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RESUMO 

Com o objetivo primordial de expor consideracoes sobre a ONU e a intervencao realizada por 

esta organizacao na seara humanitaria, estabeleceram-se conexoes entre a sua atuacao e o sistema 

protetivo de tais direitos. Dessa forma, a fim de ressaltar a importancia da ONU e dos direitos 

humanos para o cenario internacional foi, num primeiro momento, apresentada uma analise geral 

sobre a ONU - de onde se percebeu que esta organizacao representa hoje o principal organismo 

internacional, visando essencialmente: preservar a paz e a seguranca mundial; estimular a 

cooperacao internacional na area economica, social, cultural e humanitaria; promover o respeito 

as liberdades individuals - e, num segundo momento, uma abordagem acerca dos direitos 

humanos - tidos como valores universais sobre os quais se constroem uma serie de garantias e 

prerrogativas, afirmando-se a universalidade e indivisibilidade de tais direitos. Do trabalho se 

infere que foi a Carta da ONU o instrumento juridico internacional que pela primeira vez atribuiu 

um valor universal ao conceito dos direitos humanos. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posteriori a ONU adotou a Declaracao 

Universal dos Direitos do Homem - DUDH, confirmando o compromisso de promover e 

proteger tais direitos, constituindo-se em um dos documentos mais importantes da humanidade. 

A DUDH destaca no seu conteudo as garantias de protecao e seguranca dos individuos bem 

como a consagracao de direitos de autonomia pessoal e de direitos economicos e sociais. A mais 

importante contribuicao da DUDH foi a universalizacao dos direitos humanos. Foi a partir da 

DUDH e da Carta da ONU que passou a existir e desenvolver-se um sistema internacional de 

protecao dos direitos humanos, afirmando-se a indivisibilidade de tais direitos. Atraves da 

observancia das materias apresentadas nesse trabalho, observou-se a relevancia da ONU e do 

asseguramento dos direitos humanos para o cenario internacional de onde se concluiu que a 

atuacao da Organizacao das Nacoes Unidas na seara humanitaria tern tido enorme importancia e 

eficacia no asseguramento da paz e da seguranca internacional. A analise critica da materia ora 

apresentada pretende incentivar homens e mulheres interpretes ou aplicadores do direito, a 

reconhecer a importancia da organizacao internacional em estudo e estimular a sua defesa 

perante o mundo do direito. 

Palavras chaves: consideracoes, ONU, direitos humanos, paz, seguranca internacional. 
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INTRODUgAO 

No presente trabalho sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A ONU e os Direitos Humanitarios ter-se-a como objetivo 

estabelecer parametros de conexao entre o surgimento e estruturacao da Organizacao das Nacoes 

Unidas - ONU, o desenvolvimento do sistema internacional de protecao dos direitos humanos e a 

fixacao de uma doutrina de protecao integral ao ser humano, de forma a demonstrar a 

importancia de tal organizacao internacional e propugnar sua defesa como indispensavel 

instrumento de densificacao dos direitos humanos na atualidade. 

Para a concretizacao desta pesquisa foram realizados estudos sistematizados de algumas 

doutrinas referentes ao tema em analise, almejando a obtencao de teorias que fundamentassem e 

estabelecessem as diretrizes necessarias para o desenvolvimento e conclusao da tese ora exposta, 

alem da realizacao de analises do contexto historico-social atual. 

Vale mencionar que a pouco tempo presenciamos o mundo conturbado por uma guerra 

insana e ilegitima, entre os Estados Unidos e o Iraque. No ambiente de crise internacional faz-se 

pensar no absoluto desprestigio do sistema internacional de manutencao da Paz criado pela 

Comunidade Internacional apos a II Guerra Mundial, ao mesmo tempo que se faz necessario 

demonstrar a importancia da ONU para o cenario internacional, como tambem a relevancia dos 

direitos humanitarios para a manutencao e asseguramento da paz no quadro internacional, 

tornando-se, por conseguinte, pertinente o presente trabalho ja que serve para a compreensao e 

uma melhor visao da relevancia da Organizacao das Nacoes Unidas e dos Direitos Humanos para 

homens e mulheres, sejam estes interpretes ou aplicadores da lei. 



Para alcancar tal objetivo, abordaremos nesta obra o contexto historico do surgimento da 

ONU, a sua Composicao, seu respectivo Estatuto, sua Estrutura Institucional e as principals acoes 

da ONU, ou seja, tentaremos estabelecer as principais caracteristicas dessa Organizacao 

Internacional. 

Passaremos, entao, ao processo de construcao da concepcao de direitos humanos hoje 

assente na Comunidade Internacional que, por conseqiiencia, determina as caracteristicas 

primordiais do sistema internacional de protecao dos direitos humanos e, nesse ponto, devemos 

verificar a importancia da ONU na construcao de tal concepcao e na sua tarefa de torna-los 

efetivos. 

Tais etapas deste trabalho devem, entao, proporcionar os argumentos necessarios ao 

estabelecimento das conclusoes finais do mesmo. 



CAPITULO 1 - ASPECTOS HISTORICOS DA ONU 
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Tomando como ponto de partida a criacao da Organizacao das Nacoes Unidas - ONU 

e o termino da Segunda Guerra Mundial, o que acabou por determinar um conceito de 

internacionalismo ate entao inedito, em que pese ter sido tentado antes pela antiga Liga das 

Nacoes, o surgimento da ONU e decorrencia direta das inquietacoes politicas e sociais que 

prenunciaram a II Guerra Mundial e demonstraram o fracasso da Liga das Nacoes e do antigo 

ordenamento juridico internacional (o Pacto das Nacoes), tendo em vista seu descredito e 

rejeicao por diversos Estados. 

Ao fim da Segunda Grande Guerra tornava-se necessaria uma Organizacao 

Internacional de carater universal que fosse politicamente forte, desvinculada de acordos de 

paz entre vencedores e vencidos. Nesse sentido, diversos documentos internacionais 

prenunciaram, gradualmente, uma nova fase da historia da comunidade das Nacoes, a saber: 

* Em 14 de agosto de 1941 - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Carta do Atldntico (EUA e Inglaterra) - O primeiro 

documento de conteudo programatico sobre a reorganizacao da sociedade internacional 

quando terminasse a Segunda Guerra Mundial. Uma declaracao conjunta do primeiro-ministro 

britanico Winston Churchill e do presidente norte - americano Roosevelt. Baseia-se numa 

declaracao de principios que recomendava a todos os povos o direito de escolherem sua forma 

de governo, concorrendo com liberdade e igualdade de condicoes ao comercio internacional, 

visando a mais ampla colaboracao internacional de forma a conseguir melhores condicoes de 

trabalho, prosperidade e bem-estar social para todos os povos; 

* Em 1 de Janeiro de 1942 - a Declaracao das Nacoes Unidas (Estados aliados contra o 

Eixo) - Foi assinada em Washington a Declaracao das Nacoes Unidas, usando pela primeira 
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vez essa expreeeao, atraves da qual vinte e seis Estados, entre os quais a URSS e a China, 

aderem aos principios da Carta do Atlantico. Caracteriza-se como um compromisso do 

emprego de todos os meios militares e economicos no sentido de derrotar o Eixo, nao 

firmando em separado armisticio ou tratado de paz; 

* Em 1943 - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Declaragao de Teerd (Uniao Sovietica, EUA, Inglaterra, China) -

compromisso no sentido de concluir a paz de forma a inspirar a boa vontade nos povos, 

banindo por completo a guerra; 

* Em 1944 - a Conferencia de Dumbarton Oaks (Uniao Sovietica, EUA, Inglaterra, 

China) - onde se estabeleceram as primeiras propostas de pacto para o estabelecimento de 

uma nova Organizacao Internacional geral; 

* Em 1945 - a Conferencia de Sao Francisco - que se estendeu de 25 de abril a 26 de 

junho, onde elaborou-se a Carta da ONU, com a participacao de mais de 50 Estados. 

Em 26 de junho de 1945, fruto desse desenvolvimento historico, a Carta da ONU foi 

adotada pela conferencia de Sao Francisco, entrando em vigor em 24 de outubro de 1945, com 

os depositos das ratificacoes da maioria dos Estados signatarios (inclusive o Brasil, em 21 de 

setembro de 1945, dando-se forma, conteudo e estrutura a ONU, cuja primeira Assembleia 

Geral se reuniu em Londres, no ano seguinte, de forma a estabelecerem-se os trabalhos 

preparatories para o funcionamento da organizacao e para o recebimento do acervo de sua 

antecessora, a Liga das Nacoes, que juridicamente deixou de existir em 31 de julho de 1947. 
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2.1 . Os Membros da ONU 

Levando em consideracao o processo de admissao os membros plenos da ONU se 

classificam em duas categorias, conforme a Carta das Nacoes Unidas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Membros origindrios (art. 3°): a ONU e concebida como associacao dos Estados, por 

contraposicao dos Estados essencialmente vencidos na Segunda Guerra Mundial e os seus 

aliados. Nos termos da Carta, a admissao de Estados membros esta condicionada ao voto 

favoravel, quer da Assembleia Geral, quer do Conselho de Seguranca, com a possibilidade do 

veto dos membros permanentes. Sao os Estados que participaram da conferencia de Sao 

Francisco, assim como os que assinaram a Declaracao das Nacoes Unidas. 

• Membros admitidos (eleitos) - (art. 4°): ao longo das duas primeiras decadas, as 

Nacoes Unidas atraves de dois processos, o processo de dessegregacao e do processo de 

universalizacao, passaram de um "clube fechado", com propositos diferentes dos Estados que 

dele nao faziam parte, a um "forum universal". Os membros admitidos, referem-se aos 

Estados considerados "amantes da Paz", que aceitaram as obrigacoes contidas na Carta e, a 

juizo da propria organizacao, foram considerados aptos e dispostos a cumprir tais obrigacoes. 

A Carta e omissa no que se refere a exclusao voluntdria dos Estados membros da 

Organizacao. Assim, se a adesao a Organizacao implica, principalmente no que se refere ao 

reconhecimento dos poderes de qualificacao e de deliberacao do Conselho de Seguranca, uma 

delegacao e, portanto, uma autolimitacao da soberania, devera ser reconhecida aos Estados a 

capacidade para porem termo a essa limitacao, excluindo-se da Organizacao. 
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A Carta preve expressamente a possibilidade quer dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suspensao do membro, quer da 

sua exclusao. A suspensao esta prevista no artigo 5° que dispoe que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O membro das Nacoes Unidas, contra o qual for levada a efeito acao preventiva ou 

coercitiva por parte do Conselho de Seguranca podera ser suspenso do exercicio dos 

direitos e privilegios de membro pela Assembleia Geral, mediante recomendacao do 

Conselho de Seguranca. O exercicio desses direitos e privilegios podera ser 

restabelecido pelo Conselho de Seguranca. 

A expulsao esta igualmente prevista na Carta, no artigo 6° que preve: "O membro das 

Nagdes Unidas que houver violado persistentemente os principios contidos na presente 

Carta, podera ser expulso da Organizagdo pela Assembleia Geral mediante recomendagdo 

do Conselho de Seguranga ". 

A admissao de Estados e feita por decisao da Assembleia Geral, mediante 

recomendacao do Conselho de Seguranca (art. 4°), sendo que hoje a ONU conta com mais de 

180 membros. 



CAPITULO 3 - O ESTATUTO DA ONU 
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3.1. O Estatuto dos Membros da ONU 

3.1.1. Sujeicao de Obrigacoes 

A Organizacao das Nacoes Unidas esta orientada para dois grandes dominios distintos: 

a seguranca coletiva e a cooperacao. No que se refere a seguranca coletiva, a Carta atribui a 

responsabilidade principal neste dominio a um orgao nao igualitario, o Conselho de 

Seguranca, no qual cinco Estados, os membros permanentes, tern direito de veto. 

No dominio da cooperacao, o principio que predomina e o da igualdade soberana dos 

Estados. Grandes ou pequenos, ricos ou pobres, com grandes ou pequenos territorios, com 

populacoes mais ou menos numerosas, os Estados tern, do ponto de vista juridico, o mesmo 

peso na Organizacao. 

Genericamente, sao assim as obrigacoes que a Carta estabelece para todos os Estados 

membros: 

1) Respeitarem a igualdade soberana de todos os Estados (artigo 2°, § 1°). 

2) Cumprirem de boa-fe as obrigacoes assumidas em conformidade com a Carta (artigo 2°, § 

2°). 

3) Resolverem as suas controversias por meios pacificos (artigo 2°, § 3°). 
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4) Absterem-se do uso da forca ou da sua ameaca, fora do quadro da Carta (artigo 2°, § 4°). 

5) Prestarem a assistencia que lhes for solicitada no quadro de acoes desenvolvidas em 

conformidade com a Carta e absterem-se de prestar assistencia a qualquer Estado contra o 

qual tais acoes sejam empreendidas (artigo 2, § 5°). 

6) Pagarem as suas contribuicoes, nos termos fixados pela Assembleia Geral (artigo 19). 

7) Aceitarem as decisoes do Conselho de Seguranca e aplica-las nos termos da Carta (artigo 

25). 

8) Proporcionarem ao Conselho de Seguranca, a pedido deste e em conformidade com um 

acordo ou acordos especiais, forcas armadas, assistencia e facilidades, inclusive direitos 

de passagem, necessarios a manutencao da paz e seguranca internacionais (artigo 43). 

9) Cooperarem com a organizacao com vista a resolucao dos problemas relacionados com a 

estabilidade e o bem-estar, no respeito do principio da igualdade de direitos e da 

autodeterminacao dos povos (artigos 55 e 56). 

10) Conceder a Organizacao, nos respectivos territorios, os privilegios e imunidades 

necessarias a realizacao dos seus objetivos (artigo 105). 

3.1.2. A Fruicao de Direitos 

Os Estados membros das Nacoes Unidas gozam essencialmente do direito de verem 

acatadas pelos outros Estados as obrigacoes que resultam da Carta. A importancia subjetiva 

desses direitos depende muito do Estado de que se trate. 
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Os Estados debeis, principalmente se situados na vizinhanca de paises poderosos, tern 

no sistema de seguranca coletiva uma garantia de assistencia em caso de ameaca a sua 

integridade territorial, pese embora o carater discricionario do direito de qualificar do 

Conselho de Seguranca. 

As obrigacoes no ambito de cooperacao traduzem-se, num beneficio dos paises 

potencialmente receptores da ajuda internacional. 

3.2. O Estatuto Juridico da ONU 

A Carta da ONU, alem de ser o instrumento juridico que constituiu essa organizacao 

internacional, foi o instrumento juridico internacional que pela primeira vez atribuiu um valor 

universal ao conceito dos direitos humanos. 

Por meio da Carta da ONU houve o reconhecimento pela comunidade internacional de 

que o genero humano, na verdade, e uma grande familia, onde todos os membros tern direitos 

iguais e inalienaveis. 

Tal assertiva e comprovada ja no preambulo da Carta, no qual os paises signatarios 

consignam suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "fe nos direitos fundamentals do homem, na dignidade e no valor do ser 

humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das naqoes 

grandes e pequenas". 

Segundo a Carta, a ONU seria o instrumento adequado para "promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentals para todos, sem distinqao de 

raqa, sexo, lingua ou religiao" (artigo 1°, 3, da Carta das Nacoes Unidas). 
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A nova ordem internacional, voltada para o reconhecimento incondicional dos direitos 

humanos, ficou entao caracterizada, conforme afirma LEWANDOWSKI
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verifica-se, pois, que todas as organizacSes de ambito internacional que surgiram 

apos a Segunda Guerra Mundial trazem consignada em seus documentos 

constitutivos a preocupacao com os direitos e liberdades fundamentais do homem, 

cuidado esse que foi consubstanciado numa serie de declaracOes, pactos e 

convencOes, e que se materializou tambem num conjunto de orgaos e agendas 

encarregados de sua execu^ao. 

De fato, posteriormente, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nacoes 

Unidas adotou por unanimidade a Declaracao Universal dos Direitos Humanos . Tal 

Declaracao confirmou o compromisso, anteriormente firmado pela Carta da ONU, de 

promover e proteger os direitos humanos, constituindo-se em um dos documentos mais 

importantes da historia da humanidade, ao qual nos reportaremos posteriormente. 

Ao contrario do Pacto da Liga das Nacoes, a Carta da ONU e uma convencao 

internacional autonoma, independente de qualquer tratado de paz (a guerra ainda nao havia 

terminado por completo), negociada e subscrita coletivamente por mais de 50 Estados. 

A Carta da ONU, portanto, e um tratado que reveste-se das seguintes caracteristicas, 

em um sistema classificatorio livre, nosso, decorrente das licoes de REZEK e ACCIOLY: 

a. ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solene - uma vez que foi ratificada pelo Estados signatarios, de acordo com os 

respectivos metodos constitucionais, conforme previsao de seu art. 104; 

b. e um tratado-lei - que obriga os Estados Partes, tendo em vista a vontade convergente 

dos mesmos para a criacao da organizacao; 

1

 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Protecao dos direitos humanos na ordem interna e internacional. Ed. 

Forense. Rio de Janeiro, 1984, l
a

 edicao, pg. 84. 
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c. e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA natureza constitucional - de fato, sendo um tratado-lei, os Estados a reconhecem 

como possuindo superioridade hierarquica em relacao aos demais acordos internacionais, uma 

vez que prevalecem as obrigacoes dos Estados em virtude da Carta sempre que elas 

conflitarem com as obrigacoes resultantes de qualquer outro tratado que lhe seja anterior ou 

posterior, conforme seu art. 103; ademais, seu conteudo material traz a propria constituicao da 

organizacao internacional em questao ao tratar dos direitos e deveres dos Estados-membros, 

da competencia dos orgaos, da distribuicao de funcoes executivas e judiciarias, etc.; 

d. e de natureza rigida - uma vez que a revisao da Carta obedece a um processo 

complexo e dificil, onde as propostas de emendas devem ser aprovadas por 2/3 dos membros; 

e. da Assembleia Geral, inclusive todos os membros permanentes do Conselho de 

Seguranca (art. 108). 

De tais caracteristicas a mais importante, sem duvida, e a natureza constitucional da 

Carta. Toda organizacao, mesmo partial, da sociedade internacional implica, 

necessariamente, em uma hierarquia de normas onde as regras fundamentals das instituicoes 

se sobrepoem as regras particulars que os membros da sociedade entre si convencionam. 

Admitindo-se tal principio, por consequencia, os Estados ficam obrigados a respeitar 

tal hierarquia das normas internacionais, o que significa dizer que os Estados se encontram 

limitados no tocante a expressao de sua vontade por forca de uma impossibilidade juridica. 

De fato, a intensificacao das relacoes internacionais e a elaboracao crescente de 

normas convencionais obrigatorias tern feito com que a "vontade soberana dos Estados" fique 

sujeita a restricoes constantes, progressivas e irrecusaveis, subordinando o Estado, cada vez 

mais, ao direito internacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 D E C L A R A C A O U N I V E R S A L DOS D I R E I T O S HUMANOS - 1948. Adotada e proclamada pela 
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Exatamente essas as prerrogativas da Carta, que por sua natureza constitucional, na 

forma do art. 103, restringe a capacidade contratual dos membros da ONU, subtraindo-lhes, 

de forma indireta, uma parcela da soberania. 

Tendo em vista tais consideracoes, e tomando por referenda a classificacao das 

organizacoes internacionais esbocadas por REZEK
3, podemos classificar a ONU como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma 

Organizagao Internacional politica, de vocaqdo universal, com poderes super-estatais e de 

natureza fechada, no tocante ao criterio de admissao de membros, decorrente da vontade dos 

Estados." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resolu?ao n° 217 A (III ) da Assembleia Geral das Nacoes Unidas em 10 de dezembro de 1948 e 

assinada pelo Brasil em 10 de dezembro de 1948. 
3

 R E Z E K , Francisco.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direito Internacional Publico - curso elementar. 8
a

. Edicao. Ed. Saraiva, 

Sao Paulo, Brasil - 2000, pgs. 254 e seguintes. 
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4.1. Os Orgaos Principais 

4.1.1. A Assembleia Geral 

A primeira imagem que transparece da Assembleia Geral das Nacoes Unidas e a sua 

aparencia parlamentar. Este orgao tern efetivamente, em comum com os parlamentares, nao so 

a vivacidade dos debates, mas as regras de funcionamento e a utilizacao de certas figuras 

regimentais e regras processuais, muito semelhantes, alias, as utilizadas em todos os orgaos 

colegiais de grande dimensao. 

A Assembleia Geral e considerada o orgao democratico da ONU, uma vez que todos 

membros plenos dela fazem parte, cada qual com direito a um voto e ate cinco representantes. 

As regras de voto, quer no plenario quer nas comissoes, sao identicas: um Estado/um voto, 

maioria simples dos Estados presentes e votantes e maioria qualificada de dois tercos para as 

"questoes importantes", que o artigo 18, § 2°, refere a titulo exemplificative 

Ela se reune em sessoes anuais ordinarias, ou em sessoes extraordinarias convocadas 

pelo Secretario Geral a pedido do Conselho de Seguranca ou da maioria dos membros. Pode 

se reunir, ainda, em sessoes especiais de emergencia, em 24 horas, a pedido do Conselho de 

Seguranca. 

Sua competencia e ampla, fazendo as vezes de um parlamento internacional, 

discutindo quaisquer assuntos ou questoes dentro das finalidades da Carta, que se 
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relacionarem com as atribuicoes de qualquer um de seus orgaos, ou que lhe forem submetidas 

pelo Conselho de Seguranca ou por qualquer membro. 

Tern ainda o poder de solicitar a atencao do Conselho de Seguranca para situacoes que 

possam constituir ameaca a paz e a seguranca internacional, alem de poder emitir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

recomendaqdes em materias afetas a Carta, em especial no tocante ao favorecimento dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentals. 

As recomendacoes da Assembleia Geral somente encontram limites no caso de 

importarem em interferencia em assuntos que dependam essencialmente da jurisdicao interna 

de um determinado Estado, ou se referirem a litigio sobre o qual o Conselho de Seguranca ja 

estiver exercendo atribuicoes. 

A Assembleia Geral, todavia, adquiriu competencias extraordinarias, nos termos da 

Resolucao "Unidos para a Paz", de 1950, segundo a qual, caso o Conselho de Seguranca nao 

possa, devido a carencia de unanimidade de seus cinco membros permanentes, agir no caso de 

manifesta ameaca a paz, ou ato de agressao, podera a Assembleia Geral examinar o assunto 

dentro de 24 horas (sessao especial de emergencia) e recomendar medidas coletivas, inclusive 

o emprego da forca armada. 

4.1.2. O Conselho de Seguranca 

O Conselho de Seguranca e o principal orgao do dispositivo constitucional destinado a 

assegurar as grandes potencias um direito de controle sobre a evolucao da organizacao, bem 

como a sua preponderateia no dominio da paz e da seguranca internacionais. 



23 

Atualmente integrado, segundo o artigo 23 da Carta, por quinze membros, sendo cinco 

permanentes (a Republica da China, a Franca, a Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas, 

o Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados Unidos da America) e dez 

nao permanentes, estes ultimos eleitos pela Assembleia Geral para um periodo de dois anos, 

sem possibilidade de reeleicao imediata, levando-se em consideracao tanto a contribuicao dos 

candidates para os propositos da ONU, como a distribuicao geografica eqiiitativa. 

Cada membro do Conselho tern um representante e um voto, porem o valor desse 

voto, dependendo da materia, nao e igual entre os membros permanentes e os nao 

permanentes. 

As materias no Conselho se classificam em processuais e nao processuais. As materias 

nao processuais sao aquelas que dizem respeito ao merito dos litigios em discussao e, por isso, 

suas decisoes sao tomadas pelo voto afirmativo de nove dos membros do Conselho, incluidos 

os cinco membros permanentes (exemplo: definicao se um Estado e agressor de outro e quais 

as medidas a serem tomadas contra o agressor). Dessa forma, se o voto de um membro 

permanente nao for afirmativo a decisao nao podera ser tomada pelo Conselho, mesmo que 

tenha ocorrido a unanimidade de todos os outros membros, o que corresponde ao poder de 

veto dos membros permanentes. 

Por outro lado, as materias processuais dizem respeito ao proprio funcionamento do 

Conselho (exemplo: definicao de datas para discussao das materias, etc.) e, assim, suas 

decisoes podem ser tomadas pelo simples voto afirmativo de nove de quaisquer membros do 

Conselho. 

A competencia do Conselho se relaciona com a manutencao da paz e da seguranca 

internacional, atuando na resolucao pacifica de controversias entre Estados, na investigacao 

sobre litigios, na determinacao de existencia de ameacas a paz, na propositura de medidas 
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cabiveis a manutencao da paz, mesmo com emprego de forcas armadas, promovendo as acoes 

militares coercitivas necessarias. 

Como se percebe, apenas o Conselho de Seguranca da ONU tern a capacidade juridica 

de determinar qualquer acao militar que tenha por objetivo a manutencao da paz, e essa 

determinacao deve ser expressa. 

Vale mencionar, que o primado do Conselho de Seguranca sobre a Assembleia Geral e 

assegurado atraves do art. 12, que inibe a Assembleia de se pronunciar sobre questoes da 

competencia do Conselho, quando este for incumbido de examinar. 

Esquematicamente, podemos dizer que a politica global da ONU e desenvolvida 

conjuntamente pela Assembleia Geral e o Conselho de Seguranca, estando a competencia 

daquela definida mais amplamente que a deste. 

As competencias do Conselho de Seguranca desenvolvem-se em tres vetores 

essenciais: 

a) supervisao do regime de tutela, previsto nos artigos 82 e 83; 

b) regulamentacao de armamentos, previsto no artigo 26; 

c) intervencao em situacao de crise politica ou militar. 

Os meios de acao do Conselho em caso de crise sao os seguintes: 

a) favorecer uma regulamentacao pacifica do diferendo; 

b) tomar as medidas necessarias para por termo a uma ameaca a paz; 

c) executar um aresto do Tribunal Internacional de Justica. 
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Acresce que o Conselho intervem em todas as competencias da Assembleia, 

suscetiveis de influenciar os equilibrios politicos da organizacao: a admissao de membros 

(artigo 4°), suspensao (artigo 5°), exclusao (artigo 6°), nomeacao do secretario-geral (artigo 

97), eleicao dos membros do Tribunal Internacional de Justica (artigo 4° do Estatuto do TIJ). 

Quanto as funcoes da Assembleia, sao desdobraveis em duas categorias essenciais: 

funcoes na ordem interna e funcoes na ordem internacional. Na ordem interna: constitucionais 

(em conjunto com o Conselho de Seguranca - artigo 10 e 19); administrativas (artigos 21 e 

22); orcamentais (artigos 17, § 1, 17, § 2, e 19); financeiras. 

A Assembleia Geral, tal como o Conselho de Seguranca na esfera das respectivas 

competencias, obriga a organizacao no piano do direito internacional, designadamente na 

celebracao de acordos de tutela (salvo em zonas estrategias, em que a competencia e do 

Conselho de Seguranca, nos termos do artigo 83), artigos 16 e 85; e nos acordos com 

instituicoes especializadas, artigos 17, § 3, 57 e 63. 

No piano interno, cabe a Assembleia Geral a coordenacao e o exercicio de poderes 

sobre todos os outros orgaos, a excepcao do Conselho de Seguranca e do Tribunal 

Internacional de Justica. 

4.1.3. O Secretariado 

E o orgao administrativo e burocratico da ONU, cujas funcoes sao, entre outras, o 

registro e publicacao dos tratados internacionais (art. 102), assim como a colaboracao no 

estudo e preparacao dos acordos e resolucoes encaminhadas a Assembleia Geral. 
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Seu principal funcionario e o Secretario Geral, sendo que a forma de sua designacao 

esta prevista no artigo 97 da Carta: pela Assembleia Geral (maioria de dois tercos), sob 

recomendacao do Conselho de Seguranca, atuando em todas as reunioes da Assembleia Geral, 

elaborando os relatorios anuais sobre os trabalhos da Organizacao e chamando a atencao do 

Conselho de Seguranca para qualquer assunto que, na sua opiniao, possa ameacar a 

manutencao da paz. 

Tal orgao conta, ainda, com um corpo de funcionarios internacionais, nomeados pelo 

Secretario Geral, que devem ser escolhidos de forma a assegurar o mais alto grau de 

eficiencia, competencia e integridade, alem de atenderem ao mais amplo criterio geografico 

possivel (art. 101). Tais funcionarios, nos termos do art. 100, § 1°, devem abster-se de 

qualquer acao incompativel com sua posicao de funcionarios internacionais, respondendo 

somente perante a ONU. 

Ao Secretariado compete de um modo geral assegurar todo o suporte administrativo e 

logistico da ONU. Tal signiflca exercer uma grande multiplicidade de funcoes, que vao desde 

a preparacao de decisoes a execucao. 

Quanto as caracteristicas das funcoes do Secretariado podemos identificar as 

seguintes: heteronomia, atividade de servico e auto-administracao. A atividade e heteronoma 

por ser orientada para o exterior, para fins exteriores e com recursos exteriores. 

E uma atividade de servico porque implica o consumo de meios financeiros, mas 

tambem a acumulacao de bens materiais e de recursos financeiros para prosseguir tarefas 

muito diversas. Caracteriza-se pela auto-administracao porque assegura por si propria os 

servicos necessarios. 
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Quanto a estrutura do Secretariado podemos classifica-la como burocratica e sujeita ao 

principio hierarquico. A estrutura e burocratica porque os membros do pessoal estao 

repartidos por um certo numero de unidades de trabalho, constituidos sob o principio da 

especializacao e colocadas sob a autoridade de um superior responsavel pelo bom 

cumprimento da sua tarefa. 

A sujeicao do principio hierarquico traduz-se na existencia de escaloes diversos de 

autoridade, estando os escaloes superiores investidos de poder para darem instrucoes aos 

inferiores. 

Em relacao as funcoes administrativas do Secretario-Geral, podemos citar: 

1. O secretario-geral e o mais alto funcionario das Nacoes Unidas. 

2. Cabe ao secretario-geral proceder a nomeacao do pessoal e exercer o poder disciplinar. 

3. O secretario-geral organiza e regula o funcionamento de todos os servicos no quadro 

orcamental estabelecido pela Assembleia Geral e das diretivas dos orgaos 

intergo vernamentai s. 

4. O secretario-geral dirige a atividade dos servicos. 

Em relacao as funcoes politicas do Secretario-Geral, podem ser divididas em tres 

vertentes: as funcoes representativas, as funcoes diplomaticas e as funcoes operacionais. No 

que se refere as funcoes representativas podem identificar-se: 

1. A celebracao de acordos de sede, atraves dos quais a ONU estabelece com um Estado a 

instalacao de orgaos ou organismos no territorio desse Estado. 
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2. A celebracao de acordos com outras organizacoes, na seqiiencia das deliberates nesse 

sentido dos orgaos intergovernamentais competentes, como a Assembleia Geral e o Conselho 

Economico e Social. 

3. A celebracao de outros acordos de natureza funcional: funcionamento de uma conferencia 

num pais, acordos de passagem de forcas pelo territorio de um Estado, etc. 

4. Acreditacao de representantes noutras organizacoes. 

5. Envio de representantes pessoais, com autorizacao ou a pedido da Assembleia Geral ou do 

Conselho de Seguranca ou, ainda, a titulo pessoal. 

As funcoes diplomaticas resultam essencialmente do artigo 99 da Carta, que reconhece 

ao Secretario-Geral a faculdade de suscitar a atencao do Conselho de Seguranca para 

situacoes de crise. 

A vertente operacional das funcoes do secretario-geral releva mais das funcoes 

administrativas que das politicas. O Secretario-Geral pode se considerar investido da 

competencia para ele proprio tomar a iniciativa de agir sem a autorizacao previa de um orgao 

intergovernamental, considerando que tal iniciativa se insere no quadro das suas 

competencias, ja que se trata de uma competencia administrativa. 

4.2. Os Orgaos de Apoio 

4.2.1. O Conselho Economico e Social 
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O Conselho Economico e Social - CES e um orgao constitucional, mas nao soberano. 

Nos termos do artigo 72 da Carta, o Conselho Economico e Social aprova o seu regimento, 

determina o ritmo das suas sessoes e elege a sua mesa, podendo ainda, nos termos do artigo 

68, criar as comissoes necessarias para o exercicio das suas funcoes, sendo-lhe desde logo 

imposta a criacao de comissoes para assuntos economicos e sociais e para os direitos do 

homem. 

Composto por cinqiienta e quatro membros eleitos pela Assembleia Geral por periodos 

de tres anos, sendo possivel a reeleicao, renovando-se um terco a cada ano, onde cada 

membro tern direito a um voto e as decisoes sao tomadas por maioria simples dos presentes e 

votantes. 

Sua competencia diz respeito aos assuntos internacionais de carater economico, social, 

cultural, educacional, sanitario e conexos, assim como os referentes a direitos humanos e 

liberdades fundamentals, podendo fazer recomendacoes, preparar projetos de convencoes e 

convocar conferencias internacionais. 

Alem disso, o ECOSOC tern atribuicoes relacionadas as entidades especializadas da 

ONU (Organizacoes Internacionais - OIs autonomas que se relacionam com a ONU, exemplo: 

Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao, a Ciencia e a Cultura - UNESCO, 

Organizacao Mundial de Saude - OMS, Organizacao Internacional do Trabalho - OIT, Fundo 

Monetario Internacional - FMI, Organizacao Mundial de Comercio - OMC, a saber: 

a) estabelecer acordos a fim de determinar as condicoes em que se vinculam a ONU; 

b) coordenar-lhes as atividades, por meio de consultas e recomendacoes; 

c) receber e analisar seus respectivos relatorios de desempenho. 
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As competencias do Conselho Economico e Social, tal como as define a Carta nos 

artigos 62 a 66, e mais definivel por exclusao que por inclusao. Estao excluidos os assuntos 

estritamente politicos e os assuntos puramente administrativos. Estao incluidos todos os 

assuntos relativos a cooperacao economica, social e cultural. 

4.2.2. O Conselho de Tutela 

O Conselho de Tutela, regulado nos artigos 86 e seguintes da Carta, foi criado para 

controlar o exercicio da tutela sobre territorios nao autonomos, sucedendo a Comissao de 

Mandatos da Sociedade das Nacoes. 

Com o cumprimento da sua tarefa, o orgao perdeu totalmente a sua expressao, sendo 

de prever que desapareca numa proxima emenda a Carta. 

4.3. Orgaos Jurisdicionais 

4.3.1. O Tribunal Internacional de Justica 

O Tribunal Internacional de Justica - TIJ pode funcionar em termos semelhantes aos 

de um tribunal arbitral, ou seja, dois Estados podem decidir submeter ao tribunal uma 

determinada questao, delimitando concretamente no compromisso que nesse sentido dirigem 

ao tribunal o objeto do litigio que querem que o Tribunal decida. As partes podem ainda 
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indicar quais as regras de direito internacional que querem que sejam aplicadas, embora o 

artigo 38 do Estatuto enumere as fontes a utilizar, caso essa indicacao nao seja feita. 

Recentemente, tern vindo a ser utilizado de forma crescente o dispositivo do artigo 26 

do Estatuto, que permite a constituicao de camaras especializadas para tratarem de questoes 

especiais, se os Estados interessados nisso convierem. A camara e constituida pelo numero de 

juizes que o Tribunal determinar, com o acordo dos Estados interessados. 

A forma de aceitacao da jurisdicao do TIJ, bem como o seu ambito esta definido no 

artigo 36, § 2° a 36, § 3°. 

As decisoes do Tribunal que se tern demonstrado mais efetivas na pratica sao as 

emanadas no ambito do artigo 36, § 1°, pela razao evidente de a sujeicao da questao ao 

tribunal resultar de um acordo das partes, o que envolve a sua disposicao previa para aceitar o 

resultado do julgamento. 

A importancia das decisoes destes Tribunals tern sido, no entanto, muito significativa 

na construcao do direito internacional. A principal limitacao do direito internacional decorre 

da falta de meios de imposicao das suas normas. 

O Tribunal Internacional de Justica esta instalado no Palacio da Paz em Haia, 

construido para instalar o Tribunal Permanente de Justica Internacional. 

O Tribunal compoe-se de quinze juizes eleitos por nove anos, atraves de uma eleicao 

separada no Conselho de Seguranca e na Assembleia Geral. Nao pode ser eleito mais de um 

juiz da mesma nacionalidade. De tres em tres anos procede-se a eleicao de um terco dos 

juizes, sendo permitida a reeleicao. 

A composicao do Tribunal deve refletir as principais formas de civilizacao e os 

principais sistemas de direito do mundo. 
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A decisao final e proferida numa audiencia pubica e nao ha recurso da decisao. 

O orcamento do TIJ e incluido no orcamento global da ONU. 
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5.1. A acao da ONU no tocante a politica de seguranca 

O modelo consagrado na Carta confere ao Conselho de Seguranca a principal 

responsabilidade na prossecucao de uma das finalidades essenciais da Organizacao: garantir a 

paz e a seguranca internacionais. 

Tal nao significa que outros orgaos, designadamente a Assembleia Geral, estejam 

impedidos de debaterem as materias relativas a paz e a seguranca internacionais e de fazerem 

recomendacoes aos Estados-membros ou ao Conselho de Seguranca. 

As deliberacoes dos orgaos da ONU que tern como destinatarios os Estados podem 

classificar-se em dois tipos essenciais: as recomendacoes ou decisoes exortativas e as decisoes 

imperativas. 

Em ambos os tipos de decisoes, a organizacao dirige-se aos Estados com o objetivo de 

obter destes uma acao ou omissao. As decisoes imperativas ou exortativas podem dirigir-se a 

todos os Estados membros da organizacao, a todos os Estados, membros ou nao membros, ou 

a um ou alguns Estados designados. 

As decisoes imperativas sao aquelas cujo nao acatamento constitui uma violacao do 

direito internacional e podem sujeitar o Estado infrator a sancoes pelo seu nao cumprimento. 

A Carta so atribui o poder de as tomar ao Conselho de Seguranca e tern carater excepcional. 

As decisoes exortativas sao, em primeiro lugar, um instrumento diplomatico: 

consagram um acordo sobre os seus termos entre a maioria ou a unanimidade dos membros do 
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orgao em questao. O objetivo das recomendacoes e exercer pressao sobre os Estados a que se 

dirige a fim de os incitar a adotar o comportamento que a resolucao define. Trata-se, no 

fundo, de exercer pressao sobre a minoria. 

A falta de imperatividade das recomendacoes nao significa que sejam desprovidas de 

valor juridico. As organizacoes internacionais foram construidas, e os Estados a elas aderem, 

com o objetivo de promoverem a cooperacao internacional. As resolucoes constituem o 

instrumento dessa cooperacao pelo que, atraves do seu cumprimento, os Estados se limitam a 

cumprir as suas obrigacoes estatutarias. 

5.2. Os Poderes de Injuncao do Conselho de Seguranca 

O Conselho de Seguranca tern a capacidade unica de tomar decisoes imperativas, 

cujos destinatarios sao os Estados, enquanto depositario da principal responsabilidade na 

manutencao da paz e da seguranca internacionais. 

O Conselho de Seguranca age em nome dos Estados membros, o que significa que, ao 

aderirem a ONU, os Estados transferem para o Conselho de Seguranca a sua competencia 

propria na manutencao da paz e da seguranca internacionais, bem como a faculdade de utilizar 

meios adequados a sua defesa. 

A qualificacao juridica dessa transferencia de competencias, que constitui uma auto-

limitacao da soberania, tern sido entendida por muitos internacionalistas como uma delegacao 

de poderes. 

O Conselho e um orgao de decisao politica e nao um orgao de aplicacao do direito 

internacional. O Conselho de Seguranca toma decisoes resultantes do somatorio maioritario 
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dos votos discricionarios dos seus membros e, verificando o acordo dos membros 

permanentes, avalia politicamente a decisao e toma as medidas que politicamente considera 

adequadas e viaveis. 

5.3. As atividades da ONU nos dominios humanitario, economico e social 

A Organizacao das Nacoes Unidas representou, apos a tentativa da Sociedade das 

Nacoes, a consecucao do objetivo de institucionalizar a vida internacional. 

A questao dos direitos do Homem aparece, desde logo, nos documentos preparatorios 

das Nacoes Unidas. Ainda durante a I I Guerra Mundial o denominador comum dos aliados foi 

a oposicao contra o nazismo e o fascismo, exatamente identificados nesses documentos com o 

desrespeito macico dos mais elementares direitos do Homem. 

Outra manifestacao das Nacoes Unidas na primeira fase da sua existencia com 

referenda a questao dos direitos humanos foi a confirmacao, logo na primeira sessao da 

Assembleia Geral, dos principios do Estatuto do Tribunal Internacional da Noruega. 

Durante esta fase, desenvolveram-se esforcos para a apreciacao dos direitos do 

Homem, cujo resultado foi a Carta Internacional dos Direitos do Homem, cuja parte mais 

importante e a Declaracao Universal dos Direitos do Homem, adotada em 1948. 

De mais diflcil celebracao e adocao foram os Pactos Internacionais de Direitos do 

Homem que, ao contrario da Declaracao, pretenderam criar vinculacoes concretas que os 

Estados se obrigaram a respeitar na ordem interna. Apos um longo processo de debate e 

contra algumas expectativas, os dois pactos, um relativo aos direitos economicos, sociais e 
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culturais e outro relativo aos direitos civis e politicos, foram aprovados por unanimidade em 

1996. 

Em 1993 foi criado o cargo de Alto Comissario para os Direitos Humanos, com a 

funcao de acompanhar o respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. 

A Comunidade Internacional cabe participar no progresso social e no desenvolvimento 

devendo completar, atraves de uma acao internacional concertada, os esforcos desenvolvidos 

no piano nacional para elevar o nivel de vida das populacoes. As Nacoes Unidas, como 

organizacao da Comunidade Internacional, compete, em particular, apoiar esse esforco de 

concertacao. 

A ajuda financeira assenta em dois pilares essenciais: o Banco Mundial e o Fundo 

Monetario Internacional. 

O Banco Mundial foi criado para apoiar a reconstrucao dos paises devastados pela 

Segunda Guerra Mundial. 

O Fundo Monetario Internacional - FMI, criado na sequencia da Conferencia de 

Bretton Woods, visa assegurar a convertibilidade das moedas, fornecendo apoios especiais 

destinados a estabilizar as economias dos Estados em situacoes de crise. Os Estados que 

beneficiam do apoio do Fundo comprometem-se a tomar medidas internas de politica 

economica e financeira visando essa estabilizacao. 

Outra vertente essencial da ajuda das Nacoes Unidas e a ajuda alimentar. Embora 

grande parte da acao neste dominio esteja confiada a Organizacao para a Alimentacao e 

Agricultura - FAO, a ONU tomou diversas iniciativas proprias que levaram a criacao do PAM 

- Programa Alimentar Mundial em 1961. O PAM foi colocado sob a autoridade de um comite 

inter-governamental FAO/ONU e dotado de um secretariado igualmente misto. 
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No que se refere a ajuda tecnica, as Nacoes Unidas criaram uma verdadeira 

constelacao de instituicoes especializadas. Tal nao significa, porem, o abandono ou a renuncia 

a um papel coordenador, embora no quadro descentralizado que caracteriza o sistema. 

Para alem da atividade das instituicoes especializadas, a ONU empenhou-se ao longo 

da sua historia na definicao de objetivos e estrategias com vista a criar condicoes para o 

desenvolvimento. 
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CAPITULO 6 - A NOVA CONCEPgAO DOS DIREITOS HUMANOS 

Estabelecidas algumas nocoes gerais a respeito do contexto historico da ONU, seu 

estatuto juridico, composicao, estrutura e acao, passemos ao estudo mais diretamente ligado 

aos direitos humanos, de forma a estabelecer conexoes entre a atuacao da organizacao 

internacional em questao e o sistema protetivo de tais direitos. 

Conforme afirmado acima, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das 

Nacoes Unidas adotou por unanimidade a Declaracao Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaracao Universal confirmou o compromisso, anteriormente firmado pela Carta 

das Nacoes Unidas, de promover e proteger os direitos humanos, constituindo-se em um dos 

documentos mais importantes da historia da humanidade, alem de constituir-se, nas palavras 

de ZANINI
4 , em umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "vinculo de uniao entre diferentes concepgoes dos direitos do homem, 

vdlidas nas diversaspartes do mundo". 

DALLARI, tecendo breve comentario a respeito da Declaracao Universal, afirma ser 

expressivo o fato da mesma "proclamar" os direitos fundamentais, o que tornaria evidente 

que, a partir daquele momento, nao haveria o simples reconhecimento ou concessao, mas uma 

proclamacao, significando que sua existencia independe de qualquer vontade ou formalidade, 

sendo que nenhum individuo ou entidade tern legitimidade para retira-los de qualquer ser 

humano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

 ZANINI , G. Contribuic5o ao estudo da eficacia das resolucSes das organiza^Ses 

internacionais. S2o Paulo, 1977, pg. 76. 
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Alem disso, a Declaracao Universal cumpriria tres objetivos basicos, quais sejam, 

conferirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA certeza, seguranca e possibilidade de tais direitos a todos os individuos, conforme 

tambem consignado nas palavras de DALLARI
3 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O exame dos artigos da Declaracao revela que ela consagrou tres objetivos 

fundamentals: a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixacao previa e clara 

dos direitos e deveres, para que os individuos possam gozar dos direitos ou softer 

imposicSes; a seguranca dos direitos, impondo uma serie de normas tendentes a 

garantir que, em qualquer circunstancia, os direitos fundamentals serao respeitados; 

a possibilidade dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos os individuos 

os meios necessarios a fruicao dos direitos, nao se permanecendo no formalismo 

cinico e mentiroso da afirmacao de igualdade de direitos onde grande parte do povo 

vive em condicoes sub-humanas. 

Tendo sido aprovada na forma de Resolucao da Assembleia Geral da ONU, de 

conformidade com o artigo 10 da Carta, que preceitua que: 

Artigo 10. A Assembleia Geral podera discutir quaisquer questdes ou assuntos que 

estiverem dentro das finalidades da presente Carta ou que se relacionarem com as 

atribuicSes e funcSes de qualquer dos 6rgaos nela previstos e, com excecSo do 

estipulado no artigo 12, podera fazer recomendacSes aos Membros das Nacoes 

Unidas ou ao Conselho de Seguranca, ou a este e aqueles, conjuntamente, com 

referenda a qualquer daquelas questoes ou assuntos. 

Destarte, a Declaracao Universal e entendida por parte da doutrina como simples 

recomendacao da ONU, nao possuindo natureza juridica vinculante . Tal entendimento, 

correto do ponto de vista formal, nao diminui a importancia da Declaracao Universal, que tern 

sido o cerne de todo o "Movimento pelos Direitos Humanos" e, por isso mesmo, tern 

transcendido seus proprios aspectos formais. 

Expressiva parte da doutrina afirma que a Declaracao Universal configura verdadeiro 

texto interpretativo da Carta, ou, melhor, "principio geral de direito internacional", elevado a 

5

 D A L L A R I , Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. Ed. Saraiva. Sao Paulo, 

1983, 10
a

 edicao, pg. 187. 
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categoria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jus cogens, pela aplicacao conjunta do artigo 38 do Estatuto da Corte 

Internacional de Justica, concluindo que dessa forma a Declaracao Universal acabaria por ser 

revestida de efeitos vinculantes.
7 

De fato, a Declaracao Universal, trazendo dispositivos que protegem interesses 

supremos do genero humano nada mais fez que declarar principios gerais de direito 

reconhecidos por toda a comunidade internacional, criando uma pratica geral aceita como 

direito consuetudinario com forca obrigacional imperativa no seio dessa mesma comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q 

MAROTTA RANGEL , ja em 1969, delineava tais premissas ao consignar que: 

A extrema interdependencia da Declaracao para com as duas outras fontes de Direito 

Internacional: os principios gerais de direito, de que elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, em grande parte, 

testemunho e porta-voz, e de cuja natureza n3o pode deixar de participar e os 

costumes internacionais, de que ela seria instrumento de explicitacjio. 

Ja HENKIN
9 , ao concluir suas observacoes a respeito da Declaracao, reconheceu seu 

carater juridico, seja como concretizacao do principio empenhado no artigo 56 da Carta das 

Nacoes Unidas, seja como jus cogens, na forma como acima explanado, vejamos: 

Artigo 55. Com o fim de criar condicdes de estabilidade e bem-estar, necessarias as 

relacSes pacificas e amistosas entre as Nacoes, baseadas no respeito ao principio da 

igualdade de direitos e da autodeterminac2o dos povos, as Nacdes Unidas 

favorecerao: I - niveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condicSes de progresso e 

desenvolvimento economico e social; II - a solucao dos problemas internacionais 

economicos, sociais, sanitarios e conexos; a cooperacao internacional, de carater 

cultural e educacional; e III - o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais para todos, sem distincao de ra?a, sexo, lingua ou 

religiao. 

6

 C A N C A D O T R I N D A D E , Antonio Augusto. Principios de direito internacional contemporaneo. 

Ed. da Universidade Nacional de Brasilia, Brasilia, 1981, pg. 227 
7

 L E W A N D O W S K I . op. cit. pgs. 88 e 89. 
8

 R A N G E L , Vicente Marotta. A Declaracao Universal dos Direitos do Homem e o seu vigesimo 

aniversario in Estudo dos problemas brasileiros n° 70. S3o Paulo, 1969, pg. 12. 
9

 H E N K I N , Louis, op. cit. pg. 223. 
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Artigo 56. Para a realizac3o dos propositos enumerados no art. 55, todos os 

Membros da Organizacao se comprometem a agir em cooperacao com esta, em 

conjunto ou separadamente. 

Tomaremos aqui a Declaracao Universal dos Direitos Humanos como uma obrigacao, 

verdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jus cogens, para os membros da Comunidade Internacional, que enuncia uma 

concepcao de direitos iguais e inalienaveis comuns a todos os povos e necessariamente 

aplicaveis por todos os paises pertencentes a ONU. 

Tais premissas, expostas em relacao a Declaracao Universal, se revestem de especial 

importancia ao verificarmos que foi a partir dela e da Carta da ONU que passou a existir e 

desenvolver-se um sistema internacional de protecao dos direitos humanos, afirmando-se a 

universalidade e indivisibilidade de tais direitos. 

De fato, sob a forte influencia da Declaracao Universal, virtualmente todo Estado, 

hoje, tern nominalmente se comprometido com os direitos humanos, em principio e em 

conteudo. Muitos Estados, nas palavras de HENKIN, "tern tornado emprestado da 

Declaracao Universal os seus preceitos, ou incorporado os mesmos em suas constituiqdes 

por referenda". 

Essa universalizacao dos direitos humanos pode ter sido a mais importante 

contribuicao da Declaracao Universal. Tal fato se deu, especialmente em funcao de sua 

"voluntariedade", ou seja, do carater de "promocao" que se atribuia a Declaracao Universal e 

que era consistente com os tradicionais meios do sistema de inter-relacionamento dos Estados. 

Ademais, o sistema politico internacional aceitou os direitos humanos como um valor 

sistemico, dando-lhes lugar primordial na agenda politica internacional, tratando-os 

politicamente e levando-os em conta nas relacoes bilaterais dos Estados. 
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Verifica-se, entao, que a partir da Declaracao Universal a preocupacao com os direitos 

humanos deixou de ser uma mera discussao academica, ou relativa a aspectos humanitarios, 

passando a integrar a agenda politica internacional, tornando-se um dos parametros de inter-

relacionamento dos Estados e incorporando-se as legislacoes internas e as constituicoes, de 

forma a claramente demonstrar sua universalizacao. 

Por outro lado, se os direitos humanos tornaram-se um dos parametros do inter-

relacionamento dos Estados, esses mesmos direitos devem condicionar qualquer acao 

internacional praticada pela Comunidade Internacional, ou por um Estado de forma unilateral. 

Isso nao significa dizer que os direitos humanos, ou sua defesa servem de desculpa 

para qualquer tipo de aventura militarista internacional, pelo contrario. A defesa dos direitos 

humanos se faz, essencialmente, atraves de missoes de paz e do comportamento da 

Comunidade Internacional em manter a paz. 

Por isso que o procedimento adotado pela ONU, atraves do Conselho de Seguranca, 

em relacao a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, era o mais adequado, uma vez que 

objetivava desarmar o Iraque e minar seu governo totalitario sem expor as populacoes civis a 

uma guerra, visto que implicaria, como implicou, em por em risco um dos direitos humanos 

mais essenciais, ou seja o direito a vida. 

Assim, a acao unilateral americana, alem de ter sido ilegitima e ilegal, nos termos da 

Carta da ONU, tambem feriu o conceito de universalizacao dos direitos humanos, alem de 

atentar contra a sua indivisibilidade. 
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PAULO BONAVIDES
1 0, ao tratar da universalidade dos direitos humanos, menciona 

que tal processo se deu em tres fases, as quais correspondem, respectivamente, tres geracoes 

de direitos fundamentals, a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) direitos de primeira geraqdo: relativos a liberdade (politicos e civis); sao direitos oponiveis 

ao Estado, sendo que seu titular e sempre o individuo, sendo por isso considerados como 

direitos subjetivos publicos puros e entre os quais se inclui, sem duvida, o direito a vida; 

b) direitos de segunda geraqdo: relativos a igualdade (economicos, coletivos e sociais); e o 

Estado tendo a obrigacao de praticar atos que assegurem o gozo de determinados direitos; 

assim, o titular de tais direitos e sempre a sociedade como um todo, a coletividade; 

c) direitos de terceira geraqao: relativos a fraternidade (direito a solidariedade), onde o 

destinatario e o proprio genero humano que, uma vez reconhecidos pelas constituicoes, 

tratados e convencoes internacionais, completariam a universalidade dos direitos 

fundamentals e entre os quais se encontra o direito a paz, como corolario da fraternidade entre 

os povos e do direito a vida, discriminado na primeira geracao citada. 

Logo, percebe-se que, universalmente, ja nao se pode discutir a protecao aos direitos 

humanos circunscrevendo o espectro de aplicacao desses direitos. Os direitos humanos, 

primordialmente, integram os direitos fundamentals do homem, que por sua vez nao se 

limitam por aspectos especificos dos direitos humanos, vindo a integrar toda uma gama de 

direitos e situacoes protegidos internacionalmente por diversos instrumentos dependentes 

entre si, como, para tomar por exemplo, o direito ao desenvolvimento dos paises menos 

favorecidos ou o direito a paz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B O N A V I D E S , Paulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Curso de direito constitucional. Ed. Malheiros, S3o Paulo, 4
a

 edicao, 

pgs. 474/482, 1993. 
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Esse o magisterio de CANQADO TRINDADE
1 1 que, no mesmo sentido, prega que as 

diversas categorias de direitos (individuais, sociais e coletivos) devem ser analisadas a luz da 

"unidade fundamental" dos direitos humanos, ou seja, de uma indivisibilidade que transcende 

as formulacoes distintas dos direitos reconhecidos em diversos instrumentos, para encontrar 

seu ponto de convergencia na pessoa humana. 

A logica dessa indivisibilidade, segundo o autor, contribuiu para a construcao de um 

ordenamento juridico internacional mais integrado, num processo de infiltracao dos direitos 

fundamentals, incorporados nos tratados sobre direitos humanos, no dominio do direito 

internacional geral, acarretando obrigacoes de protecaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA erga omnes, criando-se um sistema 

internacional de protecao aos direitos humanos. 

Desse sistema internacional de protecao dos direitos humanos fazem parte os 

principais instrumentos legais internacionais patrocinados em sua elaboracao e conclusao pela 

ONU, e em especial a propria Carta da ONU. 

Existe, pois, um consenso no sentido de que a universalidade e indivisibilidade dos 

direitos humanos acaba por determinar uma interdependencia dos mesmos, sejam eles 

considerados de primeira, segunda ou terceira geracao, levando tambem a interdependencia 

dos instrumentos juridicos internacionais e das acoes internacionais levadas a cabo de maneira 

efetiva, deixando claro que nenhum direito humano e garantido se nao houver garantia para 

todos os direitos humanos. 

O desenvolvimento dessa nova concepcao de direitos humanos, com certeza, decorre 

dos esforcos empreendidos pela ONU na construcao do sistema protetivo acima citado, como 

fica claro pela simples verificacao de que os pactos e convencoes antes mencionados foram, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1

 C A N C A D O T R I N D A D E , Antonio Augusto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A protecao internacional dos direitos humanos: 

fundamentos juridicos e instrumentos basicos. Ed. Saraiva, SSo Paulo, 1991, pgs. 41 e 42. 
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todos, gerado e desenvolvidos a partir dos orgaos e estruturas criadas pela ONU, ademais de 

serem celebrados e firmados sob os auspicios de tal organizacao internacional. 

Trata-se da formulacao e assentamento, no seio da Comunidade Internacional e por 

influencia direta dos trabalhos e esforcos perpetrados pela ONU, de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "doutrina de 

protegao integral" aos direitos humanos, que acaba por refletir-se na elaboracao e na adocao 

das mais recentes convencoes internacionais e que, necessariamente, deve-se refletir na 

atuacao pratica dos Estados na Comunidade Internacional em seu interrelacionamento, o que 

estava sendo promovido pela ONU atraves da atuacao do Conselho de Seguranca na crise 

iraquiana e que foi, ilegitimamente, atropelado pela atuacao unilateral norteamericana e 

britanica. 

No estabelecimento dessa "doutrina de protegao integral", e absolutamente necessaria 

a cooperacao entre paises mais ricos e desenvolvidos e paises mais pobres, de forma a 

auxiliar-se no desenvolvimento destes ultimos, ate como forma de preservagao da dignidade 

humana das populacoes desses mesmos paises. 
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CAPITULO 7 - OS DIREITOS HUMANOS FRENTE AO DIREITO 

INTERNACIONAL 

A atual consideragao do individuo como sujeito de direito internacional e o resultado 

de um longo processo historico que vai buscar os seus antecedentes remotos a propria Paz de 

Vestefalia, na medida em que esta coloca o direito a liberdade religiosa como principio 

fundamental e garantia de estabilidade da ordem internacional. 

Atualmente, a ordem internacional reclama como valor transnacional fundamental a 

universalidade dos direitos do ser humano, afirmando a existencia de deveres correspectivos 

de protecao por parte dos Estados e da Comunidade Internacional globalmente considerada. 

A promocao e o respeito dos direitos humanos sao reconhecidos por umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA opinio juris 

global como uma obrigacao erga omnes, sendo algumas normas neste dominio reconhecidas 

como juris cogens, conforme ja exposto. 

Igualmente relevante e a consideragao dos direitos humanos como elementos da ordem 

publica constitucional e internacional, de onde resulta para a repressao das violagoes mais 

graves dos direitos humanos. 

Apesar do numero de Estados que ratificaram os instrumentos de protegao dos direitos 

humanos, a ratificagao dos instrumentos nao quer necessariamente dizer respeito pelos 

direitos. Alem disso, observa-se uma ausencia de coordenagao entre o sistema da ONU de 

protegao dos direitos humanos e os sistemas regionais e entre os varios sistemas regionais. 

Finalmente, ainda nao e totalmente claro em que medida e que os direitos humanos vinculam 

a ONU e as suas agendas especializadas. 
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Apesar de existirem hoje mais de cem tratados multilaterais de protegao dos direitos, 

sao ainda insuficientes os meios de protegao internacional. Pode-se dizer que os direitos 

humanos tern um relevo estruturante e conformador na arquitetura institucional e funcional 

das Nagoes Unidas. 

A Declaragao Universal dos Direitos do Homem, ja mencionada, no seu conteudo 

destacam-se as garantias de protegao e seguranga dos individuos bem como a consagragao de 

direitos de autonomia pessoal e de direitos economicos e sociais. Esta declaragao debruga-se, 

do mesmo modo, sobre os direitos respeitantes ao estatuto social e juridico dos individuos. A 

Declaragao nao goza de valor juridico vinculativo, a mesma tern um valor meramente 

declarativo. 

Na verdade a Declaragao Universal dos Direitos do Homem - DUDH constitui um 

instrumento normativo valido relativamente aos orgaos das Nagoes Unidas. 

A partir da Carta da ONU e da DUDH, o direito internacional dos direitos humanos 

evoluiu para um complexo sistema de tratados multilaterais atraves dos quais se estipulam 

padroes incondicionais, absolutos e categoricos de conduta para os Estados no dominio dos 

direitos humanos, de preferencia subtraidos a logica condicional, relativa e hipotetica dos 

principios da igualdade dos Estados e da reciprocidade, conformadores da ordem juridica 

internacional. 

No desenvolvimento do direito internacional dos direitos do homem devem destacar-

se o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos - PIDCP e o Pacto Internacional dos 

Direitos Economicos Sociais e Culturais - PIDESC. 
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Embora formalmente os pactos vinculem apenas os Estados partes, dificilmente se 

podera deixar de entender que, materialmente, o direito internacional dos direitos do homem 

deve reger toda a atividade da ONU e das respectivas agendas especializadas. 

Tanto a Carta da ONU como a DUDH continham ja referencias, implicitas ou 

explicitas aos direitos economicos, sociais e culturais, embora com um alcance limitado. 

7.1. Mecanismos Institucionais de Protegao 

Importa agora atentar para os mecanismos institucionais e procedimentais de protegao 

dos direitos humanos previstos em algumas das referidas convengoes internacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Comite de Direitos Humanos: Protocolo facultativo ao PIDCP que procedeu a 

instituigao do Comite dos Direitos Humanos. Trata-se de uma entidade composta por dezoito 

peritos em direitos humanos, cumprindo mandatos de quatro anos, dotados com 

independencia perante os Estados. 

O Comite tern competencia para analisar os relatorios anuais dos Estados sobre a 

situagao dos direitos humanos de cada um deles, a elaborar de acordo com normas aprovadas 

por aquele, cabendo-lhe igualmente emitir um parecer. Ao Comite cabe ainda a apreciagao 

das denuncias estaduais contra outros Estados, bem como a apreciagao de denuncias de 

particulares de acordo com um procedimento quase contencioso. 

• Comissdo de Direitos Humanos: A Comissao de Direitos Humanos, composta por 

cinquenta e tres Estados, e um orgao subsidiario do Conselho Economico e Social - ECOSOC 

da ONU. A sua sessao anual ordinaria realiza-se durante seis semanas em margo e abril, em 
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* Genebra, com a presenga de observadores de Estados e Organizacoes Nao 

Governamentais - ONG's. Esta prevista a realizacao de sessoes especiais, sempre que haja 

motivos que o justifiquem. 

Deve destacar-se a sua competencia para investigar violagoes graves de direitos 

humanos e de apreciagao de denuncias. A mesma tern como incumbencia a apresentagao de 

relatorios junto do Conselho Economico e Social da ONU. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Comites Especiais: Ha ainda que referir a existencia de Comites Especiais, 

expressamente previstos nas varias convengoes internacionais, para lidarem com diversos 

tipos especificos de violagoes de direitos humanos. E o caso do Comite Contra a Tortura, do 

Comite dos Direitos da Crianga e do Comite para a Eliminagao da Discriminagao Contra as 

Mulheres. 

* Alto Comissariado para os Direitos Humanos: A protegao dos direitos humanos pelas 

Nagoes Unidas conta ainda com o Alto Comissariado para a Promogao dos Direitos do 

Homem, na sua configuragao atual desde setembro de 1997. Entre as suas fungoes contam-se, 

nomeadamente, a promogao dos direitos humanos, a nivel interno e internacional, em todos os 

dominios das relagoes internacionais, das atividades das Nagoes Unidas, favorecendo a 

adogao de standards universais de protegao e a emergencia de normas de conteudo inovador. 

O Alto Comissariado desenvolve ainda atividades nos dominios da sensibilizagao e 

educagao para os direitos fundamentals. 

* Organizacao Internacional do Trabalho: A Organizagao Internacional do Trabalho -

OIT foi criada pelo Tratado de Versalhes de 1920, como um forum internacional de discussao 

da tematica dos direitos sociais. Esta Organizagao Internacional, depois de adormecida 

durante algumas decadas, desempenha hoje um papel relevante na defesa dos direitos sociais 
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dos trabalhadores. Desde 1949 que e uma agenda especializada pertencente a familia da 

ONU. A mesma tern dado um importante contributo na generalizagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA standards minimos 

em materia de condicoes de trabalho, cujo conteudo e particularmente importante no contexto 

atual marcado pela global izagao da economia e pela subsistencia de importantes bolsas de 

trabalho infantil, forgado, mal pago, precario e em condigoes de salubridade e seguranga 

inaceitaveis, do ponto de vista da dignidade humana. 

A doutrina considera que o trabalho da OIT tern dado lugar a afirmagao de quatro tipos 

essenciais de direitos. Em primeiro lugar, consagram-se os direitos basicos, incluindo direitos 

contra a servidao involuntaria, contra a exploragao do trabalho infantil e a discriminagao. Em 

segundo lugar, temos os direitos civicos, compreendendo a libertagao de associagao sindical e 

de contratagao coletiva. Em terceiro lugar, temos os chamados direitos de sobrevivencia, 

como o direito a um subsidio por invalidez ou a nao ser exposto a condigoes excessivamente 

perigosas. Em quarto lugar, afirmaram-se os direitos de seguranga, compreendendo restrigoes 

ao despedimento e direito a uma pensao de reforma. 

* Programa de Cooperaqao Tecnica na area dos Direitos Humanos: A protegao dos 

direitos humanos requer uma preparagao tecnico-juridica adequada. E necessario conhecer os 

instrumentos juridicos em vigor, compreender o seu conteudo e alcance normativo e dominar 

a sua utilizagao e aplicagao pratica. 0 Programa de Cooperagao Tecnica na Area dos Direitos 

Humanos pretende disponibilizar aos Estados, a seu pedido, assistencia tecnica adequada a 

protegao e promogao dos direitos humanos, designadamente no que diz respeito a formagao 

de membros das forgas armadas, autoridades policiais e juristas participantes na elaboragao, 

utilizagao e ampliagao das leis. 
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As conclusoes que podemos chegar com o presente trabalho e que a Organizagao das 

Nagoes Unidas - ONU e ainda hoje o principal organismo internacional, visando 

essencialmente a preservagao da paz e a seguranga mundial, estimular a cooperagao 

internacional na area economica, social, cultural e humanitaria e promover o respeito as 

liberdades individuais e aos direitos humanos. A Carta da ONU foi o instrumento juridico que 

pela primeira vez atribuiu um valor universal ao conceito dos direitos humanos. 

Por meio da Carta da ONU houve o reconhecimento pela comunidade internacional de 

que o genero humano e uma grande familia, onde todos os membros tern direitos iguais e 

inalienaveis. A ONU adotou a Declaragao Universal dos Direitos Humanos - DUDH, tal 

declaragao confirmou o compromisso, anteriormente firmado pela ONU, de promover e 

proteger os direitos humanos, constituindo-se em um dos documentos mais importantes da 

historia da humanidade. 

A DUDH no seu conteudo destacam-se as garantias de protegao e seguranga dos 

individuos bem como a consagragao de direitos de autonomia pessoal e de direitos 

economicos e sociais. Foi a partir da DUDH e da Carta da ONU que passou a existir e 

desenvolver-se um sistema internacional de protegao dos direitos humanos, afirmando-se a 

universalidade e indivisibilidade de tais direitos. 

Os instrumentos internacionais mencionados, em conjunto, determinam o que se 

costumou chamar de "sistema internacional de protegao" aos direitos humanos, passando-se 

da protegao em relagao a determinadas situagoes para a protegao do ser humano de forma 



52 

completa e integral e reconhecendo uma enorme gama de direitos os quais atuam de forma 

que nao exista efetiva protegao sem que se garanta toda a gama de direitos reconhecidos. 

Essa a doutrina patrocinada pela ONU e que cada Estado Parte aceitou ao ratificar a 

Carta da ONU, submetendo-se ao compromisso de construir uma ordem legal internacional 

voltada para a efetivagao dessa protegao integral, que consubstancie o pleno e integral 

desenvolvimento de todos os potenciais dos povos do planeta, de forma a possibilitar o 

surgimento de uma sociedade internacional mais justa e equanime. 

Essa mesma doutrina, somente encontra sua razao de ser e efetividade na atuagao real 

da ONU por meio de seus orgaos, como o Conselho de Seguranga, nos casos de crises 

internacionais no relacionamento entre os Estados participantes do sistema juridico 

internacional. 

E essa era a atuagao ponderada que estava sendo patrocinada pelo Conselho de 

Seguranga, antes de ser atropelado pela agao unilateral norteamericana, durante a guerra entre 

os Estados Unidos e o Iraque, ou seja, buscava-se uma solugao pacifica que promo via a 

protegao integral da dignidade do ser humano, representado pelo povo Iraquiano e por todos 

os povos que confiam no sistema juridico internacional. 

Justamente esse valor, a dignidade do ser humano, constitui o nucleo duro de todo o 

sistema de protegao internacional dos direitos humanos, que de forma sem precedentes 

encontrou desenvolvimento atraves dos trabalhos da ONU, o que por si so justifica a 

necessidade de defesa incondicional dessa organizagao internacional, do sistema juridico 

internacional. 

Assim, esperamos, diante dos conceitos aqui referidos, tais como a universalidade e 

indivisibilidade dos direitos humanos, a unidade fundamental das diversas geragoes de 
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direitos humanos, o estabelecimento da dignidade do ser humano como valor fundamental e a 

concepcao de protegao integral desses mesmos seres humanos, todos eles desenvolvidos, 

dinamizados e explicitados em tratados internacionais por meio da ONU, ter demonstrado a 

importancia de tal organizagao internacional para o estabelecimento de um sistema 

internacional de protegao dos direitos humanos. 

Assim acreditamos termos contribuido para uma nova visao da importancia da ONU e 

da Interagao dos direitos humanitarios para homens e mulheres, interpretes ou aplicadores do 

direito, apresentando a relevancia da defesa dessa organizagao internacional para o cenario 

internacional. 
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