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g) Requerer aos Estados membros que adotem medidas cautelares con
tra advertencias especificas para evitar danos graves e irrepaniveis 
aos direitos humanos em casos urgentes. Pode tambem solicitar que 
a Corte Interamericana requeira medidas provis6rias aos Governos 
em casos urgentes de grave perigo as pessoas, mesmo que o caso 
ainda nao tenha sido submetido a Corte. 

h) Remeter OS casos a jurisdi<;:ao da Corte Interamericana e atuar frente 
a Corte em determinados litigios. 

i) Solicitar consultoria a Corte Interamericana sobre aspectos de inter
preta<;:ao da Conven<;:ao Americana. 

A Comissao atua representando todos os paises membros da 
OEA como 6rgao principal e autonomo da Organiza<;:ao, sendo que 
seu exerdcio e delimitado pela Conven<;:ao Americana dos Direitos 
Humanos. 

A Comissao esta integrada por sete membros independentes que 
atuam de forma pessoal, os quais nao representam nenhum pais em 
particular, sendo eleitos pela Assembleia Geral e que se reunem de for
ma ordinaria e quando preciso, em periodos extraordinarios de sessoes 
algumas vezes por ano. 

Em t6pico unico, serao discutidas as caracteristicas da Corte In
teramericana de Direitos Humanos por se tratar do centro de estudo 
do presente livro. 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMAN OS 

A Corte Interamericana e o 6rgao jurisdicional da Conven<;:ao 
Americana de Direitos Humanos, conforme reza o artigo 33 da Con
ven<;:ao, e esta sediada em San Jose, Costa Rica. 

E composta por sete juizes dos Estados participantes da Organi
za<;:ao, eleitos dentre juristas de maior grau de moral, alem de reconhe
cida competencia relacionada a direitos humanos, possuidores de pre 
requisitos para investidura as praticas da mais alta fun<;:ao judicial de 
acordo com a Lei do Estado do qual sejam filiados ou ainda do Estado 
que os candidatarem, de acordo como artigo 52.1 da Conven<;:ao. Os 
Estados participantes candidatam seus juizes, no maximo 3, e assim 
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eles sao eleitos por urn periodo de 6 anos, (com possibilidades de uma 
reelei<;:ao), na Assembleia Geral da Organiza<;:ao de Estados America
nos. E vetada a elei<;:ao de juizes de mesma nacionalidade. 

A Corte Interamericana possui competencia contenciosa e con
sultiva. Segundo o artigo 64 da Convenyao, qualquer Estado membra 
da OEA pode solicitar a competencia consultiva da Corte, que consiste 
em consultoria baseada em recomenda<;:oes e interpreta<;:oes de trata
dos internacionais acerca dos direitos humanos, incluindo da propria 
Conven<;:ao. 

Com rela<;:ao a competencia contenciosa, tem-se que somente 
OS Estados-partes dela e a Comissao, podem submeter urn caso a de
cisao da Corte, sendo que o sujeito nao possui idoneidade processual 
diante da Corte Interamericana. E fato que somente os Estados que 
aprovam a jurisdi<;:ao contenciosa da Corte podem submeter seus ca
sas a ela, consistindo entao em chiusula facultativa da Conven<;:ao 
prevista no artigo 62.1. 

A Corte tern competencia para conhecer de qualquer caso relativo a 
interpreta<;:ao e aplica<;:ao das disposi<;:6es desta Conven<;:ao que lhe 
seja submetido, desde que os Estados-partes no caso tenham reconhe
cido ou reconhe<;:am a referida competencia, seja por declara<;:ao espe
cial, como preveem os incisos anteriores, seja por conven<;:ao especial. 

Existem 35 paises membros da OEA e somente 21 reconheceram 
a competencia contenciosa da Corte, sendo eles: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Repu
blica Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela 
(FIGUEIREDO E SILVA, 1999). 

Desta forma, e possivel inferir a diversidade de tratamento para 
a tutela dos Direitos Humanos na esfera da OEA, o que torna o sistema 
urn tanto fragilizado devido a heterogeneidade de regimes. 
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[ ... ] com rela<;:ao a jurisdi<;:ao contenciosa da Corte, nada menos que 
cinco regimes diferentes coexistem nas Americas: (a) alguns paises 
sao partes da Conven<;:ao e aceitaram a jurisdi<;:ao da Corte, tanto 
para procedimentos entre Estados quanto para casos submetidos 
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pela Comissao; (b) outros Estados assinaram e ratificaram a Con
ven<;:ao, mas recusaram-se a efetuar a declara<;:ao especial de acei
ta<;:ao da jurisdi<;:ao da Corte. Para estes, a Comissao pode apenas 
convida-los a aceitar a jurisdi<;:ao caso a caso (nenhum Estado ja
mais aceitou o convite); (c) existem paises que assinaram, mas nao 
ratificaram a Conven<;:ao, e suas obriga<;:6es a ela sao limitadas a nao 
fazer nada que possa frustrar os objetivos e os prop6sitos do trata
do. Evidentemente, a Corte nao tern jurisdi<;:ao sequer para exami
nar se esta obriga<;:ao tern sido observada; (d) alguns poucos paises 
nao assinaram nem ratificaram a Conven<;:ao. Para estes, e para 
aqueles citados sob o item (c), apenas a Comissao pode apreciar re
clama<;:6es, e apenas sob a Declara<;:ao'Americana; (e) e facultado 
aos Estados denunciarem este Tratado ou a Declara<;:ao aceitando a 
jurisdi<;:ao da Corte. Para eles, as obriga<;:6es do Tratado persistem 
por urn ano ap6s deposito do instrumento de denuncia (MENDEZ, 
1998, p. 6). 

Vale ressaltar que, para a Corte ter autonomia para julgamento 
de casas em que urn Estado participante tenha violado direito ou liber
dade protegido pela Conven<;:ao, e necessaria que tenham se esgotado 
todos os recursos. 

A Corte Interamericana, 6rgao jurisdicional do sistema intera
mericano de prote<;:ao dos direitos humanos, criado pela Conven<;:ao 
Americana de Direitos Humanos, sera objeto de estudo detalhado neste 
capitulo, por meio da analise de sua historia, estruturayao e funciona
mento, vista que consiste na entidade maxima de tutela dos direitos 
humanos, do Sistema Interamericano desses mesmos direitos. 

De acordo com Can<;:ado Trindade (2010), em entrevista a Revista 
Juridica Consulex, ocorre na atualidade a transi<;:ao do foco estatocen
trico (Estado como foco quase absoluto), para o paradigma antropo
centrico, (Preserva<;:ao dos direitbs da pessoa humana, e o ser humano 
em foco), no ambito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e 
a Corte Interamericana e urn participante ativo do movimento de hu
maniza<;:ao do direito mundial. 

Minha percep<;:ao e no sentido de que a alentadora multiplicidade dos 
tribunais internacionais contempora.neos e reveladora dos conside-
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niveis avans;os na busca da realizas;ao do ideal da justi<;:a internacio
nal. Vejo positivamente o fen6meno corrente da multiplicidade dos 
tribunaisinternacionais contemporaneos. Esses tribunais tern con
tribuido decisivamente para afirmar e consolidar a personalidade 
e capacidade juridicas internacionais do ser humano, como sujeito 
tanto ativo (ante os tribunais internacionais de direitos humanos) 
como passivo (ante os tribunais penais internacionais) do Direito 
Internacional. Do mesmo modo, os tribunais internacionais con
temporaneos tern operado no sentido da amplias;ao e sofisticas;ao do 
capitulo da responsabilidade internacional: assim, a par dos Estados 
e organizas;6es internacionais, afirma-se tambem a dos individ~os 
(CAN~ADO TRINDADE, 2010, p. 8). 

Em assembleia geral da OEA, em 1 o de julho de 1978, ficou defi
nido que seria a Costa Rica o pais a sedia-la. 

A Corte somente foi instalada apos a vigencia da Convens:ao, o 
que ocorreu apos a 11 a ratificas:ao, feita por Granada. Data de 22 de 
maio de 1979, por ocasiao do 7° Periodo Extraordinario de Sess6es da 
Assembleia Geral da OEA, a escolha dos sete juizes que comporiam o 
quadro efetivo da Corte, marcando o inicio oficial de seu funcionamen
to. A sede da OEA foi o lugar da primeira reuniao da Corte ocorrida em 
29 e 30 de junho de 1979 (JAYME, 2005). 

A Corte nao pertence a OEA, mas a Convens;ao Americana, tendo 
a natureza de 6rgao judiciario internacional. Trata-se da segun
da corte instituida em contextos regionais (a primeira foi a Corte 
Europeia dos Direitos do Homem, sediada em Estrasburgo, com
petente para aplicar a Convens;ao de 1950). Seu nascimento se deu 
em 1978, quando da entrada em vigor da Convens;ao Americana, 
mas o seu funcionamento somente ocorreu, de forma efetiva, em 
1980, quando emitiu sua primeira opiniao consultiva e, sete anos 
mais tarde, quando emitiu sua primeira sentens;a (MAZZUOLI, 
2007, p. 732). 

0 orgao teve, no ano de 1991, a elaboras:ao de seu segundo re
gulamento, melhor adequado a funs:ao protetora dos direitos humanos, 
tendo em vista a necessidade de adaptas:ao a demanda de novos casos 
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que acionavam mais a funs:ao contenciosa da Corte se comparada com 
a consultiva; e tambem as especificidades do processo de demincia no 
ambito internacional. Com a finalidade de tratamento mais objetivo, no 
ano de 1996, a Corte teve seu terceiro regulamento adotado no que diz 
respeito as diretrizes espedficas do Direito Processual, como nas ques
t6es que envolvem as provas, a saber: a produs:ao e apresenta<;ao delas. 
Em seguida, foi adotado outro dispositivo regulador no ano de 2000. 
Finalmente, seu ultimo regulamento foi adotado no final de 2009, pas
sando a vigorar no dia 1 ode janeiro de 2010 (RIBEIRO; TEREZO, 2010). 

0 Regulamento da Corte trouxe uma alteras:ao que consiste em 
grande vantagem para a efetivas:ao da protes:ao dos Direitos Humanos, 
a saber: a possibilidade da participa<;ao da vitima no processo de com
petencia contenciosa, o que, nas palavras da propria Corte (apud JAY
ME, 2005, p. 87), em urn de seus pareceres, significou: 

[ ... ] urn passo qualitativo fundamental na evolus;ao do Direito In
ternacional dos Direitos Humanos ao outorgar aos representantes 
das vitimas ou de seus familiares, a faculdade de apresentar, de for
ma aut6noma, seus pr6prios argumentos e provas na etapa de repa
ras;6es. Esta norma veio dar legitimidade ativa aos representantes 
das vitimas ou seus familiares, que anteriormente apresentavam 
suas alegas;6es atraves da Comissao, que as tinham como suas. 

Ocorre, concomitantemente a evolus:ao do SIDH, o aprimora
mento da intervens:ao do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
destacando, o direito de peti<;ao das vitimas e tambem de seus fami
liares, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se 
tornam juridicamente ativos no cenario da efetivas:ao da garantia dos 
direitos humanos (RIBEIRO; TEREZO, 2010). Vale ressaltar que, de 
acordo com o artigo 25° do atual regulamento da Corte, a participa
<;ao das vitimas e seus representantes no processo, somente e permitida 
apos a representa<;ao do caso pelo Estado e ou Comissao. 

A analise dessa alteras:ao feita no Regulamento da Corte, elabo
rada por Cans:ado Trindade (apud JAYME, 2005, p. 88), e bern mais 
ampla no sentido de que 0 autor defende que e este 0 primeiro passo 
rumo a validas:ao processual do individuo no ambito do Direito Inter
nacional, afirmando que: 

A Aplicabilidade das Decis6es da Corte Interamericana ... 47 



Ha no nosso entender raz6es fortes e cogentes no sentido de asse
gurar as supostas vitimas acesso direto e locus standi in judicio ante 
a Corte em todas as etapas do processo (em casos a ela ja submeti
dos pela Comissao), por quest6es tanto de prindpio como de ordem 
pratica, a beneficiar ambas as partes - tanto individuos demandan
tes como Estados demandados - eo sistema regional de prote<;:ao de 
direitos humanos como urn todo. ( ... ) A verdadeira parte deman
dante Sao OS individuos, que tiveram seus direitos lesados e sao OS 

beneficiarios das repara<;:6es; estando presentes no inicio e no final 
do processo, nao ha como negar-lhes presen<;:a e participa<;:ao du
rante o mesmo. 

A este respeito, Cans:ado Trindade (2010, p. 2) ainda afirma que: 

0 reconhecimento, em nossos dias, do_acesso direto dos individuos 
a Justi<;:a Internacional revela, neste inicio do seculo XXI, o novo 
primado da razao de humanidade sobre a razao de Estado, que ace
lera o processo hist6rico de humaniza<;:ao do Direito Internacional. 
Tal processo, por sua vez, acarreta urn retorno as pr6prias origens 
hist6ricas do Direito Internacional, que o concebiam nao como urn 
direito estritamente interestatal, mas como o direito das gentes. 

A crias:ao da Corte foi o marco na efetivas:ao do sistema inte
ramericano no que diz respeito ao modelo protetivo, antes compos
to somente pela Comissao Interamericana. 0 juiz Can<;:ado Trindade 
(2010, p. 3) afirma que a Corte Interamericana com sua jurisprudencia 
protetora, e "patrim6nio juridico de todos os paises e povos da nossa 
regiao". Assim, resume-se como finalidade basica da Corte, a garantia 
da protes:ao internacional estabelecida na Convens:ao, respaldando a 
integridade do sistema pactuado pelos Estados. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos consiste em urn 
orgao jurisdicional internacional que possui autonomia, em caso de 
submissao explicita a sua competencia contenciosa, para julgar e con
denar urn Estado-membro par violas:ao de direitos humanos. E ela o 
orgao responsavel pela interpretas:ao e aplicas:ao das normas da Con
vens:ao Americana de Direitos Humanos. Nas palavras de Cans:ado 
Trindade (1991, p.32) "a Corte Interamericana exerce a importante fun-
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s:ao de interpretas:ao da letra e espirito da Convens:ao Americana sabre 

Direito Humanos". 
Quanta as audiencias e decisoes da Corte, que sao tomadas em 

sess6es com quorum de cinco juizes, Jayme (2005, p. 86) esclarece com 
base no artigo 38 do Estatuto da Corte que: 

As decis6es, juizos e opini6es da Corte serao comunicados em ses
s6es publicas e serao notificados por escrito as partes. Alem disso, 
serao publicados, juntamente com os votos e opini6es separados 
dos juizes e com quaisquer outros dados ou antecedentes que a 

Corte considerar conveniente. 

A Corte conforme o artigo 52 da Conven<;:ao e formada par: 

[ ... ] sete juizes nacionais dos Estados-membros da Organiza<;:ao, elei
tos a titulo pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de 
reconhecida competencia em materia de direitos humanos, que reu
nam as condi<;:6es requeridas para o exerdcio das mais elevadas fun
<;:6es judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, 
ou do Estado que os propuser como candidatos (e) nao deve haver 
dois juizes da mesma nacionalidade (GODINHO, 2006, p. 107). 

Segundo Rosa (1999), a Corte devera ser composta par sete jui
zes, eleitos pelos Estados membros da Convens:ao, como resultado de 
votas:ao. Os juizes da Corte devem ser juristas de absoluta autoridade 
moral com habilidades em direitos humanos e tambem competencia 
relacionada as praticas juridicas do Estado ao qual pertence. A indica
s:ao dos candidatos e feita atraves de uma lista contendo, no maximo, 
tres names, sendo que nao poderao ser eleitos dais juizes de mesma 
nacionalidade. Os juizes deverao exercer o mandato a titulo pessoal e 
nunca como representantes do Estado de origem. 

De acordo com a Convens:ao, em seus artigos 53 e 54.1, o man
data dos juizes eleitos tern o prazo total de 6 anos, podendo acontecer a 
reeleis:ao par mais urn periodo igual, em votas:ao secreta da Assembleia 
Geral da OEA. No caso de finalizas:ao atipica do mandata, seja por re
nuncia ou ate morte, urn juiz substituto e eleito para exercer a funs:ao 

no tempo restante do mandato. 
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Concernente a incompatibilidade, Jayroe (2005) esclarece de 
acordo com o artigo 18 do Estatuto da Corte, as disposic;:6es para asse
gurar a independencia e imparcialidade: a tarefa do juiz da Corte Inte
ramericana dos Direitos Humanos e incompativel com o exerdcio de 
cargos ou atividades de membros ou altos funcionarios do Poder Exe
cutivo de algum Estado; funcionarios de organismos internacionais· e 
o~ q~aisquer outr~s cargos ou atividades que minimizem a indepe~
denCia ou autonom1a do juiz, ou ainda a dignidade e prestigio do cargo. 
Quanto a independencia e autonomia do juiz da Corte Interamericana 
ainda e esclarecido que: ' 

A autonomia e a independencia da atuac;:ao dos juizes da Cor
te Americana sao reforc;:adas pela previsao da imunidade desses 

magistrados no exerdcio de suas func;:oes. A eles sao garanti
das, de forma geral, as imunidades reconhecidas aos agentes 
diplomaticos pelo Direito Internacional. De forma espedfica, 
a Convenc;:ao Americana lhes concede a imunidade de votos e 
opini6es emitidos durante suas atividades. Alem das imunida
des, a Convenc;:ao ainda cita e garante aos juizes os privilegios 
diplomaticos necessarios para o desempenho de suas func;:6es 
(GODINHO, 2006, p. 108). 

Alem dis so, os juizes tambem estadio impedidos de atuar em de
terminado processo se ocorrerem as condic;:6es estabelecidas no Regu
lamento da Corte, tais como: 
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Artigo 19. Impedimentos, escusas e inabilitac;:ao: 

1. Os juizes estarao impedidos de participar em assuntos nos quais 
eles ou seus parentes tiverem interesse direto ou em que houverem 
intervindo anteriormente como agentes, conselheiros ou advogados, 

ou como membros de urn tribunal nacional ou internacional ou de 
uma comissao investigadora, ou em qualquer outra qualidade, a ju
izo da Corte. 

2. Se algum dos juizes estiver impedido de conhecer, ou por qual
quer outro motivo justificado, considerar que nao deve participar 
em determinado assunto, apresentara sua escusa ao Presidente. Se 
este nao a acolher, a Corte decidira. 
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3. Se o Presidente considerar que qualquer dos juizes por motivo 
de impedimenta ou por algum outro motivo justificado nao deva 
participar em determinado assunto, assim o fara saber. Se o juiz em 
questao estiver em desacordo, a Corte decidira. 
4. Quando urn oumais juizes estivereminabilitados, em conformidade 
com este artigo, o Presidente podera solicitar aos Estados-partes 
da Convenc;:ao que em sessao do Conselho Permanente da OEA 
designem juizes interinos para substitui-los. 

Ao lado dos juizes permanentes que corn,p6em o quadro da 
Corte, ainda existem os juizes temporarios que sao designados ad hoc, 
tambem chamados de juiz nacional, porque consistem em juizes pelos 
Estados litigantes, com o objetivo de promover maior confianc;:a, por 
parte dos Estados, na ac;:iio da Corte. Contudo, e importante salientar 
que, assim como os juizes permanentes da Corte, o mag~strado ad hoc 
tam bern esta submetido aos prindpios de imparcialidade e indepen
dencia (JAYME, 2005). 

De acordo com a listagem de composic;:ao da Corte, disponivel 
em seu site oficial, atualmente os juizes integrantes sao: 0 Presidente: 
Juiz Diego Garcia Sayan; o Vice-Presidente: Juiz Leonardo A. Franco; 
a Juiza Margarette May Macaulay; o Juiz Alberto Perez Perez; o Juiz 
Manuel E. Ventura Robles; o Juiz Eduardo Vio Grossi e, por fim, a Juiza 
Rhadys Abreu Blondet. 

AS COMPETENCIAS CONSULTIVA E CONTENCIOSA 
DACORTE 

De acordo com a Convenc;:iio Americana de Direitos Humanos, 
a Corte tern competencia contenciosa e consultiva para tomar conhe
cimento de todo e qualquer caso relativo a analise, interpretac;:ao e 
efetivac;:ao das disposic;:6es previstas em tal tratado. A importancia da 
tarefa da Corte reside na verificac;:ao da conformidade para com as 
obrigac;:6es internacionais referentes aos Direitos Humanos, dos atos 
dos Estados praticados em seus limites pr6prios (CAN<:;:ADO TRIN
DADE, 1993). 

Vale ressaltar que, para que o caso de determinado Estado seja 
analisado pela Corte, o mesmo deve ter reconhecida sua jurisdic;:ao. 
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Dessa forma, seni apurada a violas:ao ou nao de urn dos direitos huma
nos tutelados e, em caso positivo, sera. determinado que ao prejudicado 
seja assegurado o gozo de seu direito ou liberdade violados, assim como 
a reparas:ao das consequencias da situas:ao em que foram violados seus 
direitos humanos, alem da indenizayaO a parte lesada, segundo OS arti
gos 62 e 63 da Convens:ao Americana de Direitos Humanos. 

Sabre as competencias consultiva e contenciosa da Corte, dis
serta-se: 

A Corte detem uma competencia consultiva (relativa a interpreta
c;:ao das disposic;:6es da Convenc;:ao, bern como das disposic;:6es de 
tratados concernentes a protec;:ao dos direitos humanos nos Estados 
Americanos) e uma competencia contenciosa, de caniter jurisdicio
nal, propria para o julgamento de casos concretos, quando se ale
ga que algum dos Estados-partes na Convenc;:ao Americana violou 
algum de seus preceitos. Contudo, a competencia contenciosa da 
Corte Interamericana e limitada aos Estados-partes da Convenc;:ao 
que reconhec;:am expressamente a sua jurisdic;:ao. Isto significa que 
urn Estado-parte na Convenc;:ao americana nao pode ser demandado 
perante a Corte se ele proprio nao aceitar a sua competencia conten
ciosa. Ocorre que, ao ratificarem a Convenc;:ao Americana, os Esta
dos-partes ja aceitam automaticamente a competencia consultiva da 
Corte, mas em relac;:ao a competencia contenciosa, esta e facultativa 
e podera ser aceita posteriormente. Este foi o meio que a Convenc;:ao 
Americana encontrou para fazer com que os Estados ratificassem a 
Convenc;:ao sem receio de serem prontamente demandados. Tratou
-se de uma estrategia de politica internacional que acabou dando 
certo, tendo o Brasil aderido a competencia contenciosa da Corte 
em 1998, por meio do Decreto Legislativo no. 89, de 3 de dezembro 
desse mesmo ano, segundo o qual somente poderao ser submetidas 
a Corte as denuncias de violac;:6es de direitos humanos ocorridas a 
partir do seu reconhecimento (MAZZUOLI, 2007, p. 732). 

E possivel observar que a ratificas:ao facultativa pela competencia 
contenciosa da Corte, garante aos Estados a liberdade de se submete
rem em momenta oportuno, sem o receio de serem acionados imedia
tamente por violas:oes dos direitos humanos, 0 que e importante para 
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a efetiva protes:ao dos direitos humanos no ambito internacional, pais 
e interessante que OS pafses ratifiquem a competencia contenciosa da 

Corte e nao que a temam. 
A competencia consultiva da Corte e diferente da contencio-

sa na medida em que qualquer Estado membra da OEA, parte ou 
nao da convens:ao, pode ser beneficiado com urn parecer da Corte 
mediante solicitas:ao. No plano consultivo, a competencia da Corte 
e exercida atraves de pareceres recomendat6rios que consistem em 
interpretas:oes da Convens:ao e de outros Tratados sabre Direitos Hu
manos dos quais os Estados americanos sejam signat<hios. Pode-se 
inferir o valor da competencia consultiva para o sistema, tendo em 
vista que, dessa forma, as legislas:oes internas·de cada Estado pode~ 
ser analisadas do ponto de vista da coerencia para com a Convens:ao 

(PIOVESAN, 2011). 
A autora ainda esclarece que, como urn tribunal, e de responsa-

bilidade da Corte a resolus:ao de lides juridicas em tramite na CIDH 
por submissao, assim como as que sao remetidas por qualquer Estado 
membra da Convens:ao que aceite sua jurisdis:ao, delineando, desta for
ma, a face contenciosa da Corte. A este respeito, Antonio Augusto Can
s:ado Trindade alerta que os tribunais dos Estados nao sao substituidos 
pela Corte. Alem disso, a Corte nao opera como tribunal de recursos ou 
de cassas:ao de decis6es dos tribunais internos de cada Estado (CAN-

~ADO TRINDADE, 1993). . , . 
Relacionado a atividade contenciosa da Corte, a pnnClpiO com 

base nos primeiros regulamentos da Corte, consta que so mente os Esta
dos membros da Convens:ao e a Comissao tinham o direito de submeter 
urn caso a decisao da Corte. Assim sendo, o individuo nao possuia ca
pacidade processual diante da Corte Interamericana, realidade <l.ue foi 
atualizada assim como o regulamento de 2009. Abre-se urn parentese 
para explicar que tratados internacionais sao de contemplas:ao restrita 
a competencia relacionada a soberania, delegas:ao de competencia pelos 
Estados e reconhecimento internacional. Desta forma, os individuos 
somente sao sujeitos do direito internacional, quando relacionados as 

quest6es sabre direitos humanos (LAMBERT, 2001). , . 
0 assunto proposto a resolus:ao por parte da Corte, no exerc1c1o 

de sua competencia contenciosa, deveni ter sido previamente tratado 
e com todos os recursos esgotados, de acordo com os artigos 48 a 
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50 da Convenc;:ao Americana que versa 
mente dito, a saber: a efetivac;:~ d I m sobre o processo propria-
par meio de processo· a elab ao ~ adrec amac;:ao diante da Comissao 

' orac;:ao 0 p · · 1 , . ' 
descumprimento por parte d E d ~rmeuo re atono, seguido do 
metido a jurisdic;:ao da Corte. o sta o VIOlador, o qual tenha se sub-

0 artigo 46 da Convenc;:ao A . 
envolvidos na questao d mencana descreve os pressupostos 
I , o esgotamento de . . 

a em dos casos que garante ~ recursos no Duerto Interno 
m a excec;:ao ar n· ~ ' egra. Ispoe o referido artigo: 

1. Para que uma petic;:ao ou comunic ~ 
os artigos 44 ou 45 . dm' . ac;:ao apresentada de acordo com 

seJa a Ihda pela C . ~ , 
a. que haJ·am sido I' t omissao, sera necessaria: 

n erpostos e esgot d 
interna, de acordo com . , . a os os recursos da jurisdic;:ao 

os pnnCipiOs de dir 't · t mente reconhecidos; ei o In ernacional geral-

b. que seja apresentada dentro do raz . 
em que o presumido prejudicado ~ o de se~s ~eses, a partir da data 
cado da decisao definitiva; m seus direitos tenha sido notifi-

c. que a materia da petic;:ao ou comun. ~ ~ . 
outro processo de solur~ . t . ICac;:ao nao esteJa pendente de 

..,.ao m ernaciOnal· e 
d. que, no caso do artigo 44 a pet' ~ ' 
d d ' Ic;:ao contenha o nom · . a e, a profissao, 0 dom. il' . e, a naciOnah-

Ic 10 e a assmatura d 
do representante legal da entidad a pesso~ ~u· pessoas ou 
2. As disposic;:oes das alineas a e bedqu.e s~bmeter a pehc;:ao. 
carao quando: 0 lllCISO 1 deste artigo nao se apli-

a. nao existir, na legislac;:ao interna do 
do processo legal para a prate ao do ~s~ado de ~u~ se tratar, 0 devi
tenham sido violados; c;: direito ou direitos que se alegue 

b. nao se houver permi'ti'do 
ao presum·d · d' d reitos o acesso aos recurs d . . . I o preJu ICa o em seus di-

os a Junsdic;:ao int h 
impedido de esgota-los e erna, ou ouver sido ele 

c. houver demora injustificada na de . ~ 
cursos. Cisao sobre os mencionados re-

, 0 pressuposto de esgotamento d . 
e a garantia que o mesmo t d os recursos mternos ao Estado 
1 ~ em a oportun'd d d 
ac;:ao de direito que a vitima t h f . 1 a e e reparac;:ao da vio-

. t . en a so ndo ant . . 
1ll ernacwnalmente, comprovand f .' es que seJam acionados 

o a mahdade primordial do Direito 
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Internacional dos Direitos Humanos que e a efetividade da protec;:ao a 
dignidade humana atraves da consolidac;:ao do Direito interno. Entre
tanto, existe a excec;:ao para levar o caso a Corte, que consiste na moro
sidade do Estado, no ambito do Direito interno, em resolver a questao 
de infrac;:il.o aos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, ensina Jayme (2005, p. 66): 

No sistema interamericano, a protec;:ao dos direitos humanos e 
complementar a protec;:ao interna, e so atua apos o esgotamento 
previa dos recursos jurisdicionais internos, o .que atribui a Corte 
a prerrogativa de pronunciar-se por ultimo e com definitividade, 
pais, suas decisoes sao irrecorriveis. 

Uma vez que o caso e passado pela Comissao Americana a ac;:ao 
da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, esta ultima pode agir 
de forma independente da primeira, podendo inclusive repetir toda a 
fase de validac;:ao probatoria. 

A Corte tern autonomia, ainda, para tomar medidas que consi
derar necessarias em casos de extrema gravidade e urgencia, no senti
do de prevenir danos que possam ser irreparaveis as pessoas em casos 
que estiverem sob o conhecimento da Corte, alem dos casos que ainda 
nao estiverem submetidos ao seu conhecimento, a pedido da Comis
sao Interamericana. 0 artigo 63 da Convenc;:ao prescreve que: 

Em casas de extrema gravidade e urgencia, e quando se fizer ne
cessaria evitar danos irreparaveis as pessoas, a Corte, nos assun
tos de que estiver conhecendo, podera tomar as medidas proviso
rias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda 
nao estiverem submetidos ao seu conhecimento, podera atuar a 
pedido da Comissao. 

Ainda com relac;:ao a competencia contenciosa, em sua execuc;:ao, 
vale esclarecer que todos os custos processuais, tais como a oitiva de 
testemunhas e a produc;:ao de provas, sao responsabilidades das partes, 
o que reduz a participac;:ao de pessoas e grupos de pessoas sem apoio 
tecnico ou autonomia financeira. Vale citar tambem que o artigo 50 do 
Regulamento da Corte, oferta protec;:ao as testemunhas e peritos que 
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participem do processo, os quais contam com respaldo, porquanto a 
norma impede que venham a ser processados ou intimidados pelos Es
tados envolvidos em razao de suas declara'r6es ou laudos. 

OS PROCEDIMENTOS DA CORTE 

. 0 pro~edimento da Corte inclui as seguintes etapas: de propo-
Situra da a'rao e das exce'r6es preliminares; conciliatoria; probatoria; 
decisoria; reparatoria e executoria. De acordo com Ramos (2000, p. 89): 

A demanda, sua contestayao, a petiyao mediante a qual se oponham 
excey6es preliminares e sua Contestayao, bern como as demais pe
tiy6es dirigidas a Corte poderao ser apresentadas pessoalmente ou 
via courier, fac-simile, telex, correio e qualquer outro meio geral
mente utilizado. No caso de envio por meios eletr6nicos, deverao 
ser apresentados os documentos autenticos no prazo de 15 dias. 

Por ocasiao da propositura da a'rao, e realizado o exame previa 
com o objetivo de conferir a admissao do mesmo por parte da Corte. 
Havendo algum impedimenta para a admissibilidade, o presidente da 
Corte pode solicitar ao interessado que resolva o problema dentro do 
prazo de 20 dias. Logo em seguida, e feita a cita'rao do Estado violador 
e intima-se a Comissao, no caso de nao ser ela a parte demandante. 
Ao reu, e preservado 0 direito de argumenta'raO de exce'r6es previas no 
prazo correspondente a 60 dias apos cita'rao. Finalizados os dois meses, 
a Cor~e determina se o caso sera arquivado ou da prosseguimento a 
ayao. E valido ressaltar que a lide tambem pode ser resolvida atraves da 
conciliayao, evitando-se o processo. Dada a possibilidade, cabe a Corte 
verificar o cumprimento ou nao do previsto pela Convenyao no que diz 
respeito a violayao dos direitos humanos, sendo que, se comprovado 

0 
descumprimento da Conven'rao, deve-se dar curso ao processo e nao 
podera ocorrer a homologayao de acordo. 

Decorridos quatro meses a partir da citayao, o Estado violador 
devera apresentar uma contesta'rao escrita e assim ocorre a instru'rao 
processual e as audiencias. Concluida a instruyao processual, da-se ini
cio a fase decisoria, na qual a sentenya proferida pela Corte apresen
ta caracteristicas comuns as sentenyas dos tribunais dos Estados, tais 
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como: a senten'ra deve apresentar fundamentos da motiva'rao e quando 
niio se tratar de uma decisao unanime dos juizes, o magistrado de opi
niao diversa tern o direito de expressa-la. 

Quando procedente a alegayao de violayao, a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos ordenani que seja interrompido o ato trans
gressivo, executada a medida necessaria para o respeito ao direito 
humano lesado, ou finalmente paga uma justa indenizayao pelo 
dano material ou moral (PEREIRA, 2004, p. 4). 

Diferentemente de senten'ras internas dos Estados, a senten'ra da 
Corte e definitiva e inapelavel e se ocorre divergencia, a Corte pode 
interpreta-la atendendo a demanda dos interessados no prazo maximo 
de 90 dias da senten'ra. A Conven'riio em seu artigo 68.1 estabelece que 
os Estados-membros que a comp6em comprometam-se a cumprir a de
cisao da Corte em todo caso em que forem partes. 

A decisao da Corte tern forya juridica vinculante e obrigatoria, ca
bendo ao Estado seu imediato cumprimento. Se a Corte fixar uma 
compensayao a vitima, a decisao valera como titulo executivo, em 
conformidade com os procedimentos internos relativos a execuyao 
de sentenya desfavoravel ao Estado (PIOVESAN, 2008, p. 45). 

Na fase da repara'riio, a Corte intima o autor e vitima, podendo 
incluir seus familiares para serem apresentados os pedidos de repara
'riio. 0 Estado violador e instruido a apresentar impugna'riio, sendo in
timado tam bern. Quando se tern urn acordo entre as partes, a funyao da 
Corte e verificar a justiya do mesmo e assim proceder a homologa'riio. 
Caso contrario, a Corte podera determinar a reparayiio que achar mais 
adequada ao caso em questao. 

Coelho (2007) esclarece que o termo "reparayiio" nao significa 
necessariamente o pagamento de indeniza'riio, pois existem repara'r6es 
que nao sao pecuniarias, tais como: restitui'rao na integra, satisfayiio, 
garantias de nao repetiyiio, dentre outras. Na verdade, os tipos de r~pa
ra'riio sao variados e se adequam a compensa'riiO pelos danos S?fndos 
pela vitima. A respeito do conteudo das sentenyas da Corte, relacwnado 
a repara'riio, ensina Ramos (2000, p. 108): 
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[ ... ] De forma alguma poderemos cair no engano de que a sentenc;:a 
das Cortes se resumem em indenizac;:6es. Basta passarmos no Te
souro Nacional, assinarmos urn grande cheque e tudo sera resolvi
do. Ao contrario, a jurisprudencia da Corte (Interamericana) mos
tra que alem das obrigac;:6es de dar pecunia, n6s temos obrigac;:6es 
de fazer e nao fazer. 

Ja na ultima fase, a da execuc;:ao do julgado pela Corte, ocorre 
que a parte da sentenc;:a que determinar a indenizac;:ao compensatoria, 
podera ser executada no pais respectivo pelo processo interno em vigor 
para a execuc;:ao de sentenc;:as contra o Estado violador. Alem disso, o 
Estado pode executar espontaneamente as sentenc;:as da Corte Intera
mericana com base na propria decisao internacional. 

Em caso de condenac;:ao, ap6s receber a comunicac;:ao formal da Cor
te Interamericana sobre a decisao de merito, o Estado deve adotar as 
medidas necessarias para pro ceder a seu cumprimento, sob pena de 
nova responsabilizac;:ao internacional (COELHO, 2008, p. 2). 

Como expressao da propria Corte, existe o acordo de que os Esta
dos-partes devem se empenhar para cumprir as sentenc;:as internacionais, 
pais, do contrario, a falta podera ser Ievada a Assembleia Geral da OEA. 

Por enquanto, o alentador indice de cumprimento - caso por caso 
- de todas as sentenc;:as da Corte Interamericana ate o presente se 
deve sobretudo a boa fe e lealdade processual com que neste par
ticular os Estados demandados tern acatado as referidas sentenc;:as, 
tambem contribuindo desse modo a consolidac;:ao do sistema regio
nal de protec;:ao (CAN~ADO TRINDADE, 1999, p. 184). 

E preciso ainda ressaltar a importancia da responsabilidade in
ternacional por violac;:ao de direitos humanos, no sentido de reafirmar 
a juridicidade do conjunto da normatizac;:ao referente a protec;:ao dos 
individuos que, neste contexto, tornam-se sujeitos de direito no ambi
to internacional. Alem disso, as regras de responsabilizac;:ao ao Estado 
infrator assumem carater preventivo contra novas violac;:oes de direitos 
humanos. 
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A responsabilidade internacional do Estado e, de regra, apresenta
da como sendo uma obrigac;:ao internacional de reparac;:ao em face 
de violac;:ao previa de norma internacional. Nesse sentido, a res
ponsabilidade internacional e uma verdadeira obrigac;:ao de reparar 
os danos oriundos de violac;:ao de norma do Direito Internacional 

(RAMOS, 2004, p. 69). 

Percorrido 0 caminho de explanac;:ao acerca do funcionamento da 
Corte simbolo maior do Direito e da Justic;:a no ambito internacional, 
sua at~ac;:ao, suas competencias, com o objetivo de melhor compreensao 
e analise das demandas propriamente ditas, sera apresentado doravante 

0 
estudo de determinados casas brasileiros julgados pela Corte e conse

quentes determinac;:oes, aiem da verificac;:ao e. analise da .su~missao do 
Brasil como integrante do Sistema Interamencano de Due1tos Huma

nos, ao seu posicionamento e direc;:oes da Corte. 

A Aplicabilidade das Decis6es da Corte Interamericana ... 
59 



CAPITULO 3 

A ATUAGAO DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

NOS CASOS BRASILEIROS 

CASOS BRASILEIROS IMPORT ANTES JULGADOS PELA CORTE 

objetivo deste capitulo e analisar as sentens:as da Corte em rela
<;:ao ao Estado Brasileiro, a fim de melhor compreender o lugar 
ocupado pelo Brasil no ambito internacional da protes:ao dos di

reitos humanos e sua possivel evolus:ao, tendo em vista que as decis6es 
proferidas pela Corte representam importante aparato juridico na efeti
vas:ao dos direitos humanos, promovem a prevens:ao de outras violas:oes, 
alem de possibilitar a reparas:ao dos danos causados (RAMOS, 2000). 

0 Brasil tornou-se participante do Pacto de San Jose por meio 
do Decreta Executivo n. 678, de 6 de novembro de 1992, ap6s o pe
riodo do regime ditatorial. 0 Golpe Civil-Militar ocorrido no Brasil 
em 1964 deu origem ao regime militar que durou ate 1985, sendo que, 
ap6s o fim do periodo ditatorial, foi promulgada a Constitui<;:ao Fe
deral de 1988, norteada pelos prindpios da dignidade humana e da 
preserva<;:ao dos direitos humanos. 

0 Brasil, apenas em 1988, por meio do Decreta Legislativo n.0 

89, de 3 de dezembro, aprovou a competencia contenciosa da Corte 
Interamericana para atuar em todos os casos de aplicas:ao ou inter
preta<;:ao da Convens:ao Americana de Direitos Humanos, sendo que 
somente em 08 de dezembro de 2002 foi promulgado o Decreta de 
Execu<;:ao pelo entao Presidente da Republica (Decreta n. 4.463), Fer
nando Henrique Cardoso. Assim, tornou-se possivel a condena<;:ao ju
dicial internacional por violas:oes de direitos humanos cometidas pelo 
Estado brasileiro. E nesse contexto que se justifica a analise da inter
vens:ao da Corte no poder judiciario brasileiro no que diz respeito a 
protes:ao dos direitos humanos e a utilizas:ao, por parte desse poder, 
de instrumentos de protes:ao a dignidade humana. 

[ ... ] E somente com o processo de democratizayao, iniciado em 
1985, que o Estado brasileiro passa a ratificar os principais trata-
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dos de prote<;:ao dos direitos humanos. Impulsionado pela Cons
titui<;:ao de 1988 - que consagra os principios da prevalencia dos 
direitos humanos e da dignidade humana - o Brasil passa a se 
inserir no cemirio de prote<;iio internacional dos direitos hu
manos (PIOVESAN, 2008, p. 5). 

Aconteceu, entao, que a Declaras:ao de aceitas:ao da Corte Inte
ramericana foi entregue a Secretaria-Geral da Organiza<;iio dos Estados 
Americanos em 10 de dezembro de 1998, e s6 em 08 de novembro de 
2002, foi promulgado o Decreta de execus:ao pelo Presidente da Republi
ca a fim de atribuir-lhe normatividade e publicidade no ambito interno, 
de acordo como Decreta n.o 4463 (FIGUEIREDO e SILVA, 2003). 

Com a ratifica<;iio do Brasil da Convens:ao Americana em 1992, 
e sua posterior aceita<;iio em 1998 da competencia contenciosa da Corte 
Interamericana como 6rgao encarregado de quest6es pendentes de so
lu<;iio judicial, o Estado brasileiro deu grande salta rumo a afirma<;iio 
no resguardo dos Direitos Humanos. 

A decisao do Brasil de aceita<;:ao da competencia contenciosa da 
Corte Interamericana dos Direitos Humanos reconcilia a posi<;:ao 
do nosso pais com seu pensamento juridico mais lucido, alem de 
congregar as institui<;:6es do Poder Publico e as organiza<;:6es nao 
governamentais e demais entidades da sociedade civil brasileira 
em torno de uma causa comum: a do alinhamento pleno e defi
nitivo do Brasil com o movimento universal dos Direitos Huma
nos, que encontra expressao concreta na considenivel evolu<;:iio dos 
instrumentos internacionais de prote<;:ao nas cinco ultimas decadas 
(CAN<;:ADO TRINDADE, 1999, p. 551-553). 

0 Brasil, principalmente nos ultimos anos, vern se adequando a 
autoridade da jurisprudencia da Corte em algumas quest6es. Exemplo 
disso eo recurso no 511961 do Supremo Tribunal Federal, que extinguiu 
o pre requisito de formas:ao superior em Comunica<;ao Social e inscri
<;iio no Ministerio do Trabalho para quem deseja exercer a profissao de 
jornalista, sendo que tal perspectiva partiu da Corte em sua opiniao 
consultiva de no 05/85. Entende-se que, sendo o jornalismo profissao 
que trabalha com a divulga<;iio de ideias e fatos, a exigencia da gradua-
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s:ao em curso superior restringiria a liberdade de expressiio do cidadiio 

que nao teve acesso a universida~e. . . ' . . 
Alem disso, niio se pode de1xar de Citar o cunho d1dat1Co da deci-

siio brasileira de se submeter a Corte em sua competencia contenciosa, a 
saber: A decisiio do Estado Brasileiro influencia o processo de divulga<;iio 
e consequente conhecimento da atua<;ao e jurisprudencia do tribunal in
ternacional (relativamente desconhecido no Brasil), alem de contribuir 
para com a compreensao da necessidade de conscientizas:ao acerca da 
prote<;iio dos direitos humanos, par meio da educa<;iio (CAN~ADO 
TRINDADE, 1999). ·· 

No levantamento feito par Piovesan (2011), esta comprovado 
que, a partir de 1992, ap6s a ratifica<;iio pelo Brasil da Conven<;iio Ame
ricana de Direitos Humanos, ocorreu o aumento da apresenta<;ao dos 
casas de violas:oes no Brasil a Comissao de Direitos Humanos, eviden
ciando assim, a importancia da ratifica<;iio na busca pela efetivas:ao dos 
direitos human as e tam bern pela repara<;iio em tais casas, muitas vezes, 

ocorridos ha tempos e ainda sem solus:ao. 
Com base em dados listados no site da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, ate o inicio do ano de 2010, haviam sido formuladas 
somente 4 sentens:as da Corte referentes ao Brasil, a saber: Caso Ximenes 
Lopes Vs. Brasil, senten<;as proferidas em 30 de novembro de 2005 e 4 de 
julho de 2006; Caso Nogueira de Carvalho e outros Vs. Brasil, senten<;a 
proferida em 28 de novembro de 2006; Caso Escher e ~utro~ Vs. Bras~l, 
sentens:a proferida em 6 de julho de 2009; e Caso Ganbald1 Vs. Brasil, 
senten<;a proferida em 23 de setembro de 2009. Existem, contudo, outros 
casas brasileiros de notoriedade indiscutivel, como par exemplo: Caso 
Ursa Branco e Julia Gomes Lunde outros (Guerrilha do Araguaia). 

0 pequeno numero de casas brasileiros que chegam para julga
mento da Corte remete a questiio do trabalho da Comissao em admitir, 
apreciar e emitir pareceres, e assim filtrar os casas a serem encaminha
dos a Corte. Tambem quanta a divulga<;iio de informas:oes concernentes 
a aplicabilidade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na pro
te<;iio contra violas:oes, existe muito que faze_r para melhorar o. aces~o.e a 
apresentas:ao de denuncias sabre casas ocorndos nos Estados s1gnatanos. 

Outra face da divulga<;iio, segundo Piovesan (2011), seria o cons
trangimento gerado ao Estado violador, o que impediria novas viola-

s:oes dos direitos humanos. 
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CASO XIMENES LOPES 

o primeiro caso brasileiro submetido a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos foi o denominado de Ximenes Lopes versus Brasil, 
no ano de 2006. 0 Brasil foi apresentado a Comissao Interamericana de 
Direitos Humanos pela familia da vitima, o Sr. Damiao Ximenes, mor
to em urn hospital psiquiatrico publico, pertencente ao Sistema Unico 
de Saude - SUS do estado do Ceara. 

De acordo com a decisao dos juizes, o Brasil negligenciou o 
atendimento ao cidadao na medida em que nao foram resguardados 
OS direitOS humanos basicos, (direito a vida e integridade fisica pesso
al), previstos nos artigos 4° e so da Convenc;:ao Americana. A lide de 
Damiao Ximenes Lopes contra o Brasil, ressalte-se, constitui-se como 
a primeira condenac;:ao brasileira por violac;:ao dos direitos humanos, 
alem de ser o primeiro caso em que a Corte Interamericana interveio 
na protec;:ao dos direitos de pessoas portadoras de deficiencia mental 
(LIMA, 2010). 

Segundo o relato de Carneiro e Lima Junior (2010), esse fato ine
dito, (a responsabilizac;:ao internacional do Brasil pela Corte Interame
ricana de Direitos Humanos), transformou-se em marco historico e re
ferendal para casos que envolvem direitos dos pacientes psiquiatricos. 

Ainda contam os autores citados que a familia de Damiao Xi
menes, representada por sua irma, Irene Ximenes, buscou auxilio na 
Comissao de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceara, 
alemda intervenc;:ao do sistema juridico brasileiro para responder a in
dignac;:ao causada pelos maus tratos a que o paciente psiquiatrico foi 
submetido na clinica onde foi internado. 0 paciente Ximenes foi tor
turado, como comprovado pelas varias marcas em seu corpo, e acabou 
falecendo no ano de 1999, somente quatro dias apos a internac;:ao na 
Casa de Repouso Guararapes. A necropsia demonstrou que seu corpo 
foi golpeado e apresentava ferimentos na regiao nasal, no ombro direito, 
nos joelhos e no pe esquerdo, alem de diversas manchas de sangue que 
se formam apos pancadas, no olho esquerdo, ombro e punho. 

Nadine Borges (2009), em sua obra intitulada Damiiio Ximenes 
- Primeira Condenac;:ao do Brasil na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, transcreve a suplica de Irene Ximenes, feita via e-mail a Co
missao Interamericana de Direitos Humanos. 
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M · - Dami·a-0 Ximenes Lopes, foi morto segunda feira, dia eu umao, " 
04/l0/1999, em Sobral/CE, na "Casa de Repouso", digo melh~r, Casa 
de Torturas" Guararapes [ ... ] Damiao tinha 30 anos e sua saude ~~n
tal nao era perfeita [ ... ] Levava uma vida normal a ba~e ~e ~emedws 

t 1 dos [ l Ele reclamou: "La dentro existe uma vwlenCla e maus 
conroa ··· · b 
tratos, se 0 paciente nao quer tomar 0 remedio, o_s enferm~~ros a-
tern ate 0 doente perder as fon;:as e aceitar o mediCamento. N~s~as 
ultimas semanas meu irmao decidiu deixar de tomar os re~edws 

d t me [ l Estava sem dormir J·a M algumas n01tes [ ... ] como e cos u ··· 
Nossa mae com receio de que ele entrasse em crise, na tar~e de sexta 

fi · d 01/10/1999 levou-o ao hospital acima mencwnado eo eira pass a a, ' fi · 
deixou internado para receber cuidados medicos [ ... ] Na segunda ei-
ra quando voltou para fazer visita, encontrou o Damiao quase m~r
to. Ele havia sido impiedosamente espancado, estava co~ as maos 
amarradas para tn1s e seu corpo coberto de s:ng~e. [ ... ] ,El~ ~mda :~n: 

· £alar em uma expressao de socorro: PohCla, pohCia, pohCia 
segum h "lh -
[ ... ] Quero tornar publico que no Guararapes reina a umi , _a~ao e 

ldade Seres humanos sao tratados como bichos. As famihas das 
crue · "d d t" 
vitimas sao pessoas pobres, sem voz e sem vez. E a impum a e con I-

[ l As mulheres sao igualmente agredidas e estupradas [ ... ]Neste 
nua ... d f" . to 
sistema, inocentes perecem, perdem a vida e tu o ICa no anon~ma. . 
Provas nunca existem. Assim como eu, muitos clamam por JUStl~a 
e estao prontos a dar seu depoimento. Em nome ~a JUSTiyA e d~s 
DIREITOS HUMANOS, ajudem-me!! [ ... ] Irene XImenes Lopes MI-

randa (BORGES, 2009, P· 30-31). 

Ate entao, a familia s6 encontrara decepc;:ao com a passividade 
e morosidade da justic;:a brasileira e teve de travar uma long.a .bat~l~a 

· - d s denu' ncias J·unto as autoridades como Pohc1a C1vil, 
na propos1c;:ao a d A 
Ministerio Publico Federal e Comissao dos Direitos Humanos a s-

sembleia Legislativa do Ceara. . 
A familia de Damiao, por fim, encontrou suporte_ na Orgamza-

ao Nao Governamental Justic;:a Global para apresentac;:ao do caso p~
;ante a justic;:a internacional, quando conquistou grande repe~~ussao 
no Estado do Ceara, com o apoio de diferentes grupos envolvl os na . 

luta pela protec;:ao dos direitos humanos. 
A ONG Justic;:a Global atua no Brasil hi 10 anos com sed~ n? 

estado do Rio de Janeiro, tendo sido reconhecida como uma das pnncl-
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pais organiza<;6es brasileiras de direitos humanos. Em seu proprio site 
apresenta s~a ~efini<;:ao como sendo: uma "organiza<;:ao nao governa
ment~I ~e d1re1tos humanos que trabalha com a prote<;:ao e promo<;:ao 
dos d1re1tos humanos eo fortalecimento da sociedade e da democra
cia". Afirmam ainda que seu trabalho consiste em: 

[ ... ] Denunciar violas;oes de direitos humanos, incidir nos processos 
de formulas;ao de politicas publicas baseadas nos direitos funda
mentais, impulsionar o fortalecimento das instituis;oes democni
ticas, e exigir a garantia de direitos para os excluidos e vitimas de 
violas;oes de direitos humanos (GLOBAL, 2011). 

As ONG~ de direitos humanos, no Brasil e no mundo, surgiram 
como resposta a grande demanda de ajuda, solidariedade e alternativas 
tendo em vista a ineficiencia estatal (BORGES, 2009). ' 

Sao as ONGs que se dispoem a vigiar criticamente o Estado, lutan
do para se fazer ouvir na formulas;ao de politicas publicas e prontas 
a oferecer propostas inovadoras de atuas;ao a partir de seus proprios 
projetos experimentais, financiados pela chamada cooperas;ao in
ternacional Haddad; Oliveira (apud BORGES, 2009, p. 135). 

Na narra<;:ao do caso Ximenes versus Brasil, de acordo com a sen
ten<;:a prolatada pela Corte em 04 de julho de 2006 (Anexo I), e possivel 
observar que o Brasil foi impelido a reparar o dano que causou a digni
dade da pessoa humana, restringindo 0 direito a vida e integridade pes
soal, e a prom over mudan<;:as que objetivassem a preven<;:ao de viola<;:6es 
como. essa, com a cria<;:ao e implementa<;:ao de politicas publicas a fim 
de ev1tar a repeti<;:ao de tais fatos. 

_ Exemplo dessas medidas foi a mudan<;:a do paradigma de inter
na<;:ao para o tratamento alternativo ao paciente psiqui<itrico, no qual 
ele pode c~ntar com a multidisciplinaridade de profissionais para o tra
tamento vmculado ao Sistema Publico de Sande no Brasil (SUS). 
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Em 14 de agosto de 2007 foi publicado no Diario Oficial da Uniao 
urn decreto do presidente Luiz Inacio Lula da Silva, autorizando a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Repu-

Marcelo Di Rezende 

blica (SEDH) a pagar uma indenizas;ao no valor em torno de R$ 250 
mil reais (duzentos e cinquenta mil reais) aos familiares de Damiao 
Ximenes Lopes. Tal quantia engloba os danos materiais, bern como 
imateriais sofridos. Desta forma, o Brasil reconhece a legitimidade, 
a competencia da Corte e reafirma o compromisso do pais com o 

Sistema (CARNEIRO; LIMA JUNIOR, 2010, p. 8). 

Preve o artigo so da Conven<;:ao Americana dos Direitos Huma
nos acerca da integridade pessoal, (a mesma que foi restringida a Da-

mHio Ximenes), que: 

Direito a integridade pessoal 
§1o Toda pessoa tern direito a que se respeite sua integridade fisica, 

psiquica e moral; 
§ 2° Ninguem deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
crueis, desumanos e degradantes. Toda pessoa privada de liberdade 
deve ser tratada com o respeito devido a dignidade inerente ao ser 

humano; 
§ 3o A pena nao pode passar da pessoa do delinquente; 
§ 4° Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo 
em circunstancias excepcionais e, devem ser submetidos a trata
mento adequado a sua condis;ao de pessoas nao condenadas; 
§ so Os menores, quando puderem ser processados, devem ser se
parados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a 

maior rapidez possivel, para seu tratamento. 

Com rela<;:ao as repara<;:6es garantidas aos familiares da vitima 
Damiao Ximenes, a Corte, de acordo com a integra divulgada no site 
do proprio tribunal internacional, prolatou em senten<;:a de 4 de julho 

de 2006, medidas como: 

i. adote as medidas necessarias para dar efetividade a sua obrigas;ao 
de supervisionar as condis;oes de hospitalizas;ao ou internas;ao das 
pessoas portadoras de deficiencia mental nos centros hospitalares, 
inclusive adequados sistemas de inspes;ao e controle judicial; 
ii. adote as medidas necessarias para evitar a utilizas;ao de trata
mentos crueis, desumanos ou degradantes nos centros de saude, 

A Aplicabilidade das Decis6es da Corte Interamericana ... 
67 

I I j 



inclusive programas de treinamento e capacitas;iio, ademais da efe
tiva proibis;iio e punis;iio desse tipo de as;iio; 

iii. implemente padroes minimos para a elaboras;iio de relatorios 
medicos, como os estabelecidos no Protocolo de Istambul; 
iv. fas;a cessar de imediato a denegas;iio de justis;a a que continuam 
submetidos os familiares do senhor Ximenes Lopes no que diz res
peito a sua morte; 

v. leve o reconhecimento de responsabilidade parcial do Estado ao 
conhecimento da opiniiio publica de maneira oficial; e vi. erie me
canismos de inspes;ao, denuncia e documentas;iio de mortes, tortu
ras ou tratamentos crueis, desumano. 

_ Em sua senten<;:a, a Corte declarou que o Brasil violou sua obri
?a<;:ao ?eral de respeitar e garantir OS direitos humanos como 0 direito a 
I~t~gn~ade de _D~mi~~ e de sua familia; e OS direitos as garantias judi
Ciais e a prote<;:ao JUdicial de seus familiares. 

CASO NOGUEIRA DE CARVALHO 

. Consiste na denuncia do assassinato do advogado Gilson No
gueira de Carvalho, defensor dos direitos humanos no estado do Rio 
Grande do Norte, encaminhada a Corte pela Comissao Interamericana 
no dia 19 de janeiro de 2005. 

0 advogado sofreu urn atentado na porta de sua casa, na madru
~ada do dia 20 de outubro de 1996, em Macaiba, na cidade de Natal-Rio 
rand~ ~o N~rte. Urn grupo de 3 homens, membros de urn grupo de 

extermmw, atnou na dire<;:ao da vitima. Foram 17 tiros de fuzil, sendo 
que urn deles o acertou na cabe<;:a, matando-o. 

. Conta~ ~arneiro e Lima Junior (2010) que Gilson Nogueira se 
dedicou proflsswnalmente a extin<;:ao dos "Meninos de Ouro" - grupo 
de exter~ini~ ~tuante no estado do Rio Grande do Norte que contava 
com funcwnanos da Policia Civil e membros da Secretaria de Segu
ran<;:~ ~~blica do Estado em suas atividades extrajudiciais, de tortura, 
h~~I~Id10 e sequestra. Como advogado ativista de direitos humanos, 
fm fihado ao Centro de Direitos Humanos e Memoria Popular de Natal 
e,. em consequencia de sua atividade pro fissional e de suas denuncias, 
Gilson passou a ser amea<;:ado de morte. Por esse motivo, o Ministerio 
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da Justi<;:a do Brasillhe ofereceu prote<;:ao policial por cerca de urn ano, 
mesmo assim, em emboscada, o advogado foi morto. 

Apos esgotar todos os recursos disponiveis perante o ordena
mento juridico brasileiro, os pais de Gilson Nogueira, com o suporte 
da ONG Justi<;:a Global, levaram o caso ao Sistema Interamericano de 
Prote<;:ao aos Direitos Humanos, formalizando denuncia junto a Co
missao Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro 
por responsabilidade no assassinato. 

Dessa forma, OS peticionarios alegaram frente a Comissao que 
precisavam de urn juizo neutro, imparcial, e que tambem temiam a au
sencia de repara<;:ao do dano em territorio nacional. A Comissao deci
diu enviar a questao a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
declarou o Estado brasileiro inocente das acusa<;:6es por falta de provas, 
arquivando o caso. 

Na defesa do Brasil perante a Corte, os advogados da Uniao com
provaram que o Estado brasileiro efetivamente realizou investiga<;:ao 
imparcial do assassinato de Gilson Nogueira e demonstraram que a 
absolvi<;:ao dos suspeitos nao significaria necessariamente viola<;:ao aos 
direitos humanos fundamentais, uma vez que o Estado se empenhou na 
resolu<;:ao do delito criminal. 

Na senten<;:a prolatada pela Corte, (Anexo II), foi considerado 
que o tribunal internacional nao substituiria a jurisdi<;:ao interna com o 
objetivo de "fazer melhor", e que, portanto, acolheria a defesa elaborada 
pela AGU - Advocacia Geral da Uniao - pois entendera que o Brasil 
cumpriu seu clever em examinar os fatos e provas apresentadas referen
tes ao caso na a<;:ao tramitada internamente (AGU, 2006). 

CASO ARLEY ESCHER E OUTROS 

Este caso refere-se a den uncia de intercepta<;:ao e grampeamen
to ilegal de linhas telefonicas de Arley Jose Escher, Dalton Luciano de 
Vargas, Delfino Jose Becker, Pedro Alves Cabral, Celso Aghinoni e 
Eduardo Aghinoni, todos senhores membros das organiza<;:6es sociais, 
Associa<;:ao Comunitaria de Trabalhadores Rurais, (ADECON) e Co
operativa Agricola de Concilia<;:ao Avante Ltda., (COANA), que cor
respondem a organiza<;:6es ligadas ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST). 0 monitoramento das liga<;:6es telefonicas foi 
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mortos pelos militares no processo de repressao no Araguaia. Muitos 
corpos nunca foram encontrados. 

Uma das violac;:6es dos direitos humanos mais frequentes em re
gimes ditatoriais consiste justamente no desaparecimento de pessoas 
(JAYME, 2005). 

Em 2008, a Comissao Interamericana apresentou por m · d ~ 
1 6 · d , · d ' ew o 

r: at no e men~o o cas~, recomendac;:6es ao Estado brasileiro que 
nao .foram cu~pr~das e, ass1m, o caso foi encaminhado a Corte Intera
men~a~a de D1re1tos Humanos, que condenou 0 Brasil pelas violac;:6es 
aos due1tos humanos das vitimas e seus familiares. 

~ Corte, no caso "Julia Gomes Lund e outros" - Guerrilha do 
Aragua1a -: ~omo resultado do respeito e tentativa de amparo as vitimas 
~teus famih.ares, decidiu, (Anexo VI), como declarado na sentenc;:a pu-

Icada no d1a 14 de dezembro de 2010, que os crimes contra a humani
dad~ (~ortes, torturas, desaparecimentos etc.), cometidos pelo Estado 
hraslle~ro du~ante a ditadura militar (1964-1985), devem ser imparcial
mente mvestlgados, processados e punidos. 

LEI DA ANISTIA E DIVERGENCIAS JURIDICAS 

b . ~ouve divergencia entre o ponto de vista do ordenamento juridico 
rasileiro (~ne~o ~I~), e a decisao da Corte. 0 ponto central do conflito 

de perspectivas ;und1cas esta ancorado na Lei da Anistia, Lei no 6.683, de 

28£ de ago,sto ~e 1979, que preve o sigilo absoluto de toda documentac;:ao 
re erente a ac;:ao estatal no perfodo do regime militar no pais. 

A Lei. ~a Anistia foi proposta e prontamente aceita pelo proprio 
~~;e,rn~ M1htar que ~p~rava no Brasil naquele periodo, o que leva a 

1 _renCia de uma espeCie de auto-anistia, invalidando a citada legis
ac;:ao porque se configuraria como uma lei conveniente para proteger 

torturadores, elaborada para atender aos interesses do regime militar. 
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Sent~nc;:a Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") Versus 
Brasil. 14 de dezembro de 2010. 

~0 dia de hoje, a Corte Interamericana de Direitos Humanos noti
f~cou o governo do Brasil, os representantes das vitimas e a Comis
sao Interamericana de Direitos Humanos a respeito da Sentenc;:a no 
caso Gomes Lund e outros ("Guerrilha do Araguaia") versus Brasil. 

Marcelo Di Rezende 

Em sua Sentenc;:a, o Tribunal concluiu que o Brasil e responsavel 
pela desaparic;:ao forc;:ada de 62 pessoas, ocorrida entre os anos de 
1972 e 1974, na regiao conhecida como Araguaia. 
No caso referido foi analisada, entre outras coisas, a compatibili
dade da Lei de Anistia No 6.683/79 com as obrigac;:6es internacio
nais assumidas pelo Brasil a luz da Convenc;:ao Americana sobre 
Direitos Humanos. Com base no direito internacional e em sua 
jurisprudencia constante, a Corte Interamericana concluiu que as 
disposic;:6es da Lei de Anistia que impedem a investigac;:ao e sanc;:ao 
de graves violac;:6es de direitos humanos sao incompativeis com a 
Convenc;:ao Americana e carecem de efeitos juridicos, razao pela 
qual nao podem continuar representando urn obstaculo para a in
vestigac;:ao dos fatos do caso, nero para a identificac;:ao e a punic;:ao 
dos responsaveis. 

Gomes e Mazzuoli (2010) ensinam que a Lei da Anistia brasileira 
corresponde a urn dispositivo inconvencional e invalido. Inconvencio
nal porque nao se submete as convenc;:6es de direitos humanos, confir
madas e apoiadas pelo proprio Estado Brasileiro e; invalido, porque nao 
e coerente para com 0 ordenamento juridico internacional. 

Os professores exp6em que, na contemporaneidade, as leis de
vern apresentar, alem do principia da constitucionalidade, a conven
cionalidade, na medida em que toda legislac;:ao interna do pais deve ser 
coerente com as convenc;:6es internacionais das quais o Estado faz par
te. Afirma Mazzuoli (2009, online) que "todos os tratados que formam 
o corpus juris convencional dos direitos humanos de que urn Estado e 
parte, servem como paradigma ao controle de convencionalidade das 
normas infraconstitucionais". Ressalta-se dessa forma, o controle da 
convencionalidade. A legislac;:ao primaria de urn Estado deve ser va
lidada pelas ordens juridicas superiores (constitucionalidade, direito 
internacional e universalidade), com o objetivo de fortalecimento da 
democracia e hierarquia. 

E prerrogativa clara da Corte a verificac;:ao da convencionalidade 
das leis nacionais quando consultada pelos Estados-parte, de acordo 
com o artigo 64 da Convenc;:ao, tendo em vista que as violac;:6es aos 
direitos humanos, na maioria das vezes, sao resultados da aplicac;:ao de 
leis internas que sejam conflitantes com as diretrizes da Convenc;:ao. 
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Artigo 64. 
1. Os Estados membros da Organiza<;:ao poderao consultar a Corte 
sobre a interpreta<;:ao desta Conven<;:iio ou de outros tratados con
cernentes a prote<;:iio dos direitos humanos nos Estados america
nos. Tambem poderao consulta-la, no que lhes compete, os 6rgaos 
enumerados no capitulo X da Carta da Organiza<;:iio dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2: A ~o.rte, a pedido de um Estado membro da Organiza<;:ao, pode
ra emrtrr pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas 
leis internas e os mencionados instrumentos internacionais 

A Corte se manifestou sabre o argumento baseado na Lei da 
Anistia bra~i~eira, afirmando que nao se pode proibir a apurac;:ao dos 

fato~ ~ pumc;:ao das a~~urdas violac;:oes dos direitos humanos as quais 
as vrtlmas e seus famihares foram submetidos. Segundo o tribunal in
terna~ional, "as disposic;:oes da lei sao incompativeis com a Convenc;:ao 
Amencana, ca:ecem de efeitos juridicos e nao podem seguir represen
tando urn obstaculo para a investigac;:ao dos fatos do presente caso, nem 
para a identificac;:ao e punic;:ao dos responsaveis (AULER, 2010). 

Segundo a Agenda Brasil (dezembro, 2010), o entao presidente do 
Suprem~ Tribunal Fe~eral, Dr. Cezar Peluso, declarou que a condenac;:ao 
do Brasil pela Corte nao anula a decisao do Supremo que foi definida por 
7 votos a 2, de declarar pela constitucionalidade da Lei da Anistia. Peluso 
afirmou q~e o result~do sera o Brasil ficar sujeito as sanc;:oes por parte da 
OEA por nao cumpnmento integral da sentenc;:a, pais nao hci a possibilida- · 
de d? ~~premo ~e~er a propria decisao. A determinac;:ao do Supremo im
possibihta a pumc;:ao de torturadores que cometeram seus crimes durante 
o regiU:e ditatorial. A ~menta do ac6rdao do STF (Anexo VII) explicita a 
resoluc;:ao acerca da revrsao da Lei da Anistia. 

Na votac;:ao ocorrida no STF, o primeiro voto favoravel a revisao 
da lei da anistia foi do ministro Ricardo Lewandowski (Anexo VIII), 
que lembrou que "o Brasil e signatario de convenc;:oes internacionais de 
direitos humanos e que a anistia a crimes comuns pode levar a Corte 
Interamericana a julgar que o pais viola essas convenc;:oes" (AGENCIA 
BRASIL, 29/04/2010). 

De acordo como noticiario online supracitado, o segundo e ulti
mo voto favoravel ao pedido da OAB pela revisao da lei da anistia, foi do 
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ministro Carlos Ayres Britto, que ainda declarou que crimes hediondos 
nao foram contemplados pela Lei de Anistia. De acordo como p~nt? ~e 
vista do ministro, evidenciado no seu voto (Anexo IX), a Conshtmc;:ao 
Federal de 1988 nao permite anistia a autores de crimes de lesa-h_uma
nidade, sen do que consagra o principia da isonomia, da supre~aCia d?s 
direitos humanos e do Estado republicano. Desta forma, a Lei da Ams
tia, sob 

0 
entendimento de Ayres Britto, seria inconstitucional. 

0 ministro Ricardo Lewandowski, ao fundamentar o seu voto 

favoravel a revisao da lei da anistia, declarou que: 

A ausencia de a<;:6es penais contra os agentes do Estado pel a pratica 
d crimes comuns durante o periodo estabelecido na Lei 6.683/1979, e , 
qual seja, entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, est_a 
a revelar que se generalizou a impressao, entre os operadores _do Dr
reito, de que a anistia teria abrangido todas as condutas dehtuosas 
praticadas naquele lapso temporal. Em out~a~ pala~r.as, ela en~loba
ria, genericamente, OS varios atores do cenano pobtiCO de entao, de 
modo a abortar, ainda no nascedouro, qualquer iniciativa de respon
sabiliza<;:iio criminalindividualizada (LEWANDOWSKI, 2010, P· 5). 

Gomes; Mazzuoli (2001) afirmam que o fato do STF, em ab~il ~e 
2010 validar a Lei da Anistia, impedindo que seja assegurado o d1reito 
dos familiares dos mortos, torturados e desaparecidos, nao surpreende, 

pais 
0 

judiciario brasileiro atua de f~rma t:ndenci~s~, co~ivente com o 
autoritarismo. Porern, na nova confrgurac;:ao do d1rerto pos-moderno e 
globalizado, as decisoes do STF devem estar coerentes ta~~em com o 
Direito Internacional, especialmente em se tratando de d1re:tos huma
nos, pais 

0 
Sistema Interamericano de Direito~ r:umano_s ~sta sobrema

neira estabelecido acima do ordenamento jundiCo brasrlerro, e a Corte 

e 6rgao componente desse sistema. 
Do ponto de vista de Nelson Jobim, entao mini~t~o da _Defesa, a 

condenac;:ao do Brasil pela Corte e ato e,s~ritamente ~ohtrco, ~ao haven
do a possibilidade de se cumprir na pratiCa o que f01 determr~ado pelo 
tribunal internacional, a saber: a punic;:ao dos militares pratrcantes de 
tortura no periodo da ditadura militar. 0 Brasil foi con~enado pelo 
desaparecimento de 70 pessoas na Guerrilha d~ Ar_ag~a.ra e, segun
do 

0 
citado ministro, a condenac;:ao nao tern carater JUndrco. Concor-

89 
A Aplicabilidade das Decisoes da Corte Interamericana ... 

r 



dando com essa perspectiva, esta o ministro Marco Aurelio Mello que 
afirma ser a dedsao da Corte desprovida de concretude a titulo de fato 
juridico, sendo que na realidade, a decisao do tribunal internacional 
corresponde somente a uma sinaliza<;:ao. De acordo com a materia in
titulada "Condena<;:iio do Brasil nao anula decisao do Supremo", veicu
lada no site Consultor Juridico (dezembro, 2010), Mello ainda pontua 
que: "Nosso compromisso e observar a conven<;:iio, mas sem menospre
zo a Carta da Republica, que e a Constitui<;:ao Federal". 

Sao palavras de Jobim, que ja integrou o Supremo Tribunal Fe
deral, explicando sua posi<;:ao na discussao acerca da validade da Lei da 
Anistia, durante palestra na Secretaria de Assuntos Estrategicos, veicula
da no site Gazeta Digital da Agenda Brasil, em 16 de dezembro de 2010. 

[ ... ] 0 assunto nao pode voltar ao Supremo, pois a Corte esta sujeita 
a suas proprias decis6es. As decis6es de constitucionalidade tern 
efeito contra todos, inclusive contra os ministros [ ... ] Se voce tern 
uma lei que anistiou, ela nao pode ser revista hoje. E uma lei que se 
esgota em sua propria vigencia [ ... ] Memoria tudo, retroayao zero 
[ ... ] Nao se constr6i politica no presente olhando para o passado 
[ ... ] Quando isso acontece, ha urn consumo brutal de energia no 
primeiro ano de governo, s6 retaliando o governo anterior. 

De acordo com publica<;:iio da Agenda Brasil, em 15 de dezembro 
de 2010, o ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), 
Paulo Vannuchi, acredita que o Brasil deveria cumprir a senten<;:a pro
latada pela Corte, ja que o Estado e membro da OEA e se submeteu a 
jurisdi<;:ao contendosa da Corte, sendo signatario do Pacto de San Jose 
da Costa Rica que resguarda os direitos politicos, dvis e humanos, vio
lados que o foram pelos militares na guerrilha. Vannuchi ainda alerta e 
ratifica que, para evitar que o Brasil retroceda, abandonando tratados 
que assinou, e importante que acate a decisao da Corte. 

Por outro lado, o Itamaraty afirma que o Estado brasileiro re
conheceu sua responsabilidade pela morte e pelo desaparecimento de 
pessoas durante o regime militar. Inclusive apresenta informa<;:6es so
bre as medidas ja implementadas segundo senten<;:a da Corte, como por 
exemplo: o pagamento de indenizay6es aos familiares das vitimas e o 
julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitudonalidade da 
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Lei da Anistia em abril de 2010, sendo que a A<;:ao Direta de Inconstitu
donalidade da Lei de Anistia foi proposta pela OAB. 

Tambem 0 Ministerio das Rela<;:6es Exteriores declarou em nota 
explicativa, publicada por Debora Zampier da Agenda ~rasil, em 15 de 
dezembro de 2010, que o Brasil esta dedicado ao cumpnmento das de
termina<;:6es da senten<;:a anundada pela Corte que conde~ou o Estado 
brasileiro pelo desaparedmento de 70 pesso~s na. ,Guernl~a do Ara
guaia. A nota ainda afirma que algumas med1das Ja !oram I.mplem~n
tadas, sendo que as restantes tambem o serao, pois o Brasil t~mb~m 
envidara esfor<;:os para encontrar meios de cumprir as determma<;:oes 
remanescentes da senten<;:a". _ 

Essas medidas tambem incluiram os esfor~os, ainda em cur so, de 
localiza<;:ao e identifica<;:iio de restos mortais; de comp~la<;:ao, ~~gitaliza
<;:ao e difusao de documentos sobre o periodo ~~ re~m~e.mihtar; ~de 
preserva<;:ao, divulga<;:ao e valoriza<;:a~ da memona h1stonca assooada 
aquele periodo (ZAMPIER, 2010, onltne). 

0 proprio Nelson Jobim afirmou que o Estado ja esta cumprindo 
a dedsao da Corte, juntamente como Grupo de Trabalho do Tocantins, 
composto por especialistas que trabalham na busca dos corpos desapa
reddos na guerrilha. 

A IMPLEMENTA<;:AO DAS DECISOES DA CORTE NO BRASIL 

No ambito juridico, e inaceitavel a ideia do nao cumprin:en:o 
da determina<;:iio da Corte visto que o caso s6 e submetido a avaha<;:ao 
desse mecanismo de defesa dos direitos humanos quando esgotados os 
recursos do Direito Interno para resolu<;:ao do mesmo. Desta forma, o 
Brasil esta obrigado a cumprir a senten<;:a prolatada pela Corte d~ ~e~
ma maneira como cumpre as deds6es emitidas pelo P~der Jud1~1ano 
brasileiro, tanto em razao da ratifica<;:ao da Conven<;:a? Amencana, 
como da submissao a jurisdi<;:ao contendosa da Corte. Pa1s algum ?ode 
negligenciar 0 cumprimento da senten<;:a da Corte argumentando mca
pacidade de ajustes das diretrizes internas. 

Em caso de condenayiio, apos receber a comunicayiio formal da Cor
te Interamericana sobre a decisao de merito, o Estado deve adotar as 
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medidas necessarias para proceder a seu cumprimento, sob pena de 
nova responsabilizar;:ao internacional. Esse e o clever da Administra
r;:ao Publica apos o Brasil ter ratificado o Pacto de Sao Jose da Costa 
Rica e declarado reconhecer a competencia obrigatoria da Corte In
teramericana de Direitos Humanos (COELHO, 2008, p. 12). 

. A esse respeito, argumenta o Juiz Antonio Augusto Can'rado 
Tnndade em justifica'rao de seu voto na senten'ra de OS de fevereiro de 
2~'01, Serie C, n.o 73, panigrafo 40, 10° item, ':4. Ultima Tentar;iio de Cris
to - Olmedo Bustos e outros versus Chile, que foi submetido a Corte. 

[. . .].No exi~te obstaculo o imposibilidad jurfdica alguna a que se 
aplzquen dtrectamente en el plano de derecho interno las normas 
internacionales de protecci6n, sino lo que se requiere es la voluntad 
(animus) del poder publico (sobretodo el judicial) de aplicarlas, en 
n:~dio a la comprensi6n de que de ese modo se estara dando expre
swn concreta a valores comunes superiores, consustanciados en Za 
salvaguardia eficaz de los derechos humanos. 

. A.negligencia em cumprir a senten'ra promulgada pelo tribunal 
mternacwn~l. pod~ resultar na exclusao desse Estado da organiza'rao 
em q~e esta m~endo, no caso do Brasil, a Organiza'rao dos Estados 
Amencanos.' D1ante da relutancia do Brasil no cumprimento da sen
ten'ra profenda pela Corte, este tribunal deve relatar o fa to a Assemblt~ia 
Geral da ~E~, conforme o artigo 65, in fine, da Conven'rao America
na sobre D~re1tos H~manos de 1969. Assim, sera a propria organiza'rao 
que tomara as med1das cabiveis na puni'rao do Estado em falta para 
como Direito Internacional (GOMES; MAZZUOLI, 2010). 

A relutan~ia, do~ poderes do Estado em tomar medidas positivas 
para dar pl.en~ ;lgenc~a aos tratados de direitos humanos e injustifica
vel, e contnbm a conf1gura'rao de urn ilicito internacional imputavel ao 
Estado em questao (CANGADO TRINDADE, 1999, P. 443). 

. Ainda no Brasil, ap6s ratifica'rao e acatamento da jurisdi'rao con
tencwsa da Corte, pode-se verificar a ocorrencia de negligencia para com 
a adequa'raO as decis6es prolatadas pela Corte e recomenda'r6es feitas 
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pela Comissao Interamericana. Com o ob~etivo de sanar tal problema, 
0 Senhor Marcos Rolim, deputado do Partido dos Trabalhadores, no es
tado do Rio Grande do Sui, apresentou a Camara dos Deputados - Co
missao de Rela'r6es Exteriores e de Defesa Nacional, o Projeto de Lei de 
no 3.214, no ano 2000, referente ao peso juridico das decis6es da Corte. 
Marcos Rolim, na justificativa da legisla'rao, indica que: 

[ ... ] Nao e possivel admitir-se que mesmo depois da ratifica'rao, o 
Brasil ainda nao implemente as decis6es e recomenday6es dessas instan
cias. Hoje existem dezenas de casos brasileiros que estao sendo apreciados 
pela CIDH e, em breve, certamente, existirao outros que sera~ decidi~os 
no ambito da Corte Interamericana. Ressalta-se que somente sao apreCia
dos no ambito dessas instancias internacionais, OS CaSOS extremamente 
graves de viola'r6es dos direitos humanos que tenham f~cado impunes 
embora ja tramitado nas vias internas (ROLIM, 2006, onlme). 

Sao artigos do projeto de lei do Sr. Marcos Rolim: 

Art. }0
• As disposir;:6es da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cons
tituidas pela Convenr;:ao Americana de Direitos Humanos, cuja 
jurisdir;:ao foi reconhecida pelo Decreto Legislativo 678, de 06 de 
novembro de 1992, produzem efeitos juridicos imediatos no ambito 
do ordenamento·interno brasileiro. 
Art. 2o. Quando as decis6es forem de carater indenizatorio, consti
tuir-se-ao em titulos executivos judiciais e estarao sujeitas a execu
r;:ao direta contra a Fazenda Publica Federal. 
§ 1 a. 0 valor a ser fixado na indenizar;:ao respeitara os parametros 
fixados pelos organismos internacionais. 
§ 2°. 0 credito tera, para todos OS efeitos legais, natureza alimen
ticia. 
Art. 3o. Sera cabivel ar;:ao regressiva da Uniao contra as pessoas fi
sicas ou juridicas, privadas ou publicas, responsaveis direta ou in
diretamente pelos atos ilicitos que ensejaram a decisao de carater 
indenizatorio. 
Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicar;:ao. (ROLIM, 
2006, online) 
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Figueiredo e Silva (2003) comenta que, infelizmente, o projeto de 
lei do Sr Marcos Rolim foi alterado pelo Deputado Pedro Valadares, o 
que contribuiu para o surgimento de divergencias e descredito quanto 
a norma. A emenda substitutiva, aprovada pela Comissao de Rela<;:6es 
Exteriores e de Defesa Nacional, em 08 de agosto de 2001, preve: 

De-se ao artigo 1° do projeto a seguinte reda<;:ao e acrescente-se o 
seguinte artigo 2°, renumerando-se os demais: 

Artigo 1 o 0 Poder Executivo encaminhani as decisoes proferidas 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em casos em que o 
Brasil for parte, ao Supremo Tribunal Federal, com vistas a homolo
ga<;:ao, no prazo de sessenta dias, contados da data em que for delas 
cientificado. 

Artigo 2° 0 Supremo Tribunal Federal processani e julgani a ho
mologa<;:ao das decisoes da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
no prazo de sessenta dias, contados da data de seu recebimento Valada
res (apud FIGUEIREDO E SILVA, 2003, p. 50). 

0 que reside na base da controversia quanto a lei aprovada pela 
Comissao de Rela<;:6es Exteriores e de Defesa Nacional e que a senten<;:a 
prolatada pela Corte nao demanda homologa<;:ao do Supremo Tribunal 
Federal. Alias, se a senten<;:a da Corte estivesse submetida a aprova<;:ao 
do STF, se igualaria a senten<;:a estrangeira, definida pelo artigo 102, I, 
"h", da CFRB/1988. A senten<;:a da Corte e fato juridico legitimo como 
preve o artigo 62 da Conven<;:ao. Dessa forma, a previa homologa<;:ao 
das senten<;:as da Corte pelo STF, consiste em ato gerador de morosida
de, uma vez que o citado orgao nao podera tornar ilegitima a senten<;:a 
do tribunal internacional (FIGUEIREDO E SILVA, 2003). 

0 que acontece em caso de comprovada inercia ou morosida
de infundada do Estado, e a implementa<;:ao for<;:ada das senten<;:as 
da Corte Interamericana, que corresponde a interven<;:ao do proprio 
Estado para o cumprimento da senten<;:a. De acordo com a natureza 
do caso, o poder executivo do Estado pode ser condenado ao reco
nhecimento publico de responsabilidade estatal, dentre outras formas 
de repara<;:ao. E importante dizer tambem que o poder legislativo do 
Estado deve ter o cuidado para nao aprovar projetos que vao originar 
conflitos para com as diretrizes internacionais e prezar pela ado<;:ao 
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- auxiliar e contribuir para com o cumprimento de 
de normas que vao 

determina<;:6es da Corte (CO~L~~:~~:~~s sistemas de prote<;:ao in-
A Corte em compara<;:ao , . d'£ 

' africano possui uma estrategla 1 eren-
ternacional como o europeude . le~entadio, sendo que os Estados 

. d de acompanhamento e Imp ., . 
Cla a , . . , d' s acerca das medidas a serem Im-
devem apresentar relatonos peno ~co 1 t Ainda a Corte pede 

d , cumpram mtegra men e. ' 
plementa as ate que se. pessoa idonea e especifica para assumir a 
aos Estados que nomeiem d . lementa<;:ao das medidas, alt~m 
responsabilidade pelo proc;s:~as :~~;so para audiencia publica onde 
de convocar as partes envo v t I'nhos mais apropriados para 

t conJ'untamen e os cam 
possam encon rar _ d . - s Nui:neros estatisticos de-

ir com a implementa<;:ao as eCisoe . . - d , 
prossegu f 1 d 2009 a Corte totalizou 118 deCisoes e me-
monstram q~e: no ma e A ~ealizado no mesmo ano, concluiu que 
rito e o relatono anual da OE _ . 1 (SANCTIS· YIP 2011). 

9o/< de implementa<;:ao mtegra ' ' 
houve somente o , . - da implementa<;:ao das senten<;:as 

Faz-se necessano a mensura<;:ao . d 
vistas a analisar e verificar a perspectiva os 

prolatadas pela Co_:te, com blematica da prote<;:ao dos direitos humanos. 
Estados com rel~<;:a~ a prod'das ditadas pela Corte e essencial para sua 
A ~m~leme~t~<;:ao as me E~tado condenado nao cum pre a determina
propna efetlvida~e. Se_ o os direitos humanos podem continuar acon
<;:ao da Corte, as vwla<;:oes a . descredito do tribunal 

d . t rao alguma pOlS ocorre 0 
tecen o sem m_ erve~., . ' le itimidade da Corte, assim como 
internacional. E preClSO garantlr a g t'tubear quanto a autoridade e 
a prote<;:ao dos direitos ~u~anos, sem 1 

credibilidade do citado orgao. h C. .1 1 _ ADC realizou urn le-
. . par los Derec os tvt es 

A Assoctacwn t 462 mecanismos 
d d d demonstram que en re os 

vantamento e a os que d 2001 a 2006 o per-
- d. . d pela Corte nos anos e ' 

de repara<;:~o Irecwna ~s total subiu para 29%. Com rela<;:ao a imple-
centual de lill~leme~ta?aO 1 t ao OS numeros sao respectivamen
menta<;:aO parcial e nao lrnpd:~l:d:~ d~ repara<;:ao estao as pecuniarias, 
te 12% e 59%. Entre as mo t m 

0 
percentual de imple-

d . d ·zarao) que apresen a 
(pagamento e m em ., ' . - d c t Ja a medida de 
menta<;:ao total com 48% das determma<;:oes a or e. 

---------~. na Ar entina a Associacion por los Derechos 
1 Com sede em Buenos Aues, g t - , dos direitos humanos e promove 

Humanos, trabalha ativa~e.nte dna pr~l'ec;:ao formulac;:fw de politicas publicas de 
estudos na area, como obJetlvo e auxllar.a 
garantia dos direitos humanos fundamentals. 
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investigac;:ao e punic;:ao dos responsaveis pela violac;:ao dos direitos hu
manos, corresponde ao percentual de 89% de nao cumprimento e 11% 
de cumprimento parcial, quando exige reforma total, demonstrando 
a dificuldade do Estado em apurar os fatos, investigando e aplicando 
sanc;:6es devidas. No caso do Estado ser condenado a investigar e punir, 
sem a exigencia de reforma no seu sistema, os numeros sao: 17% de 
cumprimento total, 67% de nao cumprimento, e 17% de cumprimento 
parcial, demonstrando a inflexibilidade juridica ainda existente no or
denamento nacional diante das determinac;:6es do tribunal internacio
nal (SANCTIS; YIP, 2011). 

A consolidac;:ao da Corte Interamericana dos Direitos Humanos 
como 6rgao judiciario internacional e a aceitac;:ao de suas decis6es tra
zem a tona o debate acerca das disparidades entre regimento interno e 
internacional, porem, o fortalecimento do citado orgao se torna viavel 
frente a discussao de alguns elementos que vao surgindo a medida que 
casos lhe sao submetidos. 0 papel das autoridades nacionais e discuti
do quando as diferenc;:as entre ambito internacional e nacional vao se 
apresentando, sendo que, quando ocorre, o tema e colocado em debate 
para que se possa chegar ao objetivo de interac;:ao entre decis6es intera
mericanas e ordenamento juridico local. 

0 STF BRASILEIRO FRENTE As DECISOES DA CORTE 

A analise do poder juridico e a hierarquia dos tratados interna
cionais de protec;:ao aos direitos humanos frente ao ordenamento legal 
interno de cada Estado e necessaria, devendo ser enfocada com relac;:ao 
a Constituic;:ao Federal Brasileira, referente a jurisprudencia do STF
Supremo Tribunal Federal. 

Os tratados internacionais pertencentes ao Direito Internacional 
dos Direitos Humanos originaram-se no contexto pas-guerra, como 
objetivo de extinc;:ao de barbaries contra a dignidade humana. Explica 
Henkim (apud PIOVESAN 2008, p. 7): 
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Subsequentemente a Segunda Guerra Mundial, OS acordos interna
cionais de direitos humanos tern criado obrigac;:oes e responsabili
dades para os Estados, com respeito_as pessoas sujeitas a sua juris
dic;:ao, e urn direito costumeiro internacional tern se desenvolvido. 
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d D. "t Humanos institui 
D. 'to Internacional os uel os 0 emergente ue1 -

. - os Estados para com todas as pessoas humanas e nao 
obngac;:oes a . Este Direito reflete a aceitac;:ao geral 

s ara com estrangetros. d apena P d' "t os quais todos os Esta os d . d" , duo deve ter 1re1 os, 
de que to om lVl L o a observancia dos direitos huma-
deve~ r_espeitar e ~~t:~::nt:gd~ interesse particular do Estado. (e 
nos e. nao ap,e~::isdi ao domestica), mas e materia de interesse m
relacwnado a J <;: , • d 1 - do Direito Internacional. 
ternacional e objeto propno e regu ac;:ao 

t" d protec;:ao dos direitos 
Segu~do Piovesan ~~~~~ :o t~:~~' s:ndo que corresponde, a 

humanos nao deve esta~ r . . 1 Ess·a prerrogativa remete as 
d A b't ·uridrco mternac10na · . d 

assunto e am 1 o J . A . dade de repensar o concerto e 
A • entrars· necessr . 

duas consequenCias c . . t ten\ em seus dominios a mter-
soberania absoluta do Esta~o, plms es e A cr·a de violar6es aos direitos 

'b 1 . t rnaclOna na ocorren T 
venc;:ao de tn una me d 't de suj'er'to de Direito, enquanto 1' d ao o concer o 
humanos e a conso 1 ad<; • de seus direitos humanos em todo 
0 

individuo que goza e protec;:ao 

territorio internacional. de varias controversias entre doutrinado-
Nesse contexto, fonte 'd d d homologac;:ao das senten-

. . , clara desnecessr a e e . A • 

res do Drrerto, e a B '1 ·ro como previa exrgenCla 
t do Supremo rasr er 

c;:as da Corte por par e d'd teada pelo tribunal internacional, 
. ento da me 1 a nor . . 

para o cumpnm D' 't do Estado frente ao Duerto 
sendo evidente o debate entre o uer o 

Internacional. '1 nao existe urn mecanismo legal res-
Isto ocorre porque no Brasr . to das sentenras da Corte In-

'f' ·o do cumpnmen T , 
Ponsavel para ven Kac;:a N t se que a questao central e 

d D' 'tos Humanos. o a-
teramericana os ner . d' . 1 quem foi viti rna de violac;:ao dos 

'1 t rao j'uns lClOna a . 1 
tornar ce ere a pres aT . 1 ta condenac;:ao vier de urn tnbuna 
direitos humanos, em espeCla ' se es 

internacional. ) d' 't humanos elencam uma ordem 
Segundo Mello (2004 ' ~s ner os . pro' pria Carta Magna em 

ft ionalS nos quaiS a 
de valores supracons I uc ' '1 dignidade humana e, nas rela-
vigor no Brasil estabelece ~lomdo pr darta principios como a prevalencia 

. · 0 Brasr eve a o ar . . 
c;:oes internaclOnars, 't s tratados internacionais, ou seja, 

. . h os e 0 resper o ao , 
dos drrertos u~an, . b '1 d direito internacional, que e o pacta 
o respeito ao pnncrplO asr ar o 

sunt servanda. 
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Quanto a questao da homologa<;:ao previa por parte do STF 
para execus:ao das sentens:as da Corte, torna-se necessaria a corre
ta difere~cia<;:ao entre sentens:a estrangeira e sentens:a internacional. 
Mazzuoh (2006, p. 542) afirma categoricamente que "o direito inter
nacional nao se confunde com o chamado direito estrangeiro." 

Segundo os artigos 483 e 484 do Codigo de Processo Civil, a 
sentens:a. estrangeira e definida como aquela proferida por tribunal 
estrangeuo e, portanto, somente executavel no Brasil com a homolo
ga<;:ao do STF. De acordo com Theodora Junior (2006, p. 77), a "sen
tens:a estrangeira nao possui autoridade em nosso territorio, em de
~o~re~c~a da,~oberania nacional, da qual e parte integrante a funs:ao 
Junsdici~na~ : Sem ~ homologa<;:ao do STF, a execus:ao da sentens:a 
estrange1ra e ImpossiVel e ilegal. 

Entretanto, com rela<;:ao a sentens:a internacional, em especial 
a sentens:a da Corte, deve se proceder a execus:ao imediata da mesma 
por nao se tratar de sentens:a estrangeira, embora prolatada em terri~ 
torio aU~m do nacional, o que, alias, e a unica caracteristica comum 
entre ambas as modalidades de sentens:a. As senten<;:as internacionais 
proferidas ~or tribunais internacionais nao se vinculam ao principia 
da soberama de Estado algum, antes, apresenta jurisdi<;:ao sobre 

0 proprio Estado. 
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Para Mazzuoli (2006, p. 542), a sentens:a internacional: 

Consiste em ato judicial emanado de 6rgao judici<irio internacio
nal de ~ue o Estado faz parte, seja porque aceitou a sua jurisdi<;:ao, 
como e o Caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
seja porque, em acordo especial, concordou em submeter a solu~ 
<;:ao de determinada controversia a urn organismo internacional, 
como a Corte Internacional de Justi<;:a. 0 mesmo pode-se dizer 
da submissao de urn litigio a urn juizo arbitral internacional, me
diante compromisso arbitral, conferindo jurisdi<;:ao especifica 
para a autoridade nomeada decidir a controversia. Em ambos os 
casos, a submissao do Estado a jurisdi<;:ao da Corte Internacional 
ou do juizo arbitral e facultativa. Pode aceita-la ou nao. Mas, se 
aceitou, mediante declara<;:ao formal, como se verifica com a au
torizada pelo Decreta Legislativo n. 0 89, de 1998, o pais esta obri
gado a dar cumprimento a decisao que vier a ser proferida. Se nao 
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0 fizer, estara descumprindo obriga<;:ao de carater internacional e, 
assim, sujeito a san<;:6es que a comunidade internacional houver 
por bern aplicar. 

Diante do que foi exposto, o Supremo Tribunal Federal nao pode 
exigir a previa homologa<;:ao de sentens:as proferidas pela Corte, en
quanta tribunal internacio~al com c~mpetencia cons;i.tucio~al: e tam
bern porque o STF pode ag1r como vwlador de espeCificos d1re1tos hu
manos. 0 Tribunal maximo brasileiro so possui competencia juridica 
para homologar senten<;:as estrangeiras que diferem das sentens:as da 
Corte Interamericana, enquanto senten<;a internacional, em natureza 
e procedimento. · . 

Explicito e o entendimento que a senten<;:a da Corte Interamen
cana e internacional e assim nao procede a exigencia de previa homo
logas:ao para prosseguir a execus:a~ d~ mes.ma. :vrazzuol~ (2006, p. 5,4~) 
esclarece que a oposi<;:ao ao que f01 d1to aCima e subversiVa e. contrana 
ao principia internacional de regimento dos Estados em conJ~nto ~om 
a finalidade predpua de coordenas:ao entre os poderes estata1s no am
bito internacional para possibilitar a prote<;:ao dos direitos humanos. 

0 Estado brasileiro quando se submeteu a Conven<;:ao America
na, 0 fez por livre e espontanea vontade, no exercicio de sua soberania. 
:E previsto na Convens:ao de Viena (1969), em seu ~rtigo 27, ~cere~ ~os 
tratados internacionais, que "uma parte nao pode mvocar disposi<;oes 
de seu direito interno como justificativa para o nao cumprimento do 
tratado". 

Desta forma, uma vez que o Brasil tenha ratificado urn tratado 
internacional, nao podera deixar de cumprir sentens:as prolatadas por 
ele. Assim, conclui-se que o argumento baseado na soberania estatal, 
nao fundamenta a recusa a execu<;:ao imediata das sentens:as prolatadas 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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CONCLUSAO 

s direitos humanos consistem em uma tematica que deman
dou e ainda demanda uma longa luta pela afirma<;:ao na socie
dade mundial. Dessa forma, as praticas qu~ se destinam a sua 

prote<;:ao nao devem estar restritas ao Estado. Devem-se incluir nessa 
responsabilidade a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as
sim como outros 6rgaos internacionais que possam julgar os casos nos 
quais o Estado se manteve omisso diante da sua viola<;:ao. As decisoes 
da Corte sao de cunho obrigat6rio no que diferem das recomenda<;:oes 
que abarcam responsabilidade social e moral. 

A soberania do Estado, contextualizada na economia e sociedade 
globalizada, que impera contemporaneamente, e cada vez mais limi
tada, na medida em que nao somente os Estados sao protegidos pelo 
Direito Internacional, mas tambem as pessoas sao tidas como sujeito 
de direitos sob esse aspecto. 0 ponto central na evolu<;:ao do Direito 
Internacional foi o estabelecimento da personalidade internacional da 
pessoa humana, no que se refere aos direitos humanos, e consequente
mente, da possibilidade de gozar do acesso aos tribunais internacionais, 
quando esgotados os recursos juridicos internos. 

A dinamica de internacionaliza<;:ao dos direitos humanos in
fluencia beneficamente a democratiza<;:ao do espa<;:o internacional. Aos 
cidadaos, foi ofertada a capacidade legal para buscar solu<;:oes nos tri
bunais internacionais (no caso da CIDH, desde que passe antes pela 
Comissao), para terem seus direitos resguardados. 

Pode-se verificar que a Organiza<;:ao dos Estados Americanos e 
seu Sistema Interamericano de Prote<;:ao aos Direitos Humanos e, mais 
especificamente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, con
sistem em instrumentos validados mundialmente para a apura<;:ao de 
uma responsabilidade estatal de viola<;:oes dos direitos humanos, pois 
em virtude dos deficits de algumas entidades juridicas e publicas, a re
solu<;:ao de casos referentes a viola<;:ao dos direitos humanos algumas 
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