do Supremo Tribunal Federal, qualquer declaragao de 

inconstitucionalidade. 

Disto decorre que a violagao de tais tratados, seja pelo nao-cumprimento 

ou a sua nao-aplicagao, acarreta nao so a responsabilidade internacional do 

Estado, mas, tambem, constitui violagao a propria Constituigao que os erigiu a 

categoria de normas constitucionais. 

Entao, nesse contexto tendente a conceder tratamento especial aos 

direitos e garantias internacionais, o Brasil inseriu a inovacao constante do art. 5°, 

§ 2°, no qual os direitos e garantis expressos na constituigao nao excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, inserindo os 

direitos de protegao aos seres humanos no universo dos direitos 

constitucionalmente protegidos. 



CAPiTULO 3 O NOVO REG I Mr. JURIDICO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS INTRODUZIDO PELA EC N°45/04 

A promulgacao da EC n°. 45/04, que foi intitulada de Reforma do Judiciario, 

promoveu profundas alteragoes em diversos dispositivos constitucionais, 

notadamente, no que se refere ao Poder Judiciario e ao Ministerio Publico. 

A primeira vista, em materia de Direitos Humanos e sua respectiva tutela, a 

situagao e um tanto paradoxal, ensejando ate pensamentos de 

inconstitucionalidade de algumas de suas normas. 

Dessas inovagoes, no que tange aos tratados internacionais de direitos 

humanos, ocupar-se-a, detidamente, este ultimo capitulo. 

3.1 As inovacoes trazidas pela EC 45/04 

Dentre as inovacoes impiementadas pela EC n° 45/04, a que mais se 

destaca e o novo paragrafo 3° inserido ao art. 5°, cujo teor esta redigido, in verbis: 

[...] 
§ 3° Os t ratados e convengoes internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso 
Nacional, c m dois turnos, por tres quintos dos votos dos 
respectivos membros, serao equivalentes as emendas 
constitucionais. 

Em um primeiro momento, embora desprovida de relevancia pratica, e 

perceptivel a inclusao no § 3° da expressao "convengoes" ao lado de tratados 

internacionais, omitida no § 2°, que exigia o emprego da interpretagao extensiva 

o 
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para ser alcangada, nao obstante, segundo Bevilaqua (apud Mazzuoli, 2004, p. 

01), terem o mesmo significado. 

No entanto, a modificacao mais importante introduzida por esse novel 

paragrafo foi no sentido de que somente os tratados e convengoes internacionais 

sobre direitos humanos que forem aprovados por procedimento identico ao das 

emendas constitucionais e que adquirirao status constitucional. 

Nao e condigao indispensave! a aprovagao pelo quorum qualificado, mas 

requisito para que esses tratados e convengoes ingressem no ordenamento 

juridico em posigao hierarquica semelhante a das emendas constitucionais. 

Alexandre de Moraes (2C06, p. 618) afirma que "a opgao de incorporagao 

de tratados e convengoes internacionais sobre direitos humanos, nos termos do 

art. 49, I ou do § 3° do art. 5°, sera discricionaria do Conoresso Nacional". 

Ja os demais tratados que nao versarem sobre direitos humanos sempre 

serao incorporados como norma infraconstituciona'. ainda que, eventualmente, 

aprovados pelo procedimento das emendas. Alias, nao existindo a possibilidade 

de serem elevados ao patamar constitucional, materialmente falando, nao ha 

necessidade de subsungao ao procedimento legislativo especial, devendo ser 

submetidos a apreciagao em sessao conjunta do Congresso Nacional por maioria 

simples. 

Nesse sentido, apos a vigencia da emenda 45/04, e possivel a coexistencia 

de tratados e convengoes internacionais sobre direitos humanos com forga de 

emenda constitucional e os equiparados, conforme entendimento fixado pelo STF, 

a legislagao ordinaria, bem com , os demais tratados e convengoes internacionais 

sempre com natureza infraconstitucional. 
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3.2 Da inconstitucionalidade do § 3° introduzido pela emenda constitucional 45/04 

Em principio, o §3° parecia introduzir uma alteracao promissora, a valorizar 

os tratados e convengoes sobre a materia, pacificanHo controversia travada pelos 

doutrinadores constitutionalist: e internacionalistas, alem da jurisprudencia, 

quanto ao status hierarquico das normas de protegao do direitos humanos. 

No entanto, apos breve reflexao acerca das consequencias da referida 

alteragao, essa impressao logo desaparece. Isso porque, a inclusao do 

famigerado § 3° nada mais fez do que dificultar e fragilizar a vigencia interna das 

normas internacionais em materia de direitos e garantias fundamentais. 

Diz-se "fragilizar", porque os tratados internacionais que nao forem 

aprovados com o quorum de emenda constitutional, mesmo que em materia de 

direitos humanos, terao status de lei ordinaria e dificultar" porque o quorum 

exigido e muito dificil de ser alcangado, haja vista o que numero de parlamentares 

que se encontram em suas respectivas Casas em cada votagao raramente 

alcanga o numero exigido, o que torna moroso qualquer votagao de emendas 

constitucionais. 

Para Aldo de Campos Costa (2005, p. 05), o problema do dispositivo em 

questao e nao abrir "uma porta para que se possa conferir o mesmo regime 

juridico aos tratados de direitos humanos ja ratificados pelo Brasil aqueles que 

futuramente serao". 

Assim, coexistirao dois 'pos de status e, consequentemente, hierarquia, 

para o mesmo tipo de norma. 
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Com dito alhures, a Republica Federativa do Brasil rege-se, entre outros, 

pelo principio da prevalencia dos direitos humanos, e tern como fundamento a 

dignidade humana. 

Desta forma, segundo Anselmo Henrique Cordeiro Lopes (2005, p. 03), "a 

inexistencia de norma concreta que tutele um dos aspectos da dignidade, 

diminuindo o grau de sua eficacia juridica, pode ser considerada uma 

inconstitucionalidade". E ainda: 

[...] para quern ere, como nos, que as normas internacionais de 
direitos humanos ja haviam ingressado em nosso sistema de 
direito como niveladas as ja exp essas na Lei Maior, qualquer 
emenda a Carta fundamental que negue tal presenga normativa e 
abolitiva de direitos e garantias fundamentais, estando, portanto 
em conflito com a clausula petrea do art. 60, paragrafo 4°, CF, 
sendo pois, invalida. 

Por conseguinte, ao considerar, a Emenda Cc nstitucional 45, sua vigencia 

na esfera de conveniencia e oportunidade do Legislativo, possibilitando ao 

Congresso Nacional disciplinar, conforme seu juizo politico, a conveniencia de 

conferir a hierarquia constitucional as disposigoes constantes dos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, incide em flagrante inconstitucionalidade, por 

varias razoes: 

A primeira, tendo em vista que o teor do § 3° oolide com o teor dos §§ 1° e 

2°, todos do art. 5° da Constituigao. Isto porque, enquanto estes incluem, 

automaticamente, os direitos e garantias coastantes de instrumentos 

internacionais no rol dos direitos e garantias constiti cionalmente assegurados, o 

§ 3° pretende limitar tal protegao, condicionando-a a deliberagao do Congresso 

Nacional. 
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Ja a segunda, emana do art. 60, § 4°, o qual enumera as clausulas petreas, 

que: 

Art. 60. (omissis) 
[...] 
§ 4°. Nao sera objeto de deliberagao a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
I- a forma federativa de Estado; 
II- o voto direito, secreto, universal e periodico; 
III- a separacao dos poderes; 
IV- os direitos e garantias individual. 

Desta forma, qualquer instrumento que venha a abolir direitos e garantias 

ja consagrados pelo Constituinte Originario, afronta os preceitos constitucionais, 

devendo ser, portanto, retirado do ordenamento juridico patrio. 

Sobre o assunto, vale transcrever a explicagao de Luis Fernando 

Sgarbossa (2005, p. 04): 

Ora, ao buscar restringir os efeitcs de indole constitucional dos 
tratados e convengoes internacionais em materia de direitos 
humanos, oondicionando-os a deliberagao do parlamento, 
enquadra-se a Emenda, evidentemente, na hipotese 
consubstanciada no inciso IV do § 4° do art. 60 da Constituigao, 
retro transcrito, por ser emenda constitucional tendente a abolir 
direitos e garantias fundamentais. 

Assim sendo, pretendeu a Emenda Constitucional n° 45 modificar 
o cerne rijo e imodificavel da Carta Magna, usando de um 
verdadeiro :ogo de palavras pa<a abolir direitos e garantias 
fundamentais, por tentar frustrar a intengao do legislador 
constitucional originario de asseg irar a inclusao automatica de 
tais direitos no rol constitucional. 

De se atentar para o fato de que os paragrafos 1° e 2° da 
Constituigao de 1988 constituen, em si mesmos, garantias 
fundamentais, quais sejam: a garantia da imediata aplicabilidade 
das normas definidoras de direitot e garantias fundamentais e a 
garantia da inclusao automatica dos direitos e garantias 
fundamentais consagrados em instrumentos internacionais no rol 
constitucionalmente protegido. 
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E emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais nao 
somente aquela que vise operar a supressao literal de tais direitos 
e garantias do texto constitutional mas tambem aquela que vise 
dificultar sua incorporagao ou exercicio, ainda que por meio de 
jogo de palavras, como no caso presente. 

Cabe, no entanto, a verificagao da possibilidade de se declarar 

inconstitucional uma emenda a Constituigao. 

Alexandre de Moraes (2006, p. 538) sustenta cue a alteragao constitucional 

devera sempre conservar um valor integrativo, isto e, deve conservar na 

substancia o que determinou o constituinte orig ;nario. Assim, se qualquer 

limitagao imposta pelo art. 60 for desrespeitada, a emenda constitucional sera 

inconstitucional, devendo ser retirada "do ordenamerto juridico atraves da regras 

de controle de constitucionalidade, por inobservarem as limitagoes juridicas 

estabelecidas na Carta Magna", sendo plenamente possivel o controle de 

constitucionalidade sobre emendas constitucionais. 

Nesse sentido, ja decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIARIO E 
PROCESSUAL CIVIL. LICENQA-GESTANTE. SALARIO. 
LIMITAQAO. AQAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15.12.1998. 
ALEGAQAO DE VIOLAQAO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 3°, 
IV, 5°, I, 7°, XVIII, E 60, § 4°, IV, DA CONSTITUIQAO FEDERAL. 
[...] 5. Reiteradas as considerate es feitas nos votos, entao 
proferidos, e nessa manifestagao lo Ministerio Publico federal, a 
Agao Direta de Inconstitucionalidade e julgada procedente, em 
parte, para se dar, ao art. 14 da Emenda Constitucional n° 20, de 
15.12.1998, interpretagao conforme a Constituigao, excluindo-se 
sua aplicagao ao salario da iicenga gestante, a que se refere o art. 
7°, inciso XVIII, da Constituigao Federal. 6. Plenario. Decisao 
unanime. ADI 1945 / DF -DISTRITO FEDERAL. AQAO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. SYDNEY 
SANCHES. Julgamento: 03/04/2C^3. Orgao Julgador: Tribunal 
Pleno. Publicagao: DJ DATA-16-05-2003. 
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Portanto, e plenamente possivel a declaragao de inconstitucionalidade de 

emendas constitucionais atraves do controle concentrado ou abstrato, devendo 

ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo a sentenga de natureza 

declaratoria, uma vez que a nulidade ab origine impede a produgao de efeitos 

juridicos validos. 

E ainda, conforme a catedra de Jose Afonso (1998, p.57), "qualquer 

decisao, que decrete a inconstitucionalidade, devera ter eficacia erga omnes 

(generica) e obrigatoria" e efeito retroativo (ex tunc) "desfazendo, desde sua 

origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequencias 

dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucicnais sao nulos e, portanto, 

destituidos de qualquer carga de eficacia juridica", como leciona Alexandre de 

Moraes (2006, p. 677). 

3.3 A situagao dos tratados e convengoes que ja estavam em vigor antes do 
advento da emenda 45/2004 

Como dito anteriormente. a doutrina moderna entendia que existiam dois 

regimes juridicos em materia do instrumentos internacionais no Brasil: o regime 

juridico comum, para os tratados em g^ral, cujo status hierarquico e igual ao das 

leis ordinarias, e o regime especial e proprio dos tratados que versavam sobre 

direitos humanos, cujo status hierarquico era de nomas constitucionais materias 

de aplicagao imediata, devido as disposigoes dos paragrafos 1° e 2° do art. 5° da 

CF/88. 

Sendo assim, ao afirmar o referido § 3° que tern status de norma 

constitucional, material e formalmente falando, apenas e tao somente os 

instrumentos internacionais aprovados em ambas as casas do Congresso 
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Nacional, por maioria de 3/5, em dois turnos, mesmos requisites formais do 

processo legislativo das Emendas a Constituigao, determina, contrariu sensu, que 

os tratados internacionais que nao foram aprovados mediante tal procedimento, 

mesmo versando sobre direitos humo^os, terao o nivol hierarquico de mera lei 

ordinaria. 

Neste diapasao, alguns doutrinadores vem sustentando que somente 

poderao ser algados ao nivel constitucional cs tratados e convengoes 

precedentes que vierem a ser submetidos e ap rovados pelo procedimento 

legislativo especial das emendas. 

Nesse sentido, opina Pedro Lenza (2005, p. 274-275): 

Diferente da regr i da Constituigac dn Argentina, que e expressa 
em afirmar que os tratados sobre di itos humanos passam a ter, 
com a re forma r - 1994, hierarquia constitucional, a regra 
brasileiro foi omissa. 

Assim entendemos que o Congresso Nacional podera(e, querendo 
atribuir natureza constitucional, c .cvera) confirmar os tratados 
sobre direitos humanos pelo quorum qualificado das emendas e, 
somente se observada esta formaldade, e desde que respeitados 
os limites do poder de reforma das emendas, e que se podera 
falar em tratadc 'nternacional de " natureza constitucional", 
ampliando os direitos e garanti is individuals do art. 5° da 
Constituigao. 

O autor Lenza (2005, p. 275) finaliza a sua d datica explanagao citando a 

classificagao elaborada por Flavia Piovesan, no sentido de que tratados sobre 

direitos humanos podem ser matoria'mente e nnalmente constitucionais 

(aqueles que equivalem as emendas constitutional: em razao do procedimento 

de incorporagao mais solenes) e os materialmente constitucionais que, apesar de 

tratarem sobre direitos humanos, nao prssaram pelo ^cedimento mais solene. 

Nesta mesma linha de classificacao, defende Dir! sy da Cunha (2005, p.12): 
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[...] a partir da publicagao da Emenda Constitucional 45, passam a 
existir duas categorias de tratados que versam sobre direitos 
humanos, quais sejam: a) os tratados internacionais 
materialmente constitucionais, c seja, aqueles que sao 
materialmente ccns'itucionais por forga do § 2° do art. 5°, e 
aqueles que sao material e fc rmalmente constitucionais, 
equiparando-se as emendas consti'uc onais. 

Na verdade, como bem assevera Jose Levi Mello do Amaral Junior (apud. 

Brenner, 2005, p. 15), as duas vias convivem, ou seja: 

O § 3° do artigo 5° da Constituicao de 1988 faculta a recepgao dos 
tratados e convengoes sobre direitos humanos por intermedio de 
uma emenda constitucional e nao exclui a recepgao pelo 
mecanismo tradicional. por meio de um decreto legislativo. Claro: 
nada impede que um tratado ja recepcionado quando da Emenda 
n° 45(a ela preexistente), seja novamente deliberado na forma do 
§ 3° do artigo 5 , combinado :om o artigo 60, ambos da 
Constituigao de 1988, passando, entao, a ter status constitucional. 
Em funcao do carater alternative) do novo dispositivo 
constitucional, nao ha que cogiLr em novagao automatica da 
forga dos tratados ; ,reexistentes. 

Essa exegese, como proprio obscrva Ana Cristina(2005, p. 15), "parece ser 

consenso na doutrina, inclusive para ^s filiados a p sigao divergente, como e o 

caso de Valerio Mazzuoli", quo menciona: 

Por ora [...] o que se pode espe'ar[...] e que a sociedade civil 
impulsioro um forte movimento n Congresso Nacional para 
aprovacao em blo~o, pela maioria qualificada requerida pelo § 3° 
do art. 5° da Constituigao, de todes DS tratados internacionais de 
direitos humanos ja atificados pelr Brasil. 

No entanto, a despeito dos posicionamentos dos renomados 

doutrinadores, encontra-se, no art. 5°, -^ciso XXXVI, o r nncipio da irretroatividade 

das leis que consigna norma express 1 ' r econizan H o n o capitulo reservado aos 
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direitos e garantias individuals, que a I i\ nao prejudicara o direito adquirido, o ato 

juridico perfeito e a coisa julgada, em c ecorrencia da seguranca juridica. 

Nao obstante a referenda a exoressao "lei", tanto no texto constitucional, 

como na propria doutrina, e inquestion vel que as emendas constitucionais, como 

manifestacao do poder constituinte dervado, tambem so submetem a vedagao da 

aplicagao retroativa. Tanto que oodem ser objeto de controle de 

constitucionalidade, seja na via direta '̂ u difusa, ao teor da jurisprudencia do STF, 

in verbis: 

O Supremo Tribune! Federal ja asscntou o entendimento de que e 
admissi'.ol a Agac Direta de Inconstitucionalidade de Emenda 
Constitucional, qu; ndo se alega, na inicial, que esta contraria 
principios imutave s ou as ch. madas clausulas petreas da 
Constituigao origin iria (art. 60, § 4°, da CF). Precedente: ADI n° 
939 (RTJ 151/ 755) (ADI 1.946-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, 
DJ, 14/09/01) 

Assim, a exemplo s dem is normas, a emenda constitucional e 

vocacionada para reger relagoes futun s e, eventualmente, os efeitos de relagoes 

juridicas constituidas antes de sua pr:o nulgagao (rot- ati idade minima). 

O STF consolidou esse entend mento no julgamento do RE 242740/GO -

Goias (DJ 18/05/2001), cujo relator foi ) Min. Moreira Alves: u 

Ja se frmou a juri prudencia dessa Corte no sentido de que os 
disposit; /os consti; jcionais tern vi> one a imediata, alcangando os 
efeitos futuros de fatos passados(ret,oatividade minima). Salvo 
disposigoes expressas em contrar: > e a Constituigao pode faze-lo 
- eles nao alcang m os fatos coasumados no passado nem as 
prestagoes anteric mente venc; s e nao pagas(retroatividade 
maxima e media). 

o 
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A regra, portanto, segundo a interpretage ) da Suprema Corte, e a 

impossibilidade de retroagao, cuja exc ^gao deve co-star expressamente no texto 

constitucional. 

Nesse caso, na ausencia de dis ^osigao transit aria relacionada aos tratados 

e convengoes internacionais que ja se encontram em vigor, nao se pode 

interpretar que a omissao da norma constitucional in ponha a aplicagao retroativa 

de modo a exigir nova aprovagao, ago a pelo procedimento das emendas. 

Ao contrario, diante da omissao legislativa, deve prevalecer a regra da 

irretroatividade dos atos n o r m a t i v o p o i s os tiatados precedentes foram 

incorporados ao ordenamento juridico com a observancia do devido processo 

legal exigido na epoca, constituindo ato legislativo pe feito. 

Nesse sentido, e pacifico o entendimento doutrinario e jurisprudencial de 

que nao existe inconstitucionalidade fo ;nal supervenionte. 

Na doutrina patria, encontra-se elucidativa l ;gao de Luis Roberto Barroso 

(2004, p. 83): 

Diferentemente se passa quand: a incompatibilidade se da a 
Constituigao vigei j e a norma a ela anterior. Ai, sendo a 
incompatibilidade le natureza material, nao podera a norma 
subsistir... Nao ssim, porem. quando a incompatibilidade 
superveniente ten! a natureza formal. Nessa ultima hipotese, tem-
se admitido, sem n aior controvd'., a, a subsistencia da norma que 
haja sido produzida em adequagao com o processo vigente no 
momento de sua e nboragao. Inciuira, assim, a regra tempus regit 
actum. 

O STF tambem se manifestou s.ore a questao: 

EMENTA: Agao f ireta de Inconstitucionalidade: descabimento, 
segundo entendim nto do STF, s n a norma questionada e anterior 
a da Constituigao adrao. 1. Nac ha inconstitucionalidade formal 
superveniente. 2. ' uanto a incon titucionalidade material, firmou-
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se a maioria do Ti una! (ADIn 2. Brcssard, 6.2.92) - contra tres 
votos, entre eles d > relator desta-, em que a antinomia da norma 
antiga coma Cor .tituicao supen,eniente se resolve na mera 
revogacao da prin oira, a cuja c aragao nao se presta a agao 
direta. 3. Fundam itos da opiniao /encida do relator (anexo), que, 
nao obstante, com ressalva de sua posigao pessoal, se rende a 
orientagao da Cor -(ADI 438 QO/DF, Relator(a): Min. Sepulveda 
Pertence, Tribunal ^leno, DJ 27-L.-1992 PP-03800). 

Nao existe, desse modo, a ne sssidade de se submeter a nova votagao 

qualquer ato normativo editado prec identemente \ constituigao, quando esta 

passou a exigir, em re'agao a '^terminada materia, ja regulamentada 

anteriormente, a veiculogao por meio Je instrumento normativo que exija quorum 

qualificado. 

Um exemplo, comumente cit !o pela dcu' ina, e o Codigo Tributario 

Nacional, editado em 19C5 com l< ordinaria, m 5s recepcionada pela atual 

constituigao como lei complomentar, o n sentido ma rial. 

Nessa oportunidade, nao existia a figura da 'ei complementar, mas o art. 

1 4 6 , I I I , da CF/88, passou a exigir ess \ especie de lei para regular normas gerais 

em materia de legislagao tributaria. or nao have; inconstitucionalidade formal 

superveniente, o CTN cont' lua em v or, mas somente pode ser alterado por lei 

complementar, em fungao da res rva estabele :ia para essa materia na 

Constituigao. 

O mesmo raciocinio .ale para s tratados e convengoes internacionais de 

direitos humanos fundamen ais, em v' r p r ocas' , da promulgagao da Emenda 

Constitucional 45/2004, os quais fora1 I inteiramen4° rc^epcionados como norma 

constitucional em sentido material, io sendo necessario a submissao a nova 

aprovagao na forma estabelecida no f? 3° do art. 5° da Constituigao para serem 

algados ao patamar constitucional. 
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Por conseguinte, a expressao que forem a; ovados", contida no § 3° do 

art. 5° do Texto Constitucional, tern a licacao apenas para o futuro, ou seja, para 

os novos tratados e convengoes que v ;nham a ser colebrados pelo Brasil, a partir 

da vigencia da Emenda Constitucional T°. 45 de 31/ 1?/2004. 

Nem mesmo a clausula aben i contida no art. 49, I da CF/88, poderia 

autorizar eventual deliberagao do Co: jresso Nacional em sentido contrario, pois, 

sendo a incorporagao do tratado ui ato complex >, a atuagao do parlamento 

circunscreve-se a sua aprovagao, ^servando-se ao Chefe do Executivo a 

ratificagao mediante decreto. 

A atuagao de cada uma das istituigoes em olvidas no procedimento se 

encontra didaticamente delineada no J 3guinte julganianto do STF: 

O exame da viger i Constituigao i ederal permite constatar que a 
execugao dos tratr ios intemacion ais e sua incorporagao a ordem 
juridica interna d orrem, no sktona adotado pelo Brasil, de um 
ato subjetivamen complexo, i ultante da conjungao de duas 
vontados h :mog eas: a do Cc: gresso Nacional, que resolve, 
definitivamc ite, edinnte decre*o legislativo, sobre tratados, 
acordos ou atos ir jrnacionais (CF a r:. 49, I) e a do Presidente da 
Republica, que aiem de poder elcbrar esses atos de direito 
internaciornl(CF, a t. 84, VIII), tambem dispoe - enquanto Chefe 
de Estado que e - da competum ia para promulga-los mediante 
decreto. 0 iter- ocedimentai i e incorporagao dos tratados 
internacionais- su .radas as fases previas da celebragao da 
convengao intern; .ional[...].(ADI 1.480- MC, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 18/05/0 

Isso significa que, o Congn^so Nacional nao pode, unilateralmente, 

submeter os tratados e convengoc > sobre direitos humanos fundamentais, 

celebrados no passado, a nova aprov gao pelo rito das emendas, a pretexto de 

Ihes conferir natureza consutuconal, orque ja exaurid • o devido processo legal, 

restando consumados a preclusao p r :edimental e c a'.o juridico perfeito, valido e 

eficaz. 
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Desta feita, os tratados e onvencSes que ingressaram em nosso 

ordenamento juridico antes do 31/12-004 foram recepcionados pela EC n°. 45 

como norma constitucional em s. tido material, constantes no bloco de 

constitucionalidade, nao podendo, oor conseguinte, serem revogados ou 

alterados, nem mesmo pelo procedir nto especial das emendas constitucionais, 

tendo em vista sua natureza do clausi s petreas, por forga do § 2° do art. 5° e do 

§ 4° art. 60, ambos da Consdtu igao Fe eral de 1 9 8 8 . 



COr'olDEPAQOES FINAIS 

O marco do processo de internacionalizagao dos direitos humanos foi a 

criagao do Direito Humanitario, da Liga das Nagoes e da Organizagao 

Internacional do Trabalho, porom, an fe a crueldade nazista do seculo XX, em 

especial durante a Segunda uerra Vlundial, consolidou-se o surgimento do 

denominado Direito Internacional do: Direitos Humanos [International Human 

Rights Law), nao como uma especie Je direito internacional, mas como ramo 

autonomo a guiar as relagoes entre os aomens. 

O Brasil, que esteve ofast o de uma participagao relevante no 

tratamento internacional dos direitos humanos, demonstrou sua preocupagao 

somente apos o fim da ditadura m l sr, com a promulgagao da Constituigao 

Federal de 1988, a denominac Cons' uigao Cidada, que elevou a dignidade da 

pessoa humana como um de sous fui Jamentos constitucionais e a prevalencia 

dos direitos humanos como um de sc s principios, acrescentando, ainda, duas 

outras grandes inovagoes. 

A primeira delas diz rospeito ao art. 5°, §2°, onde consagrou que a 

Constituigao Brasileira como um sterna aberto de direitos e garantis 

fundamentais, eis que nao exc.aem outros direitos "decorrentes do regime e dos 

principios por ela adotados, ou dos t ;ados internacionais em que a Republica 

Federativa do Brasil seja parte". a segunda inovagao encontra-se no 

dispositivo constante no ar!. 5°, 1°, pelo qual os direitos e garantias 

fundamentais tern aplicabilidade imedi 3. 

Assim, a interpretagao o njunta J sistematica de todos estes dispositivos, 

induz a conclusao de que o cr stituinte originario pretendeu proteger 



constitucionalmente as normas intern 

no chamado bloco de const i tut ional? 

Nao obstante, malgrado jurisp 

posicionamento de alguns doutnn. 

originaria do art. 5° da Constituigao, ; 

de direitos humanos, ingressan 

de natureza infraconstituciona!, subn 

posterior derogat priori. 

O impasse quanto ao slitus c 

perdurou ate a recente public 

provavelmente, querendo pacificar at 

Constituigao Federal o §3°, dando < 

desde que aprovadas com o quoru 

constitucionais. 

O que, inicialmente, parecia so 

de amenizar as discussoes, s scitou 

para o tratamento dos tratac s ja 

margem para coexistencia do norm 

juridica diversa, quais sejam, tratado 

humanos aprovados pelo procedimei 

status de norma constitucional trata 

humanos sem prerrogativa la rv 

aprovados pelo procedimento e oecia 

Assim como as demai; norm; 

aplicagao imediata e vigencia | 
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ionais de direitos humanos, os incluindo 

dencia do Supremo Tribunal Federal, e 

ores, diante da vigencia da redagao 

valeceu que todos os tratados, inclusive 

mamento juridico brasileiro como norma 

endo-se, inclusive ao principio da lex 

lorma internacional de direitos humanos 

Emenda Constitucional n° 45/04 que, 

ontroversias, acrescentou ao art. 5° da 

referidas normas status constitucional, 

qualificado previsto para as emendas 

ma mudanga promissora, com o objetivo 

lis duvidas, pois nao criou mecanismos 

tificados, ate o dia 31/12/2004, dando 

da mesma especie, mas de natureza 

; convengoes internacionais de direitos 

das emendas, por forga do § 3°, com 

s e convengoes internacionais de direitos 

reza constitucional, caso nao sejam 

las emendas. 

a Emenda Constitucional n° 45/04 tern 

ituro, podendo, oventualmente, alcangar 
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os efeitos futuros de relagoes juridic 3 constituidas no passado, respeitados o 

direito adquirido, o ato juridico perfeito a coisa julgada. 

Por conseguinte, nao have a dispositivo constitucional transitorio 

expresso a respeito dos tratados ^e convengoes sobre direitos humanos ja 

ratificados, deve prevalecer a interpi .lagao de que foram recepcionados com 

norma constitucional em sentido mat ial, ja que nao se admite a existencia de 

inconstitucionalidade formal superveni ite. 

No mais, o citado paragrafo cu diu com o disposto nos §§ 1 ° e 2 ° do art. 

5 ° , alem de infringir a regra das c'aus1 s petreas que nao permite elaboragao de 

emenda constitucional tendente a abc r direitos e garantias fundamentais. 

Desta feita, enquantc i STF consequentemente, os Tribunals, nao 

admitirem ou adotarem una iterpi ' igao evolutiva, direcionada a valores, 

sempre com olhos na realid ide ;^ci litica, nao se encontrara solugoes reais 

aos problemas relativos a aplicac/e ) das regras do protegao dos diretos 

humanos, que continuaram set I imp! mentagao no ordenamento patrio, apesar 

de eficazes em diversas partes do mu: !o. 

Destarte, resta-se, quani ao sente tema, aguardar o posicionamento 

da jurisprudencia, no sentido a c I retizagao da Constituigao, porem esse 

caminho apenas podera ser i'hado se houver o comprometimento do Estado 

Democratico de Direito com a fetiva ~o dos direitos fundamentais, encarando a 

analise dos direitos humanos a luz de la contemporaneidade e complexidade. 
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