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PREFACIO A "INTRODU(AO AO DIREITO
 
INTERNACIONAL HUMANITARIO" DE
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Antonio Augusto CANAADO TRINDADE 
Professor de Direilo Internacional Pdiblico do Institulo 
Rio-Branco (Itamarafv), Professor Tituilar da Universidade 
de Brasilia, ConsultorJuridico do Ministrio das Rela¢6es 

Exterio res do Brasil 

NSo poderia ter sido mais oportuna a lembranca de urea 
edi Ao brasileira da ntroductio ao Direito InternacionalHunanitdrio 
de Christophe Swinarski; hi muito necessjtA-,amos urn trabalho 
bAsico sobre a mat~ria, ajuntar-se aos poucos estudos existentes 
entre n6s, no Brasil (ima),sobre este importante dominio do di
reito internacional ptiblico, em significativa e constante evolu¢ao 
nos 61timos anos. A edi Ao espanhola do presente livro, lancada 
em San Jose de Costa Rica em 1984, alcancou sua segunda tira
gem naquele mesmo ano, tal o interesse suscitado em distintos 
paises latino-americanos pelo tema. Ao acedermos ao honroso 
convite para prefaiar a presente edi¢ao brasileira, cabe-nos de 
inicio ressaltar a seguranca e a clareza de exposi !o da mat&ria, 

pr6prias de um especialista da Area. 
Christophe Swinarski, ConsultorJuridico do ComitC Inter

nacional da Cruz Vermelha, &autor de vrios estudos sobre a ma
t&ia e profundo conhecedor da prAtica, tendo em 1984 editado a 
monumental coletanea de estudos em homenagem ajean Pictet, 
de mais de mil pAginas, reunindo ensaios de nAo menos de 84 
estudiosos de todo o mundol. It auspicioso que, ao dar-se a 

Christophe Swinarski, lEIude, ei esais sur It,drot internationalhumanitaireelisturhesprin
ipes de Ia Croix-Rouge en I'honneur de Jean Piciet/Studies and Essays on Inte,-naiional 

HumanitarianLaw and Red Cross Principlesin lonour o/jean thctet, Dordrecht/Gen~ve, 

M. Nijhoff/ClCR, 1984, pp. 5-1019. 
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pfiblico no Brasil urn trabalho bAsico para ampla circulaao como 
a atual Introdu(doao DireitoInlernacional Humonitdrio,provenha ele, 
como o caso, de urn especialista de primeira linha na matria. 

Entre n6s, no mesmo ano da conclusao das Conven 6es de 
Genebra de 1949, foi divulgado o detalhado estudo de Raja
Gabaglia intitulado Gueira e Direito Internacional2 . Poucos anos 
ap6s a condus~to das referidas Convenqoes, Hildebrando Accioly, 
ao discorrer, no vol. III de seu TratadodeDireitoIhternaconaltPiblico,so
bre o direito internacional hurnanitArio, deteve-se corn especial 
atencao nas disposihoes relevantes das Conveiuoes de Haia de 
1899 e 19073, mas nAo ser igualnente ressaltar os avan~os 
perpetrados pelas - entco recentes - Conven 6es de Genebra de 
19494, na busca de soluqces satisfat6rias aos problemas gerados 
pela experiincia em situaqbes de luta armada, e da realiza Ao mais 
eficaz do principio humanitArio consoante a id~ia bAsica, inspi
radora e subjacente, da necessidade da preerva ao da pessoa 
humana e da garantia do respeito Asua dignidade e integridade nos 
paises em conflito armado5 . 

Decorridas tr s d&cadas da publicaqao dos escritos de Accioly, 
e pouco ap6s a conclusAo dos dois Protocolos As Convengces de 
Genebra de 1949, Celso Albuquerque Mello, ao retomar o tema A 
luz dos novos desenvolvimentos, em seu mais recente livro Guerra 
Interna e Direito Internacional(1985), ressalta a tendcncia A interna
cionalizacao da guerra interna no sentido de humanizA-la. Expoe 
os rumos desta evolu Ao nas filtimas d~cadas, destacando, como 
pontos marcantes, inicialmente o reconhecimento de beligerncia 
e insurg~ncia, seguido do celebrado artigo 3 comum is Convenc6es 
de Genebra de 1949, e mais recentemente do Protocolo II de 1977, 
-- e sustenta a necessidade de se expandir ainda mais a penetraAo
do direito internacional na guerra interna no prop6sito de humanizA

2A.C. Raja Gabaglia, Guerra e Direito hithrmacional,Slo Paulo, Saraiva, 1949, pp. 3

618. 

3 Hildebrando Acciolv, Tratado de Direito Internacionad hiblico, 2P ed., voI. Ill,Rio de 
Janeiro, 1957, pp. 138-147, 1,4, 169, 172-177, 180-181, 185-186, 198-199, 205-206, 

209 e 244. 

4 Ibid., pp. 123, 125, 150-151, 155-161, 164-165, 178-180 e 207-209. 

3 Cf., particularmente, ibid., pp. 123, 150-151 e 164-165. 
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la e assegurar maior protegao Apessoa humana atravis do direito 
internacional humanitrio 6. Trata-se do estudo mais atualizado 
existente entre n6s, no Brasil, sobre o tema especifico. 

Na mesma linha, cabe recordar e registrar que, no decorrer 
dos trabalhos da Confer~ncia Diplonitica sobre Dircito Humani
tArio (Genebra, 1974-1977), a certa altura dos debates o Represen
tantedo Brasil (EmbaixadorCalero Rodrigues) declarou interalia: 
"Uma vez que os dispositivos dos projetos de Protocolos se desti
navan a tornar o tratamento de vitimas de conflitos armados mais 
humano, deveriarn tamb&m corresponder a principios universal
mente aceitiveis; isto nao deveria apresentar dificuldade algunia, 
na medida em que esses dispositivos refletissem a conscincia da 

7comunidade internacional . 

Con efeito, con(o bent ressaltado por Pictet, os textos da 
vertente do chamado "direito de Genebra" em particular foram 
elaborados "au seul profit des victimes", consagrando a priniazia 
dos dircitos do individuo e dos principios dei hum'anidadc 8 . Os 
Estados Partes se v'uem na obrigat;Oo de respeitar os padr6es 
estabelecidos pelas Conven,'es de Genebra (e Protocolos Adicionais) 
e de n'io criarem obstatculos ou dificuldades Aaa(o liumatnititria em 
favor das vitinias W.Trata-se, em suma, de uit dominio (odireito 
clara e diretamente voltado Asitua !o e protegao das vitimas. Aqui 
reside urna das afinidades entre o direito internacional hutnanitA
rio e a prote Ao internacional dos direitos huwianos 11. 

6 Celso A. Mello, GuerraInterna eDireito International,IPed., Rio de .an ci,-., Livr. 

Edit. Renovar, 1985, pp. 1-189. 

Bih'irado7 C11. in A.A. Canctado Trindadc, Rcplrfirio da PrdliezTha liretlo In'rnmional 

ltiblico (Periodo 1961-19811, Brasilia, Ftmda OaoAlexandre de Gusnmtio. 1984, p. 331. 

8Jean Pictet, IM lol/p/smct ,l prim ilti du Mul nth'rnaliinel human ain, Getitve/Paris, 

Institut Henry-Dunait/.d. Pikdone, 1983, pp. 8 c 112. 

'9 Sobre itatittde dos Estados em relatao aos desen'olvittentos recentes no direito 
internacional humanitirio (dois l'rotocolos ,As Conv'entes de Genebra), cl. Anto
nio Cassese, ho .',e IHumanitarianLaw n.I rwnd Conf/h (Proceedings ofthe 1976 and 
1977 Confercnces), Napoli, Ed. Scientifica, 1980, pp. 221-273. 
1) Roseman Abi-Saab, Drmil Ilmanair ,n Conflts 1drrne., Genive/Paris, Institut, 

Henrs'-DunantlEd. PiHdone, 1986, p. 81. 
Sobre os )otntos de contato entre o (ircito intertiacional Iuntatit,.rio c a )roteqio 

internacional dos direitos humanos, cf. A.S. Calogeropoulos - Stratis, Droi 
h/uanitaie't droifs de.IPhomme'- La prot'ction de la pcrsonne etn periode d' tonflt arain, 
Gen~ve/Leiden, IUH EI/Sijthoff, 1980, pp. 21-239; Eric David, "Droits de I'hornme 
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Trata-se, igualmente, de um domfnio do direito em francaevolutAo. A iniciativa das reformas contidas nos ProtocolosAdicionais As Convent;6es de Genebra de 1949 deveu-se a fatoresclaramente identificAveis. Enquanto a vertente do chamado"direito de Genebra" se valera da dura experi~ncia derivada da IIguerra mundial, a vertente do chamado "direito de Haia"(remontando As realizac;es da II Confer~ncia de Paz de Haia, de1907) se viu gradualmente superada pelo impacto dos avant;ostecnol6gicos nos "mrtodos e meios" de combate; alkm disso, aproscrit;Ao da guerra como instrumento de politica nacional,operada pelo celebrado Pacto Briand-Kellogg de 1928, tamb~mcontribuiu para o desenvolvimento refreado ou reduzido do"direito de Haia". Jd nAo mais se tratava de um direito de"guerra" ('us ad bellum), mas antes de urn direito aplicAvel aos"conflitos armados". Acentuava-se um certo desequilibrio
entre o"direito de Genebra" e o "direito de Haia". Ademais,coma mulhiplicatAo do nfInero de atores (novos Estados) no cendriointernacional acarretada pelo movimento hist6rico da descolonizaco, emergiu o fenbineno- a requerer tratamento adequado

- das chamadas "lutas de libertactAo (nacional)". 

Os dois Protocolos Adicionais de 1977 (relativos aosconflitos armados internacionais, e n~o-internacionais, respectivamente) se propuserain fazer face As novas necessidades edesafios. 0 Protocolo 1, a par de nitidos progressos alcarit;ados(e.g., inter alia, extensao da protecAo de pessoas civis, ampliac;oJa definic~o de prisioneiro de guerra,sistema refortado de designa-Ao das potbncias protetoras, e, significativamente, introduAode garantias fundarnentais de respeito Apessoa humana), incluiuno catAlogo de conflitos internacionais as lutas dos povos contra adomina;Ao colonial, a ocupat;ao estrangeira e os regine, racistas(artigo 1(4)). Ora, a esta extensAo do Arnbito do Protocolo Icorrespondeu concomitantemente ura sensivel redutAo doescopo de aolicat;Ao do pro jetado Protocolo ifno decorrer dos
trabalhos da Confer~ncia Diplomdtica de 
 Genebra de 1974

et droit hurnanitaire", Vtlanges Ft'mand Dehousve, vol. 1,Paris/Bruxelles, F. Nathan/Ed.Labor, 1979, pp. 169-181. A qUe StO &iarnb:n abor(ada no presenelirodeChristophe Swinarski (pante 1, se~o 8). - Sobre a evolu o da noprote Ao internacional dos direitos humanos, 
Ao de viinia na 

ct.
A.A. Canmado Trindade, "Co-Existence and Co-ordination ofMechanistus oflnternational Protection ofHumanRights (AtGlobal and Regional Levels)", 202 Recucil dev Csurs del'A cad:'miede Droit International(Haia)(1987) pp. 21-412, esp. pp. 243-299. 
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197712. Experimentou, no entanto, considerAvel evolut;Ao, e 
atualizaqtao, o direito internacional humanitArio como urn todo, 
com a conclusto e ado¢t~o dos dois Protocolos Adicionais de 
1977. 

Corn efeito, As duas celebradas vertentes do "direito de 
Genebra" (vohado em particular ao respeito e protetAo das vitimas 
de gaerra em rnios inimigas) e do "direito de Haia" (atinente A 
condu¢ao da guerra propriamnente dita e aos "mtodos emeius" de 
guerra ou de coinbate perrnissiveisl 3 

- temperamenta in bello), h hoje 
quern acrescente uma terceira vertente, mais recente, a do "direito 
de Nova York", a abranger os esfortos e reafizat6es das Nat6es 
Unidas nesta Area. 0 ponto de partida desta corrente residiria na 
Confer~ncia de TeerA sobre Direitos Humanos de 1968 (resolut.o 
XXIII), seguida de uma s rie de resolut6es da Assemblia Geral 
dasNatOes Unidas e outros 6rg.os principais (sobre os temas dos 
movimentos de libenat;Ao nacional e das possiveis proibit6es ou res
trit0es ao uso de deteminadas armas convencionais), corn destaque 
para a resolut;Ao da A.G. 2444 (XXIII) de 1968 (que marcou urn novo 
interesse, no Ambito da ONU, pela niatiria). Kalshoven identifica, 
corn efeito, a partir da ador!o da resolut .o 2444, a acelerat .o de 
urn movirnento de conflu~ncia entre as tr~s correntes (Genebra, 
Haia, Nova York), a formarem ummovimento 6nico, englobando 
as preocupat6es corn a protet;Ao das vitimas de guerra, as regras de 
combate, e a protet;o internacional dos direitos humanos nos con
flitos armadosl 4. 

Tal movirnento teria corno pontos culminantes os dois Pro
tocolos Adicionais resultantes da Confer~ncia Diplomdtica sobre a 
Reafirma ao e o Desenvolvinento do Direito Internacional Huma
nitdio Aplicdvel em Conflitos Armados (Genebra, 1974-1977) e 

12 Cf., e. g., os relatos de S. E.Nahlik, "A Brief Outline ofinternational Huma
nitarian Law", International Review of the Rd Cross (extract) (julho-agosto de 1984) 
pp. 7-44, esp. pp. 18 e 42; M. Bothe, "Introducci6n a laProblem'.tica del Proto
colo 11", PrinerSeminario sobreDerecho InternacionalHumanitario, Ed. Universidad de 
Buenos Aires, 1981, p. 36; C.H.Cerda, "Comentarios al Protocolo II", in ibid., 
pp. 37-38; S. Suckow, -Conference on Humanitarian Law - Phase If", 14 Review of 
the InternationalCor'unisionofJurists (junho de 1975), p. 50. 

13Cf., para urn exanme relativamente recente, e.g., Ph. Bretton, "Le problWne des
'm~thodes et movens de guerre ou de combat' dans iesProtocoles Additionnels aux 
Conventions de Gentve du 12 aoCit1949", 82 Revue gtnsralcde droitinternationalpublic 
(1978) pp. 32-81. 

1 F. Kalshoven. Constraintson the Waging ofWar, Geneva, ICRC, 1987, pp. 7-23, ecf. 
pp. 42-43. 
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tambbm - dado o sil~ncio dos Protocolos de 1977 sobre a questAodas possiveis proibi 6es ou restriqoes ao uso de certas armas convencionais-a Convenqao das Naqbes Unidas sobre Proibicbes ou Restri6es ao Uso de Certas Arnas Convencionais de 1980. Apesar, porem, detodos estes desenvolvirnentos, restaairida urn longo caminho 
apercorrer: bastaria, por exemplo, lembrar que nenhurn dos tratados de direito hurnanittrio em vigor (ner tampouco a citada Conven Ao de 1980, como seu pr6prio nome sugere), trata especificamente da quest~o das armas nudearesl 5 . Sub jacente a todo estedominio do direito encontra-se, como ressalta corn perspictcia
Kalshoven, o problema fundamental da busca de um equilibrioentre os imperativos humanitftrios e as charnadas "necessidades 
militares"if6. 

A lnlrodu(do ao Dire'to hte'rnaitmalHuma iirio de Swinarski n~o pretende, como o pr6prio titulo indica, ser urM trabalho exaustivo sobre a mattria. Vetn, por&ni, juntar-se aos poucos escritos
existentes a respeito entre n6s (supra) como urna exposiqdo sucintae de cunho didatico sobre o direito internacional humanit~irio emsuas relac6es corn os direitos humanos (parte 1), em situa(,es deconflito armado internacional (parte II) e de conflito armado ndointernacional (parte III), e enfirn em situa46es de distirbios etensbes internos (parte IV). A exposiAo da mat~ria encontra-se
permeada de ilustra 6es recentes, a exemplo das do conflito angloargentino no AtIdntico Sul (1982) (parte II), dos casos da Nicardgua (1978-1979) 
 e de El Sa-lvador (1979-1982) (parte III), alrn de
recentes atividades humanitirias do Cornite Internacional da Cruz
Vermelha na Amrrica Latina (parte IV) - o que reveste o presenteestudo de atualidade e redobrado interesse. A Introdu&,o ao DireitoInternacional lummildrio de Swinarski, em boa hora dada a pablico
no Brasil, certamene logrard o prop6sito de assegurar entre n6s a
maior divulgaqao que certarnente merece um dorninio do direitointernacional ptblico marcado pelo sentirnento de humanidade. 

Brasilia, 21 dejunho de 1988. 

A.A.C.T. 

15Cf., e.g., H. Mcvrowitz, "La stratgie nuclaireet leProtocole Additionnel I auxConventions de Genuve de 19-19", 83 Reue gnerah,dhDroit iliteroatiooalpbic(1979)pp. 905-961; Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), The Law oflWar awl Dubious veapons, Stockholm, Almqvist & Wikscll, 1976, pp. 1-75. 
6 F. Kashoven, op. cit supra ji. (14), pp. 159-160, e c[ pp. 23 e 147. 
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NOCOES GERAIS DE 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

E SUAS RELA(OES COM O CICV
 
E COM OS DIREITOS HUMANOS
 

1. NOTAS INTRODUTORIAS 

Ao abordar a apresenta Ao do direito intemacional humani
tArio surgem certas interrogaqbes que requerem explica.o. A 
primeira delas a questAo das relaqbes que existem entre esse cor
po de regras internacionais eo resto do direito pelo qual s.o regi
das as rela(6es na comunidade internacional. Muito freqiiente
mente, expressa-se a opiniko de que o direito internacional hu
manitfirio &uma esp& ie de direito Aparte, ou seja, que se encon
tra fora do direito internacional pttblico geral, e ainda mais, sepa
ralo dos rarnos especializados deste direito. Ndo obstante, esta 
opini.o, imnput.vel a certo desinteresse pelo direito internacional 
humanitArio - desinteresse que se manifestou, especialmente, 
nas dkadas de 40 e 50- nao tern fundamentos na hist6ria do di
reito internacional piblico. 

0 desenvolvirnento do direito internacional moderno faz 
corn que esta quest.o seja sup~rflua, pois este direito, na vers.o 
clAssica vigente at hoje, pelo menos at 1945, delimita, no con
junto de suas regras, dois grandes imbitos dotados praticamente 
da mesma importAncia. 0 primeiro contim as normas pelas 
quais eram regidas as relapses entre Estados em situacoes de paz; 
o segundo, as que regiam as relapses em caso de conflito armado. 
Tanto o direito da paz como o direito da guerra constitufam o 
conjunto do direito internacional piblico. Cabe lembrar que o 
Estado soberano tinha o direito de recorrer Afor a em suas rela
pses corn outros Estados. Alkm disso, recorrer Afor a era o atri
buto supremo de sua soberania, a expressAo mais cabal da sua 
qualidade de Estado. 
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Como o ato de recorrer Afora estava incluf do no direito, eas rela 6es de conflito armado entre membros da comunidade in
ternacional eram tanto ou mais freqientes que na atualidade,
uma vez que as relafes pacificas entre Estados estavam menosdesenvolvidas em muitos ambitos da atividade internacional,
pois o Estado ainda nao assurnia todas as fun 6es que em nossos
dias deve assumir, podemos notar que o direito da guerra tinha 
uma dimensio, pelo menos, tdo ampla como o direito da paz, seconsiderarmos o volume total das regras do direito internacional 
em vigor, sejam elas de origem consuetudin.ria, sejam de origem 
convencional. 

As tentativas de submeter a rela<to internacional de conflito armado ao regime do direito aparecemj. no advento do direi
to internacional ptiblico moderno. E suficiente mencionar Grotius, Vitoria ou Emer de Vattel. A diferenca entre a guerrajusta e a que nao o era, baseada sobretudo em considera 6es filos6ficas eideol6gicas, seria interpretada depois, em direito, como a elabo
ragdo das regras da primeira, com o prop6sito de, pelo menos,
excluir das rela 6es internacionais a segunda.

A tiin Ao que desempenha o direito da guerra no desenvolvimento do direito internacional pfiblico remonta As origens des
te direito, pois os primeiros contatos entre grupos sociais e comunidades pr -estatais eram, sobretudo, rela 6es de conflito.
Neste contexto, apareceram as primeiras normas consuetudin.
rias.
 

Sem entrar na problemdtica dos fundamentos sociol6gicos,

econ6micos e ideol6gicos do direito internacional piiblico, cumpre destacar que as regras consuetudinirias do direito da guerra,
que apareceram quase no inicio das rela 6es entre comunidades,
apresentam em todas as partes um conteido idntico e finalida
des anAlogas. Este surgir espontAneo das diferentes civilizagbes que naquela 6poca nAo dispunham de meios para comunicar-se 
entre si - um acontecimento importante; a prova de que a necessidade da existfncia de normas no caso de um conflito armado
fazia-se sentir de igual maneira em civiliza6es muito diferentes. 

2. DIREITO DA GUERRA 

Embora costume-se considerar o ano de 1864 como a datado nascimento do dircito internacional humanitArio  ano em que
foi celebrada a primeira Convenoo de Genebra- &evidente que os 
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dispositivos deste direito.i existiam lnuito antes, a nivel consuetudi
nirio. Segundo as fontes que temos para conhecer o direito inter
nacional, no ano 1000 antes de CristojA existiam regras sobre os 
m~todos e os meios para a conducAo das hostilidades, por um la
do, e por outro lado, algurnas normas tendentes Aprotefdo de 
certas categorias de vitimas dos conflitos armados. Mesmo fora 
do quadro do direito consuetudinArio, conv&m lembrar grande 
niimero de tratados internacionais bilaterais e multilaterais que 
contai normas deste tipo. Referimo-nos, principalmente, a tra
tados de paz, acordos internacionais de capitula¢bes, rendicbes e 
certos acordos de cessa Ao de hostilidades, como, por exemplo, 
os tratados de armisticio. 

0 direito humanitArio, como parte do direito internacional 
da guerra, adquiriu caracteristicas mais especificas quando come
ou a conter normas que se referem, com maior detalhe, ao regi

me geral da protecAo internacional das vi dmas de conflitos arma
dos. A relativa facilidade corn que os Estados-membros da comu
nidade internacional de entao procederam- no ano de 1864 em 
Genebra - Acodifica do e Aespecificaqdo das primeiras normas 
que protegeriam os feridos e doentes no campo de batalha, &uma 
prova de que, tanto do ponto de vista da "opinio juris" e da 
"opinio necessitatis"  cs dois elementos que constituem uma nor
ma consuetudin Aria - como do ponto de vista da conveniricia de 
se aprovar tais normas, a comunidade inteinacional sentia-se 
preparada para estabelecer, mesmo que ainda rnuito embrioni
rio, um regime geral de prote Ao das vftimas da guerra. 

As id6ias de Henry Dunant e a emo Ao que conseguiram 
suscitar entre os seus contempordneos corn a publicarao do seu 
famoso livro "Lembranqas de Solferino" tiveram, sem diivida, 
uma grande importAncia; mas nfo fizeram mais que cristalizar a 
convic Ao j;h existente de que a guerra s6 permite, no tocante ao 
ser humano, comportamentos compativeis com a sua dignidade, 
sobretudo quando jd nAo participa ativamente do conflito; ou se
ja, quando jA ndo considerado combatente. Do ponto de vista 
do direito internacional, a Conven Ao ae 1864 constitui a outor
ga da prote ao do direito internacional a toda uma categoria de 
vitimas como tal. Akim disso, representa a limitaAo da soberania 
do Estado na condu Ao das hostilidades no tocante aos indivf
duos que estejam envolvidos nas mesmas. Trata-se, em ambos os 
casos, de medidas de prote;do, das quais a primeira o dever que 
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Os Estados em guerra t~m de tomar certas iniciativas para corn as
vitimas do conflito armado, enquanto que a segunda &uma limi
ta Ao imposta pe!o direito internacional piiblico A soberania 
absoluta "ratione personae", ou seja, em rela¢ao ao individuo. 

3. DIREITO DE GENEBRA DIREITO DE HAIA-

Paralelamente ao desenvolvimento da prote¢do das vtimas 
de conflitos armados, os Estados consideraram necessirio estabe
lecer limites de direito aos mkodos e aos meios de combate. A 
guerra, considerada ainda uma necessidade, nao devia ocasionar 
mais sofrimentos e nem mais destrui¢bes que os imprescindiveis 
para o desempenho da sua funcdo. Em outras palavras, qualquer
meio e qualquer mkodo tendente a estend -la alkm dos seus 
objetivos, causando sofrimentos infiteis, foram exclufdos pela
comunidade internacional, ou seja, declarados ilicitos do ponto
de vista do direito internacional pfblico. 0 prindpio da guerra If
cita, a qual utilizaria s6 mkodos e meios permitidos pelo direito,
tinha-se fortalecido razaoem das codifica, es realizadas nos 
anos de 1899 e 1907 em Haia corn o titulo de Conven¢6es de 
Haia. 

A partir da Conven Ao de Genebra de 1864, da Declara-
Ao de Sdo Petersburgo de 1868 e das Convengbes de Haia, o di

reito da guerra orienta-se, na drea do direito internacional con
vencional, para perspectivas bem articuladas: a prote¢ao interna
cional das vitimas de con flitos arniados, por uma parte, e por ou
tra, a linita Ao dos meios e dos mtodos de combate. Estes dois 
corpos de normas sAo conhecidos como Direito de Genebra e Di
reito de Haia, respectivamente. 0 conjunto destes dois corpos de 
normas constitui o que se costuma denominar "jus in bello", ou 
seja, a parte do direito da guerra pela qual regido o comporta
mento do Estado em caso de conflito armado. 

4. JUS AD BELLUM -JUS IN BELLO 

Nlo obstante, nos anos em que esta nova orientago para o
desenvolvimento do direito internacional jA se iniciara, o direito 
da guerra continha tamb~m outro conjunto de normas cuja
finalidade era regulamentar o direito Aguerra de que o Estado so
berano ainda dispunha. Esta regulamentacao da guerra "Ifcita" 
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referia-se aos procedimentos para o uso da forca e tinh;, como fi

nalidade excluir do ambito das rela6es internacionais o recurso 

abusivo Aguerra, corn a finalidade de diminuir a sua freqncia 

como meio para solucionar as controv6rsias internacionais. Este 

conjunto de normas, conhecido como "jus ad bellum" (direito A 

guerra) completava o conjunto do direito da guerra como ramo 

do direito internacional p~tblico. 
Sem avanqar mais na hist6ria do direito Aguerra, podemos 

concluir que hoje em dia esta parte do diteito internacional ptibli

co praticamente desapareceu. De fato, corn a proibiiio do recur

so A forqa, consagrada definitivamente pela Carta das Nac6es 

Unidas, os Estados vem-se impedidos, na atualidade, de solu

cionar seus litigios por esse meio, ou seja, mediante conflitos 

armados. 
As exce 6es a esta regra fundamental da proibiqlo da guer

ra sAo apenas tr~s: 

- Em primeiro lugar, trata-se de medidas de seguranpa co
letiva que podem ser tomadas pela Organiza Ao das Na
6es Unidas, como 6rgAo da comunidade internacional, 

no tocante a um Estado que represente uma ameaa para 

a paz (desde as origens da ONU at os nossos dias, as me
didas do Capitulo VII, no qual slo considerados estes ca

sos, nunca foram aplicadas). 
- A segunda exce Ao AproibiqAo geral da guerra o direito 

ao recurso Afor a em caso de guerra de liberta Ao nacio
nal. A problemAtica da guerra de liberta~lo nacional , 
evidentemente, complexa e estA muito politizada. Nio 
obstante, existem regras que nAo devem permitir o re-ur
so abusivo ao pretexto da guerra de libertaqAo nacional 

para infringir a proibi Ao geral do recurso Aforqa. 

- A terceira exce Ao, que sem dfivida a mais s~ria ameaa A 
observincia da proibi Ao do recurso Afor;a, a que per
mite a guerra defensiva. Sio sabidas as dificuldades que a 

comunidade internacional tern encontrado para definir a 
noqlo de agressAo e, portanto, a de agressor, assim como 

da politizacgo a nivel mundial de todo litigio internacio
nal, devido Aestrutura atual da comunidade internacio

nal; esta exce¢Ao Aproibi Ao geral do recurso ao uso da 
forqa pbe permanentemente em perigo a observAncia 
desta proibi Ao. 
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5. DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Apesar disso, na atualidade a guerra estA proibida e encon
tra-se fora do que licito em direito internacional. Portanto, e fei
ta a ressalva da observaCo anterior, podemos chegar Aconclu
slo de que o "jus ad bellum" praticamente desapareceu, de ma
neira que o que ainda resta do direito da guerra estA nos dois grupos de normas antes mencionados, ou seja, o Direito de Genebra 
e o Direito de Haia; ambos constituem o direito aplicdvel na guer
ra ("jus in hello").

Assim, das regras do direito internacional ddssico da guerra
s6 restam as tendentes a tornar o conflito armado, agora ilcito,
mais humano, no tocante ao seu desenvolvimento, mediante as
proibi 6es do Direito de Haia e, mediante o Direito de Genebra, 
as tendentes a proteger as suas vitimas. As normas do direito da 
guerra que ainda continuam em vig~ncia slo as que atualmente 
constituem o direito internacional humanitArio. 

Podemos definir assim este direito: 

O direito internacional humanitArio o conjunto de nor
mas internacionais, de origem convencional ou consuetudi
n~aia, especificamente destinado a ser aplicado nos confli
tos armados, internacionais ou nAo-internacionais, e que li
mita, por raz6es humanitArias, o direito das Partes em con
flito de escolher livremente os mktodos e os meios utiliza
dos na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, 
ou que possam ser afetados pelo conflito. 

Definido desta maneira, o direito internacional humanitA
rio e parte integrante do direito internacional piTblico positivo,
ocupando o lugar do conjunto de regras que antes era conhecido 
com a denomina¢do de direito da guerra. 

6. DIREITO DE GENEBRA VIGENTE 

Se nos perguntarmos em que consiste atualmente este direi
to internacional humanitArio, podemos responder que continua 
apresentando quase as mesmas caracteristicas que o direito clis
sico da guerra. Assim, existem normas consuetudinArias confir
madas por tratados multilaterais e normas que eram parte de um 
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tratado eque, mediante a sua aceita Ao geral pela comunidade in
ternacional, conseguiram ter valor de normas consuetudinArias. 
E, principalmente, o caso de muitas das normas do Direito de 
Haia, para as quais seria suprfluo tentar saber se ainda est~o em 
vigor total ou parcialmente, como direito convencional, pois, 
desde que foram aprovadas as Conven 6es de Haia, a estrutura 
da comunidade internacional que as elaborou modificou-se con
sideravelmente. 

Ao contrArio, desde 1864 e no tocante ao Direito de 
Genebra, o direito consuetudinirio sofreu, neste particular, mo
dificacbes e desenvolvimentos importantes, aos quais forarn-se so

mando regras de origem meramente convencional. Neste aspec
to, o processo de elaboraglo do direito internacional humanita
rio foi sendo realizado mediante uma s&ie de tratados multilate
rais habitualmente conhecidos com o nome gen&ico de Conven
bes de Genebra. 

Por isso, em 1906, a Conven Ao de 1864 foi ampliada e com
plementada para adaptar-se As novas regras das Conven 6es de 
Haia de 1899. Depois da Primeira Guerra Mundial, pareceu ne
cess rio ampliar, mais uma vez, o iabito do direito humanitArio 
e, em 1929, foi acrescentado Anova versAo da Conven~ao, referen
te aos feridos e aos doentes, um novo tratado para regulamentar 
juridicamente o estatuto dos prisioneiros de guerra. Por Cltimo, 
em 1949, quando a Segunda Guerra Mundial fazia sentir, na 
consci~ncia da comunidade internacional, a urgincia originada 
pelos sofrimentos de novas categorias de vftimas, foram aprova
das as quatro Convengbes de Genebra que passaram a constituir a 
codificaqdo completa do direito internacional humanitArio em 
vigor. Na primeira Conven 3o regulamentada a proteqdo aos 
feridos eaos doentes em caso de conflito anrado internacional em 
terra; o segundo tern como finalidade a prote !o aos feridos, doen
tes enAufragos em caso de conflito internacional no mar; pelo ter
ceiro 6 regido o tratamento e o estatuto devidos aos prisioneiros 
de guerra, e no quarto - elaborado pela primeira vez em 1949 
protege-se os civis nos territ6rios ocupados e os estrangeiros no 
territ6rio do Estado beligerante. 

Conv~m destacar que atualmente 156 Estados sfo Partes 
nestas quatro Conven 6es, o que equivale Amaior comunidade 
convencional de Estados, corn exceqao daquela constituida pelos 
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Estados Partes na Carta das Na 8es Unidas; o qL'e nos autoriza adizer que se trata de um direito internacional universal.
Nestas quatro Conven 6es de Genebra figura um artigo comum, o artigo 3. No mesmo prevista a possibilidade de se ampliar a aplica !aodas Conven¢Oes alim da situaqAo de conflito armado internacior aj interestatal, visando-se a aplicaqAo dos principios fundamentais deste direito tamb&m no caso de conflito 

nio-internacional. 

Precisamnte desde 1945, entre os conflitos armados, t.mos conflitos nAo-internacionais sido muito mais freq-entes em to.do o mundo do que a guerra entre Estados. Esra situa do, juntoao desenvolvintento de novos meios b~licos, originaram a necessidade de complementado da obra das Conven 6es de Genebra.
Assim, no ano de 1974, e,;i Genebra, por iniciati,.a do CICV, oGoverno sui;o convc,.ou uma Conferencia DiplomAtica na qual,durante tr~s anos, os Estados elaboraram instrumentos adicionais As Conven 6es de Genebra, os quais foram aprovados em1977; sAo os Protocolos Adicionais I e II. No Protocolo AdicionalI sdo completados e desenvolvidos os dispositivos das Convenq6es de Genebra aplicdveis no caso de conflito armado internacional; tamb~m sAo desenvolvidas e completadas certas regras doDireito de Haia sobre os m~todos e os meios para a conduqdo dashostilidades. No Protocolo Adicional II sao desenvolvidas e completadas, de acordq corn o artigo 3, comum A Convenqoes de Genebra, as regras aplicAveis em caso de conflito armado nio-inter

nacional. 

7. 0 CICV E 0 DIREITO INTERNACIONAL HUMANI-
TARIO 

Ernbor. as Convenqoes de Genebra sejam tratados multilaterais elaborados pelos Estados no ambito das Confer~ncias DiplomAticas, e se, desde a primeira Conven lo de Genebra de1864, &o Governo helvktico quem toma a iniciativa de convocar essas Conferencias, existe um fator que nAo deve ser esquecidoquando sito considerados o desenvolvime,to e a promoAo destaparte do direito internacional humanitdrio. Esse fator 6 o Comit
Internacional da Cruz Vermelha. Fundado cm 1863, sob o impulso das idias de Henry Dunant, o Ccmitc Internacional daCruz Vermelha, que, junto a 133 Sociedades Nacionais da Cruz 

http:convc,.ou
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Vermelha edo Crescente Vermelho e coin aLiga de Sociedades da 
Cruz Vemielha edo Crescente Vermelho, constituem o Movimen
to Internacional da Cruz Vermelha, tern desempenhado, no pro
cesso de desenvolvimento deste ramo do direito internacional 
piblico, uma fungAo muito especial, para nAo dizer 6nica. Esta 
institui.Ao, fundada na Suf;a por suihos, e que conserva at6 hojeo 
seu carAter de uninacional, tern sido, por sua a Ao e pelas id~ias 
que dela resultaram, a inspira Ao para os instrumentos do Direi
to de Genebra. 

Assim, o CICVjA atuou em prol da convoca Ao da Confe
r~ncia que aprovou a Conven Ao de 1864. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, o CICV empreendeu uma ampla agao em favor 
da prote Ao e da assistncia aos prisioneiros de guerra, sem que 
esta competncia the tivesse sido conferida por uma conven Ao 
internacional, pois tal ConvenAo, baseada em sua experi~ncia a 
respeito, s6 foi aprovada em 1929. A agAo do CICV em favor das 
vitimas civis da Segunda Guerra Mundial tamb~m nAo era basea
da em uma competncia convencional, que s6 lhe seria conferida 
em 1949 pela IV Conven Ao de Genebra. A importante ago que 
atualmente realizada pelo CICV no tocante AdetencAo e a favor 
das vitimas de distrbios e tens6es internos tamb~m nao funda
mentada na compet~ncia conferida pelos tratados internacionais. 
Pode-se destacar uma constante no desenvolvimento do Direito 
de Genebra, que &o fato de que a agao do CICV antecede a apro
va Ao dos instrumentos internacionais nos quais &fundamenta
da. Se no Direito de Genebra, como nos outros ramos do direito 
internacional pfiblico, o ato antecede o direito, neste ramo do di
reito internacional humanitArio o autor deste ato era, quase sem
pre, o CICV. 

Paralelamente Ainflu~ncia que exercia a a Ao do Comit In
ternacional da Cruz Vermelha sobre o desenvolvimento do 
direito internacional humanitArio, conv m sublinhar a impor
tante fungAo desempenhada pelo CICV na convoca Ao das Con
fer~ncias DiplomAticas que aprovaram os instrumentos de Gene
bra. Os trabaihos preparat6rios que antecederam essas Confe
rfncias inspiraram-se, em grande parte, nas id ias do ComitY, 
que quase sempre tomou a iniciativa de convocA-los e de promo
v -los. 

Finalmente, deve-se destacar um faro muito importante. 
Nas Conven bes de Genebra, assim como nos Protocolos, foram 

http:institui.Ao
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conferidas ao CICV compet~ncias internacionais em v~rios seto
res da assistencia e da proteqlo As vitimas dos conflitos armados.
t um caso 6inico na hist6ria do direito internacional, que a uma
institui;Ao privada sejam conferidas, mediante tratados, compe
t ncias pr6prias no ambito internacional. Junto corn os Estados 
Partes, aos quais cabe a responsabilidade primordial da aplica
(Ao das Conven 6es de Genebra e dos Protocolos Adicionais, 6 o
CICV tamb~m titular de vArios direitos e obriga 6es. Assim, nao
s6 nos fatos, mas tamb~m em direito, esta institui Ao urn verda
deiro agente internacional da aplica~ao e da execu Ao do Direito 
de Genebra. Neste sentido, o CICV custodia os principios dessas
Co'envces e pode-sc dizer, em grande medida, que vela para 
que eles sejam observados pela comunidade internacional. 

8. DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO E DI-
REITOS HUMANOS 

A questAo do lugar que ocupa o direito internacional huma
niturio no conjunto do direito internacional piblico 6 particu
larmente complexa quando se trata das relaq6es entre esse direi
to e o sistema de protecAo do individuo que resulta dos instru
mentos internacionais dos direitos humanos. Desde que, em
1948, foi aprovada a Declara Ao Universal dos Direitos Huma
nos, e durante a elaboraqao dos instrumentos universas desse di
reito - corno os Pactos de 1966 e a entrada em vigor dos siste
mas regionais dos direitos humanos, como, per exemplo, os
sistemas europeu e interamericano - corn frequincia surgiram
controvirsias te6ricas e, ainda mais freqiientemente, confusbes
prAticas, sobre o respectivo Ambito de aplicaqAo dos direitos hu
manos e do direito internacional humanitArio. 

A prop6sito, a Confer~ncia de Direitos Humanos, convoca
da pelas Nacbes Unidas em Teerl, em 1968, 6 particularmente in
teressante para o conceito das relaq6es entre direitos humanos e
direito internacional humanit~rio. Em sua resolucAo XXIII, a 
Confer6icia destacou que "a paz 6 a condiao primordial para opleno respeito aos direitos humanos, e que a guerra a nega¢Ao
desse direito" e que, por conseguinte, 6 muito importante fazer 
corn que as regras humanitArias apliczveis em situaqoes de confli
to armado sejam consideradas como parte integrante dos direitos 
humanos. Assim chegou-se ao conceito de direito humanitArio 
como "direitos humanos em perfodo de conflito armado". 
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Esta contigiiidade de direitos humanos e direito internacio
nal humanit~rio foi aplaudida por alguns e muito criticada por 
outros. Mas a relacdo entre ambos os ramos do direito internacio
nal n.o simples. 

Encontramo-nos perante tr~s tend~ncias: 
- A tese integracionista, a qual preconiza a fus~o do direito 

internacional humanitArio e dos direitos humanos. Para 
os seus partid~rios, o direito humanitrio n.o outra coi
sa senAo ura parte dos direitos humanos; nAo obstante, 
para outros a primazia cronol6gica do direito internacio
nal humanitArio - -)rno conjunto de regras internacio
nais que protegern o individuo - sobre os direitos huma
nos demonstra que o direito internacional humanit~rio, 
tornado em um sentido amplo, a base dos direitos 
humanos. 

A tese separatista, que se baseia na idia de que se trata de 
dois ramos do direito totalmente diferentes e que toda 

contigiiidade entre des pode provocar uma nefasta con
fusao para a sua respectiva aplicao. Acentua a diferenma 
entre as finalidades dos sistemas de prote Ao dos direitos 
humanos e do direito internacional humanitrio: o pri
meiro, que protege o individuo contra o aspecto arbitri
rio da pr6pria ordem juridica interna, e o segundo, que o 
protege em situa6es em que a ordem nacional jA nAo po
de garantir-lhe uma prote ao eficaz, quando esse indivf
duo vitima de um conflito armado. 
Por f1timo, a tese complementarista, que consiste em afir

mar que os direitos humanos e o direito internacional 
humanitArio sao dois sistemas diferentes que se comple
mentam. 0 direito internacional humanitArio estA inte
grado pelo Direito de Haia, no qual slo estabelecidos os 
direitos e deveres dos beligerantes na condu Ao das hosti
lidades ficando limitada a sua liberdade de escolha dos 

mktodos e dos meios para causar dano ao inimigo, e pelo 
Direito de Genebra, que tende a proteger os militares fora 
de combate, assim como as pessoas que nAo participam 
das hostilidades. Quanto A"legisla~do internacional" dos 

direitos humanos, que alguns denominam "direito dos 

direitos humanos" - pois trata-se de um conjunto de re
gras que regem os direitos que cada ser humano pode rei
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vindicar na sociedade  "tern como objetivo garantir, emtodo momento, aos individuos, desfrutar dos direitos edas liberdades fundamentais e protege-Ios das calamida
des sociais" (Jean Pictet). 

Em que diferem os direitos humanos do direito internacio
nal humanit~rio? 

0 direito internacional humanitArio 6 um direito de excegao, de urg~ncia, que intervrn em caso de ruptura da ordemjurf
dica intemacional, enquanto que os direitos humanos aplicamse, principalmente, em tempos de paz, embora alguns deles
sejam inderrogAveis em qualquer circunstAncia. 

No direito internacional humanitlrio ("lex specialis"),existem regras mais pormenorizadas do que nos direitos humanos para a prote Ao das pessoas em situa6es de conflito armado,como, por exemplo, as normas pelas quais 6 regida a conduqao da 
guerra marftima. 

Ao contririo, nos direitos humanos existem disposi fesque, na prAtica, sAo dificeis de aplicar durante urn conflito armado, como, por exemplo, a liberdade de reunido e de associaAo,assim como certos direitos econ6micos, sociais ou culturais. Osmecanismos de aplica Ao destes dois ramos do direito slo diferentes, assim como tambim o slo as institui 6es encarregadas de desenvolv-Ios e promov-los, como, por exemplo, oCICV no tocante ao direito internacional humanitlrio, e as organiza6es internacionais universais- como as Na 6es Unidas-, ouas regionais  como a ComissAo e a Corte Interamericanas ou aComissAo e o Tribunal Europeus-, no tocante aos direitos huma
nos. 

Portanto, devemos concluir que o direito internacional humanitArio e os direitos humanos slo complementares do pontode vista do respectivo Ambito de aplicaqo. Tambem nio se deve esquecer, na perspectiva mais ampla da finalidade primordial comum destes dois conjuntos de regras, que ambos nascem de umamesma preocupa Ao da comunidade humana: o respeito Adigni
dade humana. 

9. OBSERVAC6OES FINALS 
NAo se pode desconhecer a importAncia atual do direito internacional humanittrio. Apesar da proibiCAo formal do recurso Afor
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a, os conflitos afetam constantemente a comunidade internacio
nal, produzindo, cada vez mais, novas categorias de v ttimas. Em
bora pudesse parecer que o direito internacional humanitArio 
legitima a exist~ncia de conflitos armados, trata-se apenas de urea 
infundada apar~ncia. Ningum estA interessado ern que a forga 
empregada ilicitamente o seja, tambbm, As cegas, Amargem de to
da regra ou de todo controle. A finalidade primordial do direito 
internacional humanitArio &tentar fazer ouvir a voz da razao em 
situa 6es em que as armas obscurecem a consci~ncia dos homens, 
e lembrar-lhes de que um ser humano, inclusive inimigo, conti
nua sendo uma pessoa digna de respeito e de compaix~o. 

Slo, ao mesmo tempo, um desafio e uma profunda confian
ca na sensatez do homem, que fundamentam este direito. Neste 
sentido, o direito internacional humanitArio provrm da solida
riedade humana, embora seja aplicado em situa 6es nas quais os 
seres hurnanos se esquecem de que todos fazemos parte da huma
nidade. 

Tamb~m neste sentido, o direito internacional humanit.
rio pode ser um fator de paz, na medida em que lembra ao gene
ro humano - embora apenas catalogando as situa 6es que pre
tende regulamentar - quais podem ser os sofrimentos e os desas
tres de um conflito armado. 

Enquanto "nAo existir uma comunidade internacional e en
quanto os interesses politicos do Estado obscurecerem os objeti
vos do poder" (Charles de Visscher), serA necessArio dar a conhe
cer e respeitar esse direito. 
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II
 
0 DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO
 

EM SITUAC(6ES DE
 
CONFLITO ARMADO INTERNACIONAL
 

1. NO(AO DE CONFLITO ARMADO INTERNACIONAL 

Ao definir o direito internacional humanitdrio dissemos 
que se trata de um corpo de normas internacionais, de origem 
convencional ou consuetudinA.ria, destinadas a serem aplicadas
durante os conflitos armados internacionais e nAo-internacionais. 
Tratemos agora de examinar as modalidades da sua aplica !o nos 
casos em que estas regras devern surtir efeitos: os de urn conflito 
armado internacional. Do ponto de vistajuridico, entre todos os 
casos de aplicabilidade do direito internacional humanitfrio, a 
situa Ao de conflito internacional &a mais f'icil de ser definida. 
Trata-se do caso que em direito internacional piblico clhssico era 
denominado situa Ao de "guerra", no qual se enfrentam pelo 
menos dois Estados. N~o cabe aqui falarmos novamente da proi
bi Ao desta situai;o entre Estados, corn as exce¢6es estabelecidas 
pelo direito internacional atualmente em vigor, quej, menciona
mos. NAo obstante, as guerras, declaradas ilicitas pelo direito in
ternacional piblico, continuam sendo fatos que devernos levar 
em conta para que possamos delimitar a aplica¢do do direito hu
manitfirio neste tipo de situa¢lo. t, antes de tudo, este estado de 
fato o que determinante, seja qual for a classifica¢do dada pelas 
Partes. No artigo 2 (comum) das Conven¢bes de Genebra de 1949 
assinala-se que cada uma delas: 

"serd aplicadaem caso de guerra declaradaou de qualquer outro 
conflito armado que sura entre duas ou vdriasdasAltas Partescon
tratantes,mesmo que oestado de guerra ndo tenhasido reconhecido 
por alguma delas... " 
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Observa-se imediatamente que a defini¢do do ambito de 
aplica(do das Conveni;6es de Genebra, em urn conflito armado 
internacional, ndo resulta da classifica;.o juridica que as Partes 
atribuarn a esse conflito. Freqcientemente as Partes nAo desejam, 
por razbes politicas, classificar claramente conflito qualo no 
estao se enfrentando, para evitar as conseqiicncias que isso pode
ria trazer, embora nd.o seja mais que pelo vinculo das rela(aes de 
alianmas e de pactos militares que as une corn outros Estados, o 
que, nesse caso, implicaria em conflito corn esses terceiros Es
tados, agravando-o. Por essa razdo, segundo as inforrnac6es 
mais fidedignas que temos (SI PRI), dos 189 conflitos que eclodi
ram no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, s6 19 
foram classificados corno conflito internacional por todas as Par
tes, ou seja como "guerra". Tendo conhecimento disto, tomar s6 
em considera Ao a classifica;Ao juridica dada ao conflito pelas
Partes equivaleria a tornar inaplicdvel o direito humanitArio na 
maioria dos casos nos quais deve ser aplicado. Por isso, a palavra
"guerra" foi deliberadamente substituida pelos termos "conflito 
armado", que se aplicam a situabes muito mais variadas. Mesmo 
que urn Estado pretenda, quando comete atos de hostilidade 
armada contra outro Estado, ndo estar em guerra, mas sim estar 
realizando uma simples opera .o policial ou um ato de legitima 
defesa, nAo poderd alegar que ndo se encontra em uma situa;.o 
de conflito armado de fato e, portanto, deverd assumir as obriga
bes que Ihe correspondem de acordo corn as Conven(;es de Ge

nebra. 
"Todo litigio que surge entre dois Estados provocando a in

terventAo dos mrnembros das for as armadas urn conflito armado 
- no sentido do artigo 2 das Conven;6es - mesmo quando im
pugne uma das Partes o estado de beligerdncia. A dura;.o do 
conflito e o fato de produzir ou nAo efeitos destruidores nao 
tem, por si s6, importAncia. 0 respeito devido ao ser humano nao 
se mede pelo niimero de vitimas" (Coment,.rio Pictet I). 

Destacar os elementos de fato da situaAo Aqual o direito 
humanitArio &aplic.vel tern como finalidade evitar que as consi
derac;es politicas ponham ern perigo o sistema de prote¢do das 
vitimas do conflito armado, que a preocupa¢do primordial do 
direito internacional humanitirio. Por essa mesma razAo, o siste
ma de Conven;5es de Genebra vai alum; estipula o mesmo que "a 
Conven;Ao serd aplicada tamb~m em todos os casos de ocupa;Ao 
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da totalidade ou de parte do territ6rio de uma Aha Parte contra
tante, mesnl(O que a ocupaqiito nato encontre resistcfncia militar" 
(art. 2, parfigrafo 2). Observemnos que inclusive no caso no qual 
nao exista comlbate propriamente dito, no qual se enfrentern dois 
Estados, da mesnia maneira existe urna situa .o de conflito ar
mado, no sentido amplo da palavra, que permite a aplicaqao das 
Convenq6es de Genebra. 

Chegamos assim Aconclusa(o de que o conceito de conflito 
armado internacional &,no direito humanitirio vigente, mais am
plo do que o conceito classico de "guerra". Sobre a base deste 
conceito, todo o con junto do direito internacional hurnanitArio, 
convencional oU consuetudinitrio, deve ser aplicado a todas as 
Partes para as quais esteja em v'igncia. Em outras palavras, isto 
signitica que as Convenc;es de Genebra e os seus Protocolos Adi
cionais sao aplicados aos Estados que os ratif icaram, e que o con
junto do Direito de Haia, consuetudin,rio ou convencional, apli
ca-se aos Estados Partes no conflito. 

2. CLASSIFICAQAO DE UM CONFLITO ARMADO 

Se desejou-se evitar, na medida do possivel, que o problema 
da classifica ao do conflito pelas Partes inteferisse na aplicaqdo do 
direito internacional humanitArio, &porque, na prAtica, este pro
blema traz dificuldades freqfientemente intransponiveis. 

Pode-se considerar trgs modos de classificacao dos conflitos 
na comunidade internacional atual: 

- logicamente pode-se considerar que cabe As Partes em 
conflito classificar o conflito; 

- Pode-se considerar que essa classifica Ao esteja a cargo de 
6rgAos da comunidade internacional, como a Organiza

.o das Na oes Unidas, ot de organiza 6es pollficas re
gionais como, no tocante ; Am rica, a OrganizaqAo dos 
Estados Americanos; 

- Pode-se considerar que corresponde ao CICV, como 
guardiAo dos principios do direito humanitArio, a clas
sifica .o do conflito. 

j . nos referinos AineficAcia da primeira solu Ao. Sem a ne
cessidade de entrar na analise desta ineficAcia, podemos ilustrA-la 
corn um exemplo. No conflito do AdAntico Sul, no qual se enfren
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taram a Argentina e o Reino Unido em 1982, nenhuni dos Esta
dos conseguia decidir-se a classificA-lo oficialinente corno confli
to internacional. Existiarn muitas razbes para essa indecisdo. t 
suficiente destacar urna delas para compreender as dificuldades 
que apresentava a classificatao do conflito pelas Partes: os Esta
dos Unidos, dentro (1o sistema de pactos e de alianiias internacio
nais, estAo vinculados AArgentina corn obriga bes de assist~ncia e 
inclusive de participa Ao nos conflitos que a levern a defrontar-se 
corn outros Estados, obrigat6es quase id~nticas As que tern para 
corn o Reino Unido no quadro de outros pactos e alian<as milita
res. Quase todo conflito internacional levaria, no estado atual do 
mundo, a situa 6es anAlogas, pois s.o rnuito poucos os Estados 
que n~o pertencem a nenhuma alianga de carAter politico ou mi
litar. A possibilidade, formalmente plausivel, de que se encarre
guern de classificar os conflitos os 6rg.os da comunidade interna
cional nAo impediria que estes 6rgAos tivessem a mesma dificul
dade, pois os Estados que os integram nSo tam, nos debates sobre 
as controv'&sias que os op6ern, umaatitude diferente daque ado
tam em suas rela 6es bilaterais. 0 sistema existente de pactos e de 
alian~as teria o mesrno papel nestes 6rgAos e paralisaria o proces
so da classifica Ao juridica do conflito. 

Quando algurnas pessoas considerarn que o CICV pode clas
sificar, por si pr6prio, urn conflito para tornar aplicAvel o direito 
internacional hurnanitdrio, esquecem-se de que a cornpet.ncia 
do CICV, em um conflito armado, baseia-se em sua qualidade de 
intermediArio neutro. A neutralidade do CICV n~so s6 agarantia 
da sua aceita !o pelas Partes, mas tambrn a base mesma de sua 
acAo na situa .o de conflito. Uma vez que a classifica Ao de um 
conflito &de carAter eminentemente politico para a comunidade 
internacional atual, urn ato assim seria, e%identemente, incompa
tivel corn o principio de neutralidade e faria corn que, de imedia
to, fosse impossivel ao CICV desempenhar a sua funt.o, privan
do assim as vitimas do conflito da prote ao da qual precisam. 

Face a esta situa Ao e embora a classificacao do conflito ar
mado tenha importAncia decisiva no que diz respeito ao imbito 
da aplicabilidade do direito internacional humanitArio, oportu
no partir-se de um estado de fato para determinar esse Ambito, 
porque segundo os atuais procedimentos de classificaao nos 
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quais deveriam ser levados em conta, em primeiro lugar, os ele
mentosjuridicos, levam-se em considera¢do sobretudo elemen
tos politicos, tornando-os, portanto, inoperantes. Se chegarmos A 
conclusA de que sao os fatos que constituem a situa Ao de confli
to armado internacional, seja qua] for a classifica Ao dada, por ra
zSes polii,:as, a este estado de fato, e se postularmos que o con
junto do direito internacional humanitdrio em vigor aplicdvel 
nesse caso, devemos examinar brevemente quais sAo as principais 
instituiqoes deste direito e em quais condicoes podem atuar. 

3. POTENCIAS PROTETORAS 

A primeira institui Ao que examinaremos ,a das Pot ncias 
Protetoras. Em sua primeira etapa, um conflito armado entre dois 
Estados origina a ruptura das rela~oes diplomAticas das Partes em 
conflito. Como conseqii~ncia dessa ruptura, os srditos nacionais 
de um Estado que se encontrem no territ6rio do outro, seus bens, 
assim como seus interesses comerciais e financeiros, carecem da 
proteAojurfdica que normalmente Ihes &fornecida pela missao 
diplomA ica do seu pals de origem. Para amenizar os efeitos nega
tivos que resultam dessa situaoo, existe hA muito, no direito inter
nacional consuetudinArio, urna institui Ao que conhecernos com 
o nome de "Potncia Protetora", ou seja, urn pals neutro no con
flito, ao qual uma das Parte, confere a fun¢ao de proteger os seus 
interesses no territ6rio da outra. Esta institui Ao do direito con
suetudin.rio foi referendada pela Convenqao de Viena sobre re
latoes diplomd.ticas de 1961 (art. 54). A missAo diplomAtica de um 
terceiro Estado no territ6rio de un Estado parte em um conflito 
internacional representa os interesses da outra parte, desempe
nhando as fun 6es necessArias como se fosse a pr6pria miss.o 
desse Estado. As Convenc6es de Genebra complementaram osis
tema de Potncia Protetora no Ambito de um conflito internacio
nal. Trata-se de Estados neutros no conflito, encarregados de sal
vaguardar os interesses das Partes envolvidas no pals inimigo e, 
especialmente, de velar pela apica Ao das Conven 6es de Gene
bra (art. 8 da 1,8 da II, 8 da III e 9 da IV). A designaqao destas Po
trncias depende da aprovaqAo da Potencia perante a qua] deve
rao cumprir a sua missAo. Se tratar-se de Potncia Protetora en
carregada unicamente de representar os interesses diplomdticos 
de um Estado parte em um conflito, falamos de "mandato de 
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Viena", enquanto que tratando-se de uma Pot.ncia designada 
para velar pela observdncia das Conven~oes de Genebra e para
controlar a sua aplica Ao, falarnos de "mandato de Genebra". 
Embora o sistema das Pot~ncias Protetoras encarregadas do
"mandato de Genebra" quase nunca tenha produzido resulta
dos positivos na prdtica, depcis da aprova¢do das Convencbes de 
Genebra de 1949, este sistema vein funcionando normalmente 
no sentido do "mandato de Viena". Em razao do conflito acima 
mencionado entre o Reino Unidco e a Argentina, no AtlAntico Sul 
em 1982, a Argentina encarregou o Brasil da missdo de represen
tar os seus interesses junto AInglaterra, e o Reino Unido fez o 
mesmo corn rela o ASuihajunto AArgentina. Devemos assinalar 
que a exist~ncia das Potencias Protetoras nAo constitui obstAculo 
para as atividades humanitArias do CICV(art. 9 da 1,9 da 11,9 da 
III e 10 da IV Conven¢do). Os delegados do CICV t~m o direito 
de visitar qualquer lugar onde existam pessoas protegidas pelo
sistema das Conven~bes de Genebra, sejam prisioneiros de guer
ra, sejam internados civis. Devern ser-lhes dadas tambrn todas as 
facilidades para o desempenho da sua tarefa humanitAria (art. 126 
daIII, 143 da IV Convenlo eart. 81 do Protocolo I). Embora fbr
malmente o "mandato de Viena" nao faga parte do direito inter
nacional humanitdrio, o exercicio deste mandato possibilita a 
cornunica Ao necessAria entre as Partes em conflito para que pos
sam aplicar as Conven¢bes, e permite designar um intermedidrio 
que transinita as mensagens indispensAveis Aefic.cia da prote¢ao
das Conven¢6es. Cabe mencionar a fun Ao dos Estados neutros 
no conflito que, ainda que n.o tenham o "mandato" de uma Po
t~ncia Protetora, estAo por analogia obrigados a aplicar as dispo
si6es das Conven ,6es (art. 4 das tres primeiras Conven~ces), se 
existirem pessoas protegidas em seu territ6rio. Neste .mbito, o 
Uruguai assurniu essa fun¢ao durante o conflito Malvinas-
Falklands. 

4. PROTEIQAO DOS FERIDOS, DOS DOENTES E DOS 
NAUFRAGOS
 

Definamos agora brevemente a no Ao de pessoa protegida
pelo sistema das Conven 8es de Genebra e por seus Protocolos 
Adicionais na situa Ao de conflito armado internacional. 

Segundo a Conven Ao de Genebra de 1949 e o Protocolo I
de 1977, estAo protegidos os feridos e os doentes, ou seja, os mi
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litares que necessitem de assistencia m~dica e que se abstenham 
de todo ato de hostilidade. Alkm disso, no Protocolo Adicional de 
19 7 7, foi suprimida a distin .o enrre os militares que pertencam a 
essa categoria e os civis, de modo que a prote Ao estipulada na I 
Convenc;Ao de Genebra, e que se refere exclusivamente a milita
res em campanha, se refere agora tambim As pessoas civis. Na II 
Conven Ao de Genebra, soma-se a estas duas categorias de pes
soas protegidas, na situa Ao da guerra no mar, urna terceira, que 
espec'fica dessa guerra: os nAufragos. Nas duas primeiras Con
ven oes de Genebra e no Protocolo Adicional i se protege 
tambim as unidades sanitArias, ou seja, os edificios ou estabeleci
mentos, fixos ou P16veis, como hospitais, centros de transfusao 
de sangue, arrnaz~ns de material sanitirio, por urn lado, e os hos
pitais de campanha, os transportes destinados a fins sanitrios, as 
tendas de canpanha sanitdrias, erc., pelo outro (art. 19 da I Con
ven .o e arts. 8, 9 e 12 do Protocolo 1). Tamb&rm sAo beneficiArios 
da prote Ao os transportes sanitArios, ou seja, o transporte desti
nado CxclusivaIIentC, em forma permanente ou temporaria, ao 
transporte por terra, por Agua e por ar, de feridos, doentes e nAu
fragos, assim como de pessoal sanitArio e religioso. Por 1iimo, 
nas duas Convent6es e no Protocolo I protege-se o pessoal sani
titrio e religioso, militar ou civil, dedicado exclusivamente, de for
ma perianente ou temporAria, a finalidades sanitArias (inMdicos, 
enfermeiros, padioleiros, etc.), ou Aadministra Ao e ao funciona
mento das unidades sanitArias ou do transporte sanitArio (admi
nistradores, motoristas, cozinheiros, etc.). No tocante ao pessoal 
religioso, estao protegidas as pessoas que se dedicam exclusiva
mente ao seu rninist~rio, corno os capelAes. 

Se nos referirmos, mais unia vez, ao exemplo do conflito do 
AtlAntico Sul, podemos dizer que, praticamente, todas as catego
rias de pessoas e de bens protegidos beneficiaram-se das disposi
vies das Convent6es que Ihes sAo aplicAveis. Assinalamos 
tamb~m que foi a primeira vez em que se aplicou a II Conven-

Ao de Genebra, vois pela primeira vez, desde a sua elaboralo, 
tornou-se urn conflito internacional que envolvia a situa Ao da 
guerra maritirna. Nessas circunstAncias, evidenciaram-se algu
mas dificuldades nas modalidades prAticas da aplica Ao do siste
ma previsto pela II Convent .o no tocante aos navios-hospitais e a 
sua prote Ao. Com efeito, os quatro navios-hospitais britAnicos e 
os dois argentinos (os S.S. "Uganda", HMS "Herald", HMS 
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"Heda",HMS "Hydra" eA.R.A. "Bahia Para~so", A.R.A. "Almirante Irizar") tiveram de aplicar, corn certa dificuldade, dispositivos da II Conven Ao de Genebra em mat~ria de sinaliza.o, de comunica 6es e de identificagdo que condicionavam a protero daqual podiam se beneficiar, conforme esta Conven Ao. Tamb~m foi a primeira vez em que o artigo 30 da Convengao p6de oferecer abase para a designa Ao de uma zona neutra em alto-mar corn a finalidade de garantir, da melhor maneira possivel, a prote Ao outorgada aos feridos, aos doentes e aos nAufragos. 

5. PROTECAO DOS PRISIONEIROS DE GUERRA 

A IIl Convendo de Genebra de 1949, pretendendo ampliare complementar as disposi 6es da Conven¢do de Genebra de1929, tern por finalidade proteger outra categoria de pessoas: osprisioneiros de guerra. 0 estatuto desta categoria de pessoas protegidas foi completado mais tarde pelos dispositivos do Protocolo
Adicional I (arts.- 43 e 44). De acordo corn o sistema dos instrumentos de Genebra, c prisioneiro de guerra todo membro dasforgas armadas de ura Parte em conflito, ou seja, todo comba
tente, que caia em poder da Pane contrAria. Alm dos membrosdas forgas armadas regulares das Partes em conflito, trm direito aeste "status" os participaces de um levante em massa, ou seja, apopulacAo de um territ6rio nAo-ocupado que, ao aproximar-se oinimigo, toma espontaneamente as armas para combate-lo, sempre que leve as armas a vista, as pessoas autorizadas a seguir as
forgas armadas sem fazer parte integrante das mesmas, assim como os membros do pessoal militar que prestem servicos Aorganiza 6es de prote Ao civil. Por extensdo, nos instrumentos de Genebra outorga-se o tratamento de prisioneiro de guerra, sem serlhes dado o "status", As pessoas detidas nos territ6rios ocupados

por pertencerem As forgas armadas do pats ocupado; aos pacien
tes militares internados em 
pats neutro e aos membros do pessoal m&dico e religioso nAo-combatente que fagam parte das foras armadas. Cumpre assinalar que na III ConvencAo e, especial
mente, no Protocolo I de 1977 &outorgada prote Ao aosjornalistas em cumprimento de miss6es profis;ionais em Areas de conflito armado, embora esta categoria de pessoas seja considerada 
como civil (art. 4A.4 da III ConvenqAo, art. 79 do Protocolo 1). 0regime de proteAo dos prisioneiros de guerra estende-se a estas 
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categorias de pessoas no tocante A sua seguranqa, As condi 6es fi
sicas e morais em que vivern, a seus direitos e ao seu trata
mento por parte da Pot ncia detentora. 

Os prisioneiros de guerra nAo deverAo ser expostos inutil
mente a perigos enquanto aguardarem a sua evacuaqao da Area de 
combate. 56 podern ser internados em estabelecimentos localiza
dos em terra firme e que oferegam todas as garantias de higiene e 
salubridade. Ndo poderAo ser enviados a uma zona de combate 
para que, em virtude dc sua presenqa, Area e lugares fiquern pro
tegidos contra operaq6es bMlicas. Os prisioneiros de guerra trn 
direito a que a Potencia detentora lhes proporcione tudo o que se
ja necessArio para garantir a sua vida e a sua safide. A Potencia de
tentora dex.. garantir-lhes hospedagem, alimentaAo e roupa; 
deve atender As suas necessidades higienicas e de assistencia me
dica. Os prisioneiros de guerra trn direito de praticar a sua reli
gido e de realizar atividades intelectuais e esportivas. A Potencia 
detentora nao pode lucrar corn o seu trabalho e, ao contrArio, de
ve proporcionar-Ihes certos recursos pecuniArios. Os prisionei
ros de guerra term direito de receber e enviar correspondencia, as
sim como de receber socorros. Na III Conven Ao de Genebra re
conhece-se, em certa medida, o direito Afuga; tamb m lhes &re
conhecido o direito de serem representados junto APotencia de
tentora por homens da sua confianqa escolhidos entre os oficiais 
ou os soldados detidos. Quanto As san 6es que possam ser-lhes 
aplicadas, os prisioneiros de guerra estao submetidos As leis e aos 
regulamentos vigentes nas forqas armadas da Potencia detentora, 
ou seja, no Ambito das san 6esjudicirias e disciplinArias, devem 
ser tratados da mesma maneira que os soldados e os oficiais des
sa Potencia. Tendo finalizado as hostilidades, term direito de 
serem repatriados; os que estejarn doentes ou feridos podem ser 
repatriados antes que cessem as hostilidades, corn a condi ao de 
que nAo voltem a prestar serviqo militar ativo. Finalmente, os pri
sioneiros conservarn algumas faculdades de atuar no Ambito do 
direito civil, coMo, por exemplo, a de fazer testamento. 

Ao regime da proteqao dos prisioneiros de guerra convem 
acrescentar as disposiqbes da III Conven Ao de Genebra, referen
tes AAgencia Central de Buscas. Com efeito, no artigo 123 da III 
Conven Ao institui-se um 6rgAo internacional, fundado pelo 
CICV, cuja finalidade proteger os prisioneiros de guerra das 
conseqUncias da perda da sua identidade devendo, em particu
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lar, transmitir seus dados pessoais ao pafs de origem e Arespecti
va familia. Esta missAo, modesta em apar ncia, nAo obstante tern 
uma importAncia primordial tanto no tocante A prote Ao como 
no referente ao ambito moral, porque garante aos prisioneiros as 
relat6es corn os seus familiares e com a sua pdtria. 

Por 6himo, podemos acrescentar que importante parte do
sistema de prote¢do dos prisioneiros de guerra estd garantida pe-
Jo direito de receber visitas dos representantes da Pot~ncia prote
tora, quando esta existe em virtude do "mandato de Genebra". 
Na III Convenqlo outorga-se tambrn ao Comite Internacional 
da Cruz Vermelha o direito de visitar os prisioneiros de guerra; e
,Ao determinadas as modalidades da sua aplica Ao (art. 126 da III 
Conven Ao). 

Durante o conflito do AtlAntico Sul, que escolhemos como 
exemplo, cerca de 1.200 prisioneiros de guerra de ambas as 
Partes foram visitados e os seus dados registrados pelos delega
dos do Comit Internacional da Cruz Vermelha, entre os dias 13 
de maio e 14 dejulho de 1982. 0 CICV tamb~m participou ativa
mente da repatriacAo dos prisioneiros de guerra capturados
durante esse cmnflito, assumindo praticamente todas as tarefas 
que sAo da sua incumb ncia de acordo com a III Conven Ao. 

6. PROTEIQAO DA POPULAQAO CIVIL 

0 nitmero de vitimas civis, ou seja, de pessoas que nAo per
tenciarn As forgas combatentes e os sofrimentos que essa parte

da popula Ao padeceu durante a Segunda Guerra Mundial fize
ram necessArio o estabelecimento de um regime especial do direi
to humanitArio para essa categoria de vitimas dos conflitos arma
dos internacionais. Por isso, em 1949, os Estados acrescentaram 
ao regime da prote Ao dos feridos, os doentes e os ndufragos, e ao 
dos prisioneiros de guerra, um sistema de proteqao das vitimas 
civis de um conflito armado internacional, na forma da IV Con
ven Ao de Genebra. Tendo examinado rapidamente a prote Ao 
que no direito internacional humanitrio outorgada As catego
rias de pessoas protegidas pelas trs primeiras Conven 6es de Ge
nebra, examinarcmos agora a proteqao dessa categoria de vitimas 
de um conflito armado internacional, levando em conta que este
regime foi recentemente complementado e ampliado pelas dis
posi 6es do Protocolo Adicional I de 1977. 
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A deflni Ao desta categoria de vftimas de um conflito arma
do que se beneficia da proteto da IV Conven Ao simples: deve

se considerar que tcda pessoa que nio pertenqa As forqas armadas 

civil (art. 50 do Protocolo I).Como a protc Ao das pessoas civis, 

no sistema do direito inter:acional humanitArio, amplia-se aos 

bens de carater civil, devtmns definir tamb~m estes bens que sao 

todos os "que ndo sAo ebietivos inilitares" (art. 52 do Protocolo I). 

As pcssoas e os Leas civis assim definidos nAo podem ser 
objeto de ataques nem de itos de violkncia, sejam eles ofensivos 
ou defensivos !arts. 49, 51 ( 52 do Protocolo 1). Em geral, a prote-

Ao da popula~io civil proibe todo ataque indiscriminado contra 
ela. Esta categoria de vitimas de urn conflito armado tern direito, 

em qualquer circunstAncia, ao respeito Asua pessoa, Asua honra, 
a seus dir eitos familiares, ,Assuas convic 6cs e prAticas religiosas, a 
seus hdbitos e costumes. A pessoa civil deverA ser tratada, em todo 
momento, corn humanidade ep!(ceglda contra qualquer ato de 
violdncia ou de inrimidaQao (art. 27 da IV Conven Ao). A popula-

Ao civil tern direito de receber os socorros que lhe sejam neces
sArios. Os m,mbros da popula, o civil mais expostos aos sofri
mentos inercntes ao conflito, especialmente as mulheres e as 
crianas, sato objeto de Umi regime de proteqao particular. 

As pesscas civis afetadas por um conflito armado que este
jam em poder de urea das Partes em conflito devem ser tratadas 

corn humanidadc em qualquer circunstncia, e sao beneficiArias, 

ser discrimina Ao alguma, das garantias fundamentais. Estas ga

rantias fundamentais protegem os membros da populaAo civil 

dos atentados contra a vida, a safide e o bem-estar flsico e mental, 
como o homicfdio, a tortura de qualquer tipo, tanto fisica como 

moral, os casL os corporais e as mutila6es. Tamb~m os prote
gem de todos os atentados contra a sua dignidade, como os trata

mentos humilhantes e degradantes, ou os atentados contra o pu
dor. Sto proibidos a tomada de refens, os castigos coletivos e in

clusive a ameaa de cometer os atos citados anteriormente contra 

a popula~ao civil. Estas garantias fundamentais asseguram aos 

membros da popula Ao civil, corn as disposi 6es do artigo 75 do 

Protocolo I, um procedimentojudiciArio, do qual sAo condi 6es 
inderrogAveis odireito Ainformat;.o ;em demora do acusado so

bre os detalhes da infragao que lhe 6 atribuida, a presun Ao de 
inocncia, a irretroatividade das leis, a aus ncia de coa Ao para a 
obtengdo de confiss~es, a publicidade dos debates. Por tiltimno, 
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fica tamb~m proibido fazer padecer fome ApopulaAo civil (art.
54 do Protocolo I). 

Em virtude da IV Conven Ao c do Protocolo I, tambin estAo protegidos os bens civis. t outorgada particular prote 5o aosbens culturais (art. 53 do Protocolo 1). 0 meio ambiente natural &proegido contra danos extensos, corno os danos que comprometem a saCide e a sobreviv~ncia da popula Ao civil (art. 55 do Protocolo I). Na IV Conveni;Ao estao previstos procedirnentos quetki por objetivo fazer corn que sJarn operantes as medidas queassegurem a melhor aplica Ao possivel das garantias de prote Aoda popula Ao civil; por exemplo, a designacAo das zonas de segu
ran a e de zonas neutralizadas. 

A proteqlo da populaao civil atrav s do direito hurnanitArio em urea situa Ao de conflito armado internacional ou em territ6rios ocupados inclui, tanib~m, disposih6es tendentes a prote
ger os estrangeiros, os refugiados e os apAiridas. 

Nas disposi 6es especiais tamblm d previsto urn regime deprote .o para as pessoas civis que estejam cln unia situa Ao de resist.ncia forqosa ou de interna Ao (arts. 41 e 78 da IV Conven Ao).Este regime de prote Ao das pessoas inspira-se no regime de prote Ao dos prisioneiros de guerra, corn algumas modificac6es devido As diferen as entre ambas as categorias de pessoas protegi
das. 

7. OBSERVAOES FINAIS 

Esta breve enumeraAo das disposicbes do direito internacional humanitirio, aplicAveis no caso de um conflito armado internacional, tern por objetivo dar uma rifpida id~ia da medida em
que este direito pode proteger as vitimas de urn conflito deste tipo. JA se disse que o direito internacional humanitdrio deve seraplicado em toda a sua amplidAo na situa Ao de urm conflito internacional. Permitam-nos lembrar que este direito aplicAvel desde quejd tenha acontecido uma grave viola Ao do direito internacional pilblico, porque, na maioria dos casos, recorrer Aforga 6uma grave viola Ao do direito internacional pfiblico existente,dada a proibi Ao do recurso Aforqa como forma de soluqao das
controversias internacionais. 

Assim, pois, o sistema dos instrumentos de Genebra ternpor objetivo fazer respeitar a regra do direito, depois que vdrias 
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regras desse mesmo direitojA tiverem sido violadas. Pode parecer 
ilus6ria esta pretensao do direito humanitirio, mas &testemunho, 
mais ura vez, da convicao de que, mesmo que os homens nAo 
acatern as normas de conduta que eles mesmos ditaram, seria inad
missivel que deste comportamento resultasse uma situa¢lo da 
qual outros seres hunanos fosseni vitimas sem nenhuma prote-
GAo. Fazer respeitar o direito quando estej, foi violado talvez seja 
ilus6rio; mas seria ainda mais perigoso nao acreditar que, em 
ura situa Ao na qual a ordernjuridica interna nto pode garantir, 
devido a urn conflito armado, o respeito ao ser humano, e na qual 
a ordem internacional nao pode garanti-lo completamente, deva 
ser abandonada completamente a esperana de que o uso da 
for~a obedega a estas normas. A fun Ao do direito humanitArio 
propor estas normas em beneficio dos seres humanos e no da hu
manidade. 
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III
 

0 DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO
 
NA SITUACOAO DE
 

UM CONFLITO ARMADO NAO-INTERNACIONAL
 

1. NO AO DE CONFLITO ARMADO 
NAO-IN-ERNACIONAL 

Ap6s ter examinado a aplicabilidade do direito internacio

nal humanit rio na situaqdo de conflito armado internacional, fa

gamos agora uma breve analise desta aplicabilidade na situa Ao 

de urn conflito armado nAo-internacional. 
Falando das dificuldades da classifica o dos conflitos, assi

nalamos o fato de que muito poucos conflitos armados, dentre os 

que causaram destrui Ao desde o final da Segunda Guerra Mun

dial, foram classificados como conflito internacional pelas Partes 

Na atualidade e, portanto, relativamente rara a sinos mesmos. 
tua ao na qual dois Estados enfrentam-se abertamente em um 

conflito armado, enquanto que muitissimo mais frequiente a si

tuagao na qual a guerra se realiza sem que lhe seja dado esse 

nome, ou na qual se op6em, no territ6rio de um Estado, as auto

ridades estabelecidas e as suas forgas armadas a uma parte da po

pula¢do. NAo obstante, estes conflitos, que nao sAo abertamente 
as fronteiras do territ6rio nointernacionais, podem extravasar 

qual se desenrolam, por causa dos interesses politicos e das alian

que, mais uma vez, funcionam de tal niodo na comunidadeas 
seja qual for o seuinternacional atual que um conflito armado 

tipo do ponto de vista juridico - pode se transformar em um as

sunto que rapidamente ultrapasse os pr6prios interesses das Par

tes em conflito. 
Em 1949, quando foram aprovadas as quatro Convengbes 

de Genebra, os autores dessa codificaao do direito humanitArio 

j. sabiam a importAncia de urn conflito no-internacional. A 
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preocupaqao corn esta categoria de conflitos inspirou o dispositivo comum s quatro Convenqbes de Genebra, sob a forma do artigo 3, onde se prev&expressamente a aplicabilidade do direitohumanitirio na situaao de conflitos armados que ndo apresenteurn "carAter internacional e que surja no territ6rio de uma das
Partes contratantes". 

As comobes que sacudirani o mundo corno resuhtado doprocesso de descoloniza 5o e corno conseqfncia das crescentestenses ideol6gicas e politicas em muitos Estados trouxeram Atona, de maneira cada vez mais crucial, o problema da aplicaq;odo direito hurnanitirio em ura situaAo de conflito armado nAointernacional. Corn eleito, urna das principais raz6es para a convoca ao da Confcer~ncia DiploniAtica de 1974, cujo objetivo eraadaptar o direito internacional humanitArio As situaQ(Ies conmernpor.neas dos conflitos armados, foi a preocupa ao em comipletareste direito e ern estend,-Io, de maneira mais id6nea, As situacoes
de conflitos nAo-internacionais. 

Corno sabernos, esta Conferencia teve como resultado aaprova o dos Protocolos Adicionais As Convenqbes de Genebra,dos quais o segundo aplica-se A situaAo de conflito armado 
nf.o-internacional. 

Antes de examinar o estado do direito humanitArio atualmente em vigor, aplicAvel nessas situaoes, cumpre destacarque, na atualidade, ou seja, sete anos depois da sua aprova ao, osProtocolos Adicionais de 1977 s6 foram ratificados por algunsdos Estados Partes As Convenqes de Genebra. At&hoje, s6 42 Estados sAo Partes ao Protocolo I e 34 Estados ratificaram o Protocolo II. No tocante AAmrica, os Estados para os quais o Protocolu I
gera atualmente os seus efeitosjuridicos s.o: El Salvador, Equador, Bahamas, Santa Lticia, Mxico, SAo Vicente e Granadinas,Bolivia e Costa Rica. Exceto o Mexico e Cuba, estes mesmos Estados ratificaram tambrm 
o Protocolo II. Assim, no tocante Asdisposi¢Ses convencionais aplic.veis A situalo de conflito armado nao-internacional, aplicam-se hoje Asitua Ao de urn conflito deste tipo os dispositivos do artigo 3 comum As quatro Convenaes de Genebra em todos os Estados: e, mais acima, as doProtocolo II de 1077 para El Salvador, Equador, Bahamas, SantaLicia, S~o Vicente e Granadinas, Bolivia e Costa Rica. 
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A mais recente defini Ao de conflito armado n~o-interna
cional a do artigo 1 do Protocolo II: 

urn conflito que t realizado ".. no teirit6riode ura Alta Parte 
contratante entre as suas forcas armadas e foras annadas 
dissidentesou grupos a?;,.adosorganizadosque, sob a direcaode um 
comando responsdvel, exercam sobre urea parte desse territdrio um 
controle tal que lhes permita realizar opera(6esmilitarescontinuase 
acordadas e aplicar opresente Protocolo". 

2. 	 ELEMEN'L DS CONSTITUTIVOS DA SITUAAO DE 
CONFLITO NAO-INTERNACIONAL 

Detenhamo-nos uns instantes nos elementos constitutivos 
da definido que consta no Protocolo II; sao quatro: 

- o conflito realiza-se no territ6rio de urn Estado; 
- as forqas armadas deste Estado opbem-se a forqas arma

das ou a grupos armados que nao reconhecem a sua auto
ridade; 

- estas forcas e estes grupos armados devem estar sob o 
comando de uma autoridade responsivel; 

- devem exer'cer urn dominio sobre uma parte do territ6
rio desse Estado que Ihes permita realizar opera 6es mi
litares continuas e acordadas, e aplicar as disposig6es de 
direito humanitArio do Protocolo II.

O primeiro elemento constitutivo nAe requer maiores ex
plica 6es. 0 conflito que extravasa as fronteiras territoriais de um 
Estado , evidentemente, urn conflito internacional. 

Por outro lado, o segundo elemento da situa¢do de conflito 
armado nao-internacional merece alguns comentArios. Para que
exista conflito armado, 6 necessArio que existam, pelo menos,
duas partes claramente identificadas que se enfrentam. Na 
situa Ao em que uma parte da popula .o do Estado nAo quer
continuar submetendo-se Aautoridade do Estado, mas que ainda 
nAo se constituiu como for~a organizada de oposiqlo, falha esse 
elemento constitutivo e nAo se pode, nesse caso, deduzir que
exista conflito. Se os desacordos entre a populagao e as autorida
des sAo manifestados de maneira desorganizada, nAo se pode
chegar Aconclusdo de que existe uma parte identificAvel no con
flito e, por conseguinte, ndo pode ser comprovada a existncia da 
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situa Ao de conflito armado iio-internacional. Se &feita a dife
rencia do entre as "for~as armadas dissidentes" e os "grupos ar
mados", &para referir-se a duas situa oes que sao, de faro, algo 
diferentes. Em urn conflito pode acontecer que ura parte das 
for~as armadas do pais queji nAo obedece ao Governo enfrente o 
resto do ex&cito que permanece leal; ou as for~as armadas do 
pals podem opor-se a grupos que se formaram espontaneamen
te. Na situat'o na qual nAo se possa diferenciar as partes em 
conflito, mas onde existam lutas entre as autoridades e parte da 
populado, fala-se de distirbios internos. Ndo vamos analisA-la 
agora, porque focmalmente nAo pertence ao dmbito de aplicaAo 
do direito int',i;iacional humanitirio. 

A condi Ao de que exista urn comando responsAvel, destaca 
ainda mais a necessidade de identifica Ao das partes que se enfren
tam. 0 mero fato de estarem organizadas como forfas armadas 
nao basra para assegurar a essas for~as urn nivel de organiza¢do e 
de coerencia suficientes para que possam constituir-se em parte 
no conflito. t necessfirio tamb~m que tenharn uma lideran a mi
litar ou politica que assurna a responsabilidade pelas mesmas. 

Os Ciltimos elementos constitutivos da nofdo de conflito ar
mado nio-internacional consolidam a natureza objetiva, de faro, 
da existncia de ura situa 5o passivel de classifica Ao. De certo 
modo, trata-se de condi bes de"efetividade", ou seja, de elemen
tos que demonstrem, por sua mera existncia, que a outra parte 
no conflito constituiu-se realmente. 0 controle sobre uma parte 
do territ6rio do Estado, que permita realizar opera 6es militares 
permanentes e fazer aplicar, de maneira responsivel, as disposi
6es do direito humanitrio, confirma que em realidade se trata 

de urn conflito, e nao de uma luta armada passageira ou de lutas 
armadas esporddicas, entre o Estado e os que se opbem ao 
Estado. 

Alkn disso, observemos que o artigo 3 comum As Conven
6es de Genebra aplica-se em todos os casos nos quais se aplica o 

Protocolo II, porque este "desenvolve e complementa o artigo 3 
comum... ser modificar as suas atuais condi~oes de aplica Ao..." 
(art. I do Protocolo II). Por~m, no artigo 3, os eementos consti
tutivos do conceito de conflito armado nao-internacional slo 
definidos com menos precisAo, o que permite, como veremos a 
seguir, uma aplica Ao mais ampla das disposioes deste artigo 3 
comum. 
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3. 0 SISTEMA DE PROTEIAO DO ARTIGO 3 (COMUM) 

0 artigo 3, do qual se diz, nso set razao, que &,por si pr6
prio, urna " niniconvenlo" dentro das grandes Conven,6es de 
Genebra, eaplicado em todos os casos de conflitos que nao sejam 
de indole internacional e que surjam no territorio de unia das 
Partes AConven 'o. A sua hnalidade &integrar ao direito interna
cional conv'encional a major prote'A(o que o direito possa o0tol
garhs v'itinuas de conflitos arniados e, em todo caso, ui tiniriino 
de tratanlento hurmano, conceituado corno a proteqlo minima 
que c devida ao ser hutmano, en qualquer tempo e lugar. Este mi
nirno de tratamento humano &garantido a todas as pessoas que 
ndo participain das hostilidades, inclusive aos menbros das for
as armadas das duas Partes que tenham deposto as armas e As 

pessoas que teitharn ficado fora de combate, set nenhurna 
discrimina ao, na situa Ao de conflito armado, caracterizado por 
hostilidades nas quais se enfrentam for~as armadas no territ6rio 
de um Estado Parte As Conven bes de Genebra. 

Quanto ao contetido deste padrao mniniro de tratamento 
hurnano do artigo 3, na situa Ao de uni conflito armado nao-in
ternacional, as disposi 6es do artigo proibem: 

"- os atentados contra a vida e a integridade corporal, espe
cipalnente o homicidio em todas as suas formas, as muti
la 6es, os tratamentos crubis, as torturas e os suplicios; 

- a tomada de refrns; 
- os atentados contra a dignidade pessoal, especialmente os 

tratamentos humilhantes e degradantes; 
- as senten~as condenat6rias e as execugbes efetuadas sem 

pr~vio processo, nAo promulgadas por urn tribunal legi
timamente constituido, corn garantias judicifsrias reco
nhecidas como indispenssveis pelos povos civilizados." 

Vernos, pois, que se trata realmente de urn rninimo, porque 
alum das proibigbes do artigo 3, jA nos encontramos em uma si
tuaq o de barbzrie qualificada. N~o devemos nos esquecer de 
que o artigo 3 requer que "pelo inenos" as suas disposiq6es se
jam aplicadas svitimas de um conflito nAo-internacional. Todas 
as demais disposih6es de direito internacional humanitArio de
veriam poder ser aplicadas a situa oes deste tipo de conflito. Por 
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esta razlo, no artigo 3 tamb&n se convida as Panes aesforqarem-se 
por celebrar acordos especiais que faqam vigorar, entre elas, a to
talidade ou, pelo menos, parte das outras disposicbes do direito 
humanitrio. 

No segundo parAgrafo do artigo 3, a]im de enunciar-se no
vamente o principio de que os feridos, os doentes e os nAufragos
serAo recolhidos e atendidos, &confirmado o direito que detm o
Comit Internacional da Cruz Vermelha, na situa Ao de conflito 
armado nao-internacional, de ofereceros seus servicos. 0 exerci
cio deste "direito convencional de iniciativa" nAo poderA ser con
siderado pelas Panes em conflito conio incompativel corn o prin
cipio de nao-interven Ao nos assuntos internos do Estado, e nem 
podera, sob esse pretexto, ser impossibilitada a sua aplica~do.

Finalmente, o artigo 3 estipula expressamente que a aceita-
Ao da aplicabilidade do direito humanitArio pelas Partes em um

conflito armado nao-internacional, entre si, no afetarA a condi
q:o juridica das mesmas. Aqui tambem pode-se ,ei claramente o 
desejo de que as considera 6es politicas nAo obstruam a aplica
qAo do direito internacional humanitdrio. 

As condi 6es de aplicabilidade do artigo 3 thn tal amplitu
de, e e tAo 6bvio o contetido das suas disposiq6es que "nenhum 
governo pode sentir-se inc6modo por ter de respeitar, no tocan
te aos seus adversdrios internos, seja qual for a denominaqao do

conflito que os op6em a eles, este minirno de regras que, de fato,

respeita cotidianamente 
em virtude de suas leis..." (Jean Pictet).

Deve-se chegar, pois, AconclusAo de que o artigo 3 das Conven
6es de Genebra &aplicAvel em todas 
as situa 6es de conflito 

armado nAo-internacional. 

4. 0 SISTEMA DE PROTECAO DO PROTOCOLO II 

Excetuando-se a aplicabilidade do artigo 3 (comum) das 
Conven 6es, o sistema de proteqAo do Protocolo II de 1977 apli
ca-se As Panes As Conven 6es em cujos territ6rios estas disposi
:6es tenham enrrado em vigor. Este sistema de prote Ao inspi

ra-se, essencialmente, nos sistemas de proteqao existentes no Am
bito dos conflitos armados internacionais. Encontramos nele as 
mesmas categorias de pessoas protegidas e as mesmas regras fun
damentais para garantir-lhes essa prote Ao. No ambito do confli
to n.o-internacional, todos os feridos, doentes e ndufragos de
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vem ser respeitados e protegidos, tratados humanamente e assis
tidos do ponto de vista medico ser qualquer discrimina Ao (arts. 
7 e 8 do Protocolo II). Deve-se proteger e ajudar, no desempenho 
de suas atividades, emui beneficio dos feridos e dos doenres, o pes
soal sanitArio, assim como as unidades e os transportes sanitArios 
(arts. 9, 10 e 11 do Protocolo II). 

No tocante Apopula~Ao civil, nAo poderA esta ser objeto de 
ataques (art. 13); nAo se pode fazer-lhe padecer forne deliberada
mente (art. 14), nem deslocA-la arbitrariamente (art. 17). As pes
soas que nAo participam diretamente das hostilidades sao bene
ficiArias das garantias fundamentais. Devem ser respeitadas a sua 
honra, as suas conviccbes e as suas prAticas religiosas. No artigo 4 
do Protocolo consta uma lista das garantias fundamentais que, 
alkm das proibi~bes referentes ao tratamento, previstos no artigo 
3 comum As Conven 6es de Genebra, complementa-as proibin
do a aplicagao de castigos coletivos, acrescentando a expressa 
proibic.o do recurso Aameaga de cometer atos que violem estas 
garantias fundamentais (art. 4 do Protocolo II). De acordo com o 
Protocolo, s~.o outorgados, a certas categorias de pessoas, regimes 
especificos de proteqdo, como no caso das criancas (art. 4, parA
grafo 3, letras c e d) e das pessoas privadas da liberdade por moti
vos relacionados ao conflito armado, os quais, alkm das garantias 
fundamentais e das que se reconhecem aos feridos e aos doentes, 
gozam de garantias - no tocante Aalimenta¢do, Aintegridade, A 
higiene, aos socorros, As condi 6es de trabalho e ao exercicio de 
suas convic 6es religiosas - anAlogas As que sAo outorgadas, no 
caso de um conflito armado internacional, aos prisioneiros de 
guerra e aos internados civis (art. 5 do Protocolo II). 0 Protocolo 
tamb~m estende a sua prote Ao especial a certas categorias de 
bens. TratR-se dos bens culturais c dos templos religiosos, que 
nAo devem ser objetivo de ataques nem ser utilizados para objetivos 
que ap6iem a atividade bMlica (art. 16), assim como certas obras e 
instala¢oes que contenham foreas perigosas cuja libera;Ao possa 
causar perdas importantes para a popula ;o civil, como represas, 
barragens, centrais nucleares, etc. Essas instalaqoes nao podem 
ser objeto de ataque, mesmo que sejam objetivos militares (art. 15 
do Protocolo II). Por iltimo, e como corolArio Aproibigdo de fa
zer padecer fome Apopulaqdo civil, sao protegidos os bens indis
pensAveis Asobreviv ncia da populaAo (art. 14 do Protocolo II). 
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Visto que desenvolve e complementa as disposi 6es do ar
tigo 3, comum As Convenqoes, o Protocolo II &um progresso 6itil,no tocante Aprote Ao das vitimas de um conflito armado nAo-in
ternacional, porque amplia as categorias de pessoas e dos bensprotegidos, e porque estabelece regimes mais especificos para a
prote¢Ao de certas categorias de vitimas. 

As disposi,6es do artigo 3 e do Protocolo II slo,juntas, o direito convencional humanitArio aplicAvel na situa Ao de conflito
armado ndo-internacional. Alim disso, a estas disposi(oes somam-se as disposi 6es do Direito de Haia quando existe reco
nhecimento de insurg~ncia na situaAo de tal conflito. 

Como jA fizemos anteriormente, para ilustrar a aplicabili
dade do direito internacional, tomando como exemplo o conflito 
entre a Argentina e o Reino Unido no AtlAntico Sul em 1982, utilizaremos duas situai;6es de conflitos pornAo-internacionais;

exemplo: a da Nicardgua em 1978/1979 e a 
de El Salvador. 

5. A SITUAQAO DA NICARAGUA: EM 1978 E 1979 

Desde 1976, a luta armada concra o Governo estabelecido
naqucla poca, em Mandgua, come~ava a apresentar, cada vezmais, as caracteristicas de um conflito armado nAo-internacional. 
Em 1978 e inicios de 1979, quando os conflitos adquiriram maioramplidao, ficou evidente que as foreas que se opunham ao regi
me de Somoza reuniam todos os requisitos de um grupo armado,sob urea direcao politica e militar bern organizada, e que, por isso, a "Frente Sandinista de Libertalo Nacional" podia ser consi
derada como Parte neste conflito. No ano de 1978, o Comit
Internacional da Cruz Vermelha estabeleceu uma representaqAo

na NicarAgua e, no dia 5 dejunho de 1979, por motivo da XI Con
fer.ncia Latino-Americana da Cruz Vermelha (junto com a Liga
de Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha 
e as 22 Sociedades
Nacionais da America e do Caribe) instou As Partes no conflito alembrarem as regras do direito humanitdrio aplicdveis nos confli
tos armados nAo-internacionais. Por sua parte, a NicarAgua haviaratificado, no dia 17 de dezembro de 1953, as Conven 6es de Ge
nebra, sem fazer uso de reservas. 

Era considerAvd. o nmimero de vftimas de ambas as partes.Tratava-se de feridos e de doentes, ou de prisioneiros detidos pelo 
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Governo ou pela "Frente Sandinista de Liberta Ao Nacional".JA 

em 1979, o CICV visitou lugares de detenqao da capital edas prin

cipais localidades da Nicardgua onde estavam encarcerados os 

detidos em razAo dos acontecimentos. 

0 CICV visitou tamb~m os hospitais nos quais havia 

detidos em tratamento e lembrou, em repetidas ocasibes, ao Pre

sidente Somoza e aos representantes do Governo, as suas obriga

6es a respeito, que sAo derivadas do direito e dos principios hu

manitArios. 0 CICV tentou tambem desempenhar a sua funqao 

de intermedidrio neutro entre a "Frente Sandinista de Libertaqao 

Nacional" e o governo quando se tratou de libertar os membros 

da Guarda Nacional detidos pela Frente Sandinista. Ap6s a vit6

ria da Frecnt, o CICV fez gestoes a firn de proteger os nienibros 

das for~as armadas do antigo regime e suas familias, assim como 

as pessoas civis que tinham apoiado o regime de Somoza. No dia 

23 dejulho de 1979, as novas autoridades da NicarAgua Lomuni
caran ao CICV que conferiam a condi Ao de prisioneiros de guer

ra a essas categorias de pessoas. Foi facultado aos delegados do 

CICV visitar estas pessoas detidas. Durante os dias da mudanca de 

regime, os delegados do CICV ocuparam-se do funcionamento do 

hospital militar de ManAgua, no qual se prestava assist ncia m

dica aos feridos no conflito, e procuraram garantir-lhes proteqAo 

e assist~ncia. Depois da mudanqa de regime, o CICV continuou 

suas visitas aos lugares de deten;Ao. Foram empreendidas mui

tas iniciativas de prote Ao e de assist~ncia a favor da populaqAo ci

vil, como a distribui Ao de socorros, a assistincia midica e as ati

vidades do Ag.ncia Central de Buscas. 

Embora, nesta situaqAo, a classificaqAo do conflito interno 

na Nica-Agua trouxesse Abaila os problemas politicos que todos 

conhecemos, n o se podia duvidar, do ponto de vista do direito 

humanitArio, da aplicabilidade das disposiq6es do artigo 3 

(comum) das Convenqces de Genebra e que se devia observar o 

nivel minimo previsto nas mesmas, inclusive o direito "conven

cional" de iniciativa do CICV, que e mencionado nas disposi 6es 

desse artigo. 

6. A SITUAQAO DE EL SALVADOR 

El Salvador ratificou as quatro Conven~bes de Genebra no 

dia 17 dejunho de 1954, sem nenhuma reserva, eos dois Protoco

http:Nacional".JA
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los Adicionais de 1977, no dia 23 de novembro de 1978, tamb~msem reservas. Portanto, estA obrigado pela totalidade do direito
humanitArio convencional em vigincia.

Desde 1979, os violentos conflitos entre as for~as de oposi€Ao e as for~as governamentais ocasionaram muitos feridos e prisioneiros das duas panes. Desde 1979 podem-se observar, nesteconflito, casos de desaparecimentos e de seqiiestros, assim como,por causa dos acontecimentos, aumento do ntimero de pessoasdetidas pelas autoridades, que o CICV esforca-se por visitar. Simultaneamente, o CICV interveio a favor dos soldados das forqasgovernamentais em poder da 'Frente Farabundo Marti de Liber
taqAo Nacional". 

Tambtm intensificaram-se os sofrimentos da populaqio civil, especialmente nas Areas conflitivas, onde as atividades assistenciais do CICV desenvolveram-se consideravelmente.
Deve-se destacar que, em 1982, os dirigentes da "Frente Farabundo Marti de Libertaqao Nacional" fizeram declaraes segundo as quais comprometi.un-se a observar os principios do direito humanitrio, embora nAo tenham as Partes em conflitojamais fornecido a classifica¢ o oficial e concordante do conflitosalvadoreriho, aqui tamb~m por vArias razbes politicas.Tendo conhecimento do direito internacional humanitdriovigente no territ6rio de El Salvador, as disposiqSes do Proto-oloII de 1977 resultam aplicAveis, assim como, logicamente, as doartigo 3 comum As Conven¢Ses de Genebra. Sejam quais forem asraz6es politicas, internas ou internacionais. que impedem o pieno reconhecimento oficial dessa aplicabilidade, os requisitospara a mesma devem ser consideradosjuridicamente cumpridos. 

7. OBSERVACOES FINAIS 

Desde 1949, o direito internacional humanitAriocional vem convensendo aplicado na situa¢do de conflito armado nAo-internacional. As garantias que este direito confere As vitimas desses conflitos podem parecer um pouco aleat6rias, na medida emque 6 sempre dificil ao Estado admitir a existncia de ,!nconflitointerno em seu territ6rio e que, em tal caso, tem a obrigaq
respeitar essas garantias. 

o de 

NAo obstante, a mera exist~ncia de um regime juridico internacional que protege especificamente os indivfduos na situa
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qto de conflito internojd &um exito conseguido pelo direito in
ternacional. It um freio contra a arbitrariedade, cujo uso 6 uma 
permanente tentaqAo para o Estado, visto que a situaq o de con
flito interno caracteriza-se, principalmente, pela suspensdo das 
garantias normais da ordem interna do Estado. Embora os meca
nismos do direito humanitdrio nao tenham, ainda, plena eficdcia 
nas situa 6es de conflito armado, fundamentam um sistema de 
refer~ncias ao qual podem apelar as vitimas de conflitos, para 
proteger-se. 

Ao mesmo tempo, possibilitam que os 6rgAos humanit.
rios, como o C ICV, sem atentar contra o sacrossanto principio de 
n.o-interven Ao nos assuntos internos de urn Estado, empreen
dam e desenvolvam as suas atividades de proteqAo e de assist.ncia 
a favor das vftimas. 

0 crescente ntmero de situabes que hoje j. configuram, 
ou que facilmente podem tornar-se em situa¢bes de conflito in
terno, evidencia que a aplica Ao deste ramo do direito internacio
nal humanitdrio merece particular aten¢ao por parte da comuni
dade internacional. 

Sem ela, a inobservncia das regras do direito apliciveis em 
situa bes de conflit.o n.o-internacional s6 pode conduzir Asua 
exacerba Ao e Asua multiplica~ao, fazendo periclitar, ainda mais, 
a manutenlo da paz. 
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IV
O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

E AS SITUAQ6ES DE
 
DISTfiRBIOS INTERIORES
 
E DE TENSOES INTERNAS
 

1. 	NOCAO DE DISTfJRBIOS INTERIORES
 
E DE TENS6ES INTERNAS
 

Da definiqo do direito internacional humanitdrio resulta 
que este direito aplica-se s6 em situaqbes de conflito armado, ou
seia, conflitos nos quais lutam dois Estados - conflitos internacionais -	 ou conflitos nos quais lutam, no territ6rio de urn
Estado, as forqas governamentais e da oposi Ao  conflito armado 
nAo-internacional. 

Como dissemos, a situaqdo de conflito caracteriza-se pelaexist~ncia de duas Panes que se defrontam e que devem ser identific.veis; ou seja, na situa Ao de conflito armado niao-internacio
nal, os que se opbem As autoridades estatais devern ter consegui
do um grau de organizaqdo que lhes permita ser considerados como entidade constitulda e, portanto, identificdvel. Quer isto tam
b~m dizer que nas situaq6es nas quais as Partes ndo preenchemos requisitos do artigo 3 (comurn) das Conven 6es de Gene
braou os do arcigo I do Protocolo Adicional II de 1977, o direito 
humanitdrio perde todo o seu significado?
 

No sentido formal, 
 verdade que as Conv,,n(6es de Genebra e os seus Protocolos Adicionais ndo se aplicam diretamente As
situa 6es que ndo sejam de conflito armado. NAo obstante, nAo sedeve esquecer que o desenvolvimento do direito humanitdrio caracterizou-se sempre por sua adapta Ao, na medida das necessi
dades, As situa 6es nas quais devem ser protegidas as vitimas.JA
mencionamos que no desenvolvimento do direito intern;.cional 

http:vitimas.JA
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humanitArio o fato tern precedido o direito e que a a#ao dos que
velam pela prote¢do das vitimas gerou as regras e os procedimen
tos que, mais tarde, foram referendados mediante instrumentos 
internacionais. 

Por conseguinte, a regra de direito internacional sempre
tern sido oriunda da necessidade de proteger as vitimas de situa
bes provocadas pelos homens. De maneira algurna esse proces

so terminou. As necessidades da prote Ao das vitimas ampliam o
A.mbito real de aplicaqo, sendo das regras, pelo menos dos prin
dpios de direito internacional humanitArio, para situabes que 
ainda ndo figuram formalmente neste. 

t sobretudo o CICV que, mediante a sua aqao humanitt
ria, inspirou a elaboraao desse Ambito real de aplicaco das re
gras humanitirias, e o que, no quadro da sua aao, o delimita e 
consegue que a comunidade internacional aceite tal delimita#lo. 

Nio resolveremos aqui a questAo de saber se se trata, ou nao, da elaboragdo de regras consuetudinirias de aplicabilidade
do direito internacional humanitdrio. De todo modo, trata-se,
evidentemente, de usos e costumes que a comunidade aceita 
como tais e que estendern de fato, e por analogia, a prote 2io do
direito humanitArio muito alrn dos limites formais do seu Lmbi
to de aplica¢ao.
 

No quadro da sua a 
 Ao, o CICV viu-se induzido a diferen
ciar duas situa6es nas quais, alim da situaco de conflito arma
do, evidencia-se a necessidade de proteger as vitimas. De fato, es
sas duas situa 6es, que diferem entre si mais no sentido quantita
tivo do que por sua natureza, caracterizam-se por causarem

grande ntmero de vitimas. 
 Estas situaes sAo as de "distirbios 
interiores" e "tens es internas". 

Embora isto ndo esteja ainda totalmente admitido na
doutrina do direito iaternacional piblico, o CICV considera 
que se trata de uma situa ao de distt~rbios interiores quando: 
sem que exista conflito armado nto-internacional propriamente
dito, dentro de urn Estado exista um conflito que apresente certa
gravidade ou durao e implique atos de viokncia. Estes atos po
dern ser de formas variiveis, desde atos espontaneos de rebelido
at6 a luta entre si de grupos mais ou menos organizados, ou con
tra as autoridades que estao no poder. Nestas situa6es, que nao 
necessariamente degeneram em uma luta aberta na qual se en
frentarn duas partes bern identificadas (conflito armado nAo-in
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ternacional), as autoridades no poder recorrem a numerosas for
as policiais, inclusive As forgas armadas, para restabelecer a or

dem, ocasionando com isso muitas vitimas e fazendo necesshria a 
aplica ao de um minimo dc regras humanitirias. 

As tens6es internas, que estto em um nivel inferior em rela
€o aos distfirbios interiores, visto que nAo implicam lutas vio
lentas, sAo consideradas pelo CICV como: 

- toda situaAo de grave tensiko em um Estado, de origem 
politica, religiosa, racial, social, econbmica, etc.; 

- as sequielas de um conflito armado ou de distfirbios do
msticos que afetam o territ6rio de um Estado. 

Esta situa Ao apresenta as seguintes caracteristicas:
 
- aprisionamentos em massa;
 
- elevado nilmero de detidos politicos;
 
- proviveis maus tratos ou condi 6es inumanas de deten

gAo; 
- suspensao das garantias judiciais fundamentais, seja 

por razao da promulga~ao do estado de exce Ao, seja por 
uma situa¢ao de fato; 

- alegaqbes de desaparecimentos. 

Logicamente, a situa¢ao de tens6es internas pode apresen
tar todas estas caractersticas ao mesmo tempo; mas suficiente 
que apresente apenas uma delas para que possa ser classificada 
como tal. 

Embora nao se fundamentem, no sentido formal da pala
vra, no direito humanit~rio, as possibilidades de a .o do CICV, 
assim como as regras e os procedimentos aplicAveis em tais situa

oes, nAo carecem aquelas inteiramente de bases juridicas. 

2. 	BASES JURiDICAS 
DA ACAO HUMANITARIA 

Esta base jurdica 6 o direito de iniciativa humaniti.ria do 
CICV, cujo exercicio tern dado origem a regras e a procedimen
tos aceitos por grande nimero de Estados e referendados por 
textos que t m certo valor do ponto de vista do direito internacio
nal 	pfiblico. 
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Alim das disposi¢bes do artigo , cornum As Conven 6es deGenebra, no qual se ratifica o direito de inciativa do CICV nasitua Ao de conflitos armados nao-internacionais, atualmente reconhece-se esse direito ao CICV nos Estatutos da Cruz VermelhaInternacional e, especialmente, no artigo VI dos Estatutos.
No pardgrafo 5 desse artigo, s~o definidos a natureza eAmbito de a Ao do Comnit& Internacional da Cruz Vermelha nos 

seguintes termos: 

"Instituiido e'vr cia atividade Iumanitdria twexrcida especialmen/e em casodt guerra, de guerracivil ou deperturba(6es internas,que s, 'vlbr((i, permanentemenle, em garntirprote¢do e assistenciahs itlimas miliares e ciis desses conjli/os e'das suas COflseqiilncias 
dire/as... " 

No parigrafo seguinte (6), no qual fundamentado o direitode iniciativa do CICV, define-se a sua competncia da seguinte
maneira: 

"olia todas as incialivashumanitdriasqum' ,orresPondem(7inissao 
que incube aI sil insliiiYo como inerme'didrio specificamente neutro ou independente,e estuda todas as questdes para ci'o exame im
poe-se haja uma institido assim ". 

Podernos comprovar que a definiAo do mandato do CICV,no tocante a situa 6es que requeiram interven Ao humanitAria,&extensa, e que as modadidades do seu exercicio  "estuda todasas questbes cujo exame se impbe" - estao definidas de urn modo
 
particularnicte ainplo.
 

Pois bern, os Estatutos da Cruz Vermelha Internacional saoaprovados pela Confer~ncia Internacional da Cruz Vermelha.
Esta Confer~ncia, que &celebrada a cada quatro anos, reCine,junto aos representantes de todas as Sociedades Nacionais da CruzVermelha e do CrescenteVereiielio(atualmente 133) e os representantes do CICV e da Liga de Sociedades da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vernielho, aos representantes dos Estados Partes nas Conven 6es de Genebra, os quais t.m um voto cadaurn. Por conseguinte, as decis6es dessa Confer~ncia n.o s~o s6fruto de um 6rgAo n~o-governm mental, pois tamb~m sAo a expressAo da vontade dos Governos dos Estados Pa'tes As Conven
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6es de Genebra. Estes Estados Partes is Conven 6cs de Genebra 
comprorneteram-se a "respeitar c fazer respeitar" as Conven 6es 
"er qualquer circunstAincia" (art. I comuni is quatro Conven-
Gbes). Pode-se, pois, afirmar que, conferindo ao CICV a compe
tcncia de iniciativa humanitiria em situa 6es que ndo esto for
malnente previstas nas Conven 6es de Genebra, os Estados pon
deraram que essa cornpet~ncia &necessAria para a observthlcia do 
direito humanitrio. 

Alkii disso, as Confer ncias internacionais aprovaram \,A
rias resolu 6es nas quais se solicita ao CICV que intervenha em si
fua 6es qlue, no territ6rio de diferentes paises, nlo retinem todas 
as caracteristicas de tim conflito arniado. Como estas resolu 6es 
sAo aprovadas no quadro dos mesmos procedimentos que o Es
tatutos, podernos considerar que nas mesmas tambem se expres
sa a convic do dos Estados de que os mandatos conferidos ao 
CICV sao necessirios, do mesnio modo, para garantir a obser
vAncia do direito humanitdrio. Os mandatos assim estabelecidos 
para o CICV referem-se a vOrias categorias de vitimas, como a po
pula Ao civil e as suas diferentes subcategorias, tais como os refu
giados, as mulheres e as crian~as, as vitinias de torturas, os deti
dos ou os desaparecidos. Devemos acrescentar que, muito antes 
de que os Estatutos da Cruz Vernielha Internacional fossern 
aprovados pela Confer~ncia Internacional que se reuniu em 
Haia, no ano de 1928,o CICVja tinha exercido o direito de inicia
tiva que, em numerosas situa¢6es, foi reconhecido pelos Estados, 
na aus~ncia de qualquer disposiAo de un tratado internacional. 

0 direito "estatutArio" de iniciativa do Comit InternaciD
nal da Cruz Vermelha encontra seu fundamento no principio de 
todo o Movimento da Cruz Vermelha Internacional, ou seja, no 
principio de humanidade, o qual corresponde a um princpio es
sencial do direito internacional humanitdrio. Neste princlpio, tal 
como o formulou a Confer.ncia Internacional da Cruz Vermelha 
de Viena em 1965, declara-se que: 

"...
a Cruz IenimIa 'sfor(a-ste, sob soi asperto intrnacionale na
conal, para titarealiviar osofiimen/o dos hoinens em todas as cir
cunstfincias". 

E, a seguir, diz que o CICV tern o dever de velar para que
"seja protegida a vida e a sa~ide, assimn como que se fa~a respeitar 
a pessoa hunana..." 
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Vemos, pois, que corresponde ao CICV, em primeiro lugar,o direito de estcnder a aplica Ao do direio internacional humani
tario e, pelo menos, a aplica Ao dos seus principios As situa 6esde dist6rbios intenores e tcles(s iluerunas.O CoIi,ItatualIucte assume a fui lo (tuc, histonicaciune, senpre dcscmpcnhou no desenvol
viniento do direito internacional humanitArio, pelo menos no to
came ao direito de Genebra. Mediante o exercicio do seu direitode iniciativa estatutirio", elabora as regras e os procedimentos 
que podem ser mais tarde accitos pelos Estados em cujo territ6rio o CICV considera necessArio empreender atividades hurnanitA
rias. 

3. PRINCIPIOS E MODALIDADES 
DA A AO HUMANITARIA 

Quando o CICV considera que as conseqiicncias diretas de um conflito armado ou os dist6rbios domisticos que perduram
ap6s o cessar formal desses conflitos requerem as suas atividades
humanitArias, continua oferecendo os seus servios aos Estados
afetados. Pode oferecer os seus seri os por si mesmo, invocando o seu direito de iniciativa humanitAria, em qualquer outra ocasiAo, 
e especialmente se se reunirein as duas condi bes seguintes:

A primeira condiAo reficre-se As necessidades das vitimas.
Permite tentar intervir em todas as situa 6es nas quais pro
vavelente aconteani casos de maus tratamentos repeti
dos, sistenitticos ou prolongados, e em que seja provASvel a
existfncia de condio 6es inumanas de detenAo. 
A segunda condii;ao para o ofereciniento de servigos doCICV relaciona-se ao fato de tratar-se da Anica instituiao
habilitada a prestar prote Ao e assist~ncia As vitimas da si
tua Ao; formula o principio da unicidade da sua interven-
Ao humanitAria. 

0 CICV decide, sozinho e com plena independ~ncia, a convenincia de oferecer, ou nfo, os seus servi.os. Pode repetir o seu
oferecimento quantas vezes e pelo tempo quejulgue que a situa€;Ao requeira a sua interveno.o. 0 seu oferecimento formulado 
aos Governos, que podem aceit.-lo ou recusA-lo. Mant~m-se Aparte de toda considera Ao politica, e nAo classifica a situaqAo co
mo distrrbios interiores ou tensbes internas, limitando-se a as

http:servi.os
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sinalar As autoridades a exist~ncia das categorias de vitimas que 
devem ser protegidas ou assistidas. 

Propondo os seus serviqos, o CICV leva ao conhecimento 
do Governo as condi 6es do exercicio do seu mandato, que sem
pre devem estar de acordo corn os seus principios de neutralidade 
e de independncia. No tocante Aassistncia alimenticia ou m&di
ca, essas condi acs tmn como finalidade garantir que os socorros 
do CICV chegoem realmente is vitimas As quais estAo destinados. 

Quando se trata da atividade principal do CICV em ura situa Ao 
de disturbios intcriores c tens~cs internas,ou seja, a de prestar protc

A(io Acatcgoria ilnais iportaitc le.stes citsos, t(os detidos por causa 
dos aconiccimcntos, o CICV fOriulou tina scrie (le coIndiIcqs cuja 
aceita Ao sempre solicita ao Governo. Solicita-lhe, principalmen
te, a possibilidade de ver todos os detidos da categoria Aqual lhe & 
permitido o acesso, de entrevistar-se livremente e sem testemu
nhas corn todos os detidos ou corn os detidos que escolha por si 
mesmo, e de poder voltar, segundo as necessidades, aos lugares 
de deten¢lojA visitados. Os delegados do CICV solicitam tambim 
As autoridades a lista de nomes das pessoas aprisionadas ou a auto
riza ao para faze-la durante as visitas que O'tuain aos lugares de 
deten Ao. Cornunica-se tamb&nu As autoridades do pafs que os 
delegados organizarAo, em caso de necessidade e na medida do 
possivel, a transmissto de mensagens destinadas As familias dos 
detidos, a assistncia material para os detidos, e inclusive a as
sist~ncia As suas familias. 

Por sua vez, o CICV garante As autoridades de um Estado 
afetado pela situaAo de tensoes ou distirbios internos, que nao 
levarA ao conhecimento da opiniao pi~blica nada do que os seus 
delegados tenham podido ver nos lugares de deten¢ao. Os seus 
delegados fazem constar os resultados das suas visitas aos lugares 
de deten o em relat6rios que slo enviados exclusivamente As 
autoridades governamentais detentoras. 0 CICV nunca publica 
esses relat6rios, a n oser que o Governo responsAvel pela deten-
Io decida publicA-lo parcialmente ele mesmo; neste caso o CICV 

reserva-se o direito de divulgar os relat6rios dos seus delegados 
em sua totalidade. 0 principio de discriAo e a sua observancia pe
lo CICV sdo amplamente conhecidos por todos os Governos. De
rivado do principio de neutralidade do CICV, e por ser a expres
sAo da sua imparcialidade a nivel da acfAo em situa oes de distfir
bios interiores e tens6es internas, deve-se a este principio a aceitaoo, 
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por tantos Estados, do ofi.'recimcinto dos seus siivuios. Esta aceitaATo 
cria entre os Governos eo CICV urna rela Ao "contratual", que se 
expressa na forma de acordo bilateral de fato, em cuio Ambito o 
CICV empreende as suas atividades de proieCAo e de assistfncia 
As vitinlas de distflrbios iWIriC C Ccls ,sillernias, buscando 
SCIII)rC (JLIC, lI IlCldidt (10 I)OSSi' I, S(jel o Imlior ilinwcil l('() 
ro dC wgras c dc principilos ltlltallifirios a flvo( das vitinhis. 

Cada vez mais freqiientemente, este acordo que permite ao 
CICV atuar no territ6rio de urn Estado, no caso de urna situagAo
desta indole, tern a forma de "acordo de sede", pelo qual as auto
ridades estatais conferem aos delegados do CICV e ao material 
enviado para o desempenho de suas tarefas, imunidades e privilk
gios analogos aos que sso conferidos aos membros das miss6es 
diploniticas em virtude da Convengao de Viena sobre os Privil
gios e Imunidades Diplonidticas de 1961. Atualmente, o CICV 
beneficia-se desses acordos de sede em uns vinte Estados. 

Cumpre destacar que, na maioria das vezes, os Estados con
sideram esses acordos como tratados internacionais e aplicam, no 
direito interno, os procedimentos de ratifica Ao, publicacao e 
promulga4Ao que sao reservados para os tratados internacionais. 
Sem nos aprofundar na questAo do "status" do Comit Intema
cional da Cruz Vermelha no direito internacional ptiblico, essa 
atitude dos Estados pode ser interpretada como o reconhecimen
to da qualidade de agente de intervengdo humanit.ria do CICV, 
assim como o reconhecimento do seu direito de iniciativa e do 
mandato que Ihe &conferido pela comunidade internacional. 

Assinalemos que na Am&rica Latina atualmente existem 
esses acordos de sede entre o CICV e a Argentina (publicado no 
dia 28 de julho de 1978), a NicarAgua (publicado no dia 12 de 
janeiro de 1981), El Salvador (publicado no dia 12 de fevereiro de 
1981), a Col6mbia (publicado no dia 12 dejulho de 1981) e a Cos
ta Rica (assinado no dia 24 de agosto de 1983). Sem que haja cele
brado acordo de sede propriamente dito, o Governo da Venezue
la outorgou aos delegados do CICV,mediante decreto presiden
cial de 10 de novembro de 19 71,certos privilkgios e imunidades 
diplomAticas. 

Por filtimo, conv~m destacar que o oferecimento de sen'i-
Cos do CICV nunca pode ser considerado por urn Estado como 
urn ato de interventdo nos assuntos internos, incompativel corn o 
principio de nfto-interven Ao ref erendado pela Carta das Nagbes Uni



69 INTRODUQAO AO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

das. Mesmo quando recuse estes servi~os, o Estado nAo pode recusA
los sob alegalo de tal intervenAo, o que permite ao CICV apre
sentar novamente o seu oferecimento de servios. Na comunida
de internacional atual, o CICV , praticamente o tinico 6rgAo in
ternacional que pode atuar desse modo sem ser acusado de aten
tar gravemente contra o principio de nAo-interven;lo. Se levar
mos em conta o fato de que o oferecimento de servihos do CICV 
feito sempre em situa,6es nas quais o Estado estA particularmen
te sensivel a qualquer tentativa de internacionalizaio dos distfir
bios ou tenses existentes em seu territ6rio, devemos considerar 
este fato como uma prova nAo s6 do reconhecimento internacio
nal da neutralidade e da independincia do CICV, mas tambm 
do reconhecimento da sua qualidade para atuar no ambito inter
nacional. 

0 "direito estatutArio de iniciativa" do CICV e o exercicio 
desse direito ampliam o raio de a¢io do direito internacional hu
manitArio a situac;es nao formalmente previstas na letra desse di
reito e o estendem a categorias de vitimas que formalmente nao 
slo beneficiArias dessas disposic6es. Conhecido o nfimero de Es
tados que admitiram o exercicio do direito de iniciativa do CICV, 
pode-se chegar Aconcluslo, do ponto de vista juridico, de que. 
embora a prAtica do CICV nesta matria nao tenha todas as carac
teristicas de uma norma consuetudinAria, tern, pelo menos, as de 
um uso e um costume internacionais. 

Se a prAtica do CICV leva, de fato, a aplica .o dos princi
pios do direito internacional humanitArio alin do Ambito formal 
da sua aplica~do, em situaqAo de disthrbios interiores e tens6es inter
nas, continuam sendo aplicAveis, de jure, os dispositivos dos instru
mentos internacionais dos Direitos Humanos, ratificados pelos 
Estados. Do mesmo modo, surtem efeitos de lei, nessas situa ,es, 
as disposi,6es do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politi
cos de 1966, assim como as disposi,6es dos instrumentos regio
nais, como a Carta de BogotA ou o Pacto de Sao Jos, da Costa Ri
ca para a Amrica. I 6bvio que, na maioria dos casos, tais situa
,6es vdo acompanhadas de medidas de urgtncia tomadas na or
dem interna do Estado, que suspendem ou limitam as garantias 
normais de proteAo outorgadas As pessoas. Mesmo quando essas 
medidas sao tomadas em virtude da ordern interna, o "nlcleo 
inderrogAvel", no sentido do artigo 5 do parAgrafo 2 do Pacto dos 
Direitos Civis e Politicos, continua surtindo efeitos, corn a plena 
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forqa da lei. A simultaneidade de aplica Ao do direito internacio
nal humanit~rio e dos direitos humanos parece ter uma importAncia tAo particularmente significativa em situa¢6es de conflitoarmado nAo-internacional e de distirbios interiores e tens6es
internas, que merece ser destacada mais uma vez. 

4. ATIVIDADES HUMANITARIAS
 
DO CICV NA AMERICA LATINA
 

A primeira vez que o CICV otereceu os seus servi~os em situa oes de distirbios interiores e tensoes internas, foi no ano 1919, naHungria. Mas, utn iano antes, cono conseq0iincia da situa ao daUni.o Sovitica depois da RevolucAo, um delegado do CICV rea
lizou, pela primeira vez na hist6ria, uma visita a estrangeiros civis
detidos por causa dos acontecimentos, em Moscou e Petrogrado.
Desde essa poca e at a Segunda Guerra Mundial, o CICV assu
miu a sua competncia nesse tipo de situa¢Oes em muitos casos e 
em territ6ios de muitos Estados, como a Rfissia (1921-1922), Irlanda (1922-1923), Poldnia (1922), Itidia (1931), Austria (1934),
Alemanha (1933-1938) e Litubnia (1937). 

No periodo atual, que cotnea no final da Segunda GuerraMundial, aumentoU consideravelmente a importfncia das ativi
dades do CICVa favor das vitinas ie distfirbios interiores e ie tensoes

internas no conjunto de suas atividades. t suficiente diz,'r que o
CICV isitou, durante este perfodo, mais de 700.000 detidos em
 cerca de 80 paises do mundo, de todos os continentes. 

No tocante AAm~rica Latina, o CICV tern realizado intensas
atividades em situa e6es de distfirbios interiores ou cie tensoes internas 
que, em certos casos, chegiwamn a ser situabes de conflito annado niaointernacional. Se nos referirmos aos 61timos quatro anos, ou seja,
ao perfodo de 1979 a 1982, alguns dados podem ilustrar a
importncia desta atividade. Durante esse periodo, o CICV
visitou lugares de deten Ao na Argentina, Bolivia, Col6mbia,
Chile, El Salvador, Haiti, NicarAgua, Paraguai, Peru, Suriname eUruguai. As condiiOes tradicionais de visita do CICV aos detidos 
nesses pafses foram, na grande maioria dos casos, respeitadas. 

Durante o mesmo periodo, o CICV distribuiu socorros aos
detidos em virtude dos acontecimentos, assim como aos seus fa
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miliares: pv'odutos alimenltares, produtos sanitfIrios, roupa, xia
tarial esportivo e recreativo, reni&lios e material mnidico, inclusi
ve algunmas .ezes assist ncia financeira direta. Calcula-se que o 
valor total dessa assisthncia, para o periodo em consideraAo, era 
de uns tres milhbes cento e vinae e quatro mil d6lares norte-ame
ricanos. 

Estes dados sCLo suficientes para demonstrar a import incia 
que o CICV atribui a este aspecto de suas atividades; mas de
monstram tamlbem a atitude receptiva em geral, por parte dos Es
tados em relaco ao oferecinmieno de servicos do CICV, o que 
possibilita o cumprimento do seu mandato de institui Ao huma
nitcria, neutra e independente, em situa oes de distrbios e ten
s6es internas. 

Este reconhecimento &ir,dispensAvel para que se possa ter 
acesso As vitimas dessas situagbes e prestar-Ihes a protegio que 
lhes devida. 

5. OBSERVA(,6ES FINALS 

Ao final deste breve exame (1a prAtica e dos procedimentos 
capazes de ampliar os efeitos dos principios humanit.rios alin 
do Ambito formal de aplica Ao do direito internacional humani
ttrio, &6til evocar, mais uravez, a fun Ao do direito humanitirio 
e da a Ao do CICV. 

A finalidade suprema deste direito proteger as vitimas de 
situag6es nas quais a vida, a satide, a integridade e a dignidade hu
mana estao em perigo ou ameagadas. Seja qual for a base formal, 
sejam quais forem os lirnites de aplicabilidade deste direito, nessa 
finalidade continuamn se inspirando, como o fizeram no passado, o 
desenvolvimento e todas as modalidades de aplicacdo do direito 
internacional humanitsrio. 

Enquanto, em situaqaes de conflito armado ou em, situagbes 
anAlogas, os homens fizerem softer outros homens, importan
te que existam regras, procedimentos e mecanismos que permi
tam ao ser humano viver ou sobreviver sem ncnhuma discrimi
nagdo de nacionalidade, de raga, de religiAo, de condigao social 
ou de credo politico, que se fundamentem no respeito Aisua qua
lidade de membro deste grande conjunto ao qual todos perten

cemos: a humanidade. 
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