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I. Observa9oes Preliminares.
 

Da Declaragao Universal de 1948 ate nossos dias, 
 os 
instrumentos internacionais voltados ao prop6sito 
comun de salva
guarda dos direitos humanos formam urn 
 c-orpus de regras bastante corn
 

(*) - 0 presente trabalho de pesquisa serviu de base a duas das cinco

conferencias sobre "A Protogao Internacional dos Direitos Humanos", ministradas pelo Aiitor, 
come Professor Visitante, no
Curso de Doutorado em Diveito internac onal Ptili co da Faculdade de Direito da Universidade de Paris-IT (Faritheo,-Sor bon
ne), em 17-19 de abril de 1189. - Rt ssaI ta o A,,, clue os corceitos e argumentos contido!i nco presente estic .F.1o emitidos
unicamente em sua capacidade p jramente pessoal. 	 ,',,(. :jada haode ser interpretadoscomo rcl't-tindo rosigoes oficiais do Mi
nisterio da Relaqoes Exterioires do Brasil. 
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plexo, de origens diversas (Nagoes Unidas, agencias especializadas,
 

organizaqoes regionais), de qiferentes ambitos de aplicaggo (univer
 

sal e regional), 
distintos tambem quanto a seus destinatarios ou
 
beneficiarios, e. significatvaente, de conteudo, forca e 
 efoitos 
j,.udicos desiguais ou v'ria,_is (desde sinmiies declara ;oes ate con 

veng~es devidamente ratificadas) e de orgaos exercendo fun 6es tan

bm disLintas (e.g., 
informagao, instrurao, conciliagao e tomada de
 

decisao) Sac Igualmente distintas as 
tecnicas de controle e su
pervisac. ( t..,r-cIamag.ces ou petigoes de diversas modalidades,re-. 

lat6 rios periodicc;s, investtgag6es) (2 )
 

Em recente estudo geral sobre 
a materia, tivemos a
 

ocasiao de observar que a evolugao
, nas quatro ultimas decadas, da
 
protegao internacional dos dircitos humanos pode 
ser apreciada tan

to A luz da doutrina quanto da jurisprud ncia. Sgo pontos marcantes
 

da evolugao doutrinaria 
a superagao da doutrina da "impossibilidade
 

de agir" de 6r o 
cmo a ComiPsgo de Direitos Humanos da ONU e 
 a
 

cristalizagao do direito d;: petigao nos planos global 
e regional, o
 
debate sobre o chamado carater indivisivel cos direitos humanos, e,
 

significativamente, o reconhecimento do carater inderrog~vel de 
cer
 

tos direitos oasicos 
- o minimo universal - nos planos global 
e re

gional. A evoLugao jurisprudcncial pode ser investigada em relagao
 

tanto 
a interpretagao quanto L implementagao 
 (ratione materiae,
 

ratione persnnae e ratione 
temporis) dos tratAdos concernentes a
 

protegao internaci16;dl dos direitos hurnanos. 
Tambem cabe examinar a
 
questao da compatibilizagao ent-e dispositivos convencionais e 
 de
 

dire3tk, interno na rrotegao dos direit:os humanos. Como tais 
 ques

t~es bastcas sio abordadas no referijo estudo )
 
, cumpre aqui enfo

car em particular o tema da implenwranaot internacional Uos 
 direi

tos economicos, sociais e culturais.
 

Nesse proposito, mister se 
fn-. examinar, em seqUCn

cia logica, 
a classica dicotomia entre direitos civis e politicos e
 
direitos economicos, suciis c culturais, a superagao 
 doutrinaria
 

dessa dicotomia pelo recunhecimento da indlvisibilidade dos direi

tos humanos, e a busca de 
solugao a questgo da protegao dos direi

tos economicos,, sociais e culturais 
(os esforgos desenvolvirino 
 a
 
respeito nos continentes europeo e americano); estara o campo irtao
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aberto A apresentaggo das considerag6es finals e conclus6es.
 

II. A Dicotomia entre 
os Direitos Civis e Politicos e os
 
Dircitos Economicos, Sociais e Culturais.
 

As raizes da presente questao - o tratamento distin
to das duas categorias de direJtos, quals sejam, de um lado, direl
tos (nivis e politicos, de outro, direitos economicos, sociais e cul
 
turais - remontamn a 
fase legislativa de elaboragao dos instrumentos
 
de protegao internaclonal dos direltos humanos, mormente a 
decisao
 
tomada pela Assembl~La Geral das Nagoes Unidas em 1951 de elaborar,
 
ao inves de um Pacto, dois Pactos Internacionais de Direitos
, Huma

(4)
 
nos, voltados, respectivamente, as 
duas categorias de direitos
 
Pressupunha-se, na epoca, que, enquanto os dirItos civis e politi
cos eram suscetiveis de aplicagao "imediata", 
requerendo obrigagoes
 
de abstengao par parte do Estado, os 
direitos economicos, sociais e
 
culturais eram passlveis de aplicagao apenas progressiva, requeren

do obrigagoes positivas (atuagao) do Estado (5)~
 

A dicotomia entre 
os direitos civis e politicos e os
 
direitos economicos, socials e culturais, consagrada ja nos 
 traba
lhos prenaratorios dos dois Pactos da ONU, nao 
se reveste, no entan
 
to, de narater abosoluto, dorquanto o Pacto de Direitos Civis e Po
liticos tambem prev3 
a "possibilidade de 
uma realizagao progressi
va" de certos direitos, e o Iacto de Diieitos Economicos, Socials e
 
Culturais contem dispositivos sus:aetiveic de aplicacao a curto pra
zo: assim, os confins entre 
as duas categorias de direitos nem sem
pre so claros, e talvez a distin ao 
seja artes uma questao de gra
dagao ou de enfase, voltada as obrigagoes gerais que vinculam os 
Es
 
tados Partes(6) 
 Mesmo assim, e talvez nesse sentido, foi a distin
gao consagrada nos dois Pactos da ONU.
 

A Comissao de Direitos Humanos da ONU 
 (rapporteur,
 
M. Ganji) deu a publico substancial estudo sobit 
a realizagao dos
 
direitos economicos, soclais e culturais 
n, 1Y75 (rconcluido dois 
anos antes). 0 estudo ressalta a va! iledade dc-. odos de operagao pa
 
ra 
a realizagao dos direltos econ6rrcos, sociais e culturais, 
 que
 
incluem o estabelecimento de padroes, 
ativiadis promcconais e ser
 



'vq s d 6 n u t r a para assi.......tijri" 0 O S::O : 
 p t .Iu 

'de ......... , S ci~.. ... s .. 
l urais,, que influe'nciou 'a 'maior .. 

:.apresent.9, no entrinto, 
a dificuldade de que, patla
...........
r t a
 

S 

imlmetdos progressivamente,,, de acordo com o-Feu graU de: de .: :
 

,-.senvolvimento. Mas mesmo em relag~o aos paises mais 
 desenvolvidos 
:.
 
S n~o ha aqui propriamente um pode'r de coerggo: 
a transformagao dos !:
 

padroes (standards) em direitos, o estabelecimIento de normas crian

naciona(7
do direitos subJetivos, ficam a cargo das autoridades 
legislativas
 
• Tanto o Facto da ONU de Direltos Economicos, Socials
 

e Culturais (artigo2) quanto a Carta SocialEuropeia aceitam a 
 i- "
 
dede que
d a "os dremi 
 tos eciis, soclals e culturais podem 
 ser
 

realzads6s progressivamente,,(8).
 

Os diretos econtmcos, socials e culturais enunca
dos no referdo 
acto recaem em granddedparte na competncl 
 a da a
9enoias especalizadasn 'N v como a OIT, UNESCO, OMS, FAO),
 

mas enquanto os padres e ambeto de 
 a ao do cacto(e convenes da
 
pr6prlia ONU e instrumentos reglonals) so abrangentes, os das agn

cnas especializadas apresentam-se 
- como a° poderia dexar deoser
 
direcionados a setores determinados e especificos da atnvrdade hums
 

na, sendo, pois, nesse sentado, mas crcunscritosgst
 

Recorde-se que 
o sstema de reltorios do acto 
 dc"
 
Dirctos E sireitos 
 e Culturas dstingue-se do do 
 Pactor
 

de Direitos Civs e Poltcos, 
em que enquanto os relatros sobes
 
te ultimo ao encaminhadosao Comt 
de Dire os Humanos estabele

cido pelo proprio Pacto de Direitosasistema de relatdrios sob o prmeio Politicos,Civis e subJacentePo estava o proposnto de :
 

pmobilzar,, todos os menos aproprados dsponves As ,aq6es 
 Un
d easeseuaiad as 
esental-se 
 . Quer se trate, no entan
to, de directos ecos, 
 socials e culturais (e.g., direto P7ct
 

Strabalho,.A seguranga social, A saude, A protegao da familia, i
ducaqao, A partcipa 
 na v eda e-' .''
to cultural), quat se irate de dire 
tos civ s e politicos, a atuaao da ONU em prol de ambas categ 
ntea

mo
deo,d ireitos est naturalmente longe de 
se 
 n 
 o ...... 

dedrio s.ntrlet 
log ese exaurir nas dipsos
 

.... .. ,' ....
 di sp sig ~ I.s: •'::> :.
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Auosta distingt'o, .vineulada a questao dos inetodos 

dproprios de timp'i:,6iaao,,entre duas de iretos as categoias d nven 

: i : ii':!iJi ciVi5 e politicos,' e •econamicds, sociais e 'cul'turais .- deixou .i tra- " : 

gos nao apenas no plano global mas tambem regional. Recorde-.se que,,noe ontnente europeu, paraaelamente ' Convenagoeermia d.irei

tos Humanos de 1950 (seuda de oito'Pioto1os Adicionas at o 

r esta itima
presente), concluiu-se a Caa Social Europiade ,961 


incorporando os direitos econi'cos e sociais. A Cata Social Euro
 

peia,' a exemplo do Pac'to da ONU sobre Direitos Eonmlcos, Socials 
ecu a a oco e cuetais dretos so po

( 2 ) 
deriam reaiar-sepprogressivamenteam Os travaux preparatoires
 

da Carta Social Eu-ropeka, aos quais se associou a OI 1), se esten
 
deram de 1954 a 1961; para a 'decisode ter a Carta paadelamente
 

Convengao Europeia, com meanismo distinto de, implementago (essen

tialmente, o'sstema de relatorios periotdcos), Aontibuiu decasiva
 

mente a convlicgo de que sera dfcil assegurar a observncia dos
 

direitos econ micos e socials medAante procedimento de controle Ju(1(43)
 
dicial ou quase-Judcial tal omo previsto na Convenao Europia;
 

consider,')u-se, porem, os dois tratados, como cobrindo duas catego
reas de direitos que sont lis et se complqtenta, como se comple

mentando reclprocamente, e se dirgindo - atravs de procedmentos 

distintos -a problemas do mesmolgenero(1 )
 

Ja no contnente americano, a uestao em aprego tem
 

recentemente dado margem a consideravel debate e atpraldo bas
tante atenao na busca de uma solugao satisfatoria. De intc o, hou

ve os que teriam preferido que a Convengao Americana de Direitos Hu ' 

manos, como os (dois) Pactos de Direitos Humanos da ONU,tribivessem
 

proceddo a uma redulamentaRao distinta dos dreitos cv es polit
 

cos portum l ado, e direitos econmicos e socias po outrole Du

rante os preparatoeios Convengao detrabalhos oda Americana Direitos 

Humanos de 1969, proJetos apresentados peoo onselho interaericano
 

adeJursconsul'tos (em 1o59)- e pelo Chle e UruguA (1965) favore

' ciam a i sergao noaConvengao Americana tab' dos direitos econ eri-n 
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cos e sociais, mas prevaleceu a tese oposta de que a Convenggo deve
 
ria cobrir especificart.nte os 
d,.'iLcos civis 
e politicos, Ja 
 reco
nhecidos rias Constituiq6es e egisla:ao da malor parte dos 
Estados
 
Americanos. Pressupos-se que a implementagao e os procedimentos 
 de
 
supervisao intej'na.i.nal nao po.I)er.iam ser os mesmos para 
as duas ca
 
tegorias de direitos -
 P' ccriuinte, pela decisao entao toma
da, 
as medidas de implemLnLa ;io contempladas no projeto de 
 Conven
qao Americana eram aptas para cobrir apenas os direitos civis e po

e a Convenqo Americana veio a conter somente um 
 disposi
tivo (Arligo 2,6) Eobre c dir.eitos econemicos, sociais e culturais,
 
dispondo sobre seu "desenvolvrnernto pro -i ssivo,,; 
tais dlreitos re
cairiam sob as normas economicas, sociais e culturais (Artigos 
 29
-5.)) 
 da Carta ('mendada) da Organizagao dos Estados Americanos.
 

Com efelto, nao tardou muito para que se 
se aperce
besse do fato de que, 
se dentre os 
direltos economicos, socials 
 e
 
culturais haviam os que 
se 
aproximavam de "normas organizaconais,,
 
tambem haviam os que requeriam implementagao semelhante A dos direi
 
tos civis e politicos (os direitos classicos de liberdade) (1 7 ) 
 - o 
que veiu a ressaltar a unidade fundamental de concepgao dos direi
tos 112maros. Assim como ha direltos civis e politicos que 
 requerem
 
"a(n nositiva" do Estado (e.g., 
direito civil a assistencia judici

aria como integrante das garantias do due process), 
tambem ha os di
 
reitos economicos, socals o culturais ligados a garantia do 
exerce
 
cio de mudida de liberdade (e.g., 
direito a greve e liberdade sindi
 
cal), 
- ao que ha que acrescentar 
a vincuLag~o dos chamados direi
tos fundamentais A garantia efetlvr 
da liberdade da pessoa humana(18) 

Recorde-se, a esse proposito, a cxistencia  dentre
 
os direitos humanos em geral 
- de um nucleo de direitos fundamen
tais que, conforme os reconhecem os pr6prios 
tratados 
humanitarios
 
que dispoem sobre este ponto (e.g., Convengocs Europeia e Americana
 
de Direitos Humanos, Pacto de Direltos Civis 
e Politicos da 
 ONU),
 
nao admitem qualquer tipo de derrogagao. Tal nuclco de direito2:; 
ba
sicos de carater inderrogave], cuja (xstencia constitul hoje 
 nao
 
apenas fruto de 
uma corrente doutrinaria mas sobretudo uma conquis
ta definitiva da civilizaq~o, comporta hoje, e.g., 
os direitos a vi
 
da, a nao ser submetido A tortura on t ;cr:',idao, a nao nit conduna
do por apllcagao retroativa das penw)" 1. Como ja indicado, tais
 



diretos 
 b&sicos inderrogaveiscoma hole os concebemos, 
enconram

-e i~nlutavemente ligadosenr6pria a-salvaguarda da 
 existgnia, dig
 

ndd.e liberd de dapessoa humana (supra) Ngo surpreende, assim, 
,que o coricurso dos fatores supracitaIdos, aliados aos que percorrere
 
mos a seguir, tenha levado, 
nas duas iltimas decadas, ao gradual:re
 

conhecimento generalizado da necessidade de: reconsideragao da dico
e
toi0ia ntre 
as direitos civis e poiticose os 
direitas econSmicos,
 

sooiais e culturais. Senao vejanos.
 

III. 	A Suppragao Doutrin~ria da Dicotonia pelo Reconheci
mento da Indivisibilidade dos Direitos Humanos.
 

Recordemos, de inicio, que a evolugo da implementa
qao da protego internacional dos direitos humanos nas ultimas d~ca
 
das tem testemunhado, paralelamente, tentativas ou propostas de ca
tegorizag6es de direitos (e.g., 
direitos individuais, sociais e 
 de
 
solidariedade ou dos povos), 
dentre as quais a mais pr6 xima da ope
ragio dos meios de implementaggo tem sido a suposta distinggo entre
 
direitos civis e politicos e direitos econ8micos, sociais e 
 cultu
rais (supra). As duas "categorias" de direitos JA constavam daDecla
 
ragao Universal de 1948 (artigos 3-21 
e 22-27, respectivamente), 
a
pesar da clara enfase desta ultima nos direitos do indiv{duo(0)
 

como 	Ji assinalado. A expans~o e generalizagao do processo de prote
 
gao internacional dos direitos humanos tambem possibilitou que 
 se
 
voltasse atengao aos 
direltos atinentes a distintas categorias de
 
pessoas protegidas, tidas ccmo necessitadas de protegao especial, 
o
 
que levou ao enunciado de, e.g., 
direitos dos trabalhadores, direi
tos dos refugiados, direltos das mulheres, direitos da crianga, di
reitos dos idosos, direitos dos inv&lidos. Tem-se tamb~m 
 tentado
 
distinguir entre 
a proteggo de ceratos direltos vis-i-vis o Estado
 
(liberdades fundamentais) e a garantia de outros direitas pelo pr6
 prio
 
Estado ! 

.
 Em todo caso, a implementaggo dos instrumentos 
 volta
 
dos A salvaguarda'dos direitos de determinadas categorias de 
, pe 
soas protegidas hA de ser apropriadamente abordac.t)&no 
 entendimento
 

de que sao eles compleentares aos 
tratados gerais de protegao dos
 
direitos humands (e.g., 
as Pactosde Direitos Humanos das Naqes'U
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nidas, 3as tres Convengoes regionais .a Europeia, a Americana e a A
 

iricana
1 f7 de direitos humanos;).
 

Corn efeito, e dicotomia entre as duas "categorias,

de direitos se veria -aos poucos questionada, se nao superada. Logo
 
a o- dois Paot'os Internacionais de Direitos Humanos (e
 

Protocolo Facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Politicos) 
 em
 
.
S	 1966, na reavaliagao global da materia a que procedeu a onferncia
 

de Direitos Humanos de Teera de 
1968 proclamou-se a indivisibilida

de dos direitos humanos: a realizagao plena dos direitos civis e po 

liticos passou a ser tida como imposslvel sem o gozo dos direitos 

economicos, sociais e culturais(22). O ponto seguinte, e marcante, 

dessa evolugao, constituiu a resoluvao 32/130, adotada pela Assem

bleia Geral da ONU, em dezembro de 1977, sobre o item "Enfoques e 

Meios Alternativos dentro do Sistema das NagqSs Unidas para Aperfei 

goar o Gozo Efetivo dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamen

tais". A referida resolugao veio endossar e reiterar a assergao da 

Proclamagao de Teera de 1968 da indivisibilidade e interdependencia 

de todos os direitos humanos (tanto os civis e politicos quanto os
 

econ8micos, sociais e culturais), a partir de uma perspectiva globa
 
lista, e a externar o desejo de prior.dade a ser dada a busca de 
so
 

* 	 (23)lucoes as violagoes em massa e flagrantes dos direitos humano3
 

Cc,mo 	explicar tal evoluggo, poucos anos (cerca de
 

uma decada) apos a adogao dos dois Pactos da ONU, de Direitos Civis
 

e Politicos e de Direitos Economncos, Socials e Cuiturais? Ha que
 
ter em mente, de inicio, a insergao, cm ambos os Pactos adotados em
 

1966, do direito dos povos a dispor de si (Artigo 1, de ammesmos 


bos), mediante f6 rmula de consenso, enunciado antes da parte (II)
 

que consagra as obrigag~es concretas dos Estados Partes. Pouco 
anos
 
6
ap s, os Estados socialistas, concebendo os direitos humanos nao co 

mo categoria abstrata e inalteravel inas antes corno fenomeno hist6ri 
m e r
 r
co, 	concordaram co a ins rao, no A o Final do Holsinqui de 
 1975, 

de referencia expressa (principJo ns? 7) ao respeito nos direitos hu 

manos consoante os propositos e principios d,7 'arta das Naqoes Uni
das e da Declaraqao Universal dos DI rel :c,s Humanos. Com esta 
"con

cessao,' dos Estados socialistas, ostava o campo as:,im aberto para a
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negociaggo, que ocorreu de inlcio na Terceira Comissao da Assenbleka
 

Geral da ONU,do projeto que resultou na resolugao 32/130 de 1977 da
 

Assembleia Geral, cuja adooao contou com 123 votos a favor, e cujas
 

idetas princlpa>s forain retomadas e elaboradas na sessao de 1978 da 
( 24) 

A referida resolugao 32/130 nao afastou totaluiente
 

algumas das incertezas que continuariam a pairar sobre o debate 
a

zercaj da mat6ria, mas foi 
assim mesmo sintomatica da crescente enfa
 

sc da n, 'tao das !,'!aoo Unidas em "formnr,; de implenentagao destina 

das a promover o desenvo]viienLo econ3nmco e progresso social"; amn 

da que se tratando de visao dinamica da mat'ria, sub -;istiam vesti

gios da velha categorizagao dos direitos civis e politicos, a reque 

rerefn a imposigao de limites A agao do poder publico, e dos direl

tos r.confmicos e 
soclais, a requererem, distintamente, a interven

ao do poder publico para prcmov-los (2 5 ) media-nte medidas concre

tas. Mas passou a haver aqul uma diferenga: decorridas tr9s decadas
 

deste a adogao da Declaragao Universal de 1948. e 
tendo em mente as
 

mudangas fundamentals por que passou 
a chamada sociedade internacio
 

nal - descolonizagao, capacidade de destruig-o em massa, 
 explosao
 

demografica, condlgoes amblentais, consumo de 
energia, dentre ou

tras, - A resolurao 32/130 parece ter preferido partir do 
 entendi

mento de que se tornava necessarlo proceder a uma anAlise global dos
 

problemas existentes no campo dos direitos humanos. Desse modo, 
 ao
 

final de 
tres decadas, a resiugao 32/130 se distanciava, por sua
 
6
 pr pria visao global (das "experiencias e contribuigoes dos 
 paises
 

tanto desenvolvidos quanto em descrnvolvimento"), da Declaraggo Uni

versal de 1948, "produto de seu tempo", que enfocava sobretudo os
 

direitos do individuo 
 sere muito deter-se nos direitos da comunidade 
e deeredo ndlidu(26)
 

e deveres do individuo 
 (cf. infra). Aqui a evoluqao veio a se
 

fazer sentir corn clareza.
 

Corn o passar dos tempos 
tratou-se de considerar "la 

place de 1'individu dans la collectivit6 et des droits de la collec 

tivi~'.~grd~ e l'ndlvdu"(27)'
tivite A 1egard de l'individu ,( 7 ) .Entre as duas categorias de di 
reitos - individuais e soclais ou coletivos -* so pode haver comple

mentariedade e nao antinomia ( 28 )
 
, - o que revela a artificialidade
 

da noqAo simplista da chamada "tercetra geragao" de direitos 
huma

nos: 
os chamados direltos de solidariedade, historicamente mais re
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centes, em nosso entender interagem comos direitos Individuals e
 

socials, e nao os "substituem", distintamente do que a invocaggo i

nadequada da imagem do suceder das geragoes pretenderia ou parece

ria insinuar. Alem disso, 
a analogia da "sucessao generacional" de
 

direitos, do ponto de vista da evolugao do direito 
 internacional
 

nesta Area, sequer parece historicamente correta; tudo indica haver
 

um certo descompasso entre a evolug~o da materia no direito interno
 

e no direito internacional, evolug~io esta que aqul 
nao se deu paRn
 

passu. Assim, por exemplo, enquanto no direito interno (constitucio
 

nal) o reconhecimento dos direitos sociais foi 
historicamente poste
 

tior ao dos direitos civis e politicos, no plano internacional ocor
 

reu o 
contrArio, conforme exemplificado pelas sucessivas e 
-numero

sas conveng6es internaconais do trabalho, a partir do 
 estabeleci

mento da Organizagao Internacional do Trabalho em 1919 (29 ) 
 muitas
 

das quais precederam a adogao de convengoes internacionais mais re

centes voltadas aos direitos civis e politicos. Importa, nesta Area,
 

mesmo em nossos dias, aproximar os tratamentos da materia a partir
 

das oticas constitucionalista a internacionalista, ou reduzir a dis
 

tancia que parece persistir entre ambas.
 

No plano global (Nagoes Unidas), vemos, assim, que,
 

por um lado, 
os dois Pactos de Direltos Humanos da ONU sugeriram ca
 

rater distinto das obrigagoes gerais dos Estados Partes em 
relagao
 

As duas categorias de direitos (embora admitindo-se que a distingao
 

era antes 
de grau ou enfase, e nao poderia revestir-se de carater
 

absoluto); por outro lado, porem, a propria Carta das Nagoes Unidas
 

ensejou a coneepgao global e a visao da indivisibilidade dos direl

tos humanos . Tais concepgao e visao, externadas na resolugao 

32/130 de 1977 da Assembleia Geral da ONU, contribuiram a enfocar 

em particular os direitos das coletividades humanas e as medidas 

concretas de implementagao destinadas a promover os direitos econo
(31)
micos e soclis . Retomando recentemente o mesmo item, a Assem

bleLa Geral da ONU (resoluggo 39/145, de dezembro de 1984) reiterou 

sua convicgao de que todos os direitos humanos sao "indivisiveis e
 

por conseguinte,"a
 

interdependentes" ou "interrelacionados", e que dever-se-ja dar 

atengao a implementagao tanto dos direitos civis e politicos quan

to dos direitos economicos, sociais e culturais: 

promogao e protegao de uma categoria de direitos nao deveria jamais
 

isentar ou eximir os Estados da promogao e protegao dos outros(32).
 



11.
 

Mais recentemente, por ocasiao do vigesimo anivers&

rio da adogao dos dois Pactos de Direitos Humanos (e Protocolo Fa

cultativo do Pacto de Direitos Civis e Politicos) da ONU, a Assem

bleia Geral, pela resolugao A1/i17, de dezembro de 1986, voltou a
 

ressaltar a indivisibilidade e interdepend~ncia de 
todos os dlrei

tos hurmanos e decidiu discutir esse item em sua XLII (em
sessao 


fins de 1987); a Assembleia, notando ademais a insuficiente atengao
 

dada a protegao dos direitos economicos, sociais e culturais no am

bito do sistema das Nagqes Unidas, urgiu o Secretario-Geral "a dar
 

publicidade" ao recem-criado Comite de Direitos Econ8 micos, Sociais
 

e Culturais (3 3 ) Este novo orgao de supervisao,que veio substituir a 
"Sessional Working Group" de Peritos Governcmenlais (;obre]mplementago do Pacto) (34) 

estA cncarregado 
- a partir de 1987 - da tarefa de examinar a imple
 

mentagao do Pacto de Direitos Econ~mtcos, Sociais e Culturais 
 da
 

ONU. Este u1timo passa, assim (por iniciativa do ECOSOC), a ser dota
 

do de orgao proprio de supervisao, a exemplo do que ja oorria 
com
 

o Pacto de Bireitos Civis e Politicos da ONU (e Protocolo Facultati
 

vo), que desde o inicio da fase de implementagao contou com o orgao
 

supervisor por ele proprio crlado, o Comite de Direitos Humanos.
 

Todo o debate acima, em torno da indivlsibilidadedos
 

direitos humanos, veto uma vez mais ressaltar que a propria formula
 

gao dos direitos a serem garantidos nao se encontra desvinculada da
 

questao dos metodos de implementaggo. A Assembl6ia Geral da ONU,pe
 

la resolug;o 43/113, de dezembro de 
1988, enfatizou a necessidadede
 

se dispensar Igual atengao mplementaq~o tanto dos direitos civis
 

e politicos quanto dos direitos ecorono1icos, sociais e culturais, 
 re 

lacionou-os todos 
ao direito ao desenvolvimento, e vinculou este ul
 
atimo ao desarmamento . A Comissao de Direlt s Humanos da ONU,a seu turno, 

pelas resolug6es 1987/19, de margo de 
1987, e 1988/22, de margo de
 

1988, relembrando a indlvisibilidade dos direitos humanos, ven de
 

chamar atenggo para a implementagAo tarto dos direitos civis e poli
 

ticor. qua;At' dos direitos econofijrs, sociais e culturais; e, pela
 

resoluq~o 1987/20, tambem de 
maro de 1987, vem de reafirmar que os 

direitos humanos sao "indivisiveis e interrelacionados,, e de enfa

tizar a "relevancia direta" do trabalho do recem-criado Comite de 

Direltos Economicos, Soclais e Cultut:is (supra) para "atividades 

(11a,19 . (11(1 da,~urn Lo.a, o sij o ( , ,i\.e s Lin idas no cainpo do de 
senvolvimento economico, social 
e cultural e a necessidade de apri

morar a coordenago dessas atividades" (§5); enfim, pela reso~ugao
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1988/23, de margo de 1988, encoraja 
o referido Comit 
 a desenvolver
 
seu trabalho em linhas similares no do Comit& de Direitos 
 Humanos
 
(sob o outro Pacto) (§4) (3 5) (cf. infra).
 

A nova 
visao da materia, avangada no 
plano global(Na
 

98es Unidas), repercutiria, %nao surpreendentemente, no 9mbito regio
 
nal. No continente americano, 
a Comissao Interamericana de 
 Direi
tos Humanos, em ,eu Relatorio referente a 1979-1980, reconheceu a
 
"relago organica", em grande parte "de 
causa e efeito", entre as
 
duas categorias de direitos 
(e.g., 
os d~reitos A seguranga f{sica,
 
a participagao politica, e os direitos economicos e sociais); 
mesmo
 
assim, cautelosamente, reconheceu de 
igual modo a dificuldade per
sistente no campo dos direitos economicos e sociais de 
 estabelecer
 
"criterios que a possibilitariam medir o cumprimento dos Estados de
 
suas obrigag6es
, . Paralelamente no continente europeu, a Corte
 
Europeia de 
Direitos Humanos, 
em seu julgamento de 1979 
no caso Ai
rey, ponderou que, embora a Convengao Europeia consagre 
 essencial
mente direitos civis e politicos, "w itos deles tem implicag6es 
 de
 
natureza social ou economica,,, nao havendo divisao clara ("no water
-tight division") 
entre as duas categorias de direitos (3 7 )
 

No continente africano, procedeu-se de modo distin
to: os redatores da Carta Africana de Direitos Humanos e dos 
Povos
 
de 1981 
optaram pela inclusao naquela unica convengao de 
um catalo
go tanto de direitos civis e politicos (artigos 3-14) quanto de di
reitos economicos, sociais e culturais (artigos 15-18), 
 acrescidos
 
aos direitos das coletividades 
(os chamados "direitos dos
(38) povos",
 
artigos 19-24) 
 . Os proprios internacionalistas africanos 
tem an
 
tecipado - significativamente, 
agora 
 ue a Carta Africana entrou em
 
vigor (em 21 de outubro de 1986) (3 9 ) 1 - quo, 
se por ur lado a Carta
 
Africana efetivamente da destaque aos 
direitos economicos, sociais
 

(40)e culturais 
 , por outro lado parece provavel no momento que a Co
missao Africana de Direitos Humanos e dos Povos (orgao 
 supervisor
 
criado pela Carta) se ocupar mais diretamente, ao menos de 
inicio,
 
dos direitos civis e politicos (41) 
 Mas nao deixa de ser significa
tivo que se 
tenha optado pela inclusao, em uma mesma convengao 
 re
gional, das distintas categorlas de direitos, com mecanismo de 
 im
plementagao a 
elas comum (artigos 46-59 e 62). 

Corn os desenvolvimew~os acima revistos, mostrou-se o 
campo ',hi-rto a husca de Snluqac, I ara questao de implctmvint :c;ao rnais 
eficaz dos direltos econ6mlcos, soclais e culturais nos continentes 
europeu e americano (infra): no plaio Internacional, as pressoesnes 
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se sentido se faziam sentir cada vez mais, e, no piano nacional, a
 

concepgao dos chamados "welfare rights" gradualmente se cristaliza

va paralelamente a uma "prolitferagao de tribunais nacionais lidando
 

(42)
com reclamagoes industriais e previoenciarias" (nos palses euro
 

peus). Antes de passarmos aoq esforgos mais recentes de busca de
 

maior eficacia da implementagao dos direitos economicos, so(. ais e
 

culturais nos continentes europeu e americano, ha que observar, pre
 

liminarmente, que o ponto pode ser considerado, em perspectiva his

t6 rica, nao so no piano regional como tambem global.
 

IV. 	Implementagao Mais Eficaz dos Direitos Economicos,
 

Soclais e Culturais: A Busca de Solugao.
 

Com 	efeito, subjacente as iniciativas e esforgos
 

conducentes a superagao da dicotomla entre direitos civis e politi

cos, e direitos economicos, sociais e (itlurU,'; (supra) er, itia--se 

precisamente a I ica de implementagao (inhrnriciornal) mais eficaz 

destes ultimos. Ora, preliminarmente, uir, - :Ix.te mais detido da pro

pria fase "legislativa" dos instrumentos de proteCian rternacional 

dos direltos humanos nos fornece subsidios para a busca de malor e

ficacia da protegao dos direitos economicos, socials e culturais, 

no marco geral da unidade fundamental de concepgao dos direitos hu

manos, todos em ultima analise inerentt.c a pessoa humana. Assim, 

por exemplo, ja em 1947, enquanto a Comissao de Dire.tos Humanos da 

ONU conduzia os travaux preparatoires da Declaragao Universal (do 

ano seguinte), um estudo sobre os fundamentos de tal Declaragao Uni 

versal empreendido pela Comissao sobre Principios Filosoficos dos 

Dire-itos Humanos da UNESCO conclula ao destacar "o carater dinami

co das relagoes reciprocas entre os direitos humanos", pussuindo to
 

(43)dos "uma importancia fundamental" . Logo se contemplou na Decla

ragao Universal de 1948 - na expressao de um de seus redatores, Re

ne Cassin - o potencial de "un elan continu de l'individuel vers 

(44)

le social"
 

A "dualidade" de formulaqao e implementay o de di

reitos significava que todos os seres humanos tinham direito ao go-

Zo efetivo nao'apenas dos dlreitos , t'is; e politicos cliasicos, mas 

tambem dos direitos economicos, socais e culturais. Sem estes, a

queles teriam "pouco sentido" para a maloria das pessoas; o reconhe 
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cimento claro desse fato constitu*a - nas palavras de outro protago 

nista da fase "legislativa" dos instrumentos de direitos humanos,
 

J. Humphrey - a "principal caracteristica,' do abordamento prevale

cente no seculo XX da implementagao internacional dos direitos huma 

(4 5 )
nos 
 . Na mesma linha, em 1960, C.W. Jenks (ex-Diretor da OIT)cha
 
mou atengao para o fato de que certos direitos, de carater e -on~mi

co e social (e.g., direito a nao ser submetido a trabalho forgado,
 

liberdade de associagao para propositos sindicais, liberdade de dis
 
criminagao em relagao a emprego e ocupagao), 
estao "most closely re
 
lated to civil 
liberties and partake in substantial measure of their
 

essential character", e, ademais, 
sao eles "more closely akin to ci
 

vil liberties than to other economic and social rights", tendo 
 to

dos "a close bearing on personal freedom" (46) 

Para fazer face a dificuldade atinente a busca de 

maior efieacia na implementagao de (determinados) direitos economi

cos e sociais, JA se sugeriu deve-se-iarr selecionar aqueles direi
tos que, dada a sua ambivalencia, "on peut ranger a la fois marmi 

les dr3its civils et politiques ou parmi ' s droits eeonomiues Ot 

sociaux"4 7 )
. Con efelto, a Conferencia Internacional do Trabalho
 
(54? sessao, 1970) Ja destacara as relagoes entre os direitos sindi
 

cais e as liberdades civis(48). Mas e particularmente no ambito re

gional (continentes europeu e americano) que mais recentemente 
 se
 
vem dando passos concretos em prol de inplementagao mais eficaz dos
 

direitos economicos, sociais e cuilturais.
 

No con-inente europeu j& se dispoe, como acima in
dicado, da Carta Social Europeia, mas a insatisfagao com sau meca

nismo de implementagao lcvou recentemente & busca de solug~es alter 

nativas (cf. infra) para a protegao dos direitos economicos, co

ciais e culturais. No continente americano, a despeito Oa exister

cia da chamada Carta Internacional Americana de Garantias 
 Soclais 

(aprovada na IX Confer ncia Internacional Americana, de Boeota&, de 
1948, como declaraq;o dos "direitos sociais do trabalhador"), per

sistiu at6 recentemente a lacuna no tocante aos direitos econvT.icc.-, s-ciais e 

culturais, porquanto a Convenqao ;,mericona se restringe a dispc;r (no ar 
tigo 26) sobre o "desenvolvimento progressivo" destes u]tir.os, ao 

passo que, paralelamente, as O,wmbri econoinicas, sociali v t-uurais 

http:u]tir.os


,:I : ' A 


~ 

ci 6crta~(emhended) 
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da CIA naV~nrr~na 
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:A lacuna atof i 
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1 5 . 

i rteger o:u garsntir direitos 

OU~uo~a os Estados gmrlinhas de conduta para 

superada em 1988, corn a%adogZo do Proto<# 
1o0 Adicioal Convengio Americana ei'mMatdria de Direitos Econmicos, Sociais 

e Culturaio. 
C . 

1.Os Esforqos no Cvntinente Europeu. 

No continente europeu, mesmo antes do dictum da Cor
.. te Europeia de Direitos Humanos no caso Airey (supra), a possibili

dade de incorporar A Convengio Europeia de Direitos Humanos alguns, 

direitos econ-micos, sociais e culturais tnrnou-se em 1978 foco de 
atengao no ambito do Conselho da Europa. :m seguida a uma declara- It, 
go (de 27 de abril daquele ano) dos Ministros de Relag-s Exte.,io- -f 
res dos Estados membros do Conselho da Eurrfpa no sentido de dar.pri 

oridade ao exame da possibilidade de esender ou ampliar a .. Ista 
dos direitos consagrados de modo a cobrir tambem os direltos indi

viduais "nos campos social, oconomico e cultural", a serem protegi

dos 'por "convengoes europeLas ou quaisquer outros melos ;,.apropria
(50)

dos" ( 
, a Assembl~iesParlamentar do Conselho da Europa adotou duas 

recomendag9es significativas sobre a materia. A recomendagao ) 839 

(de 28 de setembro de 1978) sugeriu um fortalecimento do sistema de 

supervisgo da Carta Social EuropeLa de 1961 (de modo a incluir,' a 

(51)par de relatorios, tambem o sistema de petiges)( . A recomenda
gao 838 (de 27 de setembro de 1978) sugeriu, simultaneamente, o exa 
me precisamente da possivel incorporaggo de alguns direitos b&sicos 

economicos, socias e culturais no sistema de protegao da Convengao 

Europeia de Direitos Humanos sem deb1lita-la. Ademais, o Comite de v, 
Minigtrou do Conselho da Europa Instruiu o "Steering Committee" de -
Direitos Humanos do Conselho a formular propostas para tal incorpo

ragao, e um Comritg de Peritos Ad Hoc foi designado para relatar so

bre o assunto (52 

Como os dire.tos cobertos pela Convenrao Europeia ha 
viam sido selecionados na parspectiva de estabelecer,um sistema d. 
controle judicial, deixando assim originalmente os direitos econ6mi 

cos e'sociais fora do 9nbito'da Conveng o 5 as di 3,:,Ussoes que lo 
go. ;abrram co0ncen traram-se no est.abelecimento de rit ri&.o para 

~' ~,J 



!~S'legao dos direitos econornicos e sociais que f£ossem-consderados "Jus 
ticiableso" e que, apropriadamente formulados, se prestsem ao meca

ni ode-.proteggo(sistemawde controle judici11al) contemplado na Con

~ . (54)

velngao Europeia "sem ',desvalorizagao" dos demais. Sugeriu-se, 

P" exemplo, quechaveriam de ser selecionados os direitos, verdadeira 

mente f__damentas e universais, que pudessem ser estendidos.; todas 

as pessoas ("Everyone has the right to...") e passiveis de £ormulagao 

suficientemente precisade"modo a gerar obrigagoes legais por parte do 

Fstado" ". Insistiu-se em que os direitos a serem selecionados para 

inclusao na Convengao Europeia deveriam ser claramente "implementaveis" 

(enforceable"), como, e.g., certos direitos em materia trabalhisfta.e 

previdenci;ria, nao se excluindo - em discrepancia com a proposta an

terior (supra) - direitos atinentes a certos grupos de pessoas (e.g., 
(56)


mulheres, crian a-, etc.)
 

Atentou-se para o fato de que gs direitos eoon8micos e
 

sociais constituem, em tiltima analise, direta ou indiretamente, emana
 

gao do direito ao trabalho: "le noyau des droits Iconomiquesetsociaux
 

est constitue par le droit au travail et ,ir le droit A In securite so 

(57)
ciale" Da mesma forma, dentre os direitos culturais hoje reconhe 

cidos no plano internacional (direito A educagao, direito a participa 

g9ao na vida cultural, liberdade de pesquisa cientlfica e de atividade 

criadora, direito A propriedade intelectual), tem-se dado destaque e 

(5 8 ) .

proeminencia ao direitoia"educagao No entanto, apesar da crescen
 

te 
atengao dada ao tema nos 6ltimos anos, no 9mbito do Conselho da Eu
 

ropa a materia permaneceu ate ha pouco inteiramente em aberto: embora
 

o primeiro Pr9tocolo (de 1987) A Carta Social Europeia constituai um 

avango, parece ainda nao se ter chegado a uma posigao definitiva ou fi 

nal quanto A opgao pela incorporagao de determinados direitos adicio

nais (econ~micos e sociais) no corpus da Convengao Europeia ou pelo 

fortalecimento tao somente do mecanismo de supervisao da Carta Social
 

Europeia (5 9 ) cf. infra). 

, Na busca de implementagoo mais eficaz dos dir,.-tos eco

n8micos, sociais e culturals no continente europeu, too-se tido o de

vido culdado para evitar afetar o "equillbrio" entre z C';nvcn:ao Euro

p:ia e a Carta Social Europia; sugeriu-se assi que s-. cur'cs dire -

C -onvitos economlcosl sociais e culturals - a serer Incorr- n

gao -fossern formulados de tal modu 41a nako sereIm i~os .1,1Clurlos a 
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f'adeproteaopelomecanismo da Convengao do que os direit. ci-. 
Poiics ena0,uaicu na Convengao nao afetaria o siste mna 
paralelo da Carta Social Europia. Al 
 disso, o sistema da Conven
 

"gao admitiria a adogao de apenas Ur 
 nimero ber liritado e selecionado
 
,daqueles direito; 
em todo caso, nao se poderia invocar o risco ou 
re

presurnido de sobreposico corn 
outros instrumentos internicionais
e modo a evitar aprimorar a protegao social do individuo c 
fortale
cer a proteggo a ser adequadamente estendida a certos dlreJtos 
consa

'? grados. 

De todo modo, o tratamento da materia em aprego no sis
tema regional de protegao no continente europeu tem-se ,caracterizado 
pela cautela..Comentou-se h& pouco que a recente iniciativa do Comit&
 
de Ministros do Conselho da Europa de adotar o primeiro, Protocolo
 
Carta Social Europ~ia (aberto A assinatura em 26 de novembrode 1987),
expandindo o elenco dos direitos protegidos desta ultima, parece suge

rir que o Conselho da Europa ainda n9o v9 chegada a hora de 
 colocar
 
certos direitos economicos e socials sob o sistema de proteg";i da pr6

pria Convengao EuropLiade Direitos Humanos (59a) 

'A t 

2. Os Esforgoa no Contnente Amercano.
 

No continente americano, em 1980-1981 
a Assembleia Ge
ral da OEA, por recomendaggo da Comiss~o Interamericana deDireitosHu
 
manos, destacou 
a importgncia da observgncia dos direitos economicos,
 
socials e culturais no continente americano
(60) 0 a'rtigo 77 da Convengao Americana sobre Direitos Humanos 
deixou a possibilidade aberta aos
 
Estados Partes e a Comiss9o Interamericana de Direitos Humanos de sub
 
meter a AssembleLa Geral da OEA projetos de protocolos adicionais 
 a
 
Convengao, de modo a incluir progressivamente outros direitos(61) 
 em


j seu sistema de protegio. Por solicitagio da Assembl1ia Geral(62), com
 
base em proposta da Costa Rica em 1982, 
o Secretariado Geral da 
 OEA
 preparou e submeteu, em 1983, um Anteprojeto de Protocolo Adicional
 
Convengao Americana sobre Direitos Econ8micos, Soclais e 
 Culturais,
 
contendo 25 artigos. No mesmo ano a Assembl ia solicitou
So ee(63) conentArios
 
'da Comiss~o e da Corte Interarnericanas e dos Estados membros .A Co 
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missao detectou significativamente "uma relagao lntima entre a efica

cia dos direitos econ8micos, sociais e culturais e a dos direitos ci

via e politicos", port]anto as duas categorias de direitos constituem 

"um todo Indissoluvel, em que se baseia o reconhecimento da dignida

de" do indiv{duo; em virtude disso ambas categorias de direitos reque 

rem "protegao constante" e promogao com vistas a sua plena realiza

gao, e "o sacrificio de alguns direitos em beneflclo de outros jamais

(64) 

pode ser justificado"
 

Relembrou, alem disso, a Comissao, que varios direitos
 

reconhecidos pela Declaragao Americana de 1948 e pela Carta Tnterame

ricana de Garantias Soclais de 1948 tinha, sido incorporados a Carta
 

da OEA (emendada pelo Protocolo de Buenos Aires de 1967), mas nesta
 

ultima eram considerados nao exatamente como direitos humanos ou valo
 

(65)
 

res em si proprios mas antes como objetivos de desenvolvimento econo

mico e social Tendo ressaltado a importgncia do sistema de rela
toris 0 rotoolo(66) (torios sob o Protocolo proposto , caracteristicamente adequado 

protegao desta categoria de direitos (economicos e rociais), a Comis

(67)
 

sao admitiu que para alguns desses direitos "o sJstema vigente para 

os direitos clvis e politicos poderia aplicar-sel ( . 0 Secretariado 

Geral da OEA, tendo levado devidamente em conta n,) (Antc)projeto de 

Protocolo o sistema de relatorios periodicos, dos Estados Partes, a 

(68)

Comissao Interamericana , revelou quc procedera na linha de racio

cinio do Projeto de Convengao (Americana) apresentado pelo Chile aCon
 

ferencia Interamericana Extraordinaria de 1965, o qual, a seu turno,
 

encontrara inspiragao na Carta Social Europeia e no eiitao Projeto dc
 

(69)

Pacto de Dire4tos Econrmicos, Sociais e Culturais (da ONU)
 

Novos desenvolvimentos occrreram em 1986. A Comissao 

Intei~americana, como anteriormente o Secretariado Geral da OEA, tambem 

elaborou um Antepro.eto de Protocolo Adicional a Cunvengao Americana 

sobre a mesma materia que vinha estudando desde 1984. 0Anteprojetoda 

Comissao veio a tornar-se a espinha dorsal do texto sobre o qual have 

riam de pronunciar-se alguns Estados-Membros da OEA (of. infra). Apro 

pria Corte Interamericaba de Direltos Humanos teve, por duas vezes ate 

o presente, ocasiao de formular comentarios sobre a mat e,]u em apre

go. Em seus comentarios iniciais, do 1984, a Corte, ainda que relem

brando a indivIsibilidade dos direitos huManos tal como expressada na 



19. 

Proclamagao de Teerede 1968 (supra), julgou prudente advertir quanto
 

ao risco ou dificuldade de expandir o ambito dos direitos protegidos
 

do modo a abranger - sob os mesmos mecanismos de garantia - direitos
 

nao inteira e imediatamente implementaveis judicialmente ("direitosde
 

realizagao ou desenvolvimento progressivo"), tais come os do ;arater
 
(70).-


economico, social e cultural No entanto, em suas observ;, oes naisL1 

recentes sobre a materia, de 1986, a Corte Interamericana, e.m clara
 

mudanga de enfoque (um tanto surpreerdenre, dado o pouco tempo desde
 

que pela 6ltima vez so pronunciara sobre o assunto), ao tomar atitude
 

mais positiva advertiu que, a luz da indivisibllidade dos direitoshu

manos, somente com a conclusao do Projeto de Protocolo seria preenchi
 

da a brecha existente no sistema regional (no tocante .-os direitos e

conomicos e soclais), e serie completado o sistema interarrericano de
 

protegao, a englobar as duas categorias de direitos, todos "necessari
 

amente interdependentes e reciprocamente condicionados", e derivando
 

todos da dignidade da pessoa humana, indeperentemente dos mecanismos 

distintos de protegao. Se, per um lado, algins direitos econoricos,so 

ciais e culturais nao poderlam ser obj,-to de urm sistema jurisdicional 

ou quase-jurisdicional de prote.go (tai coma aplicavel aos direitos 

civis e politicos), por outro lado havia ,certosdi.,eitos economicos, 

soclais e culturais que, pelas caracteristicas que apresentavam, se

riam objeto de um sistema de protegao internacional semelhante a dos
 

direitos civis e politicos (e.g., liberdade sindical, direitoa greve,
 

direito a livre educagao) (7 1 ) . A Cort.. interamricana desse modo in

clinou-se decisivamente em favor do (-,Jrat(r i'adivisiv,:4 dos dircitros
 

humanos, cujob inrnulso e orienthtgao tinh,,rr, emanado do piano global (Na
 

goes Unidas) ao regional.
 

A "lacuna" persistent.e ate entao no sistema regional
 

interamericano, a que aludiu 2 Corte, tern urea explicaqao histori

ca: se, no decorrer dos trabalhos pr,..paiatorios da Convcnao America

na sobre Direito liunanr(os (7 2 ) , s projetus arresentadas pelo Chile e pe

lo Uruguai em 1965, e seis anos ant, :;pelo Consoho 1:,, ramel icano de 

Jurisconsultos, tivessem prosperado, u:; direitos econOiul >-, sociais 

e culturais teriam sido iicluidos na Cc,nven('ao Americ nra. No entanto, 

como ja Indicado, decidlu-se que a.. rt-ci das ie imrp Imer,i dO contem

pladas no projeto de Convenao Au, ,,.i(ran ,alaspara cobrir ape

nas os direitos civi, - politicos; o!; direltos oconomicos, socials e 

http:prote.go


culturais seriam "absorvidos" pelas normas econ8micas, sociais e cul
 

turai's s pliadas da Carta da REA (emendada pelo Protocolo de Buenos
 

Air.es de 1967., artigas 29-50). Por conseguinte, a Convengaa Americana,
 

desse mOdo, haveria de conter apenas um artigo especificamente sobre
 

direitos econ~micos, sociais, culturais (artigo 26), que se limitava
 

a daporsobre-seu -"desenvolvimento progressivo"-A -:luz-das-normas co-
 -.
 

respondentes da Carta emendada da OEA. A observgncia de tais direitos
 

ficou, assim,desprovida de um sistema de controle efetivo, porquanto,
 

como observado pertinentemente por Gros Espiell, os dispositivos da
 

Carta da OEA nio visavam especificamente proteger ou garantir os di

reitos humanos, mas antes determinar os objetivos e linhas de conduta
 

por parte dos Estados membros relativos a mat;rias de cunho econ~mi

(73)
co social e cultural * Como os direltos econ8micos, socials e cul
 

turais eram mais do que simples objetivos de diretrizes de agao poll

tica, o referidoAnteprojeto de Protocolo sobre a materia visava prec1sa

mente remediar esta omissAo ou deficincia do sistema regional intera
 
(7 4 )
 

mericano de protegao dos direitos humanos


Ademais dos esfargos do Secretariado Geral da OEA e da
 

Comissgo Interamericana de Direitoa Humanos na elaboragao dos dois An
 

teprojetos supracitados sobre a materia (supra), em 1986 funcionou un
 

Grupo de Trabalho da Comissao de Assuntos Jurldicos e Politicos(CAJP)
 

do Conselho Permanente da OEA, encarregado de estudar o tema.74a) O
 

Grupo de Trabalho foi reconstituido em 1987, quando realizou 1. ses
S(75) 7
-(76)
 

soes , e em 1988, quando realizou 13 outras sessoes . 0 Grupo
 

de Trabalho tomou como "base principal" de seus trabaihos e delibera
(77)


9oes o Anteprojeto apresentado pela Comissao Interamericana . A ma
 

teria fol considerada pela XVI Assembleia Geral da OEA (fins de 1986)
 

assim"como pela XVII AssembleLa (final de 1987), a luz de comentarios
 

adicionais, voltados a ambos os Anteprojetos (o do Secretariado da
 

OEA e o da Comissao Interamericana) (78 ), enviados pelos Estados-Mem

bros ao Conselho Permanente da OEA (at; fins de margo de 1987).
 

* 	 Em atendimento A solicitag~o aos Estados-MembrasdaOEA 

e instituig9es interessadas que submetessem observagoes e propostasso 

bre os dois Anteprojetos (79)o Governo do Equador teceu breves consi 
(80)

derages sobre dois dispasitivos ao passo que o da Venezuela ponde

-r 	 rou quo dever-ue-Ia tgr )evadQ Ow conta tambem as dispostioes do pre-

-a s ditabem 
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prio Pacto de Direitos Civis e Politicos das Nag5es Unidas, e que 
 o
 

presente projeto de Protocolo deveria prever os meios 
 institucionais
 

para a protegao e promogao dos direitos consagrados 8l). 0 Governo da
 

Argentina comentou que, 
de modo geral, as condigoes socio-economicas
 

imperantes na 
regiao levantariam dificuldades quanto ao estabelecimen
 

to de mecanismos internacionais de controle que assegurassem a vigen

cia efetiva dos direitos amparados no futuro Protocolo ( 
 . A seu tur 

no, o Governo da Colombia, embora sustentando o criterio de quehauma
 

"estreita vlnculagao" entre 
os direitos economicos, sociais e cultu

rais e os direitos civis e politicos, devendo uns e outros gozar 
 de
 

"protegao efetiva", comentou que, na pratica, os mecanismos de garan

tia nho poderiam ser os mesmos para as duas categoriasde dlreitos(83) .
 

Foi, no entanto, rios comentarios dos Governos do 
 Uru

guai e do Mexico que vieram a refletir-se, com clareza e enfase, duas
 

concepgoes distintas, se nao con'lit~intes, da protegao dos direitos
 

economicos, sociais e culturais. 0 Governo do llruguai,situando a presen
 

te 
iniciativa em perspectiva histe-rica, destacou sua -ontribuigao A 

evolugao da proteqao internacional d -. direi tos humanos no continen

te americano, ao congregar e reunir 'list.int:-s --itegorits de direitos
 

em uma convengao (o Protocolo Adicional "tConvengao Americana). Tal 

iniciativa refletia e reforgava a teai,- cia indivisibiliclade dos direi

tos humanos, sustentada pelo Governo uruguaio, e constituia um avango 

no quadro normativo intern:,cional Oril :tobve ;imateria. Mais impor

tante do que larent ar a irTposs ibilidade de ('xigir" a "obn-ervancia ime

diata e plena" de determinados dic . INf0l, 0cos, socials P cultu

rais de "dosenvolvimento progr,.:;. iv,,", por Ijlenderen t-m grande par

te do contexto socio-economico da rt,,ian, -,crescen 1I o Governo do 

Uruguai, - era a tentativa, em pripiro lip:', d' consagiracao dos di

reitos economicos, sociais e eultuais que "s,_10 exigiveis [,e se, su

jeitando-os, em consequne ia, acm S ireci-

que contamn o- di rei tos c i I i': ce-, od . (Xn,'erw'o Ame 

riccna, reservando o sisti.ma d(. I 'I i.o!; i odi-' 

;: II sios d( Iorotec-o" corn 

IijU ado no 

Pacto de Direitos Eeonomicos, e ,11u':.S do' ;r:oes%r'i;.6- Unidas, 

aqucles direitos que "ainda nho I.( : .rdir onairren
re,,(84)
 

http:sisti.ma


22.
 

Aparentemente nao muito sensibilizado com a tese da in
 
divisibilidade dos direitos humanos (ainda que afirmando 
reconhecer
-ihe o valor), 
o Governo do Mexico apegou-se aos argumentos do passa
do, expostos nos debates das Naq6es Unidas quando dos travaux 
 prepa
ratoires dos dois Pactos de Direitos Humanos 
(distinta natureza e se
paragao das categorias de direitos, com implicagoes para os 
 mecanis
mos de protegao).Nessa linha de pensamento, nao hesitou o Governo 
do
 
M6 xico em propor, alem da adogao de um protocolo adicional, "uma con
vengao independente 
em materia de direitos economicos, sociais e cul
turais". Se bem que o anteprojeto en diL issao abrangesse tres grupos
 
de direitos de "natureza diversa" (econombcOs. socials e culturals),
 
tambem previa dois tipos de direitos "par razoes de naturcza jurisdi
cional", a saber: os de "exigibilidade imediata" (a quase 
 totalidade
 
dos direitos traLalhistas consagrados no 
referido anteprojeto), e os
 
de "realizagao progressiva", condicionados pelo desenvolvimento econo
 
mico-social de cada pais (e.g., 
o direito ao 
trabalho, a educagao, a
 
um nivel de vida adequado, os 
direitos de categorias de individuos 
 -
familia, criangas, Idosos, invalidos). Estes u1timoc, no entender do 
Governo mexicano,  sempre invocando os debates das NagoesUnidasquan
 
do da elaboragao dos dois Pactos de Direitos Humanos 
(principalmente o
 
argumento do passado de que a direitos de natureza distinta devem cor
 
responder meios de implementagao tambem distintos), 
- poderiam ser in
 
cluidos em uma Convengao Interamericana sobre Direitos Economicos, So
 
ciais e Culturais, !ndependente da Convengao Americana e do Protocolo
 

(83)
Adicional proposto
 

Ora, nao cram dicotomias do genero preclsamente o que
 
se pretendia evitar? Nao cram as 
categorizagoes do passado que se 
bus
 
cava superar? Nao era certo que, para este 
fim, nais valia concentrar
 

na indivisibilidade de direitos e 
na unidade de proposito dos siste
mas de protegao, do que na compartimentalizagao e pretensa 
 natureza
 
diversa dos direitos a serem 
protegidos? As consequencias do enfoque
 
avangado pela Chancelaria mexicana nrao 
eram de dificil previsao: ja
 
nao mais se invocava, naturalmente, a d-cotoinia classica entre direi
tos civis e politicos, por um lado, 
e ,.iireit(-_s econrnices, sociais e
 
culturais, por outro; 
noambito destes ultiros tomava corpo 
uma nova
 
dicotomia, a saber, os 
direitos ecoritmicos, sociais e culturals 
 de
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"exigibilidade imediata" e os de "realizagao progressiva". Na profes

sada busca de implementarao mais eficaz dos direitos economicos, 
 so

ciais e culturais era como se se tivesse dado dois passos A frente, e 

um para tras. 

Em seus comentarios, recomendou o Governo do Peru que 

o instrumento a ser elaborado deveria refletir os "novos avangos ocor 

ridos nos 61timos anos em materia de direitos humanos", destacando a 

estreita co-relagao, ",ja consagrada", entre os direitos civis e poli

ticos, e os direitos eeconomicos, sociais e culturais. Importava, acres 

centou o Governo peruao, que o novo instrumento reiterasse "o igual
 

valor hierArquico de cada um dos direitos humanos"; o sistema de rela
 

torios previsto deveria ser obrigatorio, periodico e aprimoreade p0is
 

ainda que fosse hoje "ut6 pico" criar um mecanismo de controle idnti

co ao dos direitos civis e politicos, seria "lamentavel" nao se esta

belecesse um mecanismo de implementagao mais eficaz para a vig~ncia e
 

(84)
observancia dos direitos aqui contemplados
 

Dois organismos internactonais encaminharam igualmente
 

seus comentarios: a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) e a
 

Organizagao Pan-Americana da Saude (OPAS). A OTT, emseus comentarios, 

relacionando alguns dos projetos de dispositivos em consideragao para
 

o Projeto de Protocolo a dispositivos correspondentes das Convenqoes
 

da OIT, ponderou, no tocante as medidas de implementaqao, que a perio
 

dicidade de relat~rlos eri "util", e sua determinagao poderia ser c:n
 

fiada a Comisso Interamericana; a OTT mostrou-se reiutante, ent'retan 

to, com relagao ao estabelecimento d e um procedimento de petigoes, pois 

em seu modo de ver as "implica(oes praticas" de criar a possibilidade 

de individuos ou grupos apresentarem petiqoes deveriam talvez ser con 

sidpradas, dada a "natureza promocional" de urna serie de dispositivos 

do projeto de Protocolo e os "termos amplos" em que os direitosemsua 

(85)
maioria foram all definidos . Ja a OPAS, em seus comentarios, se 

absteve de abordar a quest'o das medidas de implementagao, atendo-se
 

- (86)aos aspectos substantivos da formulagao do di xei to a saude
 

De posse dos corentarios recebidos (supra) e tcmando por
 

base o Anteprojeto preparado pela Comissao Interamericana de Direitos
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Humanos (supra), o Grupo de Trabalho da CAJP do Conselho Permanente da
 

OEA passou a dar redacao revipta e final ao Projeto de Protocolo Adi

cional. 0 Grupo de Trabalho passou a buscar um texto que refletisse um
 

consenso, de modo a propiciar no 
futuro Protocolo sustentagao em ba

ses que "permitissem a ratificagao por parte do maior n6mero de Esta

dos" (87) 0 Grupo de Trabalho partiu da premissa de que 
os direitos
 

economicos, socials e culturais sao efetivamente direitos exigiveis,
 

que "nao dependem de circunstancias aleatorias como o maior ou 
 menor 
desenvolvimento de ur Estado" (88) . Nao obstante, fo. precisamente a
 

redagao das normas relativas aos meios de implementagao(infra) que
 

constituiu indubitavelmente o aspecto "mais dificil 
e arduo" do labor
 

do Grupo de Trabalho, e deste "exigiu esforgos pacientes de concilia
- o,,(89) 

0 Anteprojeto da Comissao Interamericana, que passou a
 

ser objeto de 
exame do Grupo de Trabalho da CAJP do Conselho Permanen
 

te da OEA, tomava como ponto de partida um n6 cleo de direitos formado
 

pelos direitos ao trabalho, a saude e a educagao (e outros direitos
 

conexos), assim como direitos qtinentes A protegao de tres grupos, 
a 

saber, ds criangas, os idosos e os invalidos(78) 0 mecanismo de pro

tegao contemplado (originalmente, o projeto de artigo 21) compreendia
 

um sistema de relatorios especiais (a ser determinado pelo Regulamen

to da Comissao Interamericana) e, em 
relagao a certos direitos consa

grados - direitos sindicals, direito A greve e liberdade de educagao, 

- o me3mo sistema de proteqoo estbhelecido na Convencao Americana pa
ra os direitos ivis e politicosi.,., incluinkdo o diieito de 
 peti

0aoou comunicaeao individual 
em caso de supoFta violagao daqueles
 

tres direitos por uma agao diret:mente imputavel a um Estado Parte ao
 

Prot6colo; alem disso, a Comissao Ii,tczarnericana, qua, na implementa

gao daqueles direitos, havia de levair em conta sua "natureza progres

siva", podia, no exerciclo de 
suas funqoeu, t-sabele .. cont.atos
er corn 

outros orgaos do si -tema interamnc rano assiri, forno as escorn agencias 

(79)
pecializadas da OiJU
 

0 referido Ant.eprojeto In Comissio Interamericana pre-
Via, em suma, ro tocante nos direitos econoniti.os, socinis e culturais 

a serer protegidos, urna diferenci:ao crl,re o direitos de"exigibili

dade imediata", assemeihados, para efeitos do lr!otegao, aos direltos civis 

http:econoniti.os
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e politicos, i.e., prestando-se ao sistema de comunicag6es ou peti

goes individuals encaminhadas a Comissao Interamericana, - e as de

mais direitos, a serem implementados por meio do sistema de relat6

rios, de que tambem estaria encarregada a pr6 pria Comissao Interameri
 
(
cana (90) . Dois pontos nfa 'Ieveriam passar aqui despercebidos: primei

ramente, 
a propria Convenqao Americana reconhece em seu preambulo a
 

necessidade da crlagao de condig6cs pelas quais toda pessoa possa go

zar de seus direitos civis e politicos assim coma de seus direitos e

con6micos, sociais e rulturais; em segundo lugar, consoante o presen

te Anteprojeto, as medidas de implernentacco contempladas estariam OLI
 

ginalmente a cargo de um mesmo orgao de supervisao atuante no campo
 

da protegao internacional dos direitos humanos (a Comissao Interameri 

cana), a exemplo do que ocorre em outros sistemas de protegao interna
 

cional.
 

0 Grupo de Trabalho da CAJP do Conselho Permanente da
 

OEA, no entanto, na busca de consenso, passou a modificar a mecanismo
 

proposto pela Comissao Interamericana (supra): ocorre que certos Esta
 

dos, sem chcgarem a rmanifestar d(hsacorio corn o Anteprojeto da Comis

sac Interamericana, julgaram oportuno prever a participagao de orga

nismos do sistema interamericano vinculados a materia em aprego. As

sim, pois, a texto revisto do Projeto do Grupo de Trabalho da CAJP in 

corporou as novas ideias: a novo artigo 19 do Projeto (sobre meios de 

prote;ao) manteve a concepgao da Comissao Interamericaria da distingao 

entre direitos de "exigibilidade imediat.a" e outros (cf. supra), re

servando a sistema de petigoes unicamente em !elagao ao direito de as 

sociagao e liberdade sindica] (zirtigo -I)(a)) e ao direito a educa

gao (artlgo 13), ao mesmo tempo ,.,I quc mantevc o sistema de relato

rios, corn a diferenga de que n supe:\,isao nao mais estaria a cargo 

exclusivamente da Comnissno Interamericara mas tambem de outros or

gaos (9 1). Assim, as relatorios pcriodicos apresentados pelos Estados 

Partes ao Secretario-GeraL da OFA (sobre as mcdidas progressivas adu

tadas para aL;sE;:urar a observanria dos direitos consagrados no Proto

cola) sao encaminhados, para exame, ao Conselho Interamericano Econo
mica e Social (CIES) e ao Conseiho Interamericano d? Educagao, Cien

cia e Cultura (CIECC). Preve-se, ademais, que o Secretario-Geral trans 
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mita exemplares dos relat6rios dos Estados Partes aos organismos espe
 

cializados interamericanos (dps quais sejam membros os Estados Partes
 

ao Protocolo), facultando-se a tais organismos relatar ao CIES e 
 ao
 

CIECC sobre o cumprimento das disposigoes do Protocolo no campo 
 de
 

suas respectivas atividades(92). Os reatrios anuais do CIF'. e 
 do 

CIECC a Assembleia Geral da OEA devem conter am resumo das informa

goes recebidas dos Estados Partes e dos organisrnos especializados so

bre as recomendag 
es gerais pertinentes e as medidas progvnessivas ado
 

tadas pav'a assegurar o 
respeito dos direitos consagrados no Protoco

lo(93)"
 

Quanto a participagao da Comissao Interamericana de Di

reitos Humanos (CIDH), segundo o mecanismo do Projeto adotado pelo 

Grupo de Trabalho da CAJP, cabe ao Secretario-Geral da OEA enviar 

CIDH exemplares dos relatorios perihdicos apresentados pelos Estados 

Partes, podendo a CIDH formular as observa;oes e recomenda;6es quecon 

siderar pertinentes, as 
quais poderao ser incluidas em seu relatorio 

anual a Assembleia Geral ou em relatrio especial (94) . Depois de pro
longados debates e negociag6es informais, Iecidiu o referido Grupo
 

de Trabalho pela preservagao, em relaq~o aos direitos consagrados nos
 

artigos 8(1)(a) e 13 (como ja indicado, supra), da aplicagao do siste
 

ma de petigoes individuals, regulado pelns irtigos 44-51 e 61-69 da 

Convengao Americana. Tal solugao, representando um "minimo denomina

dor comum", foi alcangada no espiri to dc obter urm "conrsnso de todas 

as delegagoes". Ficou estauelecido lte, no exercicio das funqaes que 

passou a Ihes conferir o artlgo 19 do irojeto (revisto) do Grupo de 
Trabalho da CAJP (versao modificada do antigo artigo 21 do Anteproje

to original), sobre "rmeios de prot.egao", tanto os Conselhor (CIES e
 

CIECC) quanto a CIDH haverao de levar em conta a 
"natureza progressi

va da vigencia" dos direitos protegidos no Protocolo(95)
 

No Projeto (revisto) do Grupo de Trabalho da CAJP, ade
mais, inseriu-se uma nova disposiQcn (artigo 22) sbre "incorporaao
 

de outros direitos e ampliagao dos reconhecidos" (cown antecedentesnos 

artigos 31 e 76 da Convengao Americana), ojeLivando jcrmitic a e

ventual incorporag&o no Protocolo de novos dt'reitos c assegurar um 
"aperfeigoamento progressivo" desse 
instrurrento. Seria este ultimo,
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assim, dotado de uma certa flexibilidade, levando em conta o "carater
 

progressivo e dina.mlco" da p~oteqo internacional dos direitos econo

(96)
micos, sociais e culturais ( . 0 Projeto final, que veio a tornar-se
 

o Protocolo, invocou no preambulo inter alia a "estreita reacaao" 
e

xistente entre a vigencia dos direitos economicos, sociai'.,f ultu

rais e a dos direitos civis e politicos formando um "todo indissolu

vel" (§3). A obrigagao de nao-discriminagao, consagrada no artigo 3, 

inspirou-se na disposigao equivalente (artigo 2(2)) do Pacto de Direi 

tos Economicos, Sociais e Culturais das Nag6es Unidas. 0 mesmo ocor

reu com outros dispositivos: o artigo 4, consagrando o principio da
 

nao-admissao ou proibigao de restrigo:s dos direitos, bu,cou inspira

gao no dispositivo correspondente (artigo 5(2)) daquele Pacto das Na

goes Unidas, e o artigo 5, determinando o alcance restritivo das 
res

trigoes e limitag6es ao gozo e exercicio dos direitos consagrados, ba
 

seou-se principalmente em disposigoes uquivalentes do Pact.o de Dtrei

tos Economicos, Soclais e Cu]tuais (artigo -1) e da Coniverniau America 

(97)
na sobre Direitos Humanos (artigo 30)
 

0 Protocolo Adicional a (, nvengyo Americ-tna sobre Direi 

tos Humanos em Materia ae Direitos Economicos, Sociais e Culturais, a 

provado e assinado em San Salvador, El Salvador, na XVIII Assembleia 

Geral da OEA, em 17 de novembro de 1988, representou o ponto culminan 

te de um movimento de conscientizoao, que floresceu riao sc Io plano 

global mas tambem - a partir do bienio 1979-1980 - no ambit.o regional 

da OEA, em prol de protegao inter', .. mais direitos ewonal efira.- dos 

conomicos, sociais e culturais (supra). 0 Prc-toclo du 1988 estabele

ce, de in{cio (artigo 1), a otri(;a-o dos Estados Partes de adotar me 

didas (de ordem interna e por we io da cooperagy o internacional), "ate 

o maximo dos recursos disponiveis e lev;u-do em conta set gru de de

senvolvimento", a lim de conseguir, 'progressivamente e de acordo corn 

a legisiagao interna", a "plena efetividade" dos direlitos consagrados 

no Protocolo.
 

Os conceitos refletidos nas express:oe', "maximo dos re

cursos disponiveis" e "progress i vitnrit.e" foram extroi,1 ; do artigo 

do Pacto de Direitos Econoricos, Soc ais e Cultuaiu ;,ts Nac;6es Uni

das. Subjacente ao disposto no artipo I do Protocolo de 1988 encon

2 
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tra-se, como esclarece o proprio Grupo de Trabalho da CAJP em seu Re

latorio de atividades referente a 1987, a nova dicotomia, no 9mbito
 

dos direitos reconhecidos no Protocolo, entre os de "exigibilidade i

mediata" e os de "realizagao progressiva", sendo que, ademais, a "o

brigagao de adotar medidas" consagrada no artigo 1 voltavL-se aos di

(98)
reitos de "realizago progressiva" . E o que se depreende dos tra

vaux preparatoires do Protocolo. A nova dicotomia, ja no Ambito dos 

direitos econamicos, sociais e culturais propriamente ditos, resul

tou, como Ja indicado, dos e;,iorgos de cbter consenso, principalmente 

face a insistenc.a com que a Delegagao do Mexico buscava sustentar 

seus pontos de vista no seio do Grupo de Trabalho da CAJP (cf. supra); 

o que explica, ademais, no mecanismo de implementagao adotado, o en
 

gajamento tambem de orgaos outros que a CIDI, ainda que nao especiali
 

zados em supervisao de instrumentos internac.onais de direitos huma

nos (como o CIES e o CIECC), conforme insistentemente susteritado nos
 

debates do Grupo de Trabalho da CAJP pela De]egagao do Mexico, secun

dada em parte pela Delegagao do Peru. 0 referido mecanismo represen

tou, por consegulnte, o minimo aceitAvel, no continent e americano, ao
 

final dos anos ottenta, para a protegao internaciona] dos direitos e

conomicos, sociais e culturais, - o que nao nos impede de esperar pe

lo dia em que se lograra a adogao de um mecanismo menos timido e Inais 

fortalecido e aperfeigoado para a salvaguarda internacional daqueles 

direitos. 0 Protocolo de 1988 constitui um passo decisivo nesta dire

g9o, havt:ndo ainda um longo caminho a percorrer.
 

No plano substantivo, o Protocolo de San Salvador consa
 

gra o direito ao trabalho (art. 6), as condig~es justas, equitativas
 

e satisfatorias de trabalho (art. 7), os direitos sindicais (art. 8),
 

o lireito a previdencia social (art. 9), o direito a saude (art. 10),
 

o direito a um meio-ambiente sadio (art. 11), o direito A alimentagao
 

(art. 12), o direito A educag~o (art. 13), o direito aosbeneficiosda
 

cultura (art. 14), o direito a constituigao e proteggo da familia
 

(art. 15), os direitos da crianga (art. 16), e a protegao das pessoas
 
(99), ndsJ eco 

idosas (art. 17) e dos deficientes (art. 18) ( , aken das ja mencio

nadas incorporagao de outros direltos e ampliaqao dos ieconhecidos 

(art. 22). 
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V. Consideragoes Finais e Conclusoes.
 

No plano regional. uma decada depois de tomada a inicia
 

tiva, tanto no continente europeu quanto no continente americano, de
 

buscar implementagao mais eficaz dos direltos econonilcos, sociais e
 

culturais, logrou-se enfim chegar a solugoes distintas; o bienio 1987

-1988 marcou a adogao de dois novos e significativos instxumentos re

gionais, para a salvaguarda daqueles direitos, a saber: no continente
 

europeu, o primeiro Protocolo (adotado em novembro de 1987) a Carta
 

Social Europela, expandindo o elnco dos direitos consagrados e prote
 
(100)


gidos nesta ultima , e no cont.inente americano, o Protocolo Adict 

onal a Convengao Americana sobre Direitos liumanos em Materia do Direi 

tos Econ~miuos, Socials e Culturais (,ndotado em novembro de 1988). 

Conselho da Europa preferiu por ora colocar certos direitos economi

cos e sociais sob o sistema de prote.ao d.t Carta Social Europela e 

nao da Convengao Europeia Direi nav os, redatoi Protode ,tus u; .sdo 

colo de San Salvador, distintamente, preferiram preenchcr a lacuna his 

t6rica ate entao existente no sisttna invteramericano I protegao (e 

em particular na Convengao Americawa sobre Direitos Humanos) no tocan 

te aos direitos economicos, soclais o cutiurais. Se, por um lado, oen 

foque por parte dos Estados muembros do Ccnselho da FulopcI cia questao 

dos meios de se lograr major eficacia na implementa 'ao dos direitos 

econoinicos, socials e culturais part.ce ter-,.e pautuldo pela prudencia 

realista ao nao se disporem a assuinnir compromissos adicionais ou mais 

amplos sobre os quais na° tinham ct:rteza absoluta de sua real capaci

dade de cumpri-los, - nem pot isso, por outro lado, se justificarla 

semelhante atitude por parte dos Estados do continente americano no 

processo de elaboraao do Protocolo Adlicional de 1988 a Convenqao Arne 

ricana sobre Direitos Humanos. 

Os Estados europeus, dlistintamente dos Estados america

nos, ja dispunhan, de mecanismus quo assegrarn um certo grau de prote

gao internacional aos direitos economicos, sociais e culturais. As

sim, paralelamente a Convenqao Fr)peia dr Direitor; 1limanos, a ja men 

cionada Carta Social Europeia do lq61 destina-se a po),, .- dosao direi 

tos econamicos e sociais nao lrrdividuo (direitos ao tiabalho, a liber

dade sindical, ' seguridade social, (entie o'utis), mediante sistema 

de controle que mais se assemelha ao da OIT (1 1 ): sistema de relato

0 
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rioe, bienais em relagao a disposiQ6es aceitas da Carta, e nao-regula
 

res para disposig es nao acektas pelo Estado em questao. A Carta pre

vea possibilidade de aceitaqao "parcial" fpcultativa, ratione mate

riae (artigo 20, e cf. art. 33); nao obstante, apesar de todaesta fle
 

xibilidade, tem-se desenvolvido "jurisprudencia" dos distintos orgaos
 

de supervisao, e a Carta tem acarretado consequencias praticas mesmo
 

para a legislagao e a pratica nacionals, no ambito do direito interno
 

dos Estados Partes, - o que por sua vez tem estimulado press6es recen
 

(102)
tea no sentido de fcrtalecimento de seu sistema de controle
 

Ademais, paralelamente, ainda no ambito do Conselho da
 

Europa, o corpus da propria Convengao Europeia de DireitosHumanosve

-se ate o presente acreacido de oito Protocolos, versando sobre pon

tos distintos como questoes processuais e de estrutura dos orgaos de
 

supervisao (Protocolos 3, 5, e 8), competencia para emitir pareceres
 

da Corte EuropeLa de Direitos Humanos (Protocolo 2), aboligao de pena
 

de morte (Protucolo 6), e, significat ivamente para nossos propositos, 

extensao ou ampliagao dos direitos protegidos (e.g., liberdade de mo

vimento, sob o Protocolo 4; dlreltos du.; estrange rs, fair trial e 

igualdade de direitos de conjuges, sob o Protocolo 7). Ora, dentre es
 

tes direitos "adicionais", que ampliam o elenco original da Convengao 

Europeia de 1950, ha direitos eeonomico-sociais, consagrados no Proto
 

cole I de 1952, a saber, direito a propriedade privada (art. 1), di

reito a educagao (art. 2), direito a livre expressao atraves da reali
 

zagao de eleigoes livres periodicas (art. 3).
 

Nao ha, al6 m do mais, qualquer impossibilidade logioa
 

ou juridica para que se amplie o Luh~nCO dos direitos protegidos ain

da mais. Trata-se de um sistema regional de proteqao aberto as trans

formag6es economico-sociais per que passa a sociedade europeia, come
 

o admite claramente, e.g., Castberg, que sustenta um "relativistic
 

approach" e para quem ha um "dynamic element inherent in the system: 

the international declarations and conventions do not represent a com 

plete catalogue of human rights whose form and substance have been de 

termined once and for all" (103). Como se nao basta:.,;r-, ainda no conti 

nente europeu, ha, dentre os tratados que estabelec(m aItrinstituigoes
 

comunitarias europeias (CECA, CEE, Furatom), e.g., dispositivos espo
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cificamente do tratado de Roma (CEE) voltados ao campo de agao pro

prio dos direitos trabalhistV e socials no ambito da CEE (e.g., dis

posig6es sobre a livre circulagao de trabalhado-es, seguridade social
 

dos trabalhadores e seus familiares, Fundo Social Europeu, e harmoni
(104)
zaqao de legislag es e politicas sociais
 

Em contrapartida, no continente americano (como um to

do desprovido, como se sabe, de um quadro institucional integraclonis 

ta como o da CEE na Europa Ocidental), subsistia uma lacuna historica 

- que cumpria preencher - no sistema regional de protegao, porquanto 

se optara inicialmente, como Jo indicado, pela insergao na Convengao 

Americana sobre Direitos Humanos tao somente de cireitos civis e poll 

ticos, e de um unico dispositivo (artigo 26) sobre o "desenvolvimento 

progressivo" dos direitos economicos, sociais e culturais, a recairem 

estes ultimos sob as normas economicas, sociais e culturais da Carta 

(emendada) da OEA. Enquanto, porem, se limitavam a enunciar objetivos 

dos Estados membros neste dominlo, o de que aqui se cogitava era esta 

belecer normas para a protegao efetiva de determinados direitos hilma

nos, que expandissein o elenco dos direitos protegidos e fortalecessem 

a medida e o grau de protegao dos individuos e grupos de individuos no 

dominio economico, social e cultural. Nesse proposito, optou-se pela 

adogao do Protocolo Adicional (de 1988) a Convengao Americana em Mate
 

ria de Direitos Economicos, Socials e Culturais.
 

Paralelamente a estes desenvolvimentos regionais, tam

b6m no plano global (Nagoes Unidas) tem-se avangado ultimamente na im
 

plementagao internacional dos direitos economicos, sociais e culturais. 

Assim, ao dar inicio a sua tarefa de examinar a implementagao do Pac

to de Direitos Economicos, Sociais e Culturais da ONU, o Comite de Di
 

reitos Economicos, Sociais e Culturais (supra) realizou sua primeira
 

sessao em Genebra em margo de 1987. 0 Comite, que conseguiu adotar
 

suas decis6es por consenso, considerou os meios de assegurar o aper

feigoamento do sistema de relatorios sob o Pacto, inclusive pelo re

curso a fontes alternativas de informagoes - alem das obtidas dos Es

tados, - a incluirem as agencias [speclalizadas da ONIU (tais como a 

OIT, a UNESCO, a FAO), as Comissoes economicas regionais da ONU, e mes 

mo organizagoes ngo-governamentais (1 5 ). 0 referido Comite, criado 
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6
dois anos antes pelo ECOSOC como 
rgao de supervisao respons~vel pe
rante este ultimo (que, a seu~turno, como se 
sabe, um dos orgaos p0
 
lilticos principais da ONU), cedo defontrou-se com o desafio de assegu
 
rar para sium certo grau de autonomla (propria dos 6
 rgaos de supervi
 
sao de direitos humanos), de modo a possibilitA-lo atuar, em 
 relagAo
 
a implementagao do Pacto de Direitos Economicos, Soclais e Culturais,
 

de modo semelhante A operagao do "counterpart" Comit de Direitos Hu

manos na implementagao do Pacto de Direitos Civis e Politicos
- (106) 

Na segunda sessao do Comite de Direitos Economicos, So
 
ciais e Culturais, realizada em Genebra em fevereiro de 1988, 
 logra
ram-se 
alguns avangos. 0 Comitg, que continuou a operar com base 
 no
 
consenso, mostrou-se disposto a dar maior precisao e substancia A pro
 
pria concepgao dos direitos economcios, sociais e culturais (em 
meio
 
ao entendimento de que ele deveria 
ser tratado no mesmo nivel que 
 0 
Comit de Direitos Humanos); 
como o conte6do normativo da maioria do'
 
direitos economicos, socials e culturais (tais como os consagrados no
 
Pacto) parece requerer maior precisao e compreensao, principalmente
 

quando comparada com a maioria dos direitos civis e politicos, duas
 
decisoes foram tomadas neste 
proposito: a elaborag 
o pelo Comite de
 
Direitos Economicos, Sociais e Culturais de "comentarios gerais" 
so
bre os artigos do Pacto (a exemplo do que faz o Comit 
de Direitos Hu
 
manos sob o outro Pacto), e a realizagao de um debate aprofundado anual
 
sobre um direito ou artigo especifico fo Pacto de Direitos 
 Economi

cos, Sociais e Culturais da ONU(1 7)
O


0 Comite, em sua sepunda sessao, voltou entao sua aten
 
gao para a necessidade de racionalizar e simplificar o sistema de 
re
latorios. Nesse proposito, o Comits considerou apropriado evitar 
 0 
fardo que recalasobre os Estados e ele proprio de 6
um n mero excessivo
 
de relat6rios 
(sobre grupos de artigos), 
assim como evitar a comparti
 
mentallzagao excessiva de 
grupos ne artigos e dar uma visaogeral 
da 
situagao dos direitos economicos, sociais e culturals coincidindo com 
as prpocupag6es (ou os temas de Interesse e atengao) das agencias es
pecializadas da ONU. Nessa linha, 
a Comite optou por, doravaite, soli
 

citar aos Estados a apresentaqo de 
um unico relatorio, a cada 
cinco
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anos, lidando com todo o Pacto;' ademais, 0 Comit; programou, para a 

sua terceira sessao (a realizar-se em 1989), a revisao e simplifica

gao das diretrizes dos relat6rios dos Estados Partes, com vistas a
 

aprirnora-los (108) . Em suma, o Comit&, em sua posiggo unicaou "hibrida"
 

de orgao de supervisao responsavel a um tempo perante os Estados Par

tes ao Pacto e perante o ECOSOC como um dos orgaos politicos princi

pais da ONU, e tendo em mente a pratica de orgaos de supervisao dota

dos de base convencional como o seu "counterpart" Comrit de Direitos
 

Humanos (sob o outro Pacto), esforgou-se por dispensar aos direitos
 

consagrados no Pacto de Direitos Economicos, Socials e Culturais 


mesmo grau de importancia do atribuido, tanto na teoria quanto na pra
 

tica, aos direitos civis e politicos(l 0 9)
 

Os recentes progressos, examinados no presente estudo,
 

da busca de implementaqao mais eficaz dos direitos economicos, sociais
 

e culturais, nos planos global (Nag6es Unidas) e regional 
 (continen

tes 
europeu e americano), testemunharam os considerAveis avangos lo

grados nos 1ltimos anos no piano doutrinario pelo concepgao da indi

visibilidade dos direitos humanos. 0 reconhecimento dos avangos des

sa concepgao nao ha, porem, de fazer abstragao dos esforgos de iden
 

tificagao e consagragao, no piano normativo, de um nucleo de direitos
 

inderrogaveis, de aceitagao universal. 
 Esta busca alentadora de um
 

nucleo comum de direitos fundarentais inderrogaveis, como conquista
 

definitiva de civilizagao, nao se t.em dado pari passu aos desenvolvi

mentos no piano processual, em que continua a prevalecer a ausenciade
 

"hierarquia" entre os distintos recani.mos dc protegao (a niveis glo

bal e regional). Nesse quadro de diversidade dos meios de protegao,
 

nao ha qualquer impossibilidade iogica ou juridica de continuar ase 


vangando, concomitantemente,ne busca, no piano substantivo, da consa

gragao de um nucleo universal de dir,:itos inderrogaveis e, no piano
 

processual, da implementagao - a luz da concepgao cda indivisibilidade 

dos direltos humanos - cada \C. Mais efieaZ e nprimo-.Ada dos direitos 

economicos, sociais e cu]iLurais. 

0 
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