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DeclaraćĄo sobre os Direitos dos Povos Indčgenas e ajudou a estabelecer o principal 

mecanismo de garantia relacionado com os povos indčgenas. Escreveu extensamente 

sobre os direitos humanos e os povos indčgenas. 

Karlos CASTILLA. Advogado mexicano pela Universidade Nacional Autēnoma do 

Mĉxico (UNAM). Doutor e professor assistente na Universidade Pompeu Fabra (UPF). 

Especialista em temas sobre o sistema interamericano de direitos humanos, acesso ā 

justića e ā migraćĄo. EstagiĂrio CONACYT. 

Assis DA COSTA OLIVEIRA. Advogado. Mestre em Direito pelo Pro grama de Pēs-

graduaćĄo em Direito (PPGD) da Universidade Federal de ParĂ (UFPA). Docente como 

assistente na mesma instituićĄo, leciona sobre direitos humanos na Faculdade de 

Etnodesenvolvimento, da qual atualmente ĉ diretor no Campus de Altamira em ParĂ 

(Brasil). ì membro associado do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais 

(IPDMS). ì membro fundador do Nęcleo de Assessoria Jurčdica UniversitĂria (NAJUPAK) 

e intervĉm nos grupos: Popular & quot; Aldeia Kayapē & quot.  

Ascensiēn ELVIRA PERALES. Doutora em Direito pela Universidade Complutense de 

Madrid. CatedrĂtica (acreditada) de Direito Constitucional, Universidade Carlos III de 

Madrid. As suas linhas de investigaćĄo centram-se, principalmente, sobre os direitos 

fundamentais, o controlo parlament ar e a cidadania europeia. Entre as suas publicaćĕes 

encontram -se: El derecho al secreto de las comunicaciones . Iustel, Madrid, 2007; com 

Luis MÌ Dčez Picazo (coautor): ƭǂƁǄǐǏǔǕǊǕǖǄǊɓǏƁǅǆƁƒƚƘƙ. Iustel, Madrid, 2008; Spain  em 

How Constitutions change. Hart, Oxford (UK) e Oregon (USA), 2011; Las relaciones 

entre tribunales , em Pluralidad territorial, nuevos derechos y garantčas. Ed. Comares, 

Granada, 2012.  

Rosmerlin ESTUPIôAN SILVA. Advogada colombiana, Pēs-graduada em Direi to, 

Mestria (LLM) em Direito Internacional e Relaćĕes Internacionais (Espanha), Mestria 

(LLM) em Direito Pęblico e Direito Internacional de Direitos Humanos (Franća). Seis 

anos [2000 -2006] como advogada e defensora dos direitos humanos na ColĔmbia 

inserida  no Comitĉ Permanente pela Defesa dos Direitos Humanos (CPDH). A partir de 

2006, consultora e investigadora em Direito Internacional Pęblico, Direito Internacional 

Penal, Direitos Humanos e conflito armado colombiano, com diversas publicaćĕes sobre 

estes temas. A partir de 2012, investigadora de pēs-doutoramento no Grupo de 

Estudos em Direito Internacional e Latino -americano da Sorbonne, Universidade Paris 

1, Panteēn-Sorbona GEDILAS -IREDIES (Paris, Franća). 



7 

Jane FELIPE BELTRçO. Mestre em antropologia pela Universidade de Brasčlia (UnB) e 

Doutora em histēria pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). ì docente 

(associada) na Universidade Federal de ParĂ (UFPA) junto ao Instituto de filosofia e 

ciĊncias humanas (IFCH), ĉ bolsista de produtividade em pesquisa (nčvel 1C) do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientčfico e Tecnolēgico (CNPq) atuando nos 

programas de pēs-graduaćĄo em antropologia e direito. Forma e orienta novos 

profissionais nas Ăreas de antropologia, direito e saęde, a partir da perspectiva 

interdisciplinar. ì autora de livros didĂticos contextualizados para a AmazĔnia. 

Cristina FIGUEIREDO TEREZO.  Doutora em Direito pela Universidade Federal de ParĂ. 

Professora (efetiva) da Universidade Federal de ParĂ (UFPA). Professora do programa 

de Doutoramento Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da Universidade Federal do 

Oeste de ParĂ e do Programa de pēs-graduaćĄo em Direito da UFPA. ì coordenadora 

da clčnica de Direitos Humanos da Amazēnia. Visiting Scholar  no Washington College of 

Law, Ameri can University. Desenvolve projetos de investigaćĄo nos sistemas 

internacionais de protećĄo dos direitos humanos, grupos vulnerĂveis e direitos 

econēmicos, sociais e culturais.  

Shirley GAMBOA ALBA.  Advogada e Economista (UAJMS), Diplomada em CiĊncia 

Polčtica e Direito Constitucional, Mestre em CiĊncias da EducaćĄo Superior, GestĄo 

UniversitĂria e CiĊncias Penais e Criminolēgicas, Doutora em GestĄo e InovaćĄo na 

FormaćĄo (USC-Espanha). Atualmente ĉ Docente Titular do Departamento de Direito 

Constitucional, Docente de Pēs-graduaćĄo e Formadora em Responsabilidade Social 

UniversitĂria. Publicou sozinha ou em coautoria artigos relacionados com princčpios 

indčgenas, docĊncia universitĂria e investigaćĕes realizadas no contexto de Projetos de 

CooperaćĄo Internacional (2007 -2010). Desempenhou diversos cargos administrativos, 

tendo -lhe sido reconhecido o seu trabalho de investigaćĄo (Comitĉ Executivo da 

Universidade Boliviana, Secretaria Nacional de InvestigaćĄo Cientčfica, 2011), obtendo o 

Primeiro lugar como docen te investigadora (Vice -reitorado e Departamento de 

InvestigaćĄo Cientčfica UAJMS, 2012).  

Yolanda GöMEZ LUGO. Doutora e Bacharel em Direito pela Universidade 

Complutense, Licenciada em CiĊncias Polčticas pela UNED. Professora de Direito 

Constitucional na U niversidade Carlos III de Madrid desde 2002. Desde 1995 que 

desenvolve tarefas docentes e/ou de investigaćĄo em diferentes universidades 

espanholas, europeias e estado -unidenses. As suas linhas de investigaćĄo centram-se 

em torno do direito parlamentar, do  sistema de fontes e dos direitos fundamentais, 
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Univer sidade do Chile e The International Center for Transitional Justice. Candidata ao 

tčtulo de Mestre (M2) pela Universidade Paris X Nanterre em Direitos Humanos (2013-

2014). Foi advogada na årea Legal da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(junho 2008 -  dezembro 2011). Previamente foi assessora jurčdica da DelegaćĄo 
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ƯǂǄǊǐǏǂǍǆǔƁ ǅǆƁ ǑǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁ ǊǏǕǆǈǓǂǍƁ ǅǆƁ ǍǂƁ ǊǏǇǂǏǄǊǂƁ ǆǏƁ ƢǎɉǓǊǄǂƁ ƭǂǕǊǏǂƁ ǚƁ ǆǍƁ ƤǂǓǊǃǆƁ

ƧǖǏǅǂǎǆǏǕǐǔƁ ǋǖǓɍǅǊǄǐǔƁ ǚƁ ǆǔǕǂǅǐƁ ǅǆƁ ǂǑǍǊǄǂǄǊɓǏ, Legislaciones nacionales y derechos 
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infantil , ƭǂƁǋǖǓǊǔǑǓǖǅǆǏǄǊǂƁǅǆƁǍǂƁƤǐǓǕǆƁƴǖǑǓǆǎǂƁǚƁǍǐǔƁǅǆǓǆǄǉǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƁǆǏƁǆǍƁɂǎǃǊǕǐƁǅǆƁ

la salud mental , ƱǐǍɍǕǊǄǂǔƁǅǆƁǔǂǍǖǅƁǔǆǙǖǂǍƁǚƁǓǆǑǓǐǅǖǄǕǊǗǂƁǅǊǓǊǈǊǅǂǔƁǂƁǂǅǐǍǆǔǄǆǏǕǆǔƁǚƁ

ǋɓǗǆǏǆǔƛƁǖǏƁǆǏǇǐǒǖǆƁǇǖǏǅǂǅǐƁǆǏƁǍǐǔƁǅǆǓǆǄǉǐǔ humanos  e de vĂrios artigos cientčficos 

sobre protećĄo da infăncia. Consultor do Fundo das N.U. para a Infăncia, do Programa 
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PRöLOGO 

 

A vulnerabilidade estĂ em todos e em cada um de nēs, da 

mesma forma como estĄo outras caracterčsticas prēprias do ser 

humano, como a consciĊncia e a capacidade de amar; a empatia e 

a vontade de sobrevivĊncia. NĄo hĂ pessoa que possa ser  

considerada invuln erĂvel.  

 

A mitologia grega, na sua vontade didĂtica de explicar as realidades por intermĉdio 

de seus deuses e herēis nos ensina com a histēria de Aquiles, o principal herēi da 

Guerra de Troia. Sua mĄe, uma ninfa marinha chamada Tĉtis, mergulhou-o, ao 

nascer, no rio Estčgia, com o compreensčvel desejo materno de tornĂ- lo imortal e, 

portanto, invulnerĂvel. No entanto, para que ele nĄo morresse afogado, a mĄe 

segurou -o pelo calcanhar no momento de submergi -lo no rio e esse calcanhar, nĄo 

tocado pelas Ăguas do Estčgia, permaneceu tĄo vulnerĂvel como o de qualquer outro 

mortal. Muitos anos depois, uma flecha envenenada lanćada pelo prčncipe Paris ās 

portas de Troia, e certeiramente dirigida pelo deus Apolo, acertou no calcanhar do 

invulnerĂvel herēi e, contra todas as probabilidades e, apesar dos cuidados 

maternos, morreria nos braćos de Hades.  

 

Assim, todos os seres humanos sĄo vulnerĂveis porque tal 

caracterčstica ĉ intrčnseca ā natureza mortal, embora a 

vulnerabilidade nĄo deva de ser abordada de uma forma negativa, 

jĂ que fala da nossa capacidade de reagir, resistir e recuperar de 

uma ferida, de uma violaćĄo fčsica ou moral. 

Ou seja, aqueles que sĄo vulnerĂveis ² todos ² o sĄo em 

diferentes graus, dependendo da capacidade de resistĊncia perante 

os desafio s que enfrentamos. Por isso, a noćĄo de vulnerabilidade 

leva -nos rapidamente a falar de igualdade, porque nem todos 

temos a mesma capacidade de resistĊncia, porque nem todos 

somos igualmente vulnerĂveis, porque podemos identificar 

facilmente caracterčsticas que tornam algumas pessoas  grupos, 

mais vulnerĂveis do que outros.  

No que diz respeito ā protećĄo dos direitos humanos, as 

noćĕes de igualdade e de vulnerabilidade estĄo unidas. SĄo 

vulnerĂveis quem tem diminučdas, por diferentes razĕes, suas 

capacidades de enfrentar as eventuais violaćĕes de direitos 

bĂsicos, de direitos humanos. Essa diminuićĄo de capacidades, 

essa vulnerabilidade estĂ associada a determinada condićĄo que 

permite identificar o indivčduo como membro de um grupo 
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especčfico que, como regra geral, estĂ em condićĕes de clara 

desigualdade material em relaćĄo ao grupo majoritĂrio.  

Assim, o gĊnero ĉ a condićĄo que determina que as 

mulheres, sem serem uma minoria numĉrica, estĄo em situaćĄo 

de especial vulnerabilidade em relaćĄo aos direitos humanos, 

vulnerabilidade que varia em funćĄo do poder que estas mulheres 

tĊm nas sociedades em que vivem, e que podem tornĂ- las sujeitos 

particularmente vulnerĂveis ā violaćĄo de direitos sēcio laborais 

(por exemplo, recebimento de salĂrio inferior aos dos homens pelo 

mesmo trabalho) ou diretamente ā violaćĄo de condićĕes bĂsicas 

de dignidade, como o direito ā vida, ā liberdade, ā educaćĄo ou ā 

saęde.  

A orientaćĄo sexual torna-se na condićĄo determinante da 

vulnerabilidade de lĉsbicas, gays, bissexuais, pessoas transgĉnicas 

e transsexuais. Aqui, novamente, a sociedade e o reflexo legal das 

particularidades do grupo podem tornar o mesmo suscetčvel da 

negaćĄo ao direito ā vida, em casos extremos, ou do direito ā 

igualdade nas relaćĕes familiares, o que ainda acontece na maior 

parte dos sistemas do planeta.  

A idade faz de crianćas e dos adolescentes um grupo 

particularmente vulnerĂvel, devido ā sua invisibilidade jurčdica e 

elevado grau de dependĊncia. 

A incapacidade fčsica, sensorial, mental e intelectual, ou dito 

de outra forma, as capacidades diferentes, impĕem barreiras de 

acesso ao pleno exercčcio de alguns dos direitos bĂsicos, como o 

trabalho ou a educaćĄo. 

O fato de pertencer a minorias ĉtnicas implica, muitas vezes, 

a existĊncia de uma visĄo do mundo, de uma organizaćĄo social ou 

de uma bagagem cultural que tĊm associadas a exclusĄo dessa 

minoria das sociedades estatais nas quais estĄo integradas, 

exclusĄo que deriva em desigualdades manifestas e em violaćĕes, 

em casos muito graves dos seus prēprios direitos ou de direitos 

internacionalmente positivados.  

Exclusĕes que associadas ā condićĄo de migrante ou 

expatriado; ā condićĄo de refugiado ou deslocado; ās condićĕes de 

pobreza extrema; ā velhice; ā doenća, ā gravidez, etc. tambĉm 

podem determinar uma par ticular vulnerabilidade de um 
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determinado grupo humano. äs consideraćĕes anteriores, temos 

ainda que acrescentar que as condićĕes de vulnerabilidade sĄo 

cumulativas, ou seja, as meninas, quando sĄo menores de idade e 

do gĊnero feminino, sĄo mais vulnerĂveis do que os rapazes; as 

mulheres indčgenas sĄo mais vulnerĂveis do que os homens da 

mesma etnia; os afrodescendentes com deficiĊncia sĄo mais 

vulnerĂveis do que os brancos; e assim sucessivamente ṏ 

IdentificĂmos, portanto, cinco grupos vulnerĂveis cujo estudo 

nos pareceu relevante. Os cinco acabam de ser mencionados: 

mulher, crianća e adolescente, LGTB, pessoas com deficiĊncia, 

povos tradicionais e afrodescendentes. Apesar de poderem existir 

outros, centrĂmos nosso estudo principalmente nestes por 

considera r que sĄo particularmente interessantes e porque a 

situaćĄo de vulnerabilidade que sofrem incide principalmente na 

ausĊncia de coesĄo social, ou seja, no aparecimento de 

desigualdades materiais profundas no seio das nossas sociedades.  

Ao falar de desigual dade fala -se, tambĉm, de vontade polčtica 

de erradicaćĄo da mesma. A vulnerabilidade pode ser superada se 

as ferramentas necessĂrias forem desenvolvidas para que o grupo 

nessa situaćĄo ou indivčduo que integra o grupo, melhore a 

capacidade de resposta, de reaćĄo, de recuperaćĄo perante as 

graves violaćĕes de seus direitos bĂsicos. E, ĉ neste contexto, o 

qual se descreve que surge o presente manual dada a vontade de 

desenvolver ferramentas para superar desigualdades e 

vulnerabilidades.  

O grau de vulnerabili dade das pessoas depende de diferentes 

fatores fčsicos, econĔmicos, sociais e polčticos, no entanto, podem 

ser postas em prĂtica medidas para mitigar o efeito desses fatores, 

ou seja, podem ser criados meios para reduzir os efeitos do perigo 

de violaćĕes de direitos. Entre esses meios estĂ o desenvolvimento 

de alertas perante as violaćĕes e a preparaćĄo perante as mesmas, 

mas tambĉm o desenvolvimento de capacidades para recuperaćĄo 

das violaćĕes, e para resistir perante as mesmas, e neste ămbito 

os agentes de direitos humanos tĊm importăncia fundamental. 

A formaćĄo que oferecemos neste manual pretende 

sensibilizar e dar ferramentas para deter e reagir ās violaćĕes de 

direitos, colocando essas ferramentas nas mĄos dos nossos alunos, 
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que por estarem no ensino superior estĄo em melhores condićĕes 

para dar assistĊncia, pelos seus conhecimentos e capacidades, a 

quem ĉ včtima de situaćĕes de extrema vulnerabilidade, dando-

lhes os meios necessĂrios para reforćar a capacidade de reaćĄo e 

reduzir, precisamente, sua vu lnerabilidade.  

NĄo queremos fazer abordagens vitimizadora dos grupos 

estudados. Pelo contrĂrio. Pretendemos abordagens construtivas e 

corretivas. Empoderadoras. IgualitĂrias. 

No manual, cada um dos grupos ĉ objeto de um bloco 

temĂtico. Em cada um dos blocos ĉ feita uma anĂlise a partir de 

trĊs perspectivas, razĄo pela qual cada bloco temĂtico possui trĊs 

capčtulos, sempre os mesmos em cada um dos blocos, o que 

oferece coerĊncia interna aos materiais. 

A primeira perspetiva analisa o contexto geral . Esta  

perspetiva ĉ uma abordagem a cada um dos grupos a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar e abrangente, que propĕe os 

problemas reais de violaćĄo dos direitos que existem em relaćĄo a 

cada um dos grupos.  

A segunda assume uma abordagem aos grupos a partir do 

Sistema Internacional de Garantia de direitos humanos. Neste 

ponto, faz -se referĊncia aos instrumentos internacionais de 

garantia dos direitos aplicĂveis ā protećĄo de cada grupo e ās 

organizaćĕes internacionais especčficas de garantia que existem, 

bem como as polčticas que desenvolvem.  

A terceira refere -se ao Sistema Interamericano , e ao seu 

objetivo de desenvolver uma abordagem clara dos instrumentos 

regionais de garantia, com  especial atenćĄo ā jurisprudĊncia da 

Corte Interamericana relativa ās mulheres, crianćas, pessoas com 

deficiĊncia, indčgenas, afrodescendentes e LGTB. 

Cada um dos capčtulos deste livro foi cuidadosamente 

elaborado por seus autores que, nĄo sē refletem em seus 

trabalhos o resultad o de suas investigaćĕes, mas tambĉm a 

bagagem adquirida na reuniĄo de trabalho celebrada em Valdivia, 

entre o dia 9 e 12 de abril de 2012, na Universidade Austral do 

Chile, durante o qual foram discutidas as primeiras versĕes de 

cada um dos textos aqui pre sentes. Alĉm disso, todos os trabalhos 

foram revistos pelo Comitĉ Cientčfico, sob um sistema de revisĄo 
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por pares, e, novamente, corrigidos e melhorados pelos autores. 

Entendemos que esta forma de trabalho em rede, e de revisĕes 

cruzadas, garantem a qualid ade do que ĉ aqui exposto, e dĂ 

consistĊncia interna ao trabalho que se revelou profundamente 

enriquecedor.  

Por fim, e como jĂ fizemos no primeiro manual desta colećĄo, 

dedicado ā protećĄo multinčvel dos direitos humanos, ĉ importante 

recordar que o texto que o leitor , agora , consulta ĉ produto da 

Rede de Direitos Humanos na EducaćĄo Superior (RedDHES), um 

projeto ALFA financiado pela UniĄo Europeia. As universidades que 

fazem parte da rede sĄo a Universidade Pompeu Fabra e a 

Universidade Federal do ParĂ (coordenadoras), a Universidade dos 

Andes, a Universidade Austral do Chile, a Universidade de Brasčlia, 

a Universidade Carlos III de Madrid, a Universidade Juan Misael 

Saracho, a Universidade Paris I -Panthĉon Sorbonne, a Pontificia 

Universidade Catēlica do Peru e a Universidade Tĉcnica de Ambato. 

Praticamente todos os autores deste guia pertencem a uma destas 

instituićĕes. 

Recordamos tambĉm que a RedeDHES tem como objetivo 

geral melhorar a qualidade, relevăncia e acessibilidade do ensino 

superior na Amĉrica Latina em matĉria de direitos humanos. Entre 

os objetivos mais especčficos se encontra fomentar a cooperaćĄo 

entre universidades europeias e latino -americanas concebendo a 

implementaćĄo de cursos com conteędos e metodologias baseados 

no desenvolvimento de c ompetĊncias em matĉria de promoćĄo 

dos direitos humanos. Em particular, foram identificados trĊs eixos 

temĂticos: protećĄo multinčvel de direitos humanos; igualdade e 

grupos vulnerĂveis; e direitos humanos e polčticas pęblicas. Para 

cada um destes temas, s Ąo desenvolvidos trĊs tipos de materiais 

didĂticos de natureza diferenciada: manuais, que consistem na 

exposićĄo ordenada e sistemĂtica de conteędos relacionados ā 

matĉria; guias de prĂticas, que incluem textos legais, 

jurisprudenciais e doutrinais, bem co mo casos prĂticos para serem 

trabalhados em sala de aula; e guias docentes, que desenvolvem 

questĕes metodolēgicas, relacionadas com as competĊncias 

desejadas, as atividades a realizar dentro e fora da sala de aula e 

os mĉtodos de avaliaćĄo. O trabalho atual refere -se ao segundo 
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eixo (igualdade e grupos vulnerĂveis) e, evidentemente, ao 

material didĂtico que denominĂmos de manual. 

Para concluir, o ComitĊ Cientčfico gostaria de agradecer a 

generosa contribuićĄo dos autores e de outros participantes da 

Rede, assim como, muito em particular, a colaboraćĄo de Diane 

Fromage, cuja gestĄo foi, como sempre, impecĂvel. Um trabalho 

em rede deste tipo ĉ extremamente complexo. O grau de 

uniformidade e harmonia no ¬espčritoº do que ĉ transmitido baseia-

se no esforćo de todos, bem como na determinaćĄo de alcanćar os 

objetivos que, entre todos, criĂmos. Assim, os erros de 

coordenaćĄo sĄo apenas atribučveis ao Comitĉ Cientčfico e as 

virtudes do trabalho sĄo de todos e de cada um dos que 

participaram na elaboraćĄo do manual.  
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1 
A CONVENêçO SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANêA E A PROTEêçO DA INFæNCIA NO 

REGULAMENTO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 
 

Alejandro Morlachetti  

UNICEF 

 

RESUMO  

As crianćas e os adolescentes sĄo sujeitos de direitos humanos, o que significa que 

sĄo titulares nĄo apenas dos direitos inclučdos na ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća (CDC), mas tambĉm dos inclučdos nas normas das Naćĕes Unidas. Toda esta 

bagagem no rmativa enriquece o contexto ĉtico e ideolēgico, assim como as normas 

dos direitos humanos que regulam as aćĕes destinadas ā infăncia. Esta abordagem 

justifica a revisĄo que ĉ feita nestas pĂginas sobre os instrumentos gerais de 

reconhecimento e garantia d os direitos humanos e, claro, sobre a apresentaćĄo dos 

mecanismos especčficos de reconhecimento dos direitos das crianćas e dos 

adolescentes, estes ęltimos em plena e constante evolućĄo e consolidaćĄo.  

 

1.  INTRODUêçO 

Desde a segunda metade do sĉculo passado, que 

encontramos o desenvolvimento de um extenso corpo normativo 

para proteger o exercčcio e o usufruto dos direitos humanos. 

Depois da Segunda Guerra Mundial surgem uma sĉrie de 

declaraćĕes e de tratados que implicam o reconhecimento 

expresso por parte dos Estados dos direitos humanos. NĄo sĄo 

uma sĉrie de normas que foram adicionadas a uma ordem 

existente, mas sim que a prēpria natureza dessa ordem mudou, 

levando ao reconhecimento do indivčduo como sujeito do direito 

int ernacional 1. 

 
1 "... a pessoa humana jĂ nĄo pode ser considerada como um mero objeto da ordem internacional, 

pois o dever de respeitar os direitos humanos constitui no Direito Internacional contemporăneo 

uma obrigaćĄo erga omnes dos Estados para a comunidade internacional no seu conjunto...º Ver 

Carrillo Salcedo, Juan A; Soberanča de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional 

ContemporĂneo Ed. Tĉcnos, Madrid, 1995.  
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A base fundamental normativa ĉ constitučda pela chamada 

Carta Internacional de Direitos Humanos, que ĉ o conjunto 

integrado pela DeclaraćĄo Universal dos Direitos do Homem2, o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Econēmicos, Sociais e 

Cultura is3 e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Polčticos4, que sĄo como os principais instrumentos para a protećĄo 

dos direitos humanos, cuja aplicaćĄo ĉ de carĂcter universal.  

Posteriormente foram adotados tratados para proteger 

grupos especčficos a partir da prevenćĄo da discriminaćĄo racial ou 

contra a mulher, protećĄo dos direitos da infăncia e da 

adolescĊncia ou das pessoas com deficiĊncia, com a recente 

aprovaćĄo e entrada em vigor da ConvenćĄo sobre os direitos das 

Pessoas com DeficiĊncia. 

Os direitos humanos em geral, e os da infăncia em particular, 

tĊm protećĄo internacional tanto no sistema universal das Naćĕes 

Unidas, como nos sistemas regionais, como ĉ o caso para o 

continente Americano da OrganizaćĄo de Estados Americanos e do 

Sistema In teramericano 5.  

2.  A CONVENêçO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANêA 

E O REGULAMENTO INTERNACIONAL DE 

PROTEêçO DOS DIREITOS DA INFæNCIA 

Os direitos humanos sĄo universais, inalienĂveis e indivisčveis 

e, portanto, as crianćas e os adolescentes sĄo reconhecidos como 

pessoas titulares de direitos e obrigaćĕes sem distinćĄo da sua 

condićĄo socioeconēmica, ĉtnica, de religiĄo, sexo, idioma, opiniĄo 

polčtica ou de outro tipo, origem nacional ou social, nascimento, 

idade ou qualquer outra condićĄo social prēpria ou dos seus pais.  

 

 

 
2 DeclaraćĄo Universal dos Direitos do Homem, G.A. Res. 217 U.N GAOR, 3rd Sess., U.N. doc. 810  

(1948).  
3 Pacto Internacional de Direitos Econēmicos, sociais e Culturais, GA Res. 2200 A, U.N Gaor, 21st 

Sess., Supp NÐ 16, 49, U.N. Doc. A/6316 (1966).  
4 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Polčticos, GA Res. 2200 A, U.N Gaor, 21st Sess., 

Supp NÐ 16, 49, U.N. Doc. A/6316 (1966).  
5 Este documento apenas desenvolve o sistema normativo e de protećĄo universal das Naćĕes 

Unidas, correspondendo o sistema interamericano dos direitos humanos a outro capčtulo. 
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 Tanto a ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća (CDC), como as normas das Naćĕes 

Unidas, representam o contexto ĉtico e ideolēgico, assim como as normas de direitos 

humanos que regulam as aćĕes orientadas ā infăncia.  

 

Os direitos fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, como a DeclaraćĄo Universal 

dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Polčticos, o Pacto de Direitos Econēmicos, Sociais e 

Culturais 6, a ConvenćĄo Internacional sobre a EliminaćĄo de Todas 

as Formas de DiscriminaćĄo Racial; a ConvenćĄo contra a Tortura 

e Outras Penas ou Tratamentos Cruĉis, Desumanos ou 

Degradantes; e a ConvenćĄo Internacional sobre a ProtećĄo dos 

Direitos de todos os Trabal hadores Migrantes e Membros das suas 

Famčlias e a mais recente ConvenćĄo sobre os direitos das Pessoas 

com DeficiĊncia enumeram um grande nęmero de direitos que 

tambĉm sĄo relevantes e totalmente aplicĂveis ā protećĄo dos 

direitos das pessoas menores de 18  anos.  

ì claro que a partir do conceito de ciclo de vida, torna-se 

ēbvia a ligaćĄo e a concordăncia da CDC e da ConvenćĄo sobre a 

EliminaćĄo de Todas as Formas de DiscriminaćĄo contra as 

Mulheres (CEDAW). Garantir os direitos das crianćas do sexo 

feminin o e das adolescentes significa garantir os direitos das 

mulheres. No entanto, tambĉm implica repensar as relaćĕes de 

gĊnero, a partir da infăncia, com o objetivo de construir novas 

formas de relacionamento entre os adultos, transformando as 

relaćĕes hierĂrquicas entre homens e mulheres. Levantar a 

questĄo sobre as necessidades das crianćas do sexo feminino e das 

adolescentes na agenda internacional representa um passo 

importante para o cumprimento de um dos mandatos da CEDAW 

sobre a mulher: modificar os pad rĕes sociais e culturais de conduta 

do homem e da mulher, com o objetivo de conseguir a modificaćĄo 

 
6 O Preămbulo da ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća diz que ¬Tendo presente que a 

necessidade de garantir uma protećĄo especial ā crianća foi enunciada na DeclaraćĄo de Genebra 

de 1924 sobre os Direitos da Crianća e na DeclaraćĄo dos Direitos da Crianća adotada pela 

Assembleia Geral a 20 de  novembro de 1959 e reconhecida na DeclaraćĄo Universal dos Direitos 

do Homem, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Polčticos (principalmente, nos artigos 

23 e 24), no Pacto Internacional sobre os Direitos Econēmicos, Sociais e Culturais (principalmente, 

no artigo 10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes das agĊncias especializadas e das 

organizaćĕes internacionais que se dedicam ao bem-estar da Crianćaº. 
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dos preconceitos e dos costumes e de todas as outras prĂticas que 

estĄo baseadas na ideia da inferioridade ou superioridade de 

qualquer um dos sexos ou dos papĉis estereotipados para o 

homem e para a mulher 7. 

3.  INSTRUMENTOS ESPECðFICOS DE PROTEêçO DA 

INFæNCIA  

As crianćas e os adolescentes sĄo titulares de direitos 

fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais e de 

acordo com o princčpio de igualdade e nĄo discriminaćĄo, a 

protećĄo dos direitos humanos e o seu exercčcio e usufruto 

corresponde a todos os seres humanos ² incluindo as crianćas e os 

adolescentes -  sem distinćĄo alguma. No entanto, foi necessĂrio 

adotar instrumentos vinculativos para reafir mar esta protećĄo a 

grupos especčficos da populaćĄo, devido ā violaćĄo persistente e 

sistĉmica destes direitos, quer seja por razĕes de idade, raća, de 

gĊnero ou por alguma deficiĊncia.  

 

Quando se trata dos direitos da infăncia e da adolescĊncia, o corpo legal universal mais 

relevante ĉ a CDC8.  

 

No seu primeiro artigo define a sua Ărea de atuaćĄo: ¬... todo 

o ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, nos termos da 

ǍǆǊƁǒǖǆƁǍǉǆƁǇǐǓƁǂǑǍǊǄɂǗǆǍƍƁǂǕǊǏǈǊǓƁǂƁǎǂǊǐǓǊǅǂǅǆƁǎǂǊǔƁǄǆǅǐº. Assim, 

todas as disposićĕes da ConvenćĄo aplicam-se tanto a crianćas 

como a adolescentes, tornando -se no principal instrumento de 

protećĄo dos mesmos, que representa o contexto mčnimo de 

reconhecimento e respeito dos direitos das crianćas e dos 

adolesce ntes e que  combina em apenas um tratado os direitos civis 

e polčticos9, econēmicos, sociais e culturais, considerando-os 

 
7 Morlachetti, Alejandro, ¬Towards the Integral Protection of the Rights of Children/Girls and 

Adolescents in the Inter -American Systemº, in the publication Interpretation of the Equality and 

Non-Discrimination Principles for Women s Rights in the Inter-Ame rican System Instruments. 

Inter -American Institute of Human Rights. 2009.  
8 Aprovada pela Assembleia Geral das Naćĕes Unidas a 20 de Novembro de 1989 e entrou em 

vigor a 2 de Setembro de 1990.    
9 NĄo figuram na ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća, os  direitos polčticos no sentido estrito. Ou 

seja, o direito de votar, de ser candidato e de ter acesso ā funćĄo pęblica. De qualquer forma, isto 

nĄo implica uma negaćĄo dos direitos polčticos num sentido mais amplo. De facto, a ConvenćĄo 

reconhece ās crianćas e aos adolescentes os direitos ā liberdade de expressĄo, de reuniĄo e ćparticipaćĄo.  
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interdependentes e complementares para garantir a protećĄo 

integral de crianćas e adolescentes.  

A ConvenćĄo reconhece como antecedente para a DeclaraćĄo 

dos Direitos da Crianća, aprovada em 1924 pela Sociedade das 

Naćĕes, ērgĄo que precedeu ās Naćĕes Unidas. Nesta declaraćĄo 

era reconhecido que ¬... ǂƁǉǖǎǂǏǊǅǂǅǆƁǅǆǗǆƁɁǔƁǄǓǊǂǏɇǂǔƁǐƁǎǆǍǉǐǓƁ

que pode oferecer º. 

O ęnico texto de carĂcter universal anterior ā ConvenćĄo sobre 

os Direitos da Crianća foi a DeclaraćĄo dos Direitos da Crianća 

adotada no ămbito da Assembleia Geral das Naćĕes Unidas de 20 de 

novembro de 1959. No entanto, ao ser uma declaraćĄo nĄo tem 

carĂcter vinculativo, ou seja, nĄo ĉ de cumprimento obrigatērio por 

parte dos Estados 10 .  

 

O impacto que a CDC teve foi muito importante, sendo o instrumento internacional 

especčfico de protećĄo dos direitos humanos que obteve uma maior aceitaćĄo e 

reconhecimento internacional 11. A CDC ĉ acompanhada por trĊs protocolos 

facultativos: O Protocolo Facultativo relativo ā ParticipaćĄo de Crianćas em Conflitos 

Armados; o Protocolo Facultativo relativo ā Venda de Crianćas, ProstituićĄo Infantil e 

Pornografia Infantil e o recente Protocolo Facult ativo relativo a um Procedimento de 

Comunicaćĕes (que ainda nĄo estĂ em vigor).  

 

Alĉm da CDC, e dos restantes tratados dos direitos humanos 

jĂ mencionados, tambĉm ĉ importante ter em conta as trĊs 

resolućĕes aprovadas pela Assembleia Geral das Naćĕes: 

Á Regras Mčnimas das Naćĕes Unidas para a 

AdministraćĄo da Justića de Jovens (Regras de 

Beijing) 12 .  

 
10 Estabelece o princčpio de que a crianća ¬... gozarĂ de uma protećĄo especial e disporĂ de 

oportunidades e servićos, a serem estabelecidos pela lei e por outros meios, para que possa 

desenvolver -se fčsica, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudĂvel e normal, assim 

como em condićĕes de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, o interesse da 

Crianća serĂ a consideraćĄo primordialº.  

11  Morlachetti, Alejandro. Sistemas Nacionales de protecciēn integral de la infancia en Amĉrica 

Latina y el Caribe. Fundamentos jurčdicos y estado de aplicaciēn. UNICEF e Division de Desarrollo 

Social. CEPAL. Janeiro 2013.  

12  As Regras de Beijing representam , principalmente, uma orientaćĄo para os Estados para que 

elaborem sistemas especiais para a administraćĄo da justića de menores que proteja e responda 

ās necessidades dos direitos das pessoas jovens. A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. GAOR Supp. (NÐ 

53) pĂg. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985).  
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Á Regras das Naćĕes Unidas para a ProtećĄo dos Jovens 

Privados de Liberdade 13 . 

Á Diretrizes das Naćĕes Unidas para a PrevenćĄo da 

DelinquĊncia Juvenil (Diretrizes de Riad -  ResolućĄo 

45/112) 14 de dezembro de 1990) 14 . 

Apesar das trĊs resolućĕes nĄo serem diretamente 

vinculativas ou obrigatērias para os governos (por nĄo serem 

tratados), nĄo elimina a importăncia destas normas, que 

representam recomendaćĕes e adquirem uma forća especial, jĂ 

que muitos dos seus inčcios estĄo refletidos no texto da 

ConvenćĄo. E no caso das Regras de Beijing estĄo expressamente 

incorporadas no Preămbulo da ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća.  

 

A CDC parte do conceito de crianćas e adolescentes como sujeitos de direitos e 

obrigaćĕes e estipula que, como tal tĊm de usufruir das mesmas garantias que os 

adultos, alĉm daquelas que lhes correspondem pelo seu estatuto especial. Desta 

forma, reafirma, em primeiro lugar, a aplicaćĄo dos direitos jĂ reconhecidos aos 

seres humanos em geral noutros instrumentos de direito internacional a 

crianćas e adolescentes. Da mesma forma, estabelece requisitos especčficos em 

relaćĄo a alguns direitos jĂ reconhecidos por outros tratados, tendo em conta as 

necessidades especiais da infăncia. Por ęltimo, a ConvenćĄo estabelece normas que 

dizem respeito exclusivamente ā problemĂtica da infăncia e da adolescĊncia.  

 

 
13  Estas Regras salvaguardam os direitos fundamentais e obrigam os Estados a tomar medidas 

para a reinserćĄo das pessoas menores de idade que estejam privadas da sua liberdade. 

Estabelece que por privaćĄo de liberdade podemos entender como toda a forma de detenćĄo ou 

internamento num ambiente privado ou pęblico, do qual o menor nĄo possa sair por sua prēpria 

vontade, declarada por ordem de uma autoridade judicial ou administrativa. (Regra 11.B). Entre 

os princčpios fundamentais que as Regras estabelecem podemos encontrar que a privaćĄo da 

liberdade deve ser utilizada como medida de ęltimo recurso e ter uma duraćĄo o mais breve 

possčvel, devendo ser limitada a casos excecionais. Alĉm disso, toda a privaćĄo de liberdade deve 

respeitar estritamente os princčpios do direito internacional. Assembleia Geral na sua resolućĄo 

45/113, de 14 de dezembro de 1990.  

14  As Diretrizes de Riad constituem num guia de prevenćĄo para que as pessoas adolescentes e 

jovens nĄo entrem em conflito com a lei. Destacam -se os capčtulos consagrados ā famčlia, ā 

comunidade, ā escola, aos meios de comunicaćĄo, ā polčtica social, ā legislaćĄo e ā administraćĄo 

da justića. Dispĕe-se que: ¬Uma prevenćĄo bem-sucedida da delinquĊncia juvenil requer esforćos 

por part e de toda a sociedade para assegurar o desenvolvimento harmonioso dos adolescentes, 

com respeito e promoćĄo da sua personalidade, desde a infănciaº (art. 2). De acordo com o artigo 

3 ¬... Os jovens devem ter um papel ativo e participativo na sociedade e nĄo devem ser 

considerados como meros objetos de socializaćĄo ou controlo. A.G. res. 45/112, anexo, 45 U.N. 

GAOR Supp. (NÐ 49A) pĂg. 201, ONU Doc. A/45/49 (1990). 
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A CDC envolve toda a infăncia e adolescĊncia e converte cada 

crianća e adolescente em sujeito pleno de direitos, abandonando o 

conceito da populaćĄo infanto- juvenil como objeto passivo de 

intervenćĄo por parte da famčlia, do Estado e da sociedade. Esta 

concećĄo consiste no reconhecimento explčcito deles e delas como 

sujeitos de direitos que emerge do seu carĂcter de ser humano, ao 

contrĂrio da ideia de serem definidos a partir da sua incapacidade 

jurčdica.  

Esta abordagem da CDC e que envolve toda a infăncia e 

adolescĊncia tem os seguintes efeitos:   

Á As crianćas e os adolescentes sĄo pessoas titulares de 

direitos e de obrigaćĕes, da mesma forma como os 

adultos e, portanto, sujeitos de direitos. NĄo podem 

ser considerados objetos passivos de protećĄo do 

Estado e dos pais.  

Á Para alĉm do respeito dos direitos e dos deveres dos 

progenitores e representantes, ĉ importante destacar 

o artigo 5 da ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća, 

quando esclarece que os poderes atribučdos aos pais 

sĄo atribučdos com o objetivo de serem exercidos em 

consonăncia com a evolućĄo dos seus poderes para 

que as crianćas e os adolescentes exerćam os direitos 

reconhecidos nesse instrumento internacional.  

Á As crianćas e os adolescentes tĊm de usufruir das 

mesmas garantias processuais reconh ecidas 

constitucionalmente aos adultos.  

3.1. Princčpios orientadores da ConvenćĄo sobre 

os Direitos das Crianćas  

ì importante destacar e ter em conta alguns princčpios 

orientadores que a CDC estabelece e sobre os quais os restantes 

direitos apoiam -se. Estes princčpios sĄo o de interesse superior, 

nĄo discriminaćĄo, ser ouvido e participaćĄo e o direito ā vida e 

desenvolvimento.  

Á Interesse superior da Crianća: Apesar da ConvenćĄo 

nĄo dar uma definićĄo precisa sobre este princčpio, o 

interesse superior deve ser sempre a consideraćĄo 

primordial para todas as aćĕes que afetem as 



 

28  

A CǐǏǗǆǏɇɄǐƁǔǐǃǓǆƁǐǔƁDireitos da C ǓǊǂǏɇǂƁǆƁǂƁǑǓǐǕǆɇɄǐƁǅǂƁǊǏǇɃǏǄǊǂ 

 

crianćas, sejam adotadas por intervenientes pęblicos, 

como instituićĕes sociais, tribunais, autoridades 

administrativas e ērgĄos legislativos ou por 

intervenientes privados como organizaćĕes sociais.  

 

Para o Comitĉ dos Direitos da Crianća, o interesse superior da crianća refere-se ās 

medidas a dotadas, tanto pelas instituićĕes pęblicas ou privadas, os tribunais, as 

autoridades administrativas ou os ērgĄos legislativos, e exige a aprovaćĄo de 

medidas ativas por parte do governo, do parlamento e da Ărea judicial15 . 

 

No seu recente ComentĂrio Geral 14, o Comitĉ dos 

Direitos da Crianća aborda a importăncia do interesse 

superior a partir de trĊs perspetivas: 1. Como um 

direito substantivo: ou seja, o direito das crianćas a 

que o seu interesse superior seja avaliado e constitua 

uma consideraćĄo primordial quando estejam 

diferentes interesses em consideraćĄo, bem como a 

garantia de que este direito serĂ implementado 

sempre que esteja a ser adotada uma decisĄo que 

afete uma crianća, um grupo de crianćas em particular 

ou as crianćas em geral. 2. Como um p rincčpio 

jurčdico fundamental de interpretaćĄo: se uma 

disposićĄo jurčdica permitir mais do que uma 

interpretaćĄo, aquela que mais efetivamente satisfizer 

o interesse superior da crianća deve ser eleita. Os 

direitos consagrados na ConvenćĄo e os seus 

Proto colos facultativos estabelecem o enquadramento 

para a interpretaćĄo. 3. Como uma regra processual: 

sempre que seja tomada uma decisĄo que afete uma 

crianća em particular, um determinado grupo de 

crianćas ou as crianćas em geral, o processo de 

tomada de dec isĄo deve incluir uma estimativa das 

possčveis repercussĕes (positivas ou negativas) da 

decisĄo na crianća ou nas crianćas em causa. A 

 
15  CDC. Artigo 3: ¬1. Todas as decisĕes relativas a crianćas, adotadas por instituićĕes pęblicas ou 

privadas de protećĄo social, por tribunais, autoridades administrativas ou ērgĄos legislativos, terĄo 

primacialmente em conta o interesse superior da crianća.º 
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avaliaćĄo e determinaćĄo do interesse superior da 

crianća exigem garantias processuais e um 

procedimento que as garanta. A legislaćĄo deve 

garantir que seja tido em conta explicitamente o 

interesse superior da crianća e estabelecer critĉrios 

para a decisĄo e ponderaćĄo dos interesses da infăncia 

e da adolescĊncia em relaćĄo a outras consideraćĕes.  

Á Direito a falar, a ser o uvido e tido devidamente em 

conta : 16  As crianćas e os adolescentes tĊm direito a 

expressar livremente a sua opiniĄo em todos os 

assuntos em que tenham interesse e que as suas 

opiniĕes sejam tomadas em consideraćĄo em funćĄo 

da sua maturidade e desenvolvimento.  Nos ęltimos 

anos a compreensĄo deste princčpio estendeu-se 

tambĉm ā "participaćĄo", embora este termo nĄo 

apareća propriamente no texto do artigo 1217 .  Os 

Estados Partes tĊm de garantir que a crianća recebe 

toda a informaćĄo e aconselhamento necessĂrios para 

tomar uma decisĄo que favoreća o seu interesse 

superior. A frase " ǒǖǆƁǆǔǕǆǋǂƁǆǎƁǄǐǏǅǊɇɕǆǔƁǅǆƁǇǐǓǎǂǓƁ

ǖǎƁǋǖǍǈǂǎǆǏǕǐƁǑǓɓǑǓǊǐ" nĄo deve ser visto como uma 

limitaćĄo, mas sim como uma obrigaćĄo dos Estados 

Partes em avaliar a capacidade da crianća em formar 

uma opiniĄo autēnoma na melhor medida possčvel. 

Isto significa que os Estados Partes nĄo podem partir 

da premissa de que uma crianća ĉ incapaz de 

expressar as suas prēprias opiniĕes18. ì importante 

garantir o exercčcio pessoal e direto deste direito, 

principalmente, nos procedimentos admi nistrativos ou 

 
16 CDC. Artigo 12: ¬Os Estados Partes garantem ā crianća com capacidade de discernimento o 

direito de exprimir livremente a sua opiniĄo sobre as questĕes que lhe respeitem, sendo 

devidamente tomadas em consideraćĄo as opiniĕes da crianća, de acordo com a sua idade e 

maturidade. Para este fim, ĉ assegurada ā crianća a oportunidade de ser ouvida nos processos 

judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja atravĉs de representante ou 

de organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislaćĄo 

nacional."  
17 Comitĉ dos Direitos da Crianća, ComentĂrio Geral NÐ 12 (2009). O direito da crianća a ser 

ouvida, CRC/C/GC/12 de 20 de julho de 2009.  
18 Comitĉ dos Direitos da Crianća, ComentĂrio Geral NÐ 12. 
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judiciais que conduzam a uma decisĄo que afete os 

seus direitos, garantias e interesses, sem mais limites 

do que os derivados  do seu interesse superior, nĄo 

sendo suficiente apenas ouvir as crianćas e os 

adolescentes;  

 

as opiniĕes das crianćas e dos adolescentes tĊm que ser tomadas em consideraćĄo 

de uma forma sĉria a partir do momento em que sejam capazes de formar um 

julgamento prēprio. Para as crianćas e adolescentes expressar as suas opiniĕes ĉ 

uma općĄo e nĄo uma obrigaćĄo19.  

 

Á Igualdade e nĄo discriminaćĄo: Trata -se da igualdade 

de crianćas e de adolescentes, sem discriminaćĄo 

alguma por motivos raciais, de sexo, cor, idade, 

idioma, religiĄo, crenćas, opiniĄo polčtica, cultura, 

origem social ou ĉtnica, deficiĊncia, aparĊncia fčsica ou 

qualquer outra condićĄo da crianća ou adolescente, 

dos seus pais, do seu grupo familiar, representantes 

legais ou responsĂveis, se for o caso20 . 

 

Esta obrigaćĄo de nĄo discriminaćĄo exige que os Estados identifiquem ativamente 

as crianćas, os adolescentes e os grupos em situaćĄo de maior vulnerabilidade, 

quando o reconhecimento e a eficĂcia dos seus direitos possam exigir a aprovaćĄo 

de medidas especiais.  

 

Á O direito ā vida e o desenvolvimento:21  Implica o 

direito ā vida e ā obrigaćĄo dos Estados Partes em 

garantir o mĂximo possčvel a sobrevivĊncia e o 

 
19 Comitĉ dos Direitos da Crianća, ComentĂrio Geral NÐ 12. 

20  CDC. Artigo 2: ¬1. Os Estados Partes comprometem -se a respeitar e a garantir os direitos 

previstos na presente ConvenćĄo a todas as crianćas que se encontrem sujeitas ā sua jurisdićĄo, 

sem discriminaćĄo alguma, independentemente de qualquer consideraćĄo de raća, cor, sexo, 

lčngua, religiĄo, opiniĄo polčtica ou outra da crianća, dos seus pais ou representantes legais, ou da 

sua origem nacional, ĉtnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra 

situaćĄo. 2. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para que a crianća seja 

efetivamente protegida contra todas as formas de discriminaćĄo ou de sanćĄo decorrentes da 

situaćĄo jurčdica, de atividades, opiniĕes expressas ou convicćĕes dos seus pais, representantes 

legais ou outros membros da sua famčlia.º 

21  CDC. Artigo 6: ¬1. Os Estados Partes reconhecem ā crianća o direito inerente ā vida. 2. Os 

Estados Partes asseguram na mĂxima medida possčvel a sobrevivĊncia e o desenvolvimento da 

crianća.º 
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desenvolvimento da crianća22 . O artigo 6 da CDC 

afirma que os Estados Partes tĊm de garantir a vida, a 

sobrevivĊncia e o desenvolvimento das crianćas e dos 

adolescentes; e no seu artigo 27, reconhece o direito 

da infăncia a um nčvel de vida suficiente, para o seu 

desenvolvimento fčsico, mental, espiritual, moral e 

social; enquanto o artigo 19 obriga os Estados a 

tomarem todas as medidas necessĂrias (legislativas, 

administrativas, sociais e educativas) para proteger as 

crianćas e os adolescentes de todo o tipo de abuso, 

maus tratos, exploraćĄo, etc. Este conceito envolve o 

direito ā assistĊncia material. O artigo 27 inc. 2 

compromete o Estado a assegura r assistĊncia material 

e programas de apoio, nomeadamente no que 

respeita ao alojamento, vestuĂrio e alimentaćĄo. 

3.1.  Direitos na ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća  

Alĉm dos princčpios transversais jĂ enumerados, a CDC 

contĉm uma importante lista de direitos, alĉm de explicitar a 

necessidade de aprovaćĄo de medidas especiais para garantir o 

pleno usufruto e exercčcio desses direitos por parte das crianćas e 

dos adolescentes integrantes de minorias ĉtnicas, religiosas ou 

lingučsticas ou pessoas de origem indčgena ou com deficiĊncia.  

 

ALGUNS DIREITOS DA CONVENêçO SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANêA 

Direito ā famčlia e ā vida familiar 
Artigos 8, 9, 10, 16 e 

18.  

Direito ā identidade, documentaćĄo e registo de 

nascimento  
Artigos 7 e 8  

 
22  A ComissĄo espera que os Estados interpretem o termo "desenvolvimento" no seu sentido mais  

amplo, como conceito holčstico que abrange o desenvolvimento fčsico, mental, espiritual, moral, 

psicolēgico e social da crianća. As medidas de aplicaćĄo tĊm de estar destinadas a conseguir o 

melhor desenvolvimento de todas as crianćas. ComentĂrio Geral NÐ 5 (2003) Medidas gerais de 

aplicaćĄo da ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća (artigos 4 e 42 e parĂgrafo 6 do artigo 44) 

CRC/GC/2003/5 de 27 Novembro de 2003.  
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Direito ā liberdade de pensamento, cons ciĊncia 

e religiĄo 
Artigo 14  

Direito ā liberdade de expressĄo e ā informaćĄo Artigos 13 e 17  

Direito ā livre associaćĄo e reuniĄo Artigo 15  

Direito ā integridade pessoal e protećĄo contra 

o abuso fčsico ou mental, abandono ou 

tratamento negligente, maus tratos ou 

exploraćĄo, incluindo abuso sexual e exploraćĄo 

sexual  

Artigos 19 e 34  

Direito ao repouso, tempos livres, atividades 

recreativas, desporto e participaćĄo de jogos.  
Artigo 31  

Direito ā saęde Artigo 24  

Direito ā educaćĄo  Artigos 28 e 29  

Direito a um nčvel de vida adequado (incluindo 

assistĊncia material e programas de apoio, 

principalmente em relaćĄo ā alimentaćĄo, 

vestuĂrio e alojamento)  

Artigos 27  

Direito ā seguranća social  Artigo 26  

Direito ā protećĄo contra o trabalho infantil e 

exploraćĄo econēmica  
Artigo 32  

Direito ā liberdade pessoal e devido processo Artigos 37 e 40  

 

4.  RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS PERANTE A 

CONVENêçO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANêA 

ì atravĉs do poder para consentir e celebrar acordos que os 

Estados criaram um sistema polčtico internacional e tambĉm 

normas e instituićĕes para governar essas relaćĕes, ou seja, ĉ o 

direito internacional que rege esse sistema . A autoridade 

fundacional do direito internacional reside no reconhecimento que 

os Estados fizeram como obrigatērio para eles e no princčpio pacta 

sunt servanda , refletido na ConvenćĄo de Viena sobre os tratados, 

ao estabelecer que ¬ǕǐǅǐƁǐƁǕǓǂǕǂǅǐƁɉƁǐǃǓǊǈǂǕɓǓǊǐƁǑǂǓǂƁǂǔƁǑǂǓǕǆǔƁǅǐƁ

mesmo e deve ser respeitado de boa -Ǉɉº23 .  

Na mesma ConvenćĄo, no artigo 27, tambĉm ĉ estabelecido 

que os Estados nĄo podem invocar o seu direito interno para 

 
23 Art. 26 ConvenćĄo de Viena (U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S.) 
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justificar o nĄo cumprimento das obrigaćĕes ao abrigo de um 

tratado validamente celebrado.  

Todos os tratados dos direitos humanos implicam para os 

Estados uma sĉrie de obrigaćĕes bĂsicas: 

Á A obrigaćĄo de respeitar implica que os Estados 

Partes se abstenham de interferir no usufruto dos 

direitos civis, polčticos, econēmicos, sociais e culturais 

consagrados nos instrumentos dos direitos humanos 24 . 

Á A obrigaćĄo de proteger implica que os Estados 

Partes impećam a violaćĄo dos direitos por parte de 

terceiros (por exemplo, garantir que nĄo existe 

discriminaćĄo em instituićĕes educativas privadas de 

acordo com o artigo 2 da CDC).  

Á A obrigaćĄo de fazer abrange as obrigaćĕes estatais 

de facilitar o acesso a e de garantir a plena eficĂcia 

dos direitos (assim, pode constituir uma violaćĄo se o 

Estado nĄo fornecer os cuidados primĂrios de saęde 

essenciais ās crianćas e aos adolescentes). 

Á A obrigaćĄo de facilitar implica as obrigaćĕes de 

promover e fazer cumprir todos os direitos humanos; 

ou seja, o Estado deve adotar medidas que facilitem o 

usufruto dos direitos humanos por parte da populaćĄo 

(medidas legislativas, de polčtica pęblica, de atribuićĄo 

de recursos, etc.) para conseguir a plena realizaćĄo 

dos direitos humanos 25 . 

 
24  A primeira obrigaćĄo assumida pelos Estados Partes, nos termos doṏ (artigo 1.1 da 

ConvenćĄo Americana)ṏ, ĉ a de 'respeitar os direitos e liberdades' reconhecidos na ConvenćĄo. 

O exercčcio da funćĄo pęblica tem alguns limites que derivam de que os direitos humanos sĄo 

atributos inerentes ā dignidade humana e, portanto, superiores ao poder do Estado. Corte 

Interamericana de Direitos Humanos -  Caso VelĂsquez Rodrčguez.  

25  ì ¬obrigaćĄo dos Estados Partes ṏ¬garantirº o livre e pleno exercčcio dos direitos reconhecidos 

na ConvenćĄo a todas as pessoas sujeitas ā sua jurisdićĄo. Esta obrigaćĄo implica o dever dos 

Estados Partes de organizar o aparelho governamental e, em geral, todas as estruturas atravĉs 

das quais o exercčcio do poder pęblico ĉ manifestado, de modo que sejam capazes de garantir 

juridicamente o livre e pleno exercčcio dos direitos humanos. Como consequĊncia desta 

obrigaćĄo, os Estados Partes tĊm de prevenir, investigar e punir todas as violaćĕes dos direitos 

reconhecidos pela ConvenćĄo e tentar, alĉm disso, reparar, se for possčvel, o direito violado e, se 

for o caso, a reparaćĄo dos danos produzidos pela violaćĄo dos direitos humanos. A obrigaćĄo de 

garantir o livre e pleno exercčcio dos direitos humanos nĄo termina com a existĊncia de uma 

ordem nor mativa dirigida a tornar possčvel o cumprimento desta obrigaćĄo, mas inclui a 

necessidade de uma conduta governamental que garanta a existĊncia, na realidade, de uma 
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5.  O PAPEL DOS PODERES DO ESTADO NA 

APLICAêçO DOS DIREITOS DA CRIANêA 

Os direitos reconhecidos na CDC e os tratados dos direitos 

humanos sĄo vinculativos e isso exige que os Estados adotem 

todas a s medidas administrativas, legislativas, orćamentais e de 

outra natureza para dar eficĂcia a esses direitos (Artigo 4 CDC). 

O Comitĉ dos Direitos da Crianća afirma, no seu ComentĂrio 

Geral 5, que a aplicaćĄo efetiva da ConvenćĄo exige uma 

coordenaćĄo intersectorial visčvel para reconhecer e cumprir com 

os direitos das crianćas e dos adolescentes em toda a 

administraćĄo pęblica, entre os diferentes nčveis da administraćĄo 

e entre a administraćĄo e a sociedade civil, inclučdos, 

principalmente, as prēprias crianćas e adolescentes26 . 

 

O Comitĉ dos Direitos da Crianća considera fundamental a revisĄo geral da legislaćĄo 

interna e das diretrizes administrativas conexas para garantir o pleno cumprimento 

da ConvenćĄo, o que constitui uma obrigaćĄo27. ì dever dos legisladores adotar as 

medidas legislativas adequadas para harmonizar a legislaćĄo interna de acordo com 

os tratados internacionais que o Estado se comprometeu em respeitar, assim como a 

aprovaćĄo de orćamento em relaćĄo aos direitos e que tenham como resultado a 

igualdade substantiva e o pleno respeito pelos direitos civis, polčticos, econēmicos, 

sociais e culturais das pessoas.  

Na Ărea da justića, trata-se de ter  jurisprudĊncia recetiva dos tratados de direitos 

humanos e, principalmente, para que os direi tos ganhem significado, deve -se dispor 

de recursos eficazes para reparar as suas violaćĕes.  

 

Os Estados tĊm de conseguir, em particular, que as crianćas, 

os adolescentes e os seus representantes possam recorrer a 

processos eficazes que tenham em conta a s circunstăncias das 

crianćas e dos adolescentes. Isto deve incluir o fornecimento de 

informaćĄo adaptada ās necessidades da infăncia, o 

aconselhamento, a promoćĄo e o acesso a processos 

independentes de denęncia e aos tribunais com apoio jurčdico28 . 

 

 garantia efetiva do livre e pleno exercčcio dos direitos humanos. Corte Interamericana de Direitos 

Humanos -  Caso VelĂsquez Rodrčguez. 

26  Ver sobre o tema o ComentĂrio Geral NÐ 5 (2003), Medidas gerais de aplicaćĄo da ConvenćĄo 

sobre os Direitos da Crianća. CRC/GC/2003/5 de 27 Novembro de 2003. Par. 27.  
27 Comitĉ dos Direitos da Crianća. ComentĂrio 5. Par. 18.  
28 Comitĉ dos Direitos da Crianća. ComentĂrio 5. Par. 24  
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Por ęltimo, tambĉm tem um papel fundamental, e o Comitĉ 

considera -o como parte do compromisso assumido pelos Estados 

Partes ao ratificar a ConvenćĄo, o estabelecimento de instituićĕes 

independentes dos direitos humanos ( Defensor del Pueblo, 

ƥǆǇǆǏǔǐǓƁǅǆǍƁǏǊɑǐ, et c.) que tenham a capacidade de vigiar, de 

forma independente, o cumprimento pelo Estado das obrigaćĕes 

assumidas em virtude da ConvenćĄo e dos progressos conseguidos 

na aplicaćĄo da ConvenćĄo e fazer o possčvel para garantir que 

todos os direitos da infăncia sejam plenamente respeitados 29 . 

6.  O SISTEMA DAS NAêøES UNIDAS DE VIGILæNCIA 

DA APLICAêçO DOS DIREITOS HUMANOS 

No ămbito das Naćĕes Unidas existe um sistema de 

acompanhamento e vigilăncia do cumprimento dos direitos 

humanos por parte dos Estados baseado em dois tipos de 

mecanismos. Os mecanismos convencionais , que sĄo os Comitĉs 

criados em virtude dos prēprios tratados, que vigiam o 

cumprimento e progresso dos Estados Partes em relaćĄo ās 

normas internacionais estabelecidas nestes documentos. E um 

sistema de  verificaćĄo independente do contexto dos tratados, os 

chamados mecanismos extra convencionais,  que dependem do 

Conselho de Direitos Humanos 30 :  procedimentos especiais para 

considerar situaćĕes nacionais ou temas especčficos a partir do 

ponto de vista dos direitos humanos e do Exame Periēdico 

Universal do Conselho de Direitos Humanos (EPU).  

Podemos entender por procedimentos especiais, os 

mecanismos estabelecidos pela ComissĄo de Direitos Humanos e 

assumidos pelo Conselho de Direitos Humanos para abordar 

situaćĕes especčficas nos pačses ou em questĕes temĂticas a nčvel 

global. Os procedimentos especiais podem ser integrados por uma 

 
29  Ver ComentĂrio Geral NÐ 2 (2002), intitulado "O papel de instituićĕes nacionais de direitos 

humanos independentes na protećĄo e promoćĄo dos direitos da crianća". 
30 A Assembleia G eral das Naćĕes Unidas decidiu, a 15 de marćo de 2006, substituir a ComissĄo 

de Direitos Humanos, como o ērgĄo intergovernamental central das Naćĕes Unidas para os 

direitos humanos, pelo Conselho de Direitos Humanos, como novo organismo subsidiĂrio da 

Assembleia Geral. O Conselho de Direitos Humanos assumiu todos os mandatos, mecanismos, 

funćĕes e responsabilidades da ComissĄo. A composićĄo do Conselho ficou constitučda por 

quarenta e sete Estados -Membros eleitos de forma direta e individual em votaćĄo secreta pela 

maior parte dos membros da Assembleia Geral, com base numa distribuićĄo geogrĂfica equitativa.  
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pessoa -denominada ¬Relator Especialº, ¬Representante do 

SecretĂrio-geralº ou ¬Especialista Independenteº-  ou por um grupo 

de trabalho.  

 

Apesar de todos os mandatos serem relevantes para a protećĄo dos direitos civis, 

econēmicos, sociais e culturais da infăncia31, existem dois mandatos especčficos para 

a infăncia, a Relatora especial sobre a venda de crianćas, a prostituićĄo infantil e a 

utilizaćĄo de crianćas em pornografia e a Relatora especial sobre o trĂfico de 

pessoas, principalmente, de mulheres e crianćas.  

 

O EPU ĉ um processo impulsionado pelos Estados, sob os 

auspčcios do Conselho de Direitos Humanos, que oferece a 

oportunidade de cada Estado detalhar quais as aćĕes adotadas 

para melhorar a situaćĄo dos direitos humanos nos seus pačses e 

cumprir as suas obr igaćĕes de direitos humanos. Este 

procedimento, que garante que todos os Estados sĄo avaliados de 

4 em 4 anos em relaćĄo ao nčvel de cumprimento das suas 

obrigaćĕes em matĉria de direitos humanos, inclui avaliar a 

situaćĄo dos direitos humanos do Estado considerado e a 

implementaćĄo das recomendaćĕes e compromissos e da situaćĄo 

dos direitos humanos no pačs a partir da revisĄo anterior. SĄo tidos 

em conta para a revisĄo como base a Carta das Naćĕes Unidas, a 

DeclaraćĄo Universal dos Direitos do Homem e os instrumentos de 

Direitos Humanos dos quais o Estado faz parte, incluindo a 

ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća.  

Em relaćĄo aos chamados mecanismos convencionais, cada 

tratado das Naćĕes Unidas sobre direitos humanos tem um ērgĄo 

cujo objetivo principal ĉ o de supervisionar o cumprimento das 

disposićĕes daquele por parte dos Estados que o ratificaram.  

Os pačses comprometem-se em apresentar, a cada Comitĉ, 

relatērios periēdicos sobre a forma como sĄo adotadas as medidas 

 
31  Entre eles estĄo o Relator especial sobre o direito de todas as pessoas de usufruir do mais 

elevado nčvel possčvel de saęde fčsica e mental; Relator Especial sobre o direito ā educaćĄo; 

Relator Especial sobre a situaćĄo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos 

indčgenas; Relator Especial sobre os direitos humanos dos migrantes; Especialista independente 

em questĕes de minorias; Relator Especial sobre a liberdade de religiĄo ou de crenćas; Relatora 

Especial sobre a violĊncia contra a mulher, com inclusĄo das suas causas e consequĊncias; Relator 

Especial sobre o alojamento adequado; Especialista independente sobre os direitos humanos e a 

pobreza extrema; Relator Especial sobre o direito ā alimentaćĄo. 
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para a protećĄo e promoćĄo dos direitos. Alĉm do procedimento de 

apresentaćĄo de relatērios, alguns ērgĄos de tratados podem 

desempenhar funćĕes de supervisĄo complementares com outros 

trĊs mecanismos: o procedimento de investigaćĄo, o exame de 

denęncias entre os Estados e o exame de denęncias de 

particulares.  

A atividade dos Comitĉs ĉ expressa da seguinte forma: 

Á ComentĂrios gerais: contribuem para a interpretaćĄo 

de esclarecer o conteędo e alcance das obrigaćĕes 

consagradas nos tratados.  

Á ComentĂrios finais: recolhem as conclusĕes que 

procedem do exame que estes organismos realizam 

periodicamente a cada Estado.  

Á Parecer sobre ǄǐǎǖǏǊǄǂɇɕǆǔƁ ǊǏǅǊǗǊǅǖǂǊǔ: referem o 

resultado da anĂlise do Comitĉ sobre o fundo das 

comunicaćĕes individuais. 

6.1. Organismos de fis calizaćĄo dos tratados 
 

Organismo de fiscalizaćĄo de 

tratados  
Protocolos Facultativos  

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Polčticos (ICCPR), 

aprovado em 1966  

Comitĉ de Direitos Humanos 

Protocolo Facultativo do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis 

e Polčticos, que permite as 

denęncias dos particulares, 

aprovado em 1966  

De acordo com o Protocolo 

Facultativo do Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Polčticos 

relativo ā abolićĄo da pena de 

morte, aprovado em 1989  

Pacto Internaci onal sobre os Direitos Econēmicos, Sociais e Culturais 

(ICESCR), aprovado em 1966  

Comitĉ de Direitos Econēmicos, 

Sociais e Culturais  

Protocolo Facultativo (ainda nĄo 

entrou em vigor)  

ConvenćĄo Internacional sobre a EliminaćĄo de todas as Formas de 

DiscriminaćĄo Racial (ICERD), aprovada em 1965 

Comitĉ para a EliminaćĄo da 

DiscriminaćĄo Racial 
Sem Protocolo Facultativo  

ConvenćĄo sobre a eliminaćĄo de todas as formas de discriminaćĄo 

contra as mulheres (CEDAW), aprovada em 1979  
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Comitĉ das Naćĕes Unidas para a 

EliminaćĄo da DiscriminaćĄo contra 

a Mulher  

 

Protocolo Facultativo da ConvenćĄo 

sobre a eliminaćĄo de todas as 

formas de discriminaćĄo contra as 

mulheres, que possibilita a 

apresentaćĄo de denęncias de 

particulares e investigaćĕes, 

aprovado e m 1999  

ConvenćĄo contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruĉis, 

Desumanos ou Degradantes (CAT), aprovada em 1984  

Comitĉ contra a Tortura 

  

Protocolo Facultativo da ConvenćĄo 

contra a Tortura e Outras Penas ou 

Tratamentos Cruĉis, Desumanos ou 

Degradantes, que institui os 

mecanismos nacionais e 

internacionais de fiscalizaćĄo e que 

foi aprovado em 2002  

ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća (CRC), aprovada em 1989 

Comitĉ dos Direitos da Crianća 

Terceiro Protocolo Facultativo da 

ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća, que permite ao Comitĉ dos 

Direitos da Crianća conhecer 

denęncias individuais por violaćĕes 

dos direitos consagrados na 

ConvenćĄo. Ainda nĄo entrou em 

vigor  

ConvenćĄo Internacional sobre a protećĄo dos direitos de todos os 

trabalhad ores migrantes e dos membros das suas famčlias (ICMW), 

aprovada em 1990  

Comitĉ de ProtećĄo dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e 

dos membros das suas famčlias 

Sem Protocolo Facultativo  

ConvenćĄo Internacional sobre as Pessoas com DeficiĊncia, 

aprovada em 2008  

Comitĉ sobre os Direitos das 

Pessoas com DeficiĊncia 

 

Protocolo Facultativo  

 

6.2. Comitĉ dos Direitos da Crianća 

 

O Comitĉ dos Direitos da Crianća ĉ o ērgĄo composto por 18 especialistas 

independentes que supervisiona a  aplicaćĄo da ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća. O Comitĉ tambĉm supervisiona a aplicaćĄo do Protocolo Facultativo da 

ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća relativo ā participaćĄo de crianćas em 

conflitos armados, assim como do Protocolo Facultativo da ConvenćĄo sobre os 

Direitos da Crianća relativo ā venda de crianćas, prostituićĄo infantil e utilizaćĄo de 

crianćas em pornografia. 
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Todos os Estados Partes tĊm de apresentar ao Comitĉ 

relatērios periēdicos com o objetivo de examinar os progressos 

relacionados com o cumprimento das obrigaćĕes assumidas pela 

ConvenćĄo (Artigo 43). Inicialmente, os Estados tĊm de apresentar 

um relatērio dois anos depois da sua adesĄo ā ConvenćĄo e depois 

de cinco em cinco anos (Artigo 44).  

Da mesma forma que os restantes C omitĉs, tambĉm adota 

comentĂrios gerais que expressam a sua interpretaćĄo do 

conteędo das disposićĕes sobre direitos humanos.  
 

COMENTåRIOS GERAIS 

1.  Fins da educaćĄo 

2.  papel  das instituićĕes nacionais de direitos humanos independentes 

na protećĄo e promoćĄo dos direitos da crianća 

3.  HIV/SIDA e direitos da crianća 

4.  A saęde e o desenvolvimento dos adolescentes no contexto da 

ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća 

5.  Medidas gerais de  aplicaćĄo da ConvenćĄo sobre os Direitos da 

Crianća 

6.  Tratamento das crianćas nĄo acompanhadas e separadas da sua 

famčlia fora do seu pačs de origem 

7.  RealizaćĄo dos direitos da crianća na primeira infăncia 

8.  direito da crianća ā protećĄo contra os castigos corporais e outras 

formas de penas cruĉis ou degradantes 

9.  Os direitos das crianćas com deficiĊncia 

10.  Os direitos da crianća no ămbito da justića de jovens 

11.  As crianćas indčgenas e os seus direitos ao abrigo da ConvenćĄo 

12.  direito da crianća a ser ouvida 

13.  direito da crianća a nĄo ser sujeita a qualquer forma de violĊncia.  

14.  direito da crianća a que o seu interesse superior seja primacialmente 

tido em conta  

15.  direito da crianća ao gozo do melhor estado de saęde possčvel 

16.  Obrigaćĕes do Estado relativamente ao impacto do setor empresarial 

nos direitos da crianća  

17.  O direito  da crianća ao repouso, tempos livres, brincar, atividades 

recreativas, vida cultural e artčstica 

 

Atĉ ā data, o Comitĉ nĄo pode considerar denęncias de particulares, embora possa 

propor questĕes relacionadas com os direitos da Crianća perante outros comitĉs 

que tenham competĊncia para considerar denęncias por parte de particulares ou 

grupos de pessoas. No entanto, jĂ estĂ aberto para ratificaćĄo o Terceiro Protocolo 

Facultativo da ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća relativo a um procedimento 

de comunicaćĕes que foi adotado a 19 de Dezembro de 201132.  

 
32 Em marćo de 2013, o Protocolo foi assinado por 35 Estados e ratificado por 2 Estados: GabĄo e  
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Este instrumento, quando entrar em vigor, vai permitir a 

apresentaćĄo de comunicaćĕes em nome de pessoas ou grupos de 

pessoas que estejam sob a jurisdićĄo de um Estado Parte e que 

afirmem ser včtimas de uma violaćĄo pelo Estado Parte de um dos 

direitos enunciados num dos seguintes instrumentos em que esse 

Estado seja membro: a) A ConvenćĄo; b) O Protocolo Facultativo 

da ConvenćĄo sobre a venda de crianćas, prostituićĄo infantil e 

utilizaćĄo de crianćas em pornografia e o Protocolo Facultativo da 

ConvenćĄo sobre a participaćĄo de crianćas em conflitos armados. 

 

Ao considerar denęncias, o Comitĉ dos Direitos da Crianća tem de seguir o princčpio 

do interesse superior da crianća e considerar os direitos e as opiniĕes das crianćas e 

dos adolescentes considerados como včtimas. As Regras de Procedimento para 

utilizar o mecanismo de denęncias sĄo adaptadas ās crianćas e as comunicaćĕes tĊm 

de ser apresentadas com o consentimento das crianćas e dos adolescentes, a nĄo 

ser que a pessoa que apresenta a denęncia justifique que os estĂ a representar, 

mesmo sem esse consentimento.  

 

O Comitĉ pode tomar medidas  provisērias depois de receber 

uma comunicaćĄo e antes de se pronunciar sobre a questĄo de 

mĉrito, que podem ser necessĂrias em circunstăncias excecionais, 

para evitar possčveis danos irreparĂveis ā včtima ou ās včtimas da 

alegada violaćĄo.  

 

O Protocolo tambĉm prevĊ a possibilidade de iniciar um procedimento de 

investigaćĄo, se o Comitĉ receber informaćĄo fidedigna que indique violaćĕes graves 

ou sistĉmicas por um Estado Parte dos direitos consagrados na ConvenćĄo ou nos 

seus Protocolos Facultat ivos e, nesse caso, convidar esse Estado a colaborar na 

anĂlise da informaćĄo e, para esse efeito, apresentar de imediato as suas 

observaćĕes. 
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2 
A PROTEêçO DOS DIREITOS HUMANOS DAS 

CRIANêAS NO SISTEMA INTERAMERICANO 

DE DIREITOS HUMANOS 

 

Karlos Castilla  

Universidade Pompeu Fabra  

 

 
Resumo  

Este manual contĉm informaćĕes bĂsicas para abordar o estudo dos direitos das 

crianćas no sistema interamericano de direitos humanos. Para isso, em primeiro 

lugar, ĉ feita uma descrićĄo ampla do que ĉ o sistema interamericano de direitos 

humanos. Posterior mente, a partir do conteędo de vĂrios tratados interamericanos 

sĄo estabelecidos os elementos que integram a definićĄo amplamente aceite de 

quem ĉ crianća. Depois desta reflexĄo, ĉ feita uma anĂlise detalhada sobre o 

conjunto de normas jurčdicas, nas quais sĄo reconhecidos os direitos das crianćas, 

para depois, estabelecer quem tem a obrigaćĄo de proteger e garantir os direitos 

das crianćas e definir o conjunto de direitos que, de forma normativa e 

jurisprudencial, foram reconhecidos ās crianćas no sistema interamericano de 

direitos humanos. Por ęltimo, tendo em conta o desenvolvimento anterior, vamos 

estudar qual o interesse superior da infăncia e como ĉ que foi tratado e 

desenvolvido no sistema interamericano.  

 

1. O QUE ì O SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREI TOS HUMANOS?  

O sistema interamericano de direitos humanos ĉ o conjunto 

de tratados, instituićĕes e pessoas que no contexto da OrganizaćĄo 

de Estados Americanos (OEA), como ērgĄo regional que reęne os 

35 Estados independentes da Amĉrica, foi institučdo para velar pela 

protećĄo e garantia dos direitos humanos nesse Continente. 

O sistema interamericano de direitos humanos tem a sua 

base legal na Carta da OrganizaćĄo de Estados Americanos, que ĉ 

o tratado pelo qual este ērgĄo regional foi criado, mas 

principalm ente tem a sua base legal de funcionamento na 

ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos, tambĉm conhecida 
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como ¬Pacto de San Josĉº, alĉm de outros tratados que 

posteriormente a este foram aprovados pela OEA.  

Os ērgĄos principais deste sistema sĄo a ComissĄo (CIDH) e 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH). No entanto, 

alĉm destes, ĉ fundamental a participaćĄo dos Estados e, claro, de 

todas as pessoas a quem a protećĄo dos direitos humanos no 

continente Americano estĂ dirigida. 

2. QUEM ì QUE ì CRIANêA? 

Nenhum tratado dos direitos humanos aprovado no contexto 

da OEA estabelece uma definićĄo em relaćĄo a que pessoa 

podemos considerar como crianća. 

No contexto da OEA, apenas os tratados de direito 

internacional privado estabelecem quem ĉ que ĉ considerado 

menor. Neste sentido, a ConvenćĄo Interamericana sobre 

ObrigaćĄo Alimentar, no artigo 2, afirma que: ¬serĄo consideradas 

menores as pessoas que nĄo tiverem completado a idade de 

dezoito anosº. Por sua vez, a ConvenćĄo Interamericana sobre a 

Restitui ćĄo Internacional de Menores tambĉm estabelece, no artigo 

2, que: ¬considera-se menor toda a pessoa que nĄo tiver 

completado dezasseis anos de idadeº. Por fim, a ConvenćĄo 

Interamericana sobre TrĂfico Internacional de Menores no seu 

artigo 2, alinha a), es tabelece que menor ĉ ¬todo o ser humano 

menor de 18 anos de idadeº. 

Do anterior, podemos concluir que existe uma coincidĊncia 

maioritĂria nos tratados aprovados no contexto da OEA que, sem 

serem de direitos humanos, referem -se de forma especializada aos 

me nores como todo o ser humano cuja idade seja inferior a dezoito 

anos . 

No entanto, perante a falta de definićĄo nos tratados de 

direitos humanos, no contexto do sistema interamericano foi 

entendida como vĂlida e aplicĂvel a definićĄo de crianća presente 

na ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća da OrganizaćĄo das 

Naćĕes Unidas (ONU), que estabelece, no seu artigo 1, que: 

¬ṏcrianća ĉ todo o ser humano com idade inferior a dezoito anos, 

salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicĂvel, a maioridade seja 

alcanćada antes da idadeº. 
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Como podemos ver, o estabelecido nos tratados da OEA e o estabelecido na 

ConvenćĄo da ONU coincidem na definićĄo, por isso, sem dęvida alguma, podemos 

estabelecer que crianća ĉ todo o ser humano com menos de dezoito anos ou 

como estabelecido pela Corte Interamericana: ¬toda a pessoa que nĄo cumpriu 18 

anos de idadeº1. 

 

3. ONDE SçO RECONHECIDOS OS DIREITOS 

HUMANOS DAS CRIANêAS E DOS ADOLESCENTES 

NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS?  

O primeiro que podemos dizer sobre este ponto ĉ que os 

direitos humanos das crianćas e dos adolescentes sĄo os mesmos 

direitos humanos que qualquer outra pessoa, independentemente 

da raća, da cor, do sexo, do idioma, da religiĄo, da opiniĄo polčtica 

ou de ou tra natureza, da origem nacional, ĉtnica ou social, da 

posićĄo econēmica, dos obstĂculos fčsicos, do nascimento ou 

qualquer outra condićĄo. ì importante destacar isto porque os 

tratados e as leis especializadas, neste caso para crianćas, apenas 

procuram de finir, especificar e destacar que, devido ao facto de 

serem menores de dezoito anos, estas pessoas exigem uma 

protećĄo reforćada, especial dos seus direitos humanos.  

 

Mas insistindo que as crianćas tĊm os mesmos direitos humanos que qualquer 

outro ser  humano . 

 

Neste sentido, devemos estabelecer que os direitos humanos 

das crianćas no sistema interamericano sĄo reconhecidos nos 

instrumentos que indicamos a seguir. ì importante referir que 

destacamos o conteędo dos que tĊm uma norma que, de forma 

expressa, destaca  os menores de 18 anos, apesar de todo o 

conteędo destes instrumentos tambĉm poder ser considerado 

dirigido ā protećĄo das crianćas, embora nĄo seja estabelecido de 

forma expressa.  

 
1 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02 de 28 

de agosto de 2002.  Sĉrie A, NÐ 17, par. 42. 
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Assim, os direitos humanos das crianćas estĄo reconhecidos 

no sistema inte ramericano, nos seguintes instrumentos:  

Á DeclaraćĄo Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem.  

Artigo VII. Toda a mulher em estado de gravidez ou 

em ĉpoca de lactaćĄo, assim como toda a crianća, 

tĊm direito ā protećĄo, cuidados e auxčlios especiais. 

Á ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos -  Pacto 

de San Josĉ.  

Artigo 19. Toda a crianća tem direito ās medidas de 

protećĄo que a sua condićĄo de menor requer por 

parte da sua famčlia, da sociedade e do Estado. 

Á Protocolo ā ConvenćĄo Americana sobre Direitos 

Humanos relativo ā AbolićĄo da Pena de Morte.  

Á ConvenćĄo Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura.  

Á ConvenćĄo Interamericana sobre o Desaparecimento 

Forćado de Pessoas.  

Artigo XII. Os Estados Partes devem prestar 

cooperaćĄo recčproca na procura, identificaćĄo, 

localizaćĄo e restituićĄo de menores que tenham sido 

transportados para outro Estado ou retidos neste, 

como consequĊncia do desaparecimento forćado dos 

seus pais, tutores ou guardiĕes. 

Á Protocolo Adicional ā ConvenćĄo Americana sobre 

Direitos Huma nos em Matĉria de Direitos Econēmicos, 

Sociais e Culturais "Protocolo de SĄo Salvador".  

Artigo 7. Os Estados Partes neste Protocolo 

reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere 

o artigo anterior, implica que toda a pessoa goze do 

mesmo em condićĕes justas, equitativas e 

satisfatērias, para o qual estes Estados garantirĄo nas 

suas legislaćĕes, de forma particular: 

f. a proibićĄo de trabalho noturno ou em atividades 

insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos 

e, em geral, de todo o trabalho q ue possa pĔr em 

perigo a sua saęde, seguranća ou moral. Quando se 

tratar de menores  de 16 anos, o dia de trabalho 

deverĂ subordinar-se ās disposićĕes sobre ensino 

obrigatērio e, em nenhum caso, poderĂ constituir um 
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impedimento ā assistĊncia escolar ou limitaćĄo para 

beneficiar da instrućĄo recebida; 

 

Artigo 15.  

3. Os Estados Partes, mediante o presente Protocolo, 

comprometem -se a proporcionar adequada protećĄo 

ao grupo familiar e, especialmente, a:  

b. garantir ās crianćas uma alimentaćĄo adequada, 

tanto no perčodo de lactaćĄo como durante a idade 

escolar;  

c. adotar medidas especiais de protećĄo dos 

adolescentes , a fim de assegurar o pleno 

amadurecimento de suas capacidades fčsicas, 

intelectuais e morais;  

d. executar progr amas especiais de formaćĄo 

familiar, a fim de contribuir para a criaćĄo de um 

ambiente estĂvel e positivo no qual as crianćas 

percebam e desenvolvam os valores de compreensĄo, 

solidariedade, respeito e responsabilidade.  

 

Artigo 16. Toda a crianća, seja qu al for sua filiaćĄo, 

tem direito ās medidas de protećĄo que a sua 

condićĄo de menor requer por parte da sua famčlia, 

da sociedade e do Estado. Toda a crianća tem direito 

de crescer ao amparo e sob a responsabilidade dos 

seus pais; salvo em circunstăncias excecionais, 

reconhecidas judicialmente, a crianća de tenra idade 

nĄo deve ser separada da sua mĄe. Toda a crianća 

tem direito ā educaćĄo gratuita e obrigatēria, pelo 

menos no nčvel bĂsico, e a continuar a sua formaćĄo 

em nčveis mais elevados do sistema educacional.  

Á ConvenćĄo Interamericana sobre a EliminaćĄo de 

todas as Formas de DiscriminaćĄo contra as Pessoas 

com deficiĊncia.  

Á Carta DemocrĂtica Interamericana.  

Artigo 16. A educaćĄo ĉ chave para fortalecer as 

instituićĕes democrĂticas, promover o 

desenvolvimento do potencial humano e o alčvio da 

pobreza, e fomentar um maior entendimento entre os 

povos. Para alcanćar estas metas, ĉ essencial que 

uma educaćĄo de qualidade esteja ao alcance de 

todos, incluindo das meninas  e das mulheres, dos 
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habitantes das zo nas rurais e das pessoas que 

pertencem ās minorias. 

 

Artigo 27. Os programas e as atividades terĄo como 

objetivo promover a governabilidade, a boa gestĄo, 

os valores democrĂticos e o fortalecimento das 

instituićĕes polčticas e das organizaćĕes da sociedade 

civil. SerĂ dada uma atenćĄo especial ao 

desenvolvimento de programas e atividades 

orientados ā infăncia e ā juventude como forma de 

garantir a continuidade dos valores democrĂticos, 

inclusive a liberdade e a justića social. 

Á ConvenćĄo Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a ViolĊncia contra a Mulher "ConvenćĄo de 

Belĉm Do ParĂ".  

Artigos 8. Os Estados Partes convĊm em adotar, 

progressivamente, medidas especčficas, inclusive 

programas destinados a:  

d. prestar servićos especializados apropriados para a 

atenćĄo necessĂria ā mulher objeto de violĊncia, por 

intermĉdio de entidades dos setores pęblico e 

privado, inclusive abrigos, servićos de orientaćĄo para 

toda a famčlia, quando seja o caso, e atendimento e 

custēdia dos menores  afetados;  

 

Artigo 9. Pa ra a adoćĄo das medidas a que se refere 

este capčtulo, os Estados Partes tĊm especialmente 

em conta a situaćĄo de vulnerabilidade ā violĊncia 

que a mulher possa sofrer devido, nomeadamente, ā 

sua raća ou condićĄo ĉtnica, de migrante, de 

refugiada ou de des locada. Da mesma forma, a 

mulher serĂ considerada que ĉ objeto de violĊncia 

quando estĂ grĂvida, tem uma deficiĊncia, ĉ menor 

de idade , idosa ou estĂ numa situaćĄo 

socioeconēmica desfavorĂvel ou afetada por situaćĕes 

de conflitos armados ou de privaćĄo da sua liberdade.  

Á DeclaraćĄo de Princčpios sobre Liberdade de 

ExpressĄo.  

Á ConvenćĄo Interamericana sobre ConcessĄo dos 

Direitos Civis ā Mulher.  

Á ConvenćĄo Interamericana sobre ConcessĄo dos 

Direitos Polčticos ā Mulher.  
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Á ConvenćĄo Interamericana sobre ObrigaćĄo Alimentar.  

Artigo 19.  Os Estados Parte tentarĄo prestar 

assistĊncia alimentar provisēria, na medida das suas 

possibilidades, aos menores  de outro Estado que se 

encontrem abandonados no seu territērio. 

Á ConvenćĄo interamericana sobre a RestituićĄo 

Interna cional de Menores.  

Artigo 25. A restituićĄo do menor disposta conforme 

a presente ConvenćĄo poderĂ ser negada quando 

violar claramente os princčpios fundamentais do 

Estado requerido, consagrados em instrumentos de 

carĂcter universal e regional sobre direitos humanos e 

da crianća. 

Á ConvenćĄo Interamericana sobre TrĂfico Internacional 

de Menores.  

Á ConvenćĄo sobre asilo territorial.  

Á ConvenćĄo sobre asilo diplomĂtico.  

Á ConvenćĄo sobre asilo polčtico.  

Á ConvenćĄo sobre a nacionalidade da mulher.  

Como pode ser visto pela informaćĄo anterior, no sistema 

interamericano de direitos humanos nĄo temos um tratado 

semelhante ā ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća das Naćĕes 

Unidas, sendo os ęnicos tratados especializados em menores 

aqueles de natureza e com origem no  direito internacional privado, 

que, sem dęvida alguma, tambĉm recolhem elementos 

importantes para a protećĄo das crianćas, apesar de nĄo serem 

tratados de direitos humanos.  

Assim, nĄo nos podemos esquecer, e por isso destacamos 

que, alĉm dos artigos dos tratados aqui apresentados, o conjunto 

destes instrumentos deve ser entendido como aplicĂvel ā protećĄo 

dos direitos humanos das crianćas no contexto do sistema 

interamericano.  
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4. QUEM ESTå RESPONSåVEL PELA PROTEêçO DOS 

DIREITOS DAS CRIANêAS NO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS?  

De acordo com o que foi referido anteriormente e do 

conteędo dos instrumentos citados, podemos estabelecer que a 

protećĄo das crianćas recai sobre: 

Á A famčlia 

Á A sociedade  

Á O Estado e  

Á Os ērgĄos estabelecidos em cada tratado para a 

fiscalizaćĄo e cumprimento do conteędo desses tratados. 

Em relaćĄo ā ǇǂǎɍǍǊǂ, como unidade bĂsica da sociedade e 

ambiente natural para o desenvolvimento e bem -estar de todos os 

seus membros, principalmente das crianćas e dos jovens, esta ĉ 

responsĂvel por satisfazer as necessidades materiais, afetivas e 

psicolēgicas destes, proporcionar a melhor protećĄo das crianćas 

contra o abuso, a negligĊncia e a exploraćĄo. A famčlia ĉ o nęcleo 

principal no qual as crianćas devem desenvolver-se de forma 

harmoni osa, alĉm do espaćo onde, no primeiro momento, tĊm de 

exercer e contar de forma plena com os direitos de que sĄo titulares. A 

famčlia tem de garantir que as crianćas tĊm as condićĕes necessĂrias 

para atingir o seu desenvolvimento integral, o que implica nĄo apenas 

fornecer meios materiais, mas tambĉm afetivos e psicolēgicos, alĉm da 

constante garantia e respeito pleno dos seus direitos sem excećĄo
2
. 

 

Neste ponto, podemos destacar que nĄo existe um conceito fechado de famčlia, nem 

muito menos se protege apenas um modelo da mesma. O termo ¬familiaresº deve ser 

entendido em sentido lato, englobando todas as pessoas ligadas por um parentesco 

prēximo3, ¬nĄo estĂ reduzid[o] apenas aos membros do casamento e deve englobar 

outros laćos familiares, em que as partes tĊm vida em comum fora do casamentoº4. 

 
2 Cfr. Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002.  Sĉrie A, NÐ 17. 
3 Cfr. Corte IDH,  Caso Trujillo Oroza.  Reparaćĕes (art. 63.1 ConvenćĄo Americana sobre Direitos 

Humanos). Sentenća de 27 de fevereiro de 2002. Sĉrie C NÐ 92, par. 57; Caso ƣɂǎǂǄǂƁƷǆǍɂǔǒǖǆǛƏ 

Reparaćĕes (art. 63.1 ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos). Sentenća de 22 de 

fevereiro de 2002. Sĉrie C NÐ 91, par. 34; e ƤǂǔǐƁƷǊǍǍǂǈǓɂǏƁƮǐǓǂǍǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƏƁReparaćĕes (art. 63.1 

ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos) . Sentenća de 26 de maio de 2001. Sĉrie C NÐ 77, 

par. 68.  
4 Cfr. STEDH, Keegan vs Ireland, sentenća de 26 maio de 1994, Sĉries A NÐ 290, par. 44;  e Kroon 

and Others vs The Netherlands , sentenća de 27 de outubro de 1994, Sĉries A NÐ 297-C, par. 30.  
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Em relaćĄo ā sociedade , como o meio no qual as famčlias se 

desenvolvem e o espaćo de convivĊncia alargado entre as pessoas, 

esta tem a obrigaćĄo de ajudar a famčlia a cuidar e proteger as 

crianćas e garantir o seu bem -estar fčsico e mental. A sociedade 

como espaćo de convivĊncia entre pessoas ĉ o ambiente no qual 

as crianćas devem alcanćar um desenvolvimento que lhes garanta, 

para alĉm da famčlia, as condićĕes necessĂrias de vida e onde o 

exercčcio, respeito e garantia dos seus direitos seja uma referĊncia 

permanente, pois nĄo deve apenas criar estas condićĕes, mas 

tambĉm, se necessĂrio, reparar e apoiar quando a famčlia estiver 

impossibilitada de cumprir essa garantia pelos seus prēprios meios. 

 

O que integra e como se integra uma sociedade nĄo ĉ fĂcil de determinar, no 

entanto, deve ser compreendida como um conjunto de pessoas com as quais, para 

alĉm da famčlia, convivemos, incluindo assim desde o conjunto de pessoas numa 

rua, num bairro, numa localida de, numa cidade, num pačs e inclusive a comunidade 

internacional, onde, logicamente, a mais prēxima ĉ a mais ligada. No entanto, nĄo 

nos podemos esquecer que tambĉm nĄo existe apenas um modelo social, assim no 

continente Americano de forma muito relevante,  devemos considerar nĄo apenas 

as sociedades maioritĂrias, mas tambĉm ās minoritĂrias que, como os povos 

indčgenas, formam uma sociedade, mas que tambĉm fazem parte da sociedade dos 

nossos pačses, da nossa Amĉrica. 

 

Em relaćĄo ao Estado , como uma estrutura  jurčdica criada 

para garantir o respeito e a garantia dos direitos humanos, ĉ 

obrigaćĄo permanente garantir que a famčlia e a sociedade 

satisfazem os direitos das crianćas, alĉm de ser o coadjuvante e 

subsidiĂrio principal das obrigaćĕes que nĄo possam ser cumpridas 

pela famčlia e pela sociedade, bem como o garantidor permanente 

de que essa famčlia e sociedade nĄo violam, afetam ou vulneram 

os direitos das crianćas. Os Estados tĊm de adotar todas as 

medidas administrativas, legislativas e de outra natureza  para 

tornar efetivos os direitos das crianćas, garantir ā crianća a 

protećĄo e os cuidados necessĂrios para o seu bem-estar, tendo 

em conta os direitos e deveres dos seus pais, tutores ou de outras 

pessoas responsĂveis por elas perante a lei. O Estado ĉ obrigado, 

nĄo apenas a implementar diretamente medidas de protećĄo das 
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crianćas, mas tambĉm a favorecer, de forma mais ampla, o 

desenvolvimento e a forća da unidade familiar
5
. 

 

O Estado deve ser entendido na sua manifestaćĄo administrativo-executiva, judicial e 

legislativa, com o qual inclui todos os funcionĂrios pęblicos de qualquer nčvel que 

desempenhe atividades num destes ramos.  

A protećĄo eficaz e atempada dos interesses da crianća e da famčlia deve ser 

fornecida com o envolvimento de in stituićĕes devidamente qualificadas, que 

disponham de pessoal adequado, instalaćĕes suficientes, meios idēneos e 

experiĊncia comprovada neste tipo de tarefas. Desta forma, nĄo ĉ suficiente falar de 

ērgĄos jurisdicionais ou administrativos; ĉ necessĂrio que estes tenham todos os 

elementos necessĂrios para salvaguardar o interesse superior da crianća6. 

 

Finalmente, no contexto do sistema interamericano de 

direitos humanos, existem pelo menos quatro ɓǓǈɄǐǔƁǅǆƁǅǊǓǆǊǕǐǔ 

humanos que  sĄo chamados a observar e, se for o caso, a 

determinar a existĊncia de violaćĕes dos direitos humanos das 

crianćas, mas tambĉm, esses mesmos ērgĄos sĄo quem pode dar 

assistĊncia aos Estados para que estes cumpram com as suas 

obrigaćĕes no contexto aqui analisado. Assim, estes ērgĄos sĄo, 

principalmente:  

a.  ƤǐǎǊǔǔɄǐƁ ƪǏǕǆǓǂǎǆǓǊǄǂǏǂƁ ǅǆƁ ƥǊǓǆǊǕǐǔƁ ƩǖǎǂǏǐǔƁ

(CIDH) . Como jĂ foi mencionado anteriormente, este ĉ 

um ērgĄo principal e autēnomo da OEA responsĂvel 

pela promoćĄo e protećĄo dos direitos humanos no 

continente americano. O seu trabalho ĉ desenvolvido 

principalmente de trĊs formas: pelo sistema de 

petićĕes individuais e medidas cautelares (denęncias 

por violaćĄo de direitos humanos), pela monitorizaćĄo 

da situaćĄo dos direitos humanos nos Estados (visitas 

in loco, relatērios) e, pelo atendimento em linhas 

temĂticas prioritĂrias (relatorias, relatērios especiais, 

assessoria aos Estados). Neste sentido, tem 

competĊncia para conhecer casos e situaćĕes onde os 

 
5 Cfr. Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002 . Sĉrie A, NÐ 17. 
6 Cfr. Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02 

de 28 de agosto de 2002 . Sĉrie A, NÐ 17, par. 78. 
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direitos das crianćas estejam em risco, sejam violados 

e para prevenir que isso aconteća. 

i) Relatoria ǔǐǃǓǆƁ ǐǔƁ ƥǊǓǆǊǕǐǔƁ ǅǂƁ ƪǏǇɃǏǄǊǂ. ì um 

mecanismo especializado da CIDH que colabora 

com esta na anĂlise e avaliaćĄo da situaćĄo dos 

direitos humanos das crianćas e dos 

adolescentes no continente Americano. Da 

mesma forma, aconselha a CIDH no 

processamento de petićĕes, casos e pedidos de 

medidas cautelares e provisērias relativas ā 

infăncia e adolescĊncia. Da mesma forma, realiza 

visitas aos Estados e prepara estudos e 

relatērios. Desta forma, ĉ a parte operacional 

principal sobre este tema para o cumprimento 

das funćĕes da CIDH. 

b.  Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH) . 

Como jĂ foi referido anteriormente, trata-se de uma 

instituićĄo judicial autēnoma da OEA, cujo objetivo ĉ a 

aplicaćĄo e interpretaćĄo da ConvenćĄo Americana 

sobre Direitos Humanos e de outros tratados relativos 

ao mesmo tema. O seu trabalho ĉ desenvolvido de 

trĊs formas principais: atravĉs da emissĄo de 

pareceres consultivos (interpretaćĄo da ConvenćĄo 

Americana, outros tratados e leis de forma abstrata, 

ou seja, sem um caso em particular), mediante 

emissĄo de sentenćas contenciosas (interpretaćĄo da 

ConvenćĄo Americana e de outros tratados que lhe 

reconhećam competĊncia a partir de casos concretos 

onde ĉ denunciada a violaćĄo de direitos humanos) e, 

atravĉs de resolućĕes de medidas provisērias 

(estreitamente relacionadas com os casos 

contenciosos, sĄo medidas para evitar que seja 

consumada, de forma irreparĂvel, uma violaćĄo de 

direitos humanos). Nes te sentido, como jĂ foi feito, 

pode conhecer casos nos quais os direitos das crianćas 

tĊm de ser especificados, determinados ou 

interpretados.  

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/default.asp
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c. ƪǏǔǕǊǕǖǕǐƁƪǏǕǆǓǂǎǆǓǊǄǂǏǐƁǅǂƁƤǓǊǂǏɇǂƁǆƁǅǐƁƢǅǐǍǆǔǄǆǏǕǆƁ

(IIN) . ì o ērgĄo especializado da OEA em matĉria da 

infăncia e adolescĊncia. Como tal, assiste os Estados 

no desenvolvimento de polčticas pęblicas, contribuindo 

para o seu desenho e implementaćĄo na perspetiva da 

promoćĄo, protećĄo e respeito dos direitos das 

crianćas e dos adolescentes na regiĄo. O IIN tem 

como mi ssĄo contribuir para o desenvolvimento de 

polčticas pęblicas que garantam a promoćĄo, protećĄo 

e exercčcio dos direitos da infăncia e da adolescĊncia 

nos Estados -Membros da OEA e promover a 

construćĄo de uma cultura de direitos e bem-estar 

para as crianćas e adolescentes, no contexto do 

respeito pelos direitos humanos e fortalecimento das 

democracias.  

Cada um destes ērgĄos, no contexto das suas respetivas 

competĊncias, uns com mais especializaćĄo do que outros, mas 

todos com o objetivo de garantir que os Es tados cumpram com as 

suas obrigaćĕes internacionais para que os direitos das crianćas 

sejam respeitados e garantidos de forma efetiva no continente 

Americano.  

 

Tudo isto permite observar, de forma mais clara que, no sistema interamericano, as 

pessoas, os Estados e as instituićĕes da OEA tĊm um papel relevante e especčfico na 

protećĄo dos direitos humanos, razĄo pela qual cada um faz parte dele e dĂ- lhe vida. 

Assim, de forma geral com os direitos humanos e de forma especčfica com os 

direitos das crianćas, todos temos uma funćĄo, uma obrigaćĄo e um 

compromisso de alcanćar que estes sejam uma realidade. 

 

5. QUAIS SçO OS DIREITOS RECONHECIDOS äS 

CRIANêAS NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DIREITOS HUMANOS?  

Como foi dito anteriormente, nĄo existe no contexto da 

OrganizaćĄo de Estados Americanos nenhuma ferramenta, 

declarativa ou convencional, que estabeleća de forma especializada 

o conjunto dos direitos humanos reconhecidos ās crianćas no 

Continente. No entanto, como tambĉm jĂ foi afirmado, sĄo vĂrios 

os instrumento s internacionais que, de forma expressa, ordenam a 
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protećĄo que as pessoas menores de 18 anos de idade tĊm de 

usufruir, sendo o artigo 19 da ConvenćĄo Americana sobre Direitos 

Humanos a norma que pode ser considerada como a base da 

protećĄo especializada. 

O artigo 19 da ConvenćĄo Americana estabelece que: ¬[t]oda 

a crianća tem direito ās medidas de protećĄo que a sua condićĄo 

de menor requer por parte da sua famčlia, da sociedade e do 

Estadoº.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que 

¬esta disposićĄo deve ser entendida como um direito adicional, 

complementar, que o tratado estabelece para aqueles que, pelo 

seu desenvolvimento fčsico e emocional, necessitam de uma 

protećĄo especialº
7
. Desta forma, o Estado deve assumir uma 

posićĄo de garantidor especial  com maior cuidado e 

responsabilidade, adotando medidas especiais orientadas pelo 

princčpio do interesse superior da crianća
8
.  

Neste sentido, o Estado tem de prestar especial atenćĄo ās 

necessidades e aos direitos das crianćas, tendo em consideraćĄo ā 

sua condićĄo particular de vulnerabilidade
9
. Da mesma forma, a 

Corte afirmou repetidamente que ¬tanto a ConvenćĄo Americana 

como a ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća fazem parte de um 

compreensivo corpus juris  internacional de protećĄo das crianćas, 

que deve servir [ṏ] para determinar o conteędo e o alcance da 

disposićĄo geral definida no artigo 19 da ConvenćĄo Americanaº
10

. 

 

 

 
7 Corte IDH, ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏ OpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

supra , par 53, 54 e 60 e Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, Excećĕes Preliminares, Mĉrito, 

Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 25 de maio de 2010 . Sĉrie C NÐ 212, par. 164.  
8 Cfr. Corte IDH, ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏ OpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

supra , par. 164.  
9 Cfr.  Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala.  ExcećĄo Preliminar, Mĉrito, 

Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 24 de novembro de 2009. Sĉrie C NÐ 211, par. 184 e Caso 

ƳǐǔǆǏǅǐƁƤǂǏǕəƁǚƁǐǕǓǂƁǗǔƁƮɉǙǊǄǐƏ ExcećĄo Preliminar, Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 

31 de agosto de 2010. Sĉrie C NÐ 216, par. 201. 
10 Corte IDH, ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǐǔƁǬƯǊɑǐǔƁǅǆƁǍǂƁƤǂǍǍǆǺƁƉƷǊǍǍǂǈǓɂǏƁƮǐǓǂǍǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƊƁǗǔƁƨǖǂǕǆǎǂǍǂƏƁMĉrito. 

Sentenća de 19 de novembro de 1999. Sĉrie C NÐ 63, par. 194 e ƤǂǔǐƁƧǐǓǏǆǓɓǏƁǆƁǉǊǋǂƁǗǔƁ

Argentina.  Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 27 de abril de 2012. Sĉrie C NÐ 242, par. 

137.  
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Desta forma, as crianćas sĄo titulares de direitos estabelecidos em toda a ConvenćĄo 

Americana, alĉm de medidas especiais de protećĄo consagradas no artigo 19, que 

tĊm de ser definidas de acordo com as circunstăncias especčficas de cada caso 

concreto 11, no qual, como jĂ foi dito, deve ter sempre em conta o conjunto dos 

direitos que integram o referido corpus juris.  

 

De forma simples, o anterior significa que as crianćas tĊm 

reconhecido o direito ā personalidade jurčdica, vida, integridade 

pessoal, a nĄo serem submetidas ā escravatura e servidĄo, 

liberdade pessoal,   garantias judiciais, legalidade, protećĄo da 

honra e dignidade, indemnizaćĄo, liberdade de consciĊncia e 

religiĄo, liberdade de expressĄo e pensamento, retificaćĄo ou 

resposta, reuniĄo, associaćĄo, protećĄo da famčlia, nome, 

nacionalidade, propriedade privada, circulaćĄo e residĊncia, 

igualdade peran te a lei, protećĄo judicial e a todos os direitos 

econēmicos, sociais e culturais, mas todos eles com uma protećĄo 

especial.  

Mandatos expressos dessa protećĄo especial no contexto do 

sistema interamericano sĄo, por exemplo: 

Á A proibićĄo do trabalho noturno ou de trabalhos 

insalubres ou perigosos a menores de 18 anos.  

Á A proibićĄo de todo o tipo de trabalho que possa pĔr 

em perigo a sua saęde, seguranća ou moral. 

Á A obrigaćĄo de subordinar o dia de trabalho ās 

disposićĕes sobre educaćĄo obrigatēria no caso de 

menores de 16 anos.  

Á A obrigaćĄo de garantir ās crianćas uma alimentaćĄo 

adequada , tanto na ĉpoca de lactaćĄo como durante a 

idade escolar.  

Á O dever de tomar medidas especiais de protećĄo dos 

adolescentes para garantir a plena maduraćĄo das 

suas competĊncias fčsica, intelectual e moral. 

Á A obrigaćĄo de desenvolver programas especiais de 

formaćĄo familiar para contribuir para a criaćĄo de um 

ambiente estĂvel e positivo no qual as crianćas 

 
11 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay. Mĉrito e Reparaćĕes. Sentenća de 24 de fevereiro de 

2011 Sĉrie C NÐ 221, par. 121 e Caso Forneron e hija vs Argentina, supra, par.  44 .  
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percebam e desenvolvam os valores de compreensĄo, 

solidariedade, respei to e responsabilidade.  

Á O direito de crescer sob o apoio e responsabilidade 

dos seus pais, salvo circunstăncias excecionais, 

reconheci das judicialmente.  

Á O direito da crianća de curta idade de nĄo ser 

separada da sua mĄe. 

Á O direito ā educaćĄo gratuita e obrigatēria, pelo 

menos na fase elementar e a continuar a sua 

formaćĄo em nčveis mais elevados do sistema 

educativo.  

Á A obrigaćĄo dos estados de prestar uma atenćĄo 

especial ao desenvolvimento de programas e 

atividades para a sua educaćĄo como forma de 

garantir a permanĊncia dos valores democrĂticos, 

incluindo a liberdade e a justića social. 

Á A dupla protećĄo especial (por ser menor de idade e 

mulher) quando uma rapariga sofre de violĊncia. 

 

Alĉm disto, como parte integrante do conteędo do artigo 19 da ConvenćĄo 

Americana devemos ter presentes os 41 direitos genĉricos, com cada uma das suas 

especificaćĕes e medidas especiais, inclučdos na ConvenćĄo sobre Direitos da 

Crianća das Naćĕes Unidas12, direitos estes que em grande parte sĄo idĊnticos aos 

descritos no ponto anterior ao reconhecer, por exemplo, o direito ā vida, ao nome, 

ā nacionalidade, ā identidade, ā liberdade de expressĄo, de pensamento e religiĄo, 

ā integridade pessoal, ā famčlia, ās garantias judiciais, etc. 

 

Como medidas especiais expressas que  tĊm de ser tidas em 

conta a partir do conteędo dessa ConvenćĄo das Naćĕes Unidas, 

podemos destacar como exemplo, as seguintes:  

Á O direito da crianća em ser registada imediatamente 

depois do seu nascimento.  

Á O direito a que os pedidos realizados por uma crianća 

ou pelos seus pais para entrar num estado parte ou 

para sair deste, para efeitos de reuniĄo da famčlia, 

sejam atendidos pelos estados par tes de forma 

positiva, humanitĂria e rĂpida.  

 
12 Adotada e aberta ā assinatura e aprovaćĄo pela Assembleia Geral na sua resolućĄo 44/25, de 20 

de novembro de 1989. Entrada em vigor: 2 de setembro de 1990, de acordo com o artigo 49.  
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Á A obrigaćĄo dos estados em incentivar os meios de 

comunicaćĄo para transmitir informaćĄo e materiais 

de interesse social e cultural para a crianća. 

Á A obrigaćĄo do estado em adotar todas as medidas 

necessĂrias para que as crianćas, cujos pais trabalhem 

tenham direito a beneficiar dos servićos e das 

instalaćĕes infantis para os quais reęnam as condićĕes 

exigidas.  

Á A obrigaćĄo dos estados em tomar todas as medidas 

necessĂrias para garantir o pagamento da pensĄo 

alimentar por parte dos pais ou de outras pessoas que 

tenham a responsabilidade financeira pela  crianća, 

quer estej am a viver no estado parte como no 

estrangeiro.  

Á O direito da crianća ao repouso e aos tempos livres, a 

brincar e ās atividades recreativas prēprias da sua 

idade e em participar livremente na vida cultural e 

artčstica. 

Á O dever do estado de que toda a detenćĄo, 

encarceramento ou prisĄo de uma crianća aconteća de 

acordo com a lei e seja uma medida de ęltimo recurso 

e ter uma duraćĄo o mais breve possčvel. 

Á A proibićĄo dos estados recrutarem para as suas 

forćas armadas pessoas que ainda nĄo tenham 

completado os 15 anos  de idade.  

Á A faculdade para os estados adotarem medidas que 

permitam lidar com crianćas que tenham infringido as 

leis penais, sem recorre r a processos judiciais.  

Alĉm disto, o referido corpus juris reconhecido em 

conformidade com as disposićĕes da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos tambĉm ĉ composto por todas aquelas normas 

que, sem pertencerem ao sistema interamericano ou estarem 

inclučdas na ConvenćĄo sobre Direitos da Crianća, reconhecem 

uma protećĄo especial e/ou especializada ās crianćas. Assim, por 

exemplo, o referido tribunal considerou como parte deste corpus 

juris o artigo 4 do Protocolo II adicional ās Convenćĕes de 
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Genebra
13
, que na sua terceira alinha dĂ um tratamento 

privilegiado ās crianćas, com o objetivo de receberem os cuidados 

e a ajuda de que carećam, principalmente, em relaćĄo ā educaćĄo 

e ā unidade familiar. Tambĉm afirma que os menores de 15 anos 

nĄo podem ser recrutados para as forćas ou grupos armados, nem 

autorizadas a tomar parte nas hostilidades.  

 

Outros instrumentos internacionais que a Corte Interamericana tambĉm 

considerou como parte deste corpus juris  e, portanto, como elementos 

integrantes do conteędo do artigo 19 da ConvenćĄo Americana sĄo: as Regras 

Mčnimas das Naćĕes Unidas para a AdministraćĄo da Justića de Jovens (Regras de 

Beijing) 14, Diretrizes das Naćĕes Unidas para a PrevenćĄo da DelinquĊncia Juvenil 

(Diretrizes de Riad) 15, Regras Mčnimas das Naćĕes Unidas para a ElaboraćĄo de 

Medidas nĄo Privativas de Liberdade (Regras de Tēquio, 1990) 16, de onde utilizou 

algumas das regras do devido processo  que servem o propēsito de salvaguardar os 

direitos das crianćas submetidas a diferentes aćĕes por parte do Estado, da 

sociedade ou da famčlia17.  

 

Da mesma forma, a partir dos casos que che garam ā sua 

jurisdićĄo, a CoIDH integrou nesse corpus juris, que reconhece 

direitos ās crianćas, a ConvenćĄo sobre os Direitos das Pessoas 

com DeficiĊncia das Naćĕes Unidas
18

 e a ConvenćĄo para a 

RedućĄo dos Casos de Apatridia
19

, para citar os principais 

exemplos.   

 
13 Corte IDH. ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǂƁƮǂǔǂǄǓǆƁǅǆƁƮǂǑǊǓǊǑɂǏƁǗǔƁƤǐǍǐǎǃǊǂƏ Sentenća de 15 de setembro de 

2005. Sĉrie C NÐ 134, par. 153. 
14 Corte IDH. ƤǂǔǐƁƃƪǏǔǕǊǕǖǕǐƁǅǆƁƳǆǆǅǖǄǂǄǊɓǏƁǅǆǍƁƮǆǏǐǓƃƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚƏ Excećĕes Preliminares, 

Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 2 de setembro de 2004. Sĉrie C NÐ 112, par. 163, Corte 

IDH. Caso Bulacio vs Argentina.  Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 18 de Setembro de 

2003. Sĉrie C NÐ 100, par. 135 e ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǐǔƁƩǆǓǎǂǏǐǔƁƨɓǎǆǛƁƱǂǒǖǊǚǂǖǓǊƁǗǔƁƱǆǓəƏ Mĉrito, 

Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 8 de julho de 2004. Sĉrie C NÐ 110, par. 170. 
15 Corte IDH, ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǐǔƁǬƯǊɑǐǔƁǅǆƁǍǂƁƤǂǍǍǆǺƁƉƷǊǍǍǂǈǓɂǏƁƮǐǓǂǍǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƊƁǗǔƁƨǖǂǕǆǎǂǍǂƍƁǔǖǑǓǂ, par. 

197 e Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

par. 73.  
16 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02, par. 

126.  
17 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

supra , par. 116.  
18 Idem. e Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina.  Excećĕes Preliminares, Mĉrito, 

Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 31 de agosto de 2012 Sĉrie C NÐ 2, par 131-135.  
19 Cfr. Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

supra , par. 116 e Corte IDH. ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǂǔƁƯǊɑǂǔƁƺǆǂǏƁǚƁƣǐǔǊǄǐƁǗǔƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƁƥǐǎǊǏǊǄǂǏǂƏ Sentenća 

de 8 de setembro de 2005 . Sĉrie C NÐ 130, par. 143. 
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Alĉm disso, podemos estabelecer que a partir das suas 

interpretaćĕes, atĉ dezembro de 2012, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos definiu como direitos reconhecidos ās crianćas, 

como elementos dessa protećĄo especial na sua enumera 

jurispru dĊncia e a partir do conteędo de todas as normas antes 

referidas, o seguinte:  

Á O Estado deve apoiar e fortalecer a famčlia, adotando 

as medidas necessĂrias para que esta possa cumprir a 

sua funćĄo natural em relaćĄo ā crianća
20

.  

Á O Estado deve preservar e fa vorecer a permanĊncia 

da crianća no seu nęcleo familiar, a menos que 

existam razĕes determinantes para separĂ- la da sua 

famčlia, em funćĄo do seu interesse superior. A 

separaćĄo deve ser excecional e, de preferĊncia, 

temporĂria
21

.  

Á O Estado, para o cuidado das crianćas, deve recorrer a 

instituićĕes que disponham de pessoal adequado, 

instalaćĕes suficientes, meios idēneos e experiĊncia 

comprovada neste tipo de tarefas 22 . 

Á O respeito do direito ā vida, em relaćĄo ās crianćas, 

engloba nĄo apenas as proibićĕes, entre elas, da 

privaćĄo arbitrĂria, estabelecidas no artigo 4 da 

ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos, mas 

tambĉm abrange a obrigaćĄo de tomar as medidas 

necessĂrias para que as crianćas se desenvolvam com 

dignidade
 23

. 

Á A verdadeira e plena protećĄo das crianćas significa 

que estas devem desfrutar amplamente de todos os 

seus direitos, entre eles os econēmicos, sociais e 

 
20 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02,  

supra , par. 137.  
21 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, supra , par. 187.  
22 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏƁOpiniĄo Consultiva OC-17/02, 

supra , par. 116.  
23 Idem  
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culturais, consagrados em diversos instrumentos 

internacionais
24

.  

Á Os Estados Partes da ConvenćĄo Americana tĊm o 

dever, nos termos dos  artigos 19 e 17, conjugados 

com o artigo 1.1 da mesma, de tomar todas as 

medidas positivas para assegurar a protećĄo das 

crianćas contra maus tratos, quer seja na sua relaćĄo 

com as autoridades pęblicas ou nas relaćĕes inter-

individuais ou com as entidade s nĄo estatais
25

.  

Á Nos processos judiciais ou administrativos que 

envolvam direitos das crianćas devem ser observados 

todos os princčpios e normas do devido processo legal. 

Isto engloba as regras correspondentes a um juiz 

natural ²competente, independente e  imparcial ², 

duplo grau de jurisdićĄo, presunćĄo de inocĊncia, 

contraditērio e audiĊncia e defesa, tendo em conta as 

particularidades decorrentes da situaćĄo especčfica das 

crianćas e que se projetam razoavelmente, entre 

outras matĉrias, sobre a intervenćĄo pessoal destes 

processos e as medidas de protećĄo que seja 

indispensĂvel adotar no desenvolvimento destes
26

. 

Á Os menores de 18 anos a quem seja atribučda uma 

conduta de delito tĊm de ficar sujeitos a ērgĄos 

judiciais diferentes dos correspondentes aos maio res 

de idade. As caracterčsticas da intervenćĄo que o 

Estado deve ter no caso dos menores infratores 

devem refletir -se na integraćĄo e no funcionamento 

destes tribunais, assim como na natureza das medidas 

que podem adotar
27

. 

Á A conduta que deu origem ā intervenćĄo do Estado 

nos casos aos quais se refere o ponto anterior deve 

estar descrita na lei penal. Outros casos, como os de 

 
24 Idem  
25 Idem  
26 Idem  
27 Idem  
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abandono, desamparo, risco ou doenća, tĊm de ter 

um tratamento diferente do que ĉ dado aos processos 

aplicĂveis a quem comete uma conduta tčpica. No 

entanto, nestes casos ĉ necessĂrio observar, 

igualmente, os princčpios e as normas do devido 

processo legal, tanto no que corresponde aos 

menores, como no que corresponde a quem exerce 

direitos em relaćĄo a estes, derivados do estatuto 

familiar, tendo em conta as condićĕes especčficas das 

crianćas
28

. 

Á ì possčvel utilizar formas alternativas de resolućĄo de 

litčgios que envolvam as crianćas, no entanto, ĉ 

necessĂrio regular com especial cuidado a aplicaćĄo 

destas formas alternativas para que nĄo alterem ou 

diminuam os seus direitos
29

. 

Á A referida jurisdićĄo especial para crianćas em conflito 

com a lei, bem como as suas leis e pro cedimentos 

correspondentes, devem caracterizar -se, entre outros, 

pelos seguintes elementos: 1) em primeiro lugar, a 

possibilidade de tomar medidas para tratar estas 

crianćas sem recorrer a processos judiciais; 2) no caso 

de um processo judicial ser necessĂrio, este tribunal 

irĂ dispor de vĂrias medidas, tais como 

aconselhamento psicolēgico para a crianća durante o 

procedimento, controlo em relaćĄo ā forma de registar 

o depoimento da crianća e regulamentaćĄo da 

publicidade do processo; 3) irĂ dispor tambĉm de uma 

margem suficiente para o exercčcio de faculdades 

discricionĂrias nas diferentes etapas dos processos e 

nas diferentes fases da administraćĄo de justića de 

crianćas; e 4) os que exerćam estas faculdades devem 

estar especialmente preparados e capacitados sobre 

os direitos humanos da crianća e em psicologia infantil 

para evitar qualquer abuso da discricionariedade e 

 
28 Idem  
29 Idem  
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para garantir que as medidas ordenadas em cada caso 

sejam idēneas e proporcionais
30

. 

Á as medidas de protećĄo do artigo 19 da ConvenćĄo 

Americana incluem a nĄo discriminaćĄo, a assistĊncia 

especial ās crianćas privadas do seu ambiente familiar, 

a garantia da sobrevivĊncia e o desenvolvimento da 

crianća, o direito a um nčvel de vida adequado e a 

reinserćĄo social de todas as crianćas včtimas de 

abandono ou exploraćĄo
31

. 

Á A detenćĄo de menores deve ser excecional e pelo 

perčodo mais breve possčvel
32

, devendo as cri anćas 

privadas da liberdade estar separadas dos adultos e 

ter uma supervisĄo especial periēdica no ămbito da 

saęde e da implementaćĄo de programas de 

educaćĄo
33

. 

Á Os requisitos exigidos para provar o nascimento no 

territērio tĊm de ser razoĂveis e nĄo podem 

representar um obstĂculo para o acesso ao direito ā 

nacionalidade
34

. 

Á A especial vulnerabilidade pela sua condićĄo de 

crianća torna-se ainda mais evidente numa situaćĄo 

de conflito armado, o que significa que o estado deve 

dar uma protećĄo ainda mais reforćada a estes 

casos
35

. 

Á Para o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua 

personalidade, as crianćas indčgenas, de acordo com a 

sua cosmovisĄo, de preferĊncia, devem formar-se e 

crescer no seu meio natural e cultural, jĂ que 

possuem uma identidade distintiva q ue os liga ā sua 

 
30 Cfr.  Corte IDH. ƤǂǔǐƁƃƪǏǔǕǊǕǖǕǐƁǅǆƁƳǆǆǅǖǄǂǄǊɓǏƁǅǆǍƁƮǆǏǐǓƃƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚ, supra , par. 211.  
31 Cfr.  Corte IDH, Caso ǅǆƁǍǐǔƁǬƯǊɑǐǔƁǅǆƁǍǂƁƤǂǍǍǆǺƁƉƷǊǍǍǂǈǓɂǏƁƮǐǓǂǍǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƊƁǗǔƁƨǖǂǕǆǎǂǍǂƍƁǔǖǑǓǂ, 

par. 196.  
32 Cfr.  ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǐǔƁƩǆǓǎǂǏǐǔƁƨɓǎǆǛƁƱǂǒǖǊǚǂǖǓǊƁǗǔƁƱǆǓəƍƁǔǖǑǓǂ, par. 169.  
33 Cfr.  Corte IDH. ƤǂǔǐƁƃƪǏǔǕǊǕǖǕǐƁǅǆƁƳǆǆǅǖǄǂǄǊɓǏƁǅǆǍƁƮǆǏǐǓƃƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚ, supra , par. 172.  
34 Cfr.  Corte IDH. ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǂǔƁƯǊɑǂǔƁƺǆǂǏƁǚƁƣǐǔǊǄǐƁǗǔƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƁƥǐǎǊǏǊǄǂǏǂƍƁǔǖǑǓǂ, par. 171.  
35 Cfr.  Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia.  Sentenća de 1 de julho de 2006 

Sĉrie C NÐ 148, par. 246. 
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terra, cultura, religiĄo e idioma. Desta forma, ĉ uma 

obrigaćĄo promover e proteger o direito das crianćas 

indčgenas a viver de acordo com a sua prēpria cultura, 

a sua prēpria religiĄo e o seu prēprio idioma
36

. 

Á A obrigaćĄo geral dos Estados de promover e proteger 

a diversidade cultural inclui a obrigaćĄo especial de 

garantir o direito ā vida cultural das crianćas 

indčgenas
37

. 

Á A perda de prĂticas tradicionais, como os ritos de 

iniciaćĄo feminina ou masculina e as lčnguas da 

comunidade indčgena e os prejučzos derivados da falta 

de territērio, afetam, de forma particular, o 

desenvolvimento e identidade cultural das crianćas de 

uma comunidade indčgena ao nĄo poderem 

desenvolver essa relaćĄo especial com o seu territērio 

tradicional e essa forma de  vida prēpria da sua cultura 

se nĄo forem implementadas as medidas necessĂrias 

para garantir o usufruto destes direitos
38

.  

Á Os Estados tĊm de garantir que a pessoa seja 

registada com o nome escolhido por ela ou pelos seus 

pais, de acordo com o momento do registo, sem 

nenhum tipo de restrićĄo ou de interferĊncia na 

decisĄo de escolha do nome e, depois da pessoa estar 

registada, que seja possčvel preservar e restabelecer o 

seu nome e apelido
39

. 

Á A separaćĄo dos pais biolēgicos pĕe em risco a 

sobrevivĊncia e o desenvolvimento das meninas, 

sobrevivĊncia e desenvolvimento que o Estado deve 

garantir
40

. 

 
36 Cfr.  Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs Guat emala, supra , par. 167 e 169 e Corte IDH. Caso 

ƤǐǎǖǏǊǅǂǅƁƪǏǅɍǈǆǏǂƁƹɂǌǎǐǌƁƬɂǔǆǌƏƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚƏ Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 24  

de agosto de 2010 Sĉrie C NÐ 214, par. 261. 
37 Cfr.  Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, supra, par.  168 e Corte IDH.  Caso Comunidad 

ƪǏǅɍǈǆǏǂƁƹɂǌǎǐǌƁƬɂǔǆǌƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚƍƁǔǖǑǓǂ, par. 262.  
38 Cfr. Corte IDH. ƤǂǔǐƁƤǐǎǖǏǊǅǂǅƁƪǏǅɍǈǆǏǂƁƹɂǌǎǐǌƁƬɂǔǆǌƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚƍƁǔǖǑǓǂ, par. 263.  
39 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs Uruguay, supra , par. 127.  
40 Cfr. Ibidem.,  par. 130.  
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Á As crianćas exercem os seus direitos de forma 

progressiva  ā medida que desenvolvem um maior 

grau de autonomia pessoal
41

. 

Á As crianćas tĊm de ser informadas sobre o direito a 

serem ouvidas diretamente ou atravĉs de um 

representante, se assim o desejarem. Sobre isto, nos 

casos em que existam conflitos de interesses entre a 

mĄe e o pai, o Estado deve garantir, se possčvel, que 

os interesses do menor de idade sejam repre sentados 

por alguĉm alheio a este conflito
42

.  

Á Em todos os processos nĄo ĉ suficiente ouvir a 

crianća, as opiniĕes desta tĊm de ser tidas em 

consideraćĄo, de forma sĉria, a partir do momento em 

que a crianća ĉ capaz de formar um julgamento 

prēprio, o que implica que as opiniĕes da crianća 

sejam avaliadas caso a caso
43

. 

Á Os procedimentos administrativos e judiciais que se 

referem ā protećĄo dos direitos humanos de pessoas 

menores de idade, principalmente aqueles processos 

judiciais relacionados com a adoćĄo, a guarda e a 

tutela de crianćas que se encontram na sua primeira 

infăncia, devem ser tratados com uma diligĊncia e 

celeridade excecionais por parte das autoridades
44

. 

Á Na falta de um dos pais, as autoridades judiciais tĊm a 

obrigaćĄo de procurar o pai ou a mĄe ou outros 

familiares biolēgicos
45

. 

Á A identidade, apesar de nĄo ser um direito exclusivo 

das crianćas, tem uma importăncia especial durante a 

infăncia
46

. 

 
41 Cfr. Corte IDH. ƤǂǔǐƁƢǕǂǍǂƁƳǊǇǇǐƁǚƁƯǊɑǂǔƁǗǔƁƤǉǊǍǆƏ Mĉrito, Reparaćĕes e Custas. Sentenća de 24 

de fevereiro de 2012. Sĉrie C NÐ 239, par. 199. 
42 Idem  
43 Ibidem., par.  200.  
44 Cfr. Corte IDH. Caso Forneron e hija vs Argentina, supra , par. 51 e Corte IDH. Caso Furlan 

y Familiares vs Argentina, supra , par. 127.  
45 Ibidem,  par. 119.  
46 Cfr. Caso Contreras y otros vs El Salvador, supra , par. 113 e Corte IDH. Caso Forneron e hija vs  
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Á As obrigaćĕes reforćadas dos Estados em relaćĄo as 

crianćas portadoras de deficiĊncia, sĄo: i) ¬[o]s 

Estados Partes tomarĄo todas as medidas necessĂrias 

para assegurar ās crianćas com deficiĊncia o pleno 

exercčcio de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, em igualdade de oportunidades com as 

restantes crianćasº; ii) ¬[e]m todas as aćĕes relativas 

ās crianćas com deficiĊncia, o interesse superior da 

crianća terĂ uma consideraćĄo primordialº e iii) ¬que 

as crianćas com deficiĊncia tenham o direito de 

expressar livremente a sua opiniĄo sobre todos os 

assuntos que lhes digam respeito, tenham a sua  

opiniĄo devidamente valorizada de acordo com sua 

idade e maturidade, em igualdade de oportunidades 

com as demais crianćas, e recebam atenćĄo adequada 

ā sua deficiĊncia e idade, para que possam exercer 

esse direitoº
47

. 

 

A partir do exposto anteriormente, podemos concluir que os direitos humanos 

reconhecidos no sistema interamericano de direitos humanos ās crianćas sĄo todos 

os direitos humanos jĂ reconhecidos para qualquer ser humano, mas com a adićĄo 

de uma protećĄo especial, alĉm de todos aqueles que, inclučdos nos instrumentos 

interamericanos ou com origem noutro sistema de protećĄo, reconhecem 

expressamente uma protećĄo especial ās pessoas que ainda nĄo fizeram 18 anos, ao 

formar todas essas normas o corpus juris que a  Corte Interamericana reconheceu 

como integrantes do artigo 19 da ConvenćĄo Americana. 

 

6. O INTERESSE SUPERIOR DA INFæNCIA NO 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS  

O interesse superior da infăncia ĉ um princčpio que sem estar 

expressamente reconhec ido nas normas que integram o sistema 

interamericano de direitos humanos, foi adotado neste a partir da 

interpretaćĄo que a Corte Interamericana fez do artigo 19 da 

ConvenćĄo Americana, principalmente devido ā formaćĄo do 

corpus juris que foi mencionado na  secćĄo anterior. 

 

 Argentina, supra , par. 123.  
47 Cfr. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, supra , par. 136.  
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A expressĄo ¬interesse superior da crianćaº foi originalmente 

consagrada no artigo 3 da ConvenćĄo sobre os Direitos da Crianća 

e implica que o desenvolvimento desta e o exercčcio pleno dos seus 

direitos tĊm de ser considerados como critĉrios orientadores para o 

desenvolvimento de normas e a aplicaćĄo destas em todos os 

pontos relacionados com a vida da crianća
48

. 

 

O interesse superior da infăncia, de uma forma muito simples, poderia traduzir-se 

na protećĄo especial, reforćada, que todos os direitos humanos devem ter quando 

se trata das crianćas. A necessidade de satisfaćĄo de todos os direitos das crianćas, 

a que o Estado ĉ obrigado e irradia efeitos na interpretaćĄo de todos os restantes 

direitos da ConvenćĄo quando o caso se refere a menores de idade
49

. 

 

Embora nem sempre seja fĂcil compreender e determinar o 

que implica exatamente o ¬interesse superiorº, ĉ possčvel afirmar 

que, por exemplo, quando as alegadas včtimas de violaćĕes dos 

direitos humanos sĄo crianćas, isso exige a aplicaćĄo de um 

padrĄo mais elevado para a classificaćĄo de aćĕes que atentam 

contra si
50
. Tambĉm, significa a adoćĄo de certas medidas 

especčficas com o objetivo de que gozem efetivamente destes 

direitos e garantias
51
, os quais variam em funćĄo das 

circunstăncias particulares do caso e da condićĄo pessoal das 

crianćas
52

 e das caracterčsticas particulares da situaćĄo na qual 

esteja a cria nća
53

. 

Apesar desta anĂlise, tambĉm ĉ importante estabelecer o 

que nĄo ĉ o ¬interesse superior da infănciaº ou, melhor dito, o 

que nĄo se pode fazer sob o apoio deste. Neste sentido, a Corte 

 
48 Cfr Corte IDH, ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏ OpiniĄo Consultiva OC-17/02,  

supra , par. 61.  
49 Cfr.  Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala, supra , par. 184; Corte IDH. 

ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǂǔƁƯǊɑǂǔƁƺǆǂǏƁǚƁƣǐǔǊǄǐƁǗǔƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƁƥǐǎǊǏǊǄǂǏǂƍƁǔǖǑǓǂ, par. 134; e Corte IDH, ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁ

ƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏ OpiniĄo Consultiva OC-17/02, supra , par 56, 57 e 60.  
50 Cfr.  Corte IDH, ƤǂǔǐƁǅǆƁǍǐǔƁǬƯǊɑǐǔƁǅǆƁǍǂƁƤǂǍǍǆǺƁƉƷǊǍǍǂǈǓɂǏƁƮǐǓǂǍǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƊƁǗǔƁƨǖǂǕǆǎǂǍǂƍƁǔǖǑǓǂ, 

par.  170.  
51 Cfr.  Corte IDH. ƤǂǔǐƁƃƪǏǔǕǊǕǖǕǐƁǅǆƁƳǆǆǅǖǄǂǄǊɓǏƁǅǆǍƁƮǆǏǐǓƃƁǗǔƁƱǂǓǂǈǖǂǚ, supra , par. 209; e Corte 

IDH, ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐƏ OpiniĄo Consultiva OC-17/02, supra , par. 

98.  
52 Cfr.  Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, supra, par. 166.  
53 Cfr. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, supra , par. 126.  



 

68  

ƢƁǑǓǐǕǆɇɄǐƁǅǐǔƁǅǊǓǆǊǕǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƁǅǂǔƁǄǓǊǂǏɇǂǔƁǏǐƁƴistema 

I nteramericano de Direitos Humanos  

Interamericana estabeleceu que o interesse superior da crianća 

nĄo pode ser utilizado para negar o direito do seu progenitor em 

virtude do seu estado civil, em benefčcio daqueles que contam com 

um estado civil que se ajusta a um determinado conceito de 

famčlia
54
. Como tambĉm nĄo se pode invocar o interesse superior 

da crianća para legitimar a inobservăncia de requisitos legais, a 

demora ou erros nos processos judiciais
55

.  

O interesse superior da infăncia nĄo pode servir de apoio 

para anular ou eliminar os di reitos humanos de outra pessoa, 

porque embora, essa protećĄo especial implique em todo o caso e 

de acordo com cada circunstăncia a predominăncia, prioridade ou 

melhor posićĄo dos direitos da crianća, isto nĄo pode, por mais 

que seja relevante, fazer com fi quem sem sentido, sem conteędo, 

os direitos de outra pessoa. Assim, por exemplo, num processo 

penal, o interesse superior da crianća implica um conjunto de 

medidas e condićĕes para assegurar a melhor participaćĄo deste 

de acordo com as suas circunstăncias particulares, isto nunca pode 

significar a anulaćĄo e distorćĄo dos princčpios bĂsicos do direito de 

defesa ou dos direitos das včtimas; mas apenas a limitaćĄo ou 

ajuste necessĂrio destes para garantir os direitos das crianćas, mas 

nunca a destruićĄo, negaćĄo total de outros direitos. 

O interesse superior da infăncia implica respeitar e garantir 

os direitos humanos das pessoas menores de 18 anos, tendo em 

conta as suas circunstăncias concretas, dando em cada caso a 

protećĄo especial que necessitem para exercer os seus direitos 

sem serem danificados outros direitos que, da mesma forma, estas 

tĊm reconhecidos com esta protećĄo especial. 

Por fim, tudo isto significa, tal como foi dito pela ComissĄo e 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, todas as 

violaćĕes dos direitos das crianćas implicam necessariamente uma 

responsabilidade agravada, uma grave violaćĄo dos direitos 

humanos, onde quer que aconteća. 

 

 

 
54 Cfr. Corte IDH. Caso Forneron e hija vs Argentina, supra , par. 99.  
55 Ibidem, par . 105.  
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3 
 

ASSEGURANDO O GOZO DOS DIREITOS EM 

CONDIêøES DE IGUALDADE: DIREITOS 

HUMANOS DAS PESSOAS COM DEFICIíNCIA 

² CONTEXTO GERAL 

 

Josĉ Claudio Monteiro de Brito Filho
1
 

 

Resumo  

Texto que discute os mecanismos necessĂrios para o gozo, pelas pessoas com 

deficiĊncia, de seus direitos. EstĂ fundamentado, especialmente, na ConvenćĄo da 

ONU sobre os Direitos das Pessoa com DeficiĊncia, e estĂ dividido em quatro itens. 

O primeiro serve como contextualizaćĄo, e explica o desenvolvimento do estudo. O 

segundo discute a denominaćĄo conferida aos integrantes desse grupo vulnerĂvel, 

e explora aspectos da conceituaćĄo oferecida pela ConvenćĄo da ONU a respeito de 

pessoas com deficiĊncia. O terceiro item trata da discriminaćĄo e dos fenĔmenos 

psicolēgicos e antropolēgicos que lhe dĄo origem. Por fim, o quarto item ĉ dedicado 

ao principal objetivo do texto, que ĉ expor os modelos de combate ā discriminaćĄo 

dos integrantes dos gr upos vulnerĂveis, com destaque para as pessoas com 

deficiĊncia, terminando com uma discussĄo a respeito de acessibilidade, com foco 

final na questĄo da educaćĄo. 

 

1. CONTEXTUALIZANDO A DISCUSSçO 

 Dificilmente serĄo encontrados, ao longo da Histēria, 

integrantes de grupo vulnerĂvel que tenham sido mais 

discriminados do que as pessoas com deficiĊncia. 

 Mesmo apēs o perčodo em que eram, simplesmente, 

eliminadas, as pessoas com deficiĊncia sempre tiveram Ê e ainda 

tĊm Ê convivĊncia bastante complicada com os outros integrantes 

da sociedade, que ās vezes as excluem com base na falsa crenća 

de que sĄo todas incapazes para os atos da vida, ās vezes tĄo 

somente as repudiam pelas suas diferenćas
2
. 

 
1 Doutor em Direito das Relaćĕes Sociais pela PUC/SP. Professor do Programa de Pēs-GraduaćĄo 

em Direito da Universidade Federal do ParĂ. 
2 Observemos, como lembra Miguel ångel Cabra de Luna, na ApresentaćĄo do livro Derechos humanos 

de las personas con disc apacidad: la Convenciēn Internacional de las Naciones Unidas (2007, p. 13), 

que se estima que 10% da populaćĄo mundial enquadra-se como pessoa com deficiĊncia. 
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 Hoje, todavia, essa ainda comum exclusĄo jĂ pode ser 

contraba lanćada por uma sĉrie de institutos que buscam o oposto: 

a inclusĄo social das pessoas com deficiĊncia, e que sĄo reflexo, 

como estĂ no Informe Mundial sobre la Discapacidad  (2011, p. 3), 

ao mesmo tempo, da organizaćĄo das pessoas com deficiĊncia, e 

da ten dĊncia de se considerar a deficiĊncia como uma questĄo de 

direitos humanos.  

  

Nossa intenćĄo, nesse breve texto, ĉ discorrer a respeito desses institutos que, ao 

fim, tĊm como objetivo permitir que as pessoas com deficiĊncia tenham o mesmo 

acesso que as demais pessoas aos bens necessĂrios para uma vida com dignidade. 

 

E essa conclusĄo, feita jĂ no inčcio do texto, ĉ importante, 

pelo que justifica, desde logo, uma explicaćĄo: a criaćĄo de 

mecanismos que possibilitem aos integrantes dos grupos 

vulnerĂveis, dentre eles o composto pelas pessoas com deficiĊncia, 

um acesso diferenciado, nĄo significa a criaćĄo de privilĉgios ou 

assemelhados; significa, apenas, a criaćĄo de condićĕes para o 

exercčcio de direitos e para o acesso aos bens valiosos da vida em 

condićĕes de igualdade. 

Antes, porĉm, de discorrer a respeito dos institutos acima 

aludidos, vamos fazer, em itens sequenciais, uma singela 

discussĄo a respeito de dois aspectos que sĄo importantes para a 

compreensĄo dos modelos e das aćĕes que vamos apresentar 

como importantes para a inclusĄo das pessoas com deficiĊncia. 

Primeiro vamos discutir quem deve ser considerada pessoa 

com deficiĊncia, para que nĄo restem dęvidas a respeito de quem 

sĄo os integrantes desse grupo vulnerĂvel. Depois, vamos tentar 

compre ender o que ĉ a discriminaćĄo, e quais sĄo os fenĔmenos 

que lhe dĄo origem. 

2. PESSOAS COM DEFICIíNCIA ² DENOMINAêçO, 

DEFINIêçO E ABRANGíNCIA 

Embora o senso comum nos indique a aparente facilidade de 

determinar quem sĄo as pessoas com deficiĊncia, esse ĉ um erro 

bĂsico todos os dias cometido. 

E ele tem consequĊncia que pode ser nefasta, e que deve 

ser, desde logo, indicada. Como os atos nomativos, internos e 
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internacionais, nos mais recentes anos, tĊm criado uma sĉrie de 

instrumentos para a protećĄo das pessoas com deficiĊncia, ĉ ēbvio 

que ĉ preciso identificar os integrantes desse grupo, e com a maior 

precisĄo possčvel. 

ì que, uma identificaćĄo por demais restritiva poderĂ deixar 

de fora do ămbito de protećĄo das normas pessoas que necessitam 

delas para ter  acesso a bens valiosos. De outra banda, uma 

identificaćĄo elĂstica, que amplie demais os sujeitos protegidos, 

pode desproteger os integrantes do grupo que mais precisam de 

suporte para ter seus direitos respeitados, em prol de quem nĄo 

tem necessidade des se apoio
3
. 

O ponto de partida para toda essa discussĄo deve ser a 

definićĄo que prepondera, hoje, em todo o mundo, a respeito de 

quem seja pessoa com deficiĊncia, e que se encontra no artigo 1Ð, 

da ConvenćĄo sobre os Direitos das Pessoas com DeficiĊncia, da 

OrganizaćĄo das Naćĕes Unidas (ONU), assinada em Nova York em 

30 de marćo de 2007, que preceitua: 

 

Pessoas com deficiĊncia sĄo aquelas que tĊm impedimentos de longo prazo de 

natureza fčsica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interaćĄo com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participaćĄo plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condićĕes com as demais pessoas4. 

 

Essa definićĄo, comećando com a primeira questĄo a debater 

neste item, jĂ inicia indicando qual a denominaćĄo adotada pela 

ONU, que ĉ pessoas com deficiĊncia, o que, a propēsito, ecoa os 

reclamos dos integrantes desse grupo vulnerĂvel contra 

denominaćĕes que nĄo expressam, com fidelidade, sua real 

 
3 Um exemplo retirado da atuaćĄo do Ministĉrio Pęblico do Trabalho, no Brasil, dĂ uma boa ideia 

do que se estĂ afirmando. Como a legislaćĄo brasileira ĉ extremamente ampla em relaćĄo ā 

caracterizaćĄo das pessoas com deficiĊncia auditiva, sempre foi comum que os empregadores, 

neste Pačs, contratassem preferencialmente deficientes auditivos no grau mais leve possčvel, para 

cumprir o programa previsto em lei de aćĄo afirmativa que impĕe a contrataćĄo de pessoas com 

deficiĊncia nas empresas com mais de 100 empregados, em detrimento da contrataćĄo de outros, 

com deficiĊncias que impĕem maiores custos para a construćĄo de ambientes verdadeiramente 

inclusivos, como cadeirantes e deficientes visuais. Ver a respeito, por exemplo, em Brito Filho 

(2011).   
4 Ver essa versĄo, que ĉ a oficial em portuguĊs, em  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007 -2010/2009/decreto/d6949.htm . Acesso em 5 de 

marćo de 2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


 

76  

ƢǔǔǆǈǖǓǂǏǅǐƁǐƁǈǐǛǐƁǅǐǔƁǅǊǓǆǊǕǐǔƁǆǎƁǄǐǏǅǊɇɕǆǔƁǅǆƁǊǈǖǂǍǅǂǅǆ 

condićĄo, como algumas jĂ utilizadas no passado, para todos os 

integrantes do grupo, como ¬incapazesº, ou para parte deles, 

como ¬excepcionaisº, que serviam para designar as pessoas com 

deficiĊncia mental. Elimina, tambĉm, denominaćĄo que foi utilizada 

preferencialmente no Brasil ¬pessoa portadora de deficiĊnciaº, e 

que atĉ hoje ĉ a que consta da ConstituićĄo desse Pačs
5
. A esse 

respeito, entende Araujo (2011) que a denominaćĄo ¬pessoa 

portadora de deficiĊnciaº nĄo ĉ mais adequada porque essas 

pessoas nĄo portam, nĄo conduzem uma deficiĊncia, sendo correto 

o entendimento do autor, pois nĄo se leva ou carrega a deficiĊncia, 

tem -se a deficiĊncia. 

Observemos que a denominaćĄo adotada, de pessoas com 

deficiĊncia, nĄo se confunde com outra, ās vezes utilizada como 

sinĔnimo, que ĉ de pessoa com necessidades especiais. ì que 

esta, pensamos ser claro, abrange uma generalidade de casos, 

sendo as pessoas com deficiĊncia somente algumas das pessoas 

alcanćadas pela ideia que pessoa com necessidades especiais 

expressa.  

SĄo pessoas com necessidades especiais todas aquelas que, 

em dado momento, de forma permanente ou temporĂria, ās vezes 

somente pela falta de mčnimos recursos financeiros para correćĕes, 

tĊm dificuldades ou restrićĕes de acesso a determinados bens, 

direitos, oportunidades e/ou espaćos. 

Por exemplo, uma mulher grĂvida pode ter restrićĕes de 

acesso a determinado local, pela dificuldade, temporĂria, de subir 

escadas, com consequĊncias negativas as mais variadas. Nesse 

 
5 Pessoa portadora de deficiĊncia ĉ a denominaćĄo que consta, tambĉm, na versĄo oficial em 

portuguĊs da ConvenćĄo Interamericana para a EliminaćĄo de Todas as Formas de DiscriminaćĄo 

contra as Pessoas Portadoras de DeficiĊncia, adotada no ămbito da OrganizaćĄo dos Estados 

Americanos (OEA), e promulgada no Brasil por meio do Decreto nÐ 3.956, de 8 de outubro de 

2001, da  PresidĊncia da Repęblica. A propēsito desta ConvenćĄo, entendemos que ela, nĄo 

obstante, no artigo 1, item 1, disponha que o ¬termo ¢deficiĊncia  significa uma restrićĄo fčsica, 

mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitēria, que limita a capacidade de exercer 

uma ou mais atividades essenciais da vida diĂria, causada ou agravada pelo ambiente econĔmico e 

socialº, nĄo deve ser lida como estabelecendo uma concepćĄo dissonante da convenćĄo da ONU 

sob anĂlise. ì que a noćĄo de impedimento de longo prazo ĉ compatčvel com a ideia de ser a 

deficiĊncia permanente ou transitēria, apenas neste ęltimo caso nĄo podendo ser de curta 

duraćĄo. Da mesma forma, nas duas convenćĕes ĉ possčvel fazer a relaćĄo entre a deficiĊncia e as 

barreiras ou obstĂculos que lhe dĄo essa feićĄo (de deficiĊncia). 
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espaćo de tempo que durarĂ a gravidez, ĉ claramente pessoa com 

necessidades especiais, mas, jamais, pessoa com deficiĊncia. 

Da mesma forma aquele que, por ter miopia em grau 

elevado, e por nĄo contar com recursos financeiros, tem grandes 

dificuldades de en xergar. Nesse caso, suas restrićĕes de acesso a 

uma condićĄo de igualdade com as demais pessoas poderiam 

simplesmente desaparecer com o uso de lentes corretivas, ou, 

melhor ainda, com a realizaćĄo de cirurgia. 

A esse respeito, na mesma linha que adotamos acima, 

entende Fonseca (2006, p. 270) que ¬[a] expressĄo ¢pessoa com 

necessidades especiais  ĉ um gĊnero que contĉm as pessoas com 

deficiĊncia, mas tambĉm acolhe os idosos, as gestantes, enfim, 

qualquer situaćĄo que implique tratamento diferenciadoº. 

Ainda  a respeito da terminologia, cumpre -nos observar que 

MACHADO (1998, p. 17)) utiliza, em texto em Espanhol, trĊs 

denominaćĕes distintas, cada uma delas com seu prēprio 

significado: deficiencia , que significa uma condićĄo que gera 

limitaćĕes, e que a pessoa tem de forma congĊnita ou adquirida; 

discapacidad , que seria o seu resultado, e que pode gerar 

limitaćĕes nos graus severo, moderado ou leve, e minusvalia , que 

ĉ uma condićĄo de carĂter social, decorrente do jučzo, da 

apreciaćĄo, da imagem ou do preconceito a respeito da pessoa 

com deficiĊncia e de seu entorno social imediato. 

Devemos observar no entanto que, para a designaćĄo dos 

integrantes do grupo vulnerĂvel de que estamos tratando, a 

denominaćĄo utilizada em espanhol pela OrganizaćĄo das Naćĕes 

Unidas ĉ personas com discapacidad , como consta, de forma 

expressa na versĄo nessa lčngua da ConvenćĄo sobre os Direitos 

das Pessoas com DeficiĊncia (ƤǐǏǗǆǏǄǊɓǏƁƴǐǃǓǆƁǍǐǔƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁǅǆƁ

las Personas con Discapacidad )
6
, sendo essa denominaćĄo que 

deve corresponder ā denominaćĄo pessoas com deficiĊncia, em 

portuguĊs. 

 

 

 

 
6 Ver, por exemplo, em  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf . Acesso em 5 de marćo de 2013. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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 Quanto ā definićĄo e abrangĊncia, a partir do conceito acima transcrito, da 

ConvenćĄo sobre os Direitos da Pessoa com DeficiĊncia, ĉ conveniente ressaltar que 

ela, apesar de poder incluir uma gama  ampla de pessoas, superando legislaćĕes por 

demais restritivas, o faz a partir de um elemento que deve ser levado em 

consideraćĄo, que ĉ o que se denomina de ¬impedimento de longo prazoº, 

eliminando, portanto, impedimentos temporĂrios, de curta ou mĉdia duraćĄo, e a 

partir de deficiĊncias de ¬natureza fčsica, mental, intelectual ou sensorialº. 

Note -se tambĉm, na definićĄo, a importăncia dada ās barreiras, que nĄo devem ser 

entendidas somente no aspecto fčsico, mas tambĉm no aspecto comportamental, 

atitudin al, que podem obstar a participaćĄo ¬plena e efetivaº das pessoas com 

deficiĊncia na sociedade, ou, como temos preferido, obstar o acesso das pessoas 

com deficiĊncia aos bens fundamentais, e por isto valiosos, da pessoa. 

  

Cabe ainda registrar, como verifi camos com Luna e outros 

(2007, p. 64 -65), que a definićĄo conferida pela ConvenćĄo da 

ONU resulta, exatamente, dessa interaćĄo entre as deficiĊncias e 

as barreiras ¬debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participaciēn plena y efectiva em la sociedad, em igualdad de 

condiciones com las demĂsº, nĄo sendo, todavia, uma definićĄo 

fechada, ao abrir espaćo para incluir pessoas que, habitualmente, 

nĄo estĄo enquadradas em uma concepćĄo mais rčgida de pessoas 

com deficiĊncia. Indicam ainda os autores a preferĊncia, feita pela 

convenćĄo da ONU, pelo modelo social de deficiĊncia, ¬al asumir 

que la discapacidad resulta de la interaciēn com barreras debidas a 

la actitud y al entornoº. 

 A esse respeito, a OrganizaćĄo Mundial de Saęde (OMS), no 

Informe jĂ indicado (2011), acredita que ĉ possčvel promover um 

modelo que represente um equilčbrio viĂvel entre os modelos 

mĉdico e social, e que denomina de ¬modelo bio-psicosocialº. ì 

que, para a OMS, ¬la discapcidad deberča verse como algo que no 

es ni puramente mĉdico ni puramente socialº, devendo haver um 

enfoque que dĊ peso adequado aos diversos aspectos da 

deficiĊncia. 

3. A DISCRIMINAêçO DAS PESSOAS COM 

DEFICIíNCIA 

 As pessoas com deficiĊncia, ao longo dos tempos, foram 

sistematicamente discriminadas, fosse ou nĄo esse comportamento 

tolerado pelas normas jurčdicas. 

 Neste item, para que tenhamos a exata compreensĄo da 

discriminaćĄo que sofrem as pessoas com deficiĊncia, vamos 
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discutir alguns fenĔmenos que dĄo origem ao comportamento 

discriminatērio, e que se situam no ămbito das relaćĕes sociais, 

mas que estĄo, antes de sua exteriorizaćĄo, fora do ambiente 

prēprio das normas jurčdicas. 

 SĄo categorias ou fenĔmenos estudados pela psicologia, 

dentro do que se convencionou chamar de percepćĄo de pessoas, 

e que tĊm relaćĄo com a forma como as percebemos (as pessoas). 

Esses fenĔmenos, deve ser salientado, sĄo importantes para o 

nosso estudo porque ĉ deles que decorre a discriminaćĄo, esta sim 

uma categoria jurčdica de anĂlise, ou, para ficar, na questĄo 

debatida, mais claro,  uma categoria que pode ser definida e, 

principalmente, ordenada pelas normas jurčdicas. 

Tratando primeiro, todavia, dos fenĔmenos acima aludidos, 

sĄo eles: o estigma, o estereētipo e o preconceito.  

O estigma ĉ caracterizado como uma marca real, fčsica ou de 

natureza comportamental, e que leva as pessoas a perceber 

negativamente o outro, o que pode levar ā sua rejeićĄo ou ā sua 

exclusĄo. 

Para Goffman (1988), os estigmas classificam -se em: 

abominaćĕes do corpo; culpas de carĂter individual; e estigmas 

tribais. As abominaćĕes sĄo as marcas fčsicas, como a falta de um 

braćo ou uma perna, ou como deformidade de qualquer natureza; 

as culpas estĄo relacionadas ao aspecto comportamental, como o 

homossexualismo, o comportamento radical em suas vĂrias formas 

etc.; e  os estigmas tribais dirigem -se aos integrantes de grandes 

grupos, estigmatizados em razĄo de raća, etnia, nacionalidade, 

religiĄo, entre outros. 

Note -se que as culpas de carĂter individual de que fala 

Goffman nĄo estĄo relacionadas a uma noćĄo maniquečsta de certo 

ou errado, mas sim estĄo mais ligadas ao que, na antropologia, 

denomina -se ¬comportamento desvianteº, e que pode ser 

singelamente compreendido com a adoćĄo de um comportamento 

que diverge do habitualmente aceito em determinada 

comunidade
7
.  

 
7 A esse respeito sugerimos ver  Velho (1985).  
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No caso das pessoas com deficiĊncia, quando sĄo 

estigmatizadas, o usual ĉ que o sejam a partir do que Goffman 

denomina de abominaćĕes do corpo. 

JĂ o estereētipo consiste em imputar determinadas 

caracterčsticas aos integrantes dos grupos especčficos, de forma 

que a eles seja dirigida uma anĂlise negativa, como leciona 

Rodrigues (1988). Aqui nĄo importa se a caracterčstica ĉ real ou 

nĄo, pois o que importa ĉ sua capacidade geradora de uma 

avaliaćĄo negativa
8
. 

Entender, como ainda ĉ comum, que as pessoas com 

deficiĊncia, somente por esta condićĄo, nĄo sĄo aptas ao 

aprendizado, ou ao trabalho, ĉ um estereētipo, e, nesse caso, 

baseado em uma noćĄo via de regra falsa, pois o mais comum ĉ 

que as duas atividades possam ser desempenhadas pelas pessoas 

com deficiĊncia, o que somente nĄo ocorrerĂ em poucos casos. 

Por fim, o preconceito ĉ o terceiro fenĔmeno psicolēgico a 

contribuir para a discriminaćĄo. AliĂs, podemos dizer que, na 

esfera nĄo jurčdica, ĉ o fenĔmeno que, diretamente, conduz ā 

discriminaćĄo. Mais amplo dos trĊs fenĔmenos, o preconceito ĉ, 

aproveitando a lićĄo de Aroldo Rodrigues, ¬atitude negativa, 

aprendida, dirigida a um grupo determinadoº (1988, p. 220-221). 

Nesse sentido, ele ĉ produto do meio social. As pessoas nĄo 

nascem preconceituosas, aprendem a ser  preconceituosas.  

Desses fenĔmenos decorre a discriminaćĄo, que temos 

convencionado chamar de ¬preconceito exteriorizadoº (BRITO 

FILHO, 2002), porque ĉ isso que ela representa, ou seja, a 

transposićĄo, para o mundo exterior, em forma de aćĄo ou 

omissĄo, da visĄo preconceituosa, negativa, a respeito de pessoas 

ou grupos.  

Em matĉria de trabalho ela estĂ definida no artigo 1Ð, ¬aº e 

¬bº, da ConvenćĄo nÐ 111, da OrganizaćĄo Internacional do 

Trabalho ² OIT, que, em sčntese, define discriminaćĄo no trabalho 

 
8 Nem sempre ĉ simples distinguir o estigma do estereētipo. Para tentar uma diferenciaćĄo, 

vejamos o caso da discriminaćĄo racial contra os negros, tĄo presente e ao mesmo tempo tĄo 

negada, por exemplo, na sociedade brasileira: se alguĉm rejeita outrem porque se trata de uma 

pessoa negra, ou seja, por uma caracterčstica prēpria, decorrente, por exemplo, da cor da pele, 

isso ĉ um estigma; por outro lado, se esse alguĉm faz isso baseado na falsa crenća de que ¬todo 

negro ĉ preguićosoº, isso ĉ um estereētipo. 
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como qualquer distinćĄo, exclusĄo ou preferĊncia, decorrente de 

qualquer motivaćĄo, e que tenha como objetivo destruir ou alterar 

a igualdade de oportunidades em matĉria de emprego ou 

profissĄo.  

 

A partir dessa definićĄo, ainda com um objeto restrito, podemos ampliar a ideia, 

afirmando que, qualquer aćĄo ou omissĄo de uma pessoa, intencional ou nĄo, 

consciente ou nĄo, que concretamente viole o princčpio da igualdade e implique 

exclusĄo deve ser considerada discriminaćĄo. 

 

Importante observar, a respeito d a discriminaćĄo, que ela 

somente surte seus efeitos quando quem discrimina, sujeito ativo, 

pode sujeitar quem ĉ discriminado, sujeito passivo. ì que, ¬[s]e 

nĄo ĉ possčvel impor a conduta..., a discriminaćĄo nĄo surte 

efeitos, ou, pelo menos, nĄo os desejadosº (BRITO FILHO, 2002, 

p. 16).  

 No caso das pessoas com deficiĊncia, em razĄo de 

limitaćĕes que usualmente possuem, e que jĂ sĄo, por si, capazes 

de criar restrićĕes para sua vida em sociedade, essa sujeićĄo ĉ 

mais fĂcil de ocorrer. 

 ì por isso que, como veremos no item seguinte, quando se 

pensa nos instrumentos jurčdicos para combater a discriminaćĄo Ê 

e que tĊm natureza impositiva, ao contrĂrio dos instrumentos 

sociais Ê, no caso das pessoas com deficiĊncia hĂ necessidade de 

criar condićĕes, tambĉm, para que as limitaćĕes, dos pontos de 

vista interno e externo, sejam neutralizadas, ou, ao menos, 

minoradas.  

4. MODELOS DE COMBATE ä DISCRIMINAêçO: A 

QUESTçO ESPECðFICA DAS PESSOAS COM 

DEFICIíNCIA 

Como jĂ afirmamos (BRITO FILHO, 2012), o combate ās 

prĂticas discriminatērias, desde que foi iniciado
9
, pode ocorrer, 

basicamente, de duas formas, pela pura e simples adoćĄo de 

normas que vedem e reprimam a discriminaćĄo, ou pela adoćĄo de 

 
9 Ou seja, desde que a desigualdade deixou de ser regra prevista no ordenamento jurčdico dos 

pačses. Para melhor compreensĄo, observe-se o caso brasileiro, em que a escravidĄo negra foi 

admitida atĉ a edićĄo da Lei åurea, no fim do sĉculo XIX. 
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disposićĕes que favorećam a inclusĄo de integrantes de 

determinados grupos, e m prĂtica que se convencionou chamar de 

aćĄo afirmativa. 

 

HĂ, entĄo, dois modelos. No primeiro, seguramente o mais antigo, o Estado cuida de 

editar normas que vedem as prĂticas discriminatērias, usualmente criminalizando 

esses atos, e impondo, tambĉm, sanćĕes de natureza administrativa, civil e 

trabalhista. Denominamos esse modelo de repressor (BRITO FILHO, 2002).  

Ele, entretanto, deve ser entendido como modelo que se caracteriza por ser estĂtico, 

no sentido de que, muito embora reprima a conduta discri minatēria, pouco faz no 

sentido de dar ās pessoas e grupos discriminados a possibilidade de serem inclučdos 

na sociedade, ao nĄo impulsionĂ-los nessa direćĄo.  

Essa iniciativa pertence a outro modelo, chamado de modelo das aćĕes afirmativas, 

que pode ser d efinido como ¬modelo de combate ā discriminaćĄo que, por meio de 

normas que estabelecem critĉrios diferenciados de acesso a determinados bens, 

opĕe-se ā exclusĄo causada ās pessoas pelo seu pertencimento a grupos 

vulnerĂveis, proporcionando uma igualdade real entre as pessoasº (BRITO FILHO, 

2012, p. 9).  

 

Seu objetivo, conforme afirma Gabi Wucher (2000, p. 54), ĉ 

¬assegurar a pessoas pertencentes a grupos particularmente 

desfavorecidos uma posićĄo idĊntica ā dos outros membros da 

sociedade, proporcionando a ssim uma igualdade no exercčcio de 

direitosº. Na verdade, uma forma de garantir o acesso a recursos 

valiosos, em sentido amplo, e nĄo somente direitos, em sentido 

estrito.  

Estabelecendo comparaćĄo entre as medidas que 

caracterizam o modelo da simples repressĄo ās condutas 

discriminatērias, e as prēprias do modelo das aćĕes afirmativas, 

pode -se afirmar que a principal diferenća entre os dois modelos ĉ a 

postura ativa que se adota no segundo, postura que se caracteriza 

pela adoćĄo, em maior ou menor grau, de condićĕes para que as 

pessoas e grupos discriminados e, portanto, exclučdos, possam 

(re)integrar -se ā coletividade, e que nĄo se encontra no primeiro 

modelo, em que o Estado apenas torna ilčcitos os atos 

discriminatērios, sem, entretanto, tomar outra providĊncia que nĄo 

seja essa, na busca da neutralizaćĄo desses atos. 

Note -se todavia que o modelo em que estĄo inseridas 

medidas de aćĄo afirmativa nĄo pode ser considerado isolado do 

simplesmente repressor, pois, naquele, medidas repressivas 

deverĄo estar presentes. Dessa feita, o certo serĂ considerar o 
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modelo das aćĕes afirmativas uma evolućĄo do modelo repressor, 

embora com concepćĕes distintas. Isto porque, do ponto de vista 

do comportamento do Estado e das pessoas obrigadas a ter 

determinadas conduta s, a diferenća entre os modelos ĉ grande. Do 

ponto de vista dos efeitos que se pretende em um e outro modelo 

tambĉm. Ainda assim, o modelo das aćĕes afirmativas sustenta-se 

na mesma ideia inicial do modelo repressor: a igualdade entre as 

pessoas, dando ass im passo a mais, ao buscar, por meio de 

medidas variadas, permitir que os indivčduos tenham acesso a 

bens que, por diversas circunstăncias, mas que nascem da 

discriminaćĄo, lhes sĄo negados. 

Esse passo a mais, deve ser salientado, afigura -se necessĂrio 

par a que se tenha, efetivamente, igualdade real entre as pessoas. 

De fato, o modelo que unicamente reprime, largamente utilizado, 

acaba sendo insuficiente para mudar o quadro de exclusĄo a que 

estĄo sujeitos os grupos discriminados. Como entende Elida Sĉguin 

(2001, p. 31), ¬as pessoas sĄo diferentes e nĄo podem ser 

tratadas com igualdade, sob pena de se cometer injustićasº, ou 

seja, nem sempre o tratamento formalmente igual a todas as 

pessoas, indistintamente, serĂ suficiente para deixĂ- las em 

condićĕes de equilčbrio, pois ās vezes hĂ diferenćas entre elas que, 

somente por isso, colocam -nas em condićĕes de desigualdade e de 

exclusĄo, sendo necessĂrio implementar polčticas que revertam 

esse quadro.  

Isso ĉ, no mčnimo, lēgico. A situaćĄo de desequilčbrio que se 

foi estabelecendo, ao longo dos anos, mesmo que cesse a conduta 

discriminatēria ostensiva, tende a se perpetuar, a nĄo ser que 

invertida a ordem estabelecida, ou seja, favorecendo, agora, quem 

durante anos foi desfavorecido.  

Isso gera um desnčvel que permanece com poucas 

alteraćĕes, mesmo havendo a proibićĄo da prĂtica da 

discriminaćĄo de forma expressa em lei. Ele sē pode ser revisto na 

hipētese de se adotarem medidas apropriadas para descompensar 

a situaćĄo presente, conduzindo as pessoas a uma condićĄo de 

igualdade, agora nĄo somente formal, mas de acesso aos recursos 

valiosos ā disposićĄo dos integrantes da comunidade. 
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4.1. Acessibilidade e inclusĄo social 

 O combate ā discriminaćĄo, a partir dos dois modelos acima 

delineados, todavia, nĄo garante ās pessoas com deficiĊncia, 

lembrando o tčtulo deste capčtulo, o gozo de direitos em condićĕes 

de igualdade.  

 ì que, para os integrantes desse grupo vulnerĂvel nem 

sempre ĉ possčvel, somente reprimindo a discriminaćĄo, e/ou 

criando normas mais favorĂveis de acesso a recursos valiosos, 

garantir a plena igualdade.  

 Suas limitaćĕes, das mais variadas ordens, sĄo comumente 

uma barreira para o exercčcio de seus direitos, pois, a forma como 

a vida em sociedade estĂ organizada, assim como os ambientes 

em que a vida se d esenvolve, constituem obstĂculos para esse 

exercčcio de direitos
10

. 

 

Para as pessoas com deficiĊncia, entĄo, ĉ preciso mais que reprimir a conduta 

discriminatēria e/ou discriminar positivamente para que possam usufruir dos 

recursos ā sua disposićĄo; ĉ preciso que elas tenham acesso aos diversos espaćos 

onde poderĄo usar esses recursos.  

Para isso, a primeira ideia que vem ā mente ĉ a da acessibilidade, ou, no caso 

especčfico, do acesso das pessoas com deficiĊncia aos diversos espaćos que 

caracterizam a v ida em sociedade. Importante, para que isso ocorra, respeitar o que 

se convencionou chamar de ¬desenho universalº que, para a ConvenćĄo sobre os 

Direitos das Pessoas com DeficiĊncia, conforme o artigo 2, ¬significa a concepćĄo de 

produtos, ambientes, progr amas e servićos a serem usados, na maior medida 

possčvel, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptaćĄo ou projeto 

especčficoº, sem excluir as ajudas tĉcnicas indispensĂveis a determinadas pessoas. 

Importante, tambĉm, ter a consciĊncia da importăncia de se terem todos os 

recursos ā disposićĄo de todos, eliminando outro tipo de barreira, que se tem 

convencionado denominar de atitudinal, jĂ mencionada por nēs acima, e que tem 

relaćĄo, especialmente, com a discriminaćĄo.  

 

 Essa ideia de acesso a recursos , relembramos, pode conter 

pelo menos dois sentidos: de inserćĄo e de inclusĄo. 

 Na primeira, a inserćĄo, tambĉm denominada de 

integraćĄo, as aćĕes sĄo adotadas no sentido que vai da pessoa 

com deficiĊncia para o meio, ou seja, sĄo pensadas formas de 

possibilitar ā pessoa com deficiĊncia o acesso aos diversos 

 
10 O Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011, p. 4), indica a respeito que, ¬[l]os ambientes 

inaccesibles crean discapacidad al generar barreras que impiden la participaciēn y la inclusiēnº. 
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ambientes humanos, independentemente de como sĄo 

constručdos. 

 Na segunda, a inclusĄo, que ĉ considerada hoje a forma 

preferencial, o sentido, pode -se dizer, ĉ o inverso. Pensa-se no 

meio de forma qu e ele seja constručdo de maneira que seja 

acessčvel para todos, o que inclui as pessoas com deficiĊncia; isto ĉ 

o que se denomina de ambiente inclusivo.  

 A prēpria noćĄo de desenho universal, acima referida, leva 

em consideraćĄo a concepćĄo prevalecente de inclusĄo social, 

definida por Sassaki (1997, p. 41), em noćĄo que estĂ focada nas 

pessoas com deficiĊncia ¬como o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultane amente, estas se 

preparam para assumir seus papĉis na sociedadeº, devendo ser 

repetida a ressalva feita acima, da prēpria ConvenćĄo sobre os 

Direitos da Pessoa com DeficiĊncia, de que isso nĄo exclui prĂticas 

localizadas, voltadas a pessoas e/ou grupos esp ecčficos, por meio 

das chamadas ajudas tĉcnicas. 

 Deve ser feita, ainda, outra ressalva: a de que a Ċnfase 

dada acima ao acesso ao meio fčsico nĄo esgota a noćĄo de que a 

inclusĄo ocorre, tambĉm, quando a sociedade elimina as barreiras 

atitudinais ou compo rtamentais erguidas contra o exercčcio dos 

direitos pelas pessoas com deficiĊncia. 

 O que ĉ importante ĉ possibilitar o acesso das pessoas com 

deficiĊncia a todos os espaćos, aqui entendidos em sentido amplo, 

tendo em mente que essa ĉ conduta imprescindčvel para que seus 

direitos sejam assegurados, qualquer que seja o modelo de 

combate ā discriminaćĄo adotado. 

 Um desses espaćos, talvez o mais importante, seja o da 

educaćĄo e, aqui, hĂ um debate intenso a respeito de que tipo de 

educaćĄo deve ser garantido. 

 ì que, nĄo obstante se venha optando fortemente pela 

denominada educaćĄo inclusiva, em detrimento da educaćĄo 

especial, essa questĄo nĄo ĉ tĄo simples
11

.  

 

 
11 Entendendo esses termos, a educaćĄo inclusiva ĉ feita nos ambientes regulares de ensino, 

enquanto a educaćĄo especial ĉ feita em ambientes prēprios. 
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 Luna e outros (2007, p. 49 -50), a propēsito, registram que a SubcomissĄo de 

Peritos da ONU para discutir as questĕes relativas ās pessoas com deficiĊncia 

entendeu que se deveria partir da ideia de educaćĄo inclusiva, embora deixando 

aberta a possibilidade de haver a educaćĄo especial, mas com a preocupaćĄo de que 

esta nĄo acabe se tornando uma causa de exclusĄo. 

JĂ a OMS, em seu Informe (2011, p. 231 e 256-257), posiciona -se pela educaćĄo 

inclusiva, entendendo que, caso seja necessĂrio prestar servićos especializados, que 

estes ocorram dentro das unidades de ensino regular, com o aumento dos 

inve stimentos em infraestrutura e pessoal, principalmente, garantindo -se o apoio 

necessĂrio ās crianćas com deficiĊncia, mas, ao mesmo tempo, impedindo-se que 

sejam afastados dos demais alunos.  

E essa ĉ a concepćĄo que se pode extrair do artigo 24, 1 e 2, da convenćĄo sobre os 

Direitos da Pessoa com DeficiĊncia, ficando claro que a educaćĄo inclusiva ĉ a općĄo 

adotada, e que os apoios para aqueles que tenham necessidades especiais devem 

fazer parte da educaćĄo proporcionada nos ambientes regulares de ensino. 

 

 Acreditamos, todavia, que a ConvenćĄo, no mencionado 

item 2,   letra ¬eº, que dispĕe que ¬Medidas de apoio 

individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadĊmico e social, de acordo com 

a meta de inclusĄo plenaº, abre a possibilidade de haver, desde 

que sempre tendo em mente a inclusĄo plena, parte do 

aprendizado em ambiente especial. ì que, nĄo podemos esquecer 

que, em certos casos, isso (apoio individual) serĂ conveniente, e 

atĉ indispensĂvel, em casos mais limitados ainda, para que a 

crianća possa desenvolver melhor as habilidades necessĂrias ao 

seu aprendizado, e, seguramente, ĉ este o objetivo desejado. 
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Resumo  

A convenćĄo das Naćĕes Unidas sobre pessoas com deficiĊncia representa um 

marco importante na protećĄo dos direitos humanos nĄo somente porque abarca 

aquela que, talvez, ĉ a maior minoria existente, como porque abre a possibilidade 

de repensar a prēpria categoria dos direitos humanos. A partir de uma breve 

anĂlise dos direitos estabelecidos na ConvenćĄo, das observaćĕes feitas ao informe 

apresentado por um Estado e as petićĕes individuais decididas atĉ agora pelo 

ComitĊ estabelecido pela ConvenćĄo, busca-se apresentar uma visĄo panorămica 

sobre a importăncia do sistema das Naćĕes Unidas na protećĄo dos direitos das 

pessoas com deficiĊncia.  

 

1. INTRODUêçO 

A elaboraćĄo da ConvenćĄo das Naćĕes Unidas sobre direitos 

das pessoas com deficiĊncia (CDPD)1 foi nĄo apenas uma 

necessidade para um nęmero estimado de cerca de 600 milhĕes 

de pessoas deficientes no mundo. Ela foi essencialmente uma 

consequĊncia do desenvolvimento de uma sĉrie de reflexĕes no 

ămbito do movimento internacional de direitos humanos: 

consolidou avanćos, estimulou caminhos, sintetizou visĕes e 

antecipou enormes desafios. O fato de ser o primeiro tratado 

global de direitos humanos, no ămbito das Naćĕes Unidas, do 

sĉculo XXI, torna a CDPD um ponto de inflexĄo no sistema 

internacional de protećĄo de direitos humanos e o inčcio de uma 

nova visĄo sobre grupos vulnerĂveis no mundo.  

 
1 Convenciēn sobre los derechos de las personas con discapacidad y Protocolo Facultativo. 

Dispončvel em http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptp rot -s.pdf.  



 

 

ƦǏǕǓǆƁǎǂǏǖǕǆǏɇɄǐƁǆƁǎǖǅǂǏɇǂ 

 

A necessidade de uma convenćĄo desse tipo parece 

indiscutčvel. Ainda que algumas resolućĕes da Assembleia-Geral da 

ONU jĂ tratassem dos direitos das pessoas com deficiĊncia, 

nenhum instrumento internacional obrigatērio, atĉ entĄo, havia 

sido dedicado ao tema. 2 

A ConvenćĄo surgiu em um contexto em que muitos 

afirmavam que o movimento de criaćĄo de novos direitos jĂ dava 

claros sinais de esgotamento. Quando a Assembleia -Geral  da ONU 

decidiu pela elaboraćĄo do texto, a orientaćĄo dada aos redatores 

foi de que nĄo fossem propriamente criados novos direitos, mas 

que direitos jĂ existentes fossem adaptados ās realidades das 

pessoas com deficiĊncias. ì certo que a criaćĄo descontrolada de 

direitos pode converter -se num exercčcio vazio retērico.3 Mais, 

quando em 1984, Philip Alston clamava por um ¬controle de 

qualidadeº na criaćĄo de novos direitos, lembrava que deles 

deveriam surgir ¬expectativas realistas de cumprimento pelos 

Estadosº.4  

 

No entanto, mesmo diante de tais reservas, hĂ razĕes plausčveis para se acreditar 

que a CDPD nĄo somente criou alguns direitos (embora em pequeno nęmero), como 

tambĉm abriu a possibilidade para se repensar a prēpria categoria dos direitos 

human os por meio dos direitos das pessoas com deficiĊncia. 

  

Do ponto de vista da criaćĄo de novos direitos, alguns 

autores mencionam disposićĕes como, por exemplo, direito ā 

pesquisa e desenvolvimento (art. 4, 1, f), conscientizaćĄo (art. 8) 

ou protećĄo social e redućĄo da pobreza (art. 28, 2, b).5 Elas 

seriam verdadeiramente criadoras de direitos. Outros autores, 

como Frĉdĉric Mĉgret, preferem falar no surgimento de um direito 

ā autonomia das pessoas com deficiĊncia. Ainda que essa palavra 

nĄo se encontre definida na convenćĄo, ela significaria a 

¬habilidade de pessoas com deficiĊncia para fazer coisas elas 

 
2 Ver KAYESS, R. and FRENCH, P., ¬Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilitiesº, Human Rights Law Review , vol. 8, 2008, p. 12.  
3 FLYNN, E., From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities , Cambridge University Press: Cambridge, 2011, pp. 18 -19.  
4 ALSTON, P., ¬Conjuring up New Human Rights: A Proposal for Quality Controlº, American Journal 

of International Law , vol. 78, 1984, p.  621.  
5 KAYESS, R. and FRENCH, P., ob. cit., p. 32.  
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prēprias sem a assistĊncia de outrosº. Uma forte expressĄo desse 

direito se encontraria, por exemplo, no art. 12, 2, que estabelece 

que o gozo da capacida de jurčdica deva ser reconhecido ās pessoas 

com deficiĊncia.6 

E ĉ esse ¬direito ā autonomiaº um dos elementos que faz o 

prēprio Mĉgret considerar que a CDPD contĉm talvez a semente 

que pode levar ā prēpria reconceitualizaćĄo da prēpria categoria 

dos direitos humanos. Isso porque, tradicionalmente, a ideia de 

direitos humanos pressupĕe a ideia de autonomia individual.7 

Reconhecer um direito ā autonomia a alguĉm significa dizer que hĂ 

muitos seres humanos que, por circunstăncias diversas, nĄo 

possuem ou  nĄo podem exercer sua autonomia.  

 

A autonomia, como pressuposto para o reconhecimento de direitos ² e nĄo como 

direito em si mesmo ² necessita ser repensada e a CDPD auxilia no esforćo. 

  

NĄo fosse por isso, a CDPD tambĉm desafia postulados 

tradicionais sobre a maneira de se conceber, interpretar e aplicar 

direitos humanos no plano internacional, ainda na esteira de 

Mĉgret. No texto da convenćĄo, por exemplo, hĂ direitos que 

estabelecem obrigaćĕes positivas e negativas ao mesmo tempo ou 

que s e enquadrariam simultaneamente no grupo dos direitos civis 

e polčticos e econĔmicos, sociais e culturais. A CDPD tambĉm 

identifica potenciais violadores de direitos humanos nĄo apenas no 

Estado, como nos indivčduos. Ou ainda estabelece direitos que ao 

mesm o tempo exigem um cumprimento imediato ou progressivo 

no tempo; direitos que tanto merecem ser encarados sob a 

dimensĄo da prevenćĄo como da remediaćĄo.8 

Para alĉm da criaćĄo ² e, talvez, reconceitualizaćĄo, -  dos 

direitos humanos, alguns elementos incor porados ao texto da 

CDPD podem ajudar a mostrar os rumos da fiscalizaćĄo e do 

monitoramento das normas internacionais de direitos humanos no 

futuro, como: a maior interaćĄo com o direito interno, novas 

 
6 MìGRET, F., ¬The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability 

Rightsº, Human Rights Quarterly , vol. 30, 2008, pp. 510 -511.  
7 Idem , pp. 513 -514.  
8 Ver MìGRET, F.. ¬The Disabilities Convention: Towards a Holistic Concept of Rightsº, The 

International Journal of Human Rights , vol. 12, 2008, pp. 261 -277.  
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formas de monitoramento ou a necessidade de produćĄo de 

indicadores precisos para que se tenha uma melhor dimensĄo 

sobre como direitos afetam a vida de indivčduos.  

Neste capčtulo, farei uma sucinta apresentaćĄo da estrutura 

da ConvenćĄo e do seu protocolo facultativo. Em seguida, tomarei 

dois elementos para investigar como a CDPD vem sendo aplicada 

na prĂtica por seu principal ērgĄo de monitoramento: o ComitĊ 

sobre direitos das pessoas com deficiĊncia (ComitĊ). Mesmo 

sabendo que a atuaćĄo do ērgĄo ĉ recente, ele serĂ aqui tomado 

como referĊncia para que se tenha uma ideia sobre as tendĊncias 

de estagnaćĄo ou inovaćĄo existentes no campo dos direitos das 

pessoas com deficiĊncia. A ideia ĉ apresentar um quadro amplo 

sobre como o tema ĉ organizado no ămbito global e como, na 

prĂtica, os direitos de pessoas com deficiĊncia estĄo sendo 

avanćados por meio da apreciaćĄo de relatērios apresentados por 

Estados partes e decisĕes sobre comunicaćĕes individuais. 

2. ESTRUTURA DA CONVENêçO E DO PROTOCOLO 

ADICIONAL  

A CDPD segue, em geral, a estrutura de outros tratados de 

direitos humanos, no ămbito das Naćĕes Unidas, que cuidam da 

protećĄo dos grupos vulnerĂveis. HĂ, primeiramente, a 

apresentaćĄo de conceitos, seguida pela disposićĄo de princčpios 

gerais e obrigaćĕes gerais. Segue-se, entĄo, o estabelecimento de 

diversos dire itos aplicĂveis a pessoas com deficiĊncia, o que 

compĕe a maior parte do texto. Na sequĊncia, a ConvenćĄo dispĕe 

sobre o mecanismo de fiscalizaćĄo de cumprimento de suas 

disposićĕes: o ComitĊ sobre direitos das pessoas com deficiĊncia. A 

parte final ĉ composta por artigos sobre entrada em vigor, 

reservas, denęncia, textos autĊnticos etc.  

Segundo comentadores da convenćĄo, ĉ possčvel identificar 

quatro temas que informam o texto, especialmente os direitos nela 

elencados: igualdade, autonomia, participaćĄo e solidariedade. 9 

No ămbito da igualdade, poderiam ser enquadrados direitos 

como: igualdade e nĄo discriminaćĄo (art. 5o), liberdade e 

seguranća das pessoas (art. 14), protećĄo contra a exploraćĄo, a 

 
9 Ver, v.g., FLYNN, E., ob. cit., p. 13.  
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violĊncia e o abuso (art. 16). ì importante perceber que ĉ nesse 

ămbito que operam categorias importantes para o respeito ao 

direito das pessoas com deficiĊncia, como a necessidade de o 

Estado realizar ajustes razoĂveis a fim de evitar discriminaćĕes 

contra pessoas com deficiĊncia (art. 5, 3) ou a abertura para a 

aplicaćĄo, por parte dos Estados, de polčticas de aćĄo afirmativa 

para pessoas com deficiĊncia (art. 5, 4). 

As disposićĕes sobre autonomia sĄo identificadas, por 

exemplo, no igual reconhecimento como pessoa perante a lei (art. 

12), no direito de viver de forma independente e a ser inclučdo na 

comunidade (art. 19) ou no respeito ā privacidade (art. 22). A 

autonomia possui aqui uma forte relaćĄo com a ideia de auto-

determinaćĄo de que devem gozar as pessoas com deficiĊncia. 

Alguns autores chegam mesmo a i gualar os conceitos. ì o caso de 

Gerard Quinn e Theresia Degener, para quem ¬o conceito de 

autonomia ou auto -determinaćĄoº ¬demanda que a pessoa seja 

posta no centro de todas as decisĕes que afetam a ele ou a elaº.10  

Frĉdĉric Mĉgret, por sua vez, como jĂ visto, dĂ ā autonomia um 

sentido muito mais amplo.  

O terceiro tema que informa fundamentalmente a 

ConvenćĄo, a participaćĄo, pode ser encontrado em direitos como: 

acessibilidade (art. 9), acesso ā justića (art. 13), direito ā 

educaćĄo e ā saęde (art. 24 e 25) ou participaćĄo na vida polčtica e 

pęblica (art. 29). Aqui entra em cena a maneira pela qual se dĂ 

visibilidade e acesso a diferentes pretensĕes por parte das pessoas 

deficientes. ì importante perceber que na prēpria negociaćĄo do 

texto da ConvenćĄo permitiu -se que diversas entidades da 

sociedade civil pudessem participar aportando temas e questĕes. 

Por fim, a solidariedade pode ser encontrada em disposićĕes 

como: tomada de consciĊncia (art. 8) ² o que envolve medidas 

como sensibilizaćĄo da sociedade para o respeito aos direitos dos 

deficientes, lutar contra estereētipos etc. ² padrĄo de vida 

adequado e protećĄo social (art. 28) ou participaćĄo na vida 

cultural, recreaćĄo, lazer e esporte (art. 30). Aqui, ĉ importante 

 
10 QUINN, G., DEGENER, T. et al . Human Rights and Disability: The Current Use and Future 

Potential of United Nations Human Rights Instruments . United Nations: New York and Geneva, 

2002, p. 1.  
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perceber que a ConvenćĄo pretende transcender os prēprios 

limites do ¬jurčdicoº. Se a definićĄo de solidariedade como 

¬decĊncia para com os outrosº ou ¬respeito ao ¢espčrito comum º 

pode parecer muito flučda, especialmente aos juristas, ĉ porque o 

apelo ā moralidade ¬sugere a retenćĄo de um flanco aberto de 

moralidade inacabadaº.11  A ConvenćĄo pretende que essa 

indefinićĄo entre legalidade e moralidade permaneća em aberto 

em benefčcio das pessoas com deficiĊncia. 

  

A CDPD contĉm uma importante inovaćĄo, que diz respeito ā consagraćĄo explčcita 

do princčpio da aplicaćĄo da norma mais favorĂvel (pro homine) em casos que a 

legislaćĄo interna ou outra norma de direito internacional (inclusive costumeira) seja 

mais favorĂvel que o tratado na garantia de direitos a pessoas com deficiĊncia.  

 

Trat a-se do art. 4, 4. ì bem verdade que o princčpio pro 

homine jĂ estava estabelecido em outros tratados de direitos 

humanos (v.g. CEDAW, art. 23) e se constitui um princčpio 

hermenĊutico de direito internacional dos direitos humanos.12  A 

redaćĄo do art. 4, 4, no entanto, ĉ bastante abrangente seja 

porque incorpora possčveis antinomias entre a CDPD e quaisquer 

outras normas de direito internacional seja porque busca evitar a 

restrićĄo ou a derrogaćĄo de direitos em virtude de tal antinomia. 

A ConvenćĄo estabelece o jĂ mencionado ComitĊ para os 

direitos das pessoas com deficiĊncia como ērgĄo de 

monitoramento do tratado. O ComitĊ possui competĊncias em 

relaćĄo a todos os Estados partes para apreciar seus informes 

periēdicos sobre as medidas que tĊm tomado para cumprir as 

obrigaćĕes estabelecidas da CDPD e os progressos feitos nesse 

sentido. Nesse ponto, ele nĄo varia do modelo tradicional adotado 

para o monitoramento do cumprimento de outros tratados de 

direitos humanos no ămbito das Naćĕes Unidas. O Protocolo 

Facultativo, contudo, estabelece mais competĊncias para o ComitĊ, 

sendo um delas, ao menos, bastante inovadora. Em relaćĄo aos 

 
11 DENNINGER, E., ¬¢Security, Diversity, Solidarity  Instead of ¢Freedom, Equality, Fraternity º, 

Constellations , vol. 7, 2000, p. 514.  
12 Ver CANêADO TRINDADE, A. A. ¬A interaćĄo entre o direito internacional e o direito interno na 

protećĄo dos direitos humanosº, en CANêADO TRINDADE, A. A. (coord.). ƢƁǊǏǄǐǓǑǐǓǂɇɄǐƁǅǂǔƁ

ǏǐǓǎǂǔƁǊǏǕǆǓǏǂǄǊǐǏǂǊǔƁǅǆƁǑǓǐǕǆɇɄǐƁǅǐǔƁǅǊǓǆǊǕǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔƁǏǐƁǅǊǓǆǊǕǐƁǃǓǂǔǊǍǆǊǓǐ, 2Ì ed, IIDH, CICV, 

ACNUR, Governo da Suĉcia: San Josĉ, 1996, pp. 232-233.  
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Estados partes no Protocolo Facultativo, o ComitĊ pode receber e 

considerar comunicaćĕes individuais. A competĊncia inovadora do 

ComitĊ diz respeito āquela estabelecida nos arts. 6 e 7 do 

Protocolo Facultativo que lhe permitirĂ solicitar ao Estado 

informaćĕes sobre denęncias de violaćĕes graves ou sistemĂticas ā 

ConvenćĄo, o que pode incluir visita ao territērio do Estado parte. 

Tal competĊncia, no entanto, pode deixar de ser reconhecida 

inclusive pelos Estados que fazem parte do Protocolo Facultativo.  

ì importante ressaltar que durante os debates que 

secundaram a criaćĄo da CDPD, muito se falou sobre a 

necessidade de  aperfeićoamento do sistema de monitoramento do 

tratado, cujas deficiĊncias vĄo se amontoando com o tempo. Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que mais um ērgĄo internacional foi 

criado, a ConvenćĄo explora algumas disposićĕes com vistas a 

aperfeićoar o sistema em direćĄo a uma maior interaćĄo entre 

entidades internacionais e internas para a protećĄo dos direitos das 

pessoas com deficiĊncia.13  Alguns exemplos merecem ser frisados 

nesse sentido.  

Primeiro, o art. 33 da ConvenćĄo, que dispĕe sobre 

implementaćĄo e monitoramento em nčvel nacional, exige que o 

Estado parte estabeleća um ou mais pontos focais dentro de sua 

estrutura interna que serĄo os elementos de conexĄo entre a 

ConvenćĄo e seus ērgĄos de monitoramento e o prēprio Estado. A 

criaćĄo desse ponto focal ajuda a racionalizar a interaćĄo entre a 

esfera interna e internacional, ao mesmo tempo em que 

desestimula o desperdčcio de recursos e aćĕes para a protećĄo de 

direitos de pessoas com deficiĊncia. 

A segunda inovaćĄo diz respeito ā obrigaćĄo, prevista no art. 

31 da ConvenćĄo, por parte do Estado, para compilar dados e 

estatčsticas sobre direitos de pessoas com deficiĊncia. 

Tambĉm sĄo dignas de destaque as competĊncias do ComitĊ 

para: (a) receber reclamaćĕes coletivas (art. 1, 1 do Protocolo 

Facultativo);  (b) interagir com organizaćĕes nĄo-governamentais e 

ērgĄos internacionais de direitos humanos relacionados a pessoas 

com deficiĊncia (v.g. art. 4, 3; 33, 34; 35 e 38 da CDPD); (c) 

 
13 Ver FLYNN, E., ob. cit., pp. 21 -41.  
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estabelecer procedimentos para melhor administrar os prazos para 

entrega de  informes pelos Estados (art. 36, 2). Tambĉm ĉ previsto 

que a ConferĊncia dos Estados-Partes da ConvenćĄo se reunirĂ 

periodicamente (art. 40). 14  

  

O mecanismo de monitoramente da CDPD ĉ, assim, um misto das estruturas 

consolidadas em outros tratados de direitos humanos e a (tčmida, porĉm digna de 

nota) inovaćĄo, surgida de um desejo de aprimorar o sistema internacional de 

direitos humanos de algumas de suas deficiĊncias.15  

 

3. A COMPETíNCIA PARA APRECIAR INFORMES DOS 

ESTADOS: UM BREVE ESTUDO DE CASO  

Segundo o art. 35 da CDPD, o ComitĊ sobre os direitos das 

pessoas com deficiĊncias (ComitĊ) possui competĊncia para 

requerer e apreciar informes apresentados pelos Estados partes 

sobre as medidas adotadas para o cumprimento das obrigaćĕes 

dispostas na ConvenćĄo. 

A apresentaćĄo de informes periēdicos jĂ ĉ praxe nos 

tratados mais importantes de direitos humanos patrocinados pela 

ONU. Neste ponto, nĄo hĂ nada propriamente novo na ConvenćĄo. 

Uma possčvel novidade reside na forma como o ComitĊ irĂ, nos 

prēximos anos, apreciar os informes e que medidas tomarĂ 

quando verificar um descumprimento considerĂvel das obrigaćĕes 

da CDPD.  

Atĉ mesmo pelo fato de a CDPD ter entrado em vigor em 

tempo relativamente recente, 3 de maio de 2008, nos ęltimos dois 

anos ĉ que os relatērios apresentados pelos primeiros Estados 

partes estĄo sendo submetidos a apreciaćĄo. Vale a pena analisar 

um pouco mais detidamente as consideraćĕes sobre o relatērio da 

Argentina. O fato de tratar -se de um Estado latino -americano 

polčtica e juridicamente influente na regiĄo e sua estrutura 

complexa (federal) ajudam a compreender alguns dos desafios que 

 
14 Ver STEIN, M. A. and LORD, J. E. ¬Monitoring the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: Innovations, Lost Opportunities, and Future Potenti alº, Human Rights Quarterly , vol. 

32, 2010, p. 696.  
15 Para uma detalhada exposićĄo sobre o surgimento do mecanismo de monitoramento da CDPD e 

das possibilidades que ele abriu para todo o sistema de monitoramento de tratados de direitos 

humanos no seio das Naćĕes Unidas, ver Idem, pp. 689 -728.  
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o ComitĊ encontrarĂ para o monitoramento das disposićĕes da 

CDPD. 

As observaćĕes finais ao relatērio foram feitas na sessĄo 

realizada em setembro de 2012. 16  

Embora tenha ressaltado alguns aspectos positivos do Estado 

parte para com a CDPD ² como a adoćĄo de leis especčficas sobre 

deficientes, o ComitĊ se concentrou em aspectos que geram 

preocupaćĄo e conduzem ā formulaćĄo de recomendaćĕes. 

A preocupaćĄo com as dificuldades de implementaćĄo das 

obrigaćĕes convencionais em virtude da estrutural federal do 

Estado argentino sĄo patentes e recorrentes. HĂ, por exemplo, 

uma descompasso entre as legislaćĕes de algumas provčncias e a 

ConvenćĄo. O ComitĊ tambĉm percebeu que a estrutura federal 

impĕe dificuldades ā afirmaćĄo da acessibilidade de pessoas com 

deficiĊncia. 

O ComitĊ encontrou dificuldades no acesso de deficientes a 

recursos judiciais e administrativos para denunciar discriminaćĕes 

que tenham sofrido.  

Tambĉm chamou a atenćĄo do ComitĊ a falta de uma 

estratĉgia de transversalizaćĄo do enfoque de gĊnero e deficiĊncia 

na legislaćĄo e nos programas especčficos para mulheres. Como se 

sabe, a transversalizaćĄo ĉ um dos principais elementos 

informadores da CDPD. Ao m enos em dois artigos especčficos (arts. 

6 e 7) e no preămbulo, o tratado foca a questĄo da protećĄo, 

respectivamente, de mulheres e crianćas com deficiĊncia. O 

reconhecimento de que ĉ necessĂrio um nčvel maior de protećĄo a 

esses segmentos da sociedade sur ge da constataćĄo de que a 

categoria ¬deficientesº nĄo ĉ unčvoca se observada no contexto 

social. A partir dessa constataćĄo, o ComitĊ recomendou a inclusĄo 

da perspectiva da deficiĊncia em todas as polčticas de igualdade de 

gĊnero e no sistema de protećĄo de direitos de crianćas e 

adolescentes, inclusive na legislaćĄo relativa ao tema. 

O ComitĊ chamou atenćĄo ao informe da Argentina no que 

diz respeito ā existĊncia de leis vigentes e projetos de lei baseados 

 
16 NACIONES UNIDAS, COMITì SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Observaciones finales sobre el informe inicial de Argentina, aprobadas por el Comitĉ en su octavo 

periodo de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012) CRPD/C/ARG/CO/1.  
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no modelo substitutivo da vontade da pessoa, o  que contraria o 

direito ao igual reconhecimento perante ā lei (art. 12). Para alĉm 

de instar a revisĄo da legislaćĄo existente para que o modelo de 

substituićĄo da vontade da pessoa deficiente nĄo mais persista, o 

ComitĊ propĕe a necessidade de capacitaćĄo de jučzes para que 

esses deem suporte ao sistema de apoio na tomada de decisĕes 

por parte dos prēprios deficientes ao invĉs de insistirem em figuras 

como a tutela e a curatela.  

No que diz respeito ao direito ā educaćĄo, foi externada 

enorme preocupaćĄo com o grande nęmero de crianćas atendidas 

em escolas especiais, especialmente em virtude da ausĊncia de 

centros que apoiem a inclusĄo de estudantes com deficiĊncia. O 

ComitĊ insiste para que estudantes com deficiĊncia se incorporem 

a escolas inclusivas e qu e a Argentina ofereća ajustes razoĂveis 

aos estudantes com deficiĊncia para que se incorporem ao sistema 

educacional geral.  

As observaćĕes lembram que, nĄo obstante recentes 

modificaćĕes inclusivas do Cēdigo Eleitoral Argentino, medidas 

ainda precisam ser tomadas como: o voto de pessoas declaradas 

incapazes pela via judicial ou a melhoria da acessibilidade de 

pessoas institucionalizadas aos locais de votaćĄo. 

ì de se notar que, quanto ā obrigaćĄo do Estados de 

compilar dados e estatčsticas sobre deficiĊncia, o ComitĊ urge para 

que a Argentina elabore indicadores que levem em conta questĕes 

de męltipla discriminaćĄo e interseccionalidade com relaćĄo a 

pessoas com deficiĊncia. 

 O ComitĊ ainda observa a necessidade de o Estado parte 

contar com a participaćĄo de organizaćĕes de pessoas com 

deficiĊncia na preparaćĄo do segundo informe que terĂ de 

apresentar.  

Tais observaćĕes em relaćĄo ao caso argentino podem ajudar 

a identificar tendĊncias e perspectivas do ComitĊ sobre os direitos 

das pessoas com deficiĊncia. Se tomadas em consideraćĄo com o 

texto da ConvenćĄo e os grandes debates atuais sobre o tema dos 

direitos das pessoas com deficiĊncia, o conteędo das observaćĕes 

pode auxiliar a compreender alguns pressupostos que 

provavelmente seguirĂ o ērgĄo na anĂlise de informes futuros e na 
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sua atuaćĄo em geral. Listo aqui algumas conclusĕes, ainda que 

provisērias, que podem ser retiradas das observaćĕes do ComitĊ: 

a.  Questĕes de protećĄo de direitos de pessoas com 

deficiĊncia devem ser encaradas na sua 

perspectiva multinčvel. A estrutura dos estados 

federados mostra claramente que ĉ necessĂrio um 

diĂlogo entre instituićĕes internacionais e entidades 

subnacionais, como estados e provčncias. Parece 

encontrar -se esgotado um modelo de comunicaćĄo em 

que a uniĄo ou outra entidade que represente o 

estado internacionalmente funcione sempre como 

intermediĂrio no diĂlogo. As observaćĕes sobre o 

descompasso entre a legislaćĄo provincial argentina e 

a convenćĄo demonstram a necessidade de revisĄo do 

debate, e essa conclusĄo nĄo parece estar muito longe 

do que pretende o comitĊ como ērgĄo de fiscalizaćĄo 

da cdpd.  

b.  O cumprimento das obrigaćĕes internacionais 

depende nĄo apenas da reforma legislativa no 

ămbito interno, mas envolve tambĉm medidas de 

educaćĄo e capacitaćĄo de jučzes. Isso vale 

especialmente para os direitos das pessoas com 

deficiĊncia, onde estereētipos e preconceitos vĊm 

travestidos em diversas formas jurčdicas, seja a lei, a 

doutrina de autores ou decisĕes judiciais. 

c. A transversalizaćĄo da protećĄo das pessoas com 

deficiĊncia parece que serĂ um dos principais 

focos de atuaćĄo do comitĊ. A identificaćĄo, por 

parte da convenćĄo, dos grupos especčficos, como 

mulheres e crianćas, nĄo esgotarĂ a necessidade do 

aprofundamento de tal estratĉgia. Seguindo tal 

caminho, o comitĊ terĂ de enfrentar mais detidamente 

a questĄo, por exemplo, de grupos lgbtt em sua 

relaćĄo com a deficiĊncia. Tambĉm a existĊncia de 

refugiados com deficiĊncia serĂ um outro exemplo de 

transversalizaćĄo que o comitĊ terĂ que, de alguma 

maneira, dar conta.  
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d.  O comitĊ assume uma posićĄo clara sobre a 

necessidade de redućĄo de escolas especiais para 

deficientes e o aumento de escolas inclusivas.  Tal 

postura, no entanto, pode gerar alguma controvĉrsia, 

uma vez que alguns analistas acreditam que uma 

polčtica mais eficiente seria atuar nas duas frontes ao 

mesmo tempo, insistindo nas escolas inclusivas e nas 

escolas especiais, uma vez que uma inclusĄo completa 

levarĂ uma grande quantidade de tempo.17  

e.  A preocupaćĄo com a ampliaćĄo do direito a voto 

e uma maior acessibilidade aos  locais de votaćĄo 

necessitarĂ de uma aćĄo conjunta com outros 

ērgĄos de monitoramento, devido ā repercussĄo 

do tema.  Medidas tĊm sido tomadas nesse sentido, 

como demonstram vĂrias discussĕes travadas no 

ămbito do conselho de direitos humanos sobre a 

participaćĄo polčtica e na vida pęblica de pessoas com 

deficiĊncia.18  

f.  A obrigaćĄo de compilaćĄo de dados sofisticados, que 

inclua a dimensĄo transversal dos direitos das pessoas 

com deficiĊncia vai ao encontro do debate atual sobre 

a necessidade de melhores in dicadores de direitos 

humanos. 19  Para uma atuaćĄo mais ampla, o 

ComitĊ precisarĂ contar com indicadores mais 

precisos, e necessitarĂ que as Estadas partes 

fornećam dados a fim de que polčticas para 

pessoas com deficiĊncia possam produzir 

melhores resultados . 

 
17 Sobre a necessidade de um ¬twin trackº em temas relativos ā inclusĄo, ver MWENDWA, T. N., 

MURANGIRA, A., LANG, R., ¬Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities in National 

Development Frameworksº, en ZIEGLER, D. A (coord.), Inclusion for All: The UN Convention on 

the R ights of Persons with Disabilities , IDEBATE Press: New York, 2010, p. 133.  
18 Ver  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13086&LangID=E  
19 Para um visĄo lęcida sobre o assunto, com suas diversas consequĊncias, ver, v.g., MERRY, S. E. 

¬Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governanceº, Current Anthropology , 

vol. 52, 2011, pp. 583 -595.  
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g.  Uma questĄo pouco enfrentada pelo ComitĊ, mas que 

terĂ de ocupar uma posićĄo central no debate da 

CDPD diz respeito ā relaćĄo entre deficiĊncia e 

pobreza.  O Banco Mundial jĂ tem se inserido nesse 

debate 20  e uma visĄo mais ligada aos fundamentos 

que inform am o movimento internacional dos direitos 

humanos ² e nĄo apenas ā perspectiva mais 

economicista nas instituićĕes financeiras internacionais 

-  serĂ necessĂria. 

4. A JOVEM JURISPRUDíNCIA DO COMITí SOBRE OS 

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIíNCIAS 

Por se tratar  de um dos ērgĄos de fiscalizaćĄo de tratados de 

direitos humanos no plano global mais recentemente institučdos, 

algumas dęvidas sobre a atuaćĄo do ComitĊ sobre os direitos das 

pessoas com deficiĊncias permanecem. 

Atĉ meados de abril de 2012, o ComitĊ apreciou apenas duas 

comunicaćĕes individuais no ămbito do Protocolo Facultativo ā 

ConvenćĄo das Naćĕes Unidas sobre os direitos das pessoas com 

deficiĊncia (CDPD). Mesmo assim, embora o nęmero seja pequeno, 

jĂ ĉ possčvel retirar algumas conclusĕes, ainda que provisērias, 

sobre a relaćĄo entre o ComitĊ e os demais ērgĄos de fiscalizaćĄo 

de direitos humanos no plano global e a extensĄo que darĂ na 

interpretaćĄo de direitos humanos consagrados na CDPD. 

A primeira decisĄo envolveu a Suĉcia e uma cidadĄ do 

mesmo Estado (Comunicaciēn No. 3/2011).21  A autora da 

comunicaćĄo sofria de sčndrome de Ehlers-Danlos, um transtorno 

crĔnico dos tecidos conjuntivos que lhe causou, dentre outras 

enfermidades, hipermobilidade, luxaćĕes, męsculos dĉbeis e uma 

grave neuralgia crĔnica. Como consequĊncia, a autora alegou que 

por oito anos nĄo podia caminhar, pĔr-se em pĉ, possuindo 

dificuldades para sentar -se. Ademais, alegou que nĄo podia tomar 

medicamentos, pois possui hipersensibilidade a eles. Pelo aumento 

 
20 Ver KAUR, I., ¬Including Persons with Disabilities in Development: Opportunities and 

Accessibilityº, en ZIEGLER, D. A. (coord.), ob. cit., pp. 119 -125.  
21 NACIONES UNIDAS, COMITì SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Comunicaciēn No. 3/2011, Dictamen aprobado por el Comitĉ en su sĉptimo periodo de sesiones, 

celebrado del 16 a 27 de abril de 2012, CRPD/C/7/D/3/2011.  
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do risco de lesĕes, relatou que nĄo podia sair de casa nem ser 

transportada para um hospital ou centro de reabilitaćĄo. Um 

mĉdico recomendou, a fim de melhorar a qualidade de vida da 

mulher, a hidroterapia. Sendo assim, ela solicitou a permissĄo para 

construir uma piscina em uma Ărea de seu prēprio terreno em que, 

por limitaćĕes do plano urbančstico da cidade em que vivia, nada 

podia ser edificado. A permissĄo foi inicialmente negada, o que 

posteriormente foi mantido pelo Tribunal Administrativo Supremo. 

Dentre outras razĕes, a autora aduziu que a negativa de 

construćĄo na Ărea proibida violava seu direito ā igualdade de 

oportunidades de reabilitaćĄo e melhora de sua saęde. 

Apēs considerar superados os requisitos de admissibilidade, 

como o esgotamento de recursos internos, o ComitĊ decidiu que o 

Estado sueco violou dispositivos da CDPD. Reafirmou, no entanto, 

na esteira do posicionamento habitual de outros ērgĄos de 

fiscalizaćĄo de direitos humanos, que artigos como o 1 e 2 da 

ConvenćĄo, por seu carĂter general, somente podem ser 

suscetčveis de reclamaćĄo em conjunto com direitos substantivos. 

Em relaćĄo a alegaćĕes de violaćĄo de diversos dispositivos da 

ConvenćĄo que nĄo foram devidamente fundamentados, 

semelhantemente a diversos outros ērgĄos internacionais, o 

ComitĊ decidiu considerar inadmissčveis. 

Quanto aos dispositivos considerados violados, o ComitĊ 

assinalou que uma lei aplicada com imparcialidade pode ter um 

efeito discriminatērio se nĄo leva em consideraćĄo a situaćĄo das 

pessoas com deficiĊncia. Outra razĄo ressaltada pelo ComitĊ foi 

que a construćĄo da piscina era o ęnico meio efetivo dispončvel 

para atender ās necessidades de saęde da autora. Desse modo, o 

desvio do plano urbančstico nĄo imporia uma ¬carga 

desproporcional ou indevidaº ao Estado parte. Ao contrĂrio, a 

negativa de construćĄo da piscina era, esta sim, desproporcional, 

causando um efeito discriminatērio em relaćĄo ā autora, uma 

pessoa com deficiĊncia. A negativa tambĉm privou a autora da 

hidroterapia, ęnica općĄo para facilitar sua existĊncia e inclusĄo na 

comunidade.  

 Foram considerados violados os seguintes direitos 

substantivos: 5 (1 e 3) (igualdade e nĄo-discriminaćĄo), 19 (b) 
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(direito a viver de forma independente e a ser inclučdo na 

comunidade), 25 (direito ā saęde) e 26 (direito ā habilitaćĄo e 

reabilit aćĄo). A reparaćĄo estabelecida foi a de que fosse 

reexaminada a solicitaćĄo para a construćĄo da piscina e que a 

autora recebesse indenizaćĄo pelos custos incorridos em preparar 

a comunicaćĄo. Tambĉm foi determinado ao Estado evitar que 

fatos similares se  repitam no futuro.  

 A segunda decisĄo (Comunicaciēn No. 6/2011) nĄo chegou 

a adentrar o mĉrito.22  

 O caso tratava de um cidadĄo britănico que alegara que seu 

Estado havia violado diversos dispositivos da CDPD. Mais 

especificamente, sustentou que, em virtude de ter diabetes de tipo 

1, teria sido, de maneira discriminatēria, demitido de seu emprego 

na emp resa Oracle.  

 Em sua resposta, o Reino Unido sustentou especialmente 

que os atos alegadamente violatērios da ConvenćĄo haviam 

ocorrido anteriormente a sua entrada em vigor, em 6 de setembro 

de 2009. Importante notar que nĄo houve, no entanto, qualquer 

contestaćĄo sobre a consideraćĄo do diabetes tipo 1 como uma 

deficiĊncia. 

 Ao final, o ComitĊ acolheu o argumento britănico de 

¬inadmissibilidade ratione tempore º, por nĄo ser possčvel, segundo 

o art. 2 o, f, do Protocolo Facultativo, conhecer de comunicaćĕes 

individuais relativas a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da 

ConvenćĄo para o Estado parte. Reconheceu tambĉm que, no 

caso, nĄo se tratava de violaćĄo que havia prolongado seus efeitos 

atĉ depois da referida entrada em vigor, fato que levaria ā 

necessidade de o ComitĊ admitir a comunicaćĄo individual. 

 Ante os dois casos, algumas conclusĕes jĂ podem ser 

retiradas.  

a.  Em questĕes procedimentais, o ComitĊ sobre direitos 

das pessoas com deficiĊncia muito provavelmente 

seguirĂ a jurisprudĊncia macića dos ērgĄos similares 

no ămbito das Naćĕes Unidas. Isso fica claro por seu 

 
22 NACIONES UNIDAS, COMITì SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DESCAPACIDAD, 

Comunicaciēn No. 3/2011, Dictamen aprobado por el Comitĉ en su sĉptimo periodo de sesiones, 

celebrado del 16 a 27 de abril de 2012, CRPD/C/7/D/3/2011.  
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posicionamento sobre temas como esgotamento de 

recursos internos, impossibilidade de alegaćĄo de 

violaćĄo autĔnoma de dispositivos dotados de 

generalidade ou jurisdićĄo ratione temporis . 

b.  Em questĕes de mĉrito, o ComitĊ provavelmente 

continuarĂ fazendo uso, tambĉm como outros ērgĄos 

similares no ămbito das Naćĕes Unidas, de noćĕes 

como princčpio da proporcionalidade quando da anĂlise 

de violaćĕes a um texto convencional. 

c. Em questĕes de mĉrito, o ComitĊ provavelmente 

lanćarĂ fartamente mĄo da ideia de discriminaćĄo 

positiva como vetor essencial para interpretar as 

disposićĕes da CDPD. Nesse sentido, tudo indica que 

serĂ dado um sentido largo ao art. 5, 4 da ConvenćĄo, 

que dispĕe: ¬No se considerarĂn discriminatorias, en 

virtud de la presente Convenciēn, las medidas 

especčficas que sean necesarias para acelerar o lograr 

la igualdad de hecho de las personas con 

discapacidadº. Isso porque tal dispositivo, por sua 

redaćĄo na forma negativa, nĄo necessariamente 

abrange a discriminaćĄo positiva. 

d.  Em questĕes de mĉrito, hĂ indicaćĄo de que o ComitĊ 

estarĂ aberto para ampliar e adaptar o conceito de 

pessoas com deficiĊncia. Ao nĄo contestar que a 

diabetes tipo 1 ĉ uma forma de deficiĊncia, o ComitĊ, 

ainda que nĄo tenha expressamente se pronunciado 

sobre o assunto, parece estar disposto a insistir em 

um conceito de deficiĊncia focado no indivčduo e nĄo 

em uma suposta ¬enfermidadeº, tal como o faz o art. 

1o da CDPD que nĄo estabelece uma lista de 

deficiĊncias. Ou seja, um enfoque de direitos 

humanos, e nĄo propriamente mĉdico, parece que 

continuarĂ sendo um outro vetor importante para o 

ComitĊ analisar casos de violaćĄo ā CDPD. 
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5. CONCLUSøES 

 HĂ tempos necessĂria, uma convenćĄo exclusivamente 

voltada ao  direito das pessoas com deficiĊncia ao mesmo tempo 

reforća o sistema internacional de protećĄo dos direitos humanos 

como possivelmente abre novos horizontes para se pensar a 

prēpria categoria de direitos humanos no direito internacional. 

 Com um conjunto de dispositivos que nĄo somente reforća 

direitos jĂ preexistentes, como tambĉm com disposićĕes 

inovadoras, a CDPD completa e densifica o catĂlogo de direitos 

humanos. Seu mecanismo de fiscalizaćĄo e monitoramento ao 

mesmo tempo em que parte da experiĊncia de ērgĄos similares em 

outros de direitos humanos, incorpora algumas inovaćĕes que o 

movimento internacional de direitos humanos tem discutido nos 

ęltimos anos. Assim, se a ConvenćĄo, e tambĉm seu protocolo 

facultativo, nĄo representam uma inovaćĄo total no campo, nĄo se 

pode desprezar os diversos caminhos que abrem.  

 Embora ainda seja cedo para avaliar a atuaćĄo do ComitĊ 

sobre direitos das pessoas com deficiĊncia, tudo leva a crer que ele 

nĄo se desvencilharĂ dos seus similares, seja na anĂlise dos 

inform es dos Estados seja na decisĄo sobre petićĕes individuais. 

 Nesse misto de consolidaćĄo de conquistas jĂ alcanćadas e 

inovaćĄo, a ConvenćĄo das Naćĕes Unidas sobre pessoas com 

deficiĊncia abriu o sĉculo XXI com a promessa de inclusĄo daquela 

que ĉ talvez a maior minoria existente no gĊnero humano. E tal 

inclusĄo, para ser exitosa ² o que veementemente se espera ² 

exigirĂ um repensar profundo sobre a forma como nēs 

estabelecemos e garantimos internacionalmente direitos. Que 

estejamos ā altura dessa difčcil, porĉm recompensadora, tarefa. 
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5 
A INCLUSçO DA DEFICIíNCIA NO SISTEMA 

INTERAMERICANO. PRINCIPAIS 

REGULAMENTOS E NORMAS PöS-

CONVENêçO1 

 

Renata Bregaglio Lazarte -  PUCP 

 

Resumo  

O objetivo do presente capčtulo ĉ o de analisar o itinerĂrio da problemĂtica da 

deficiĊncia no sistema interamericano e o seu contraste com o modelo social. Neste 

sentido, serĄo analisados os diversos instrumentos sobre o tema, assim como a 

estrutura orgănica responsĂvel pela promoćĄo dos direitos e a prĂtica desenvolvida 

pela ComissĄo Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (Corte IDH).  

 

1. INTRODUêçO 

A mudanća de paradigma sobre a deficiĊncia gerou uma 

infinidade de mudanćas sociais, polčticas e jurčdicas. A ideia do 

modelo social, ou seja, de que a deficiĊncia nĄo surge apenas da 

pessoa  mas sim da interaćĄo entre a deficiĊncia da pessoa e a 

sociedade 2 alterou as percećĕes que, indevidamente mantinham 

exclučda uma significativa percentagem da populaćĄo mundial. 

Como ĉ evidente, o Direito nĄo podia ficar alheio a esta dinămica. 

Assim, atra vĉs de vĂrias estratĉgias, a problemĂtica da deficiĊncia 

entrou na dimensĄo jurčdica. No caso dos direitos humanos 

podemos destacar, como ponto de quebra, a ConvenćĄo sobre os 

direitos das pessoas com deficiĊncia (CDPCD), aprovada em 2006 

e em vigor desde maio de 2008. Este tratado ĉ o instrumento 

jurčdico que consagra o modelo social e especifica os direitos das 

pessoas com deficiĊncia3.  

 
1 Agradećo a Renato Constantino Caycho pelo seu trabalho como assistente de investigaćĄo para a 

elaboraćĄo deste documento. 
2 ConvenćĄo sobre os direitos das pessoas com deficiĊncia, Preămbulo. 
3 No que diz respeito ao debate em relaćĄo a se a CDPCD estabelece novos direitos ou apenas  
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Os sistemas regionais de protećĄo dos direitos humanos 

foram acolhendo esta ideia, tanto atravĉs da sua prĂtica, como 

atravĉs da inclusĄo de novos instrumentos jurčdicos que apoiam 

esta ideia. Neste sentido, o objetivo do presente artigo ĉ o de 

analisar o itinerĂrio da problemĂtica da deficiĊncia no sistema 

interamericano. Neste sentido, serĄo analisados os diversos 

instru mentos sobre o tema, como a estrutura orgănica responsĂvel 

pela promoćĄo dos direitos e a prĂtica desenvolvida pela ComissĄo 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).  

2. O CONJUNTO DE NORMAS ORIENTA DAS ä 

PROTEêçO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIíNCIA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTEêçO DOS DIREITOS HUMANOS 

O principal instrumento do sistema interamericano, ou seja, a 

ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos (CADH)4, nĄo 

contĉm uma disposićĄo explčcita sobre os direitos das pessoas com 

deficiĊncia. O Protocolo Adicional ā CADH em matĉria de Direitos 

Econēmicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)5, por 

sua vez, estabelece (embora com uma terminologia pouco 

apropriada) a protećĄo especčfica ās pessoas com deficiĊncia no 

seu artigo 18.**  

 

Artigo 18  

ProtećĄo das pessoas com deficiĊncia 

Toda a pessoa afetada por uma diminuićĄo das suas capacidades fčsicas ou mentais 

tem direito a receber atenćĄo especial, a fim de alcanćar o mĂximo desenvolvimento  

 

 

reafirma os direitos humanos jĂ reconhecidos noutros instrumentos internacionais, ASTORGA 

afirma que o debate nĄo estĂ resolvido e que, na sua opiniĄo, existe pelo menos um direito que 

emerge como novo neste tratado: o direito ā habilitaćĄo (do qual sĄo beneficiĂrias as pessoas que 

ao nascer tĊm uma deficiĊncia) e o direito ā reabilitaćĄo (do qual sĄo beneficiĂrias todas as 

pessoas com deficiĊncias fčsicas, sensoriais, intelectuais ou psicossociais). ASTROGA, Luis 

Fernando. ¬Convenciēn sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: esperanza e 

instrumento para construir un mundo mĂs accesible e inclusivo.º Em: Revista CEJIL, ano III, NÐ 4, 

dezembro de 2008, pĂg. 139. 
4 Adotada em San Josĉ de Costa Rica a 22 de novembro de 1969. Em vigor a partir de 18 de julho 

de 1978.  
5 Adotado a 17 de novembro de 1988. Em vigor a partir de 16 de novembro de 1999.  
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 da sua personalidade. Para isso, os Estados Partes comprometem -se em adotar as 

medidas necessĂrias para esse fim e, principalmente, a: 

a. executar programas especčficos destinados a proporcionar ās pessoas com 

deficiĊncia os recursos e o ambiente necessĂrio para alcanćar esse objetivo, 

inclusive programas laborais adequados ās suas possibilidades e que deverĄo ser 

livremente aceites por eles, ou se for o caso, pelos seus representantes legais;  

b. proporcionar formaćĄo especial aos familiares das pessoas com deficiĊncia, a fim 

de ajudĂ-las a resolver os problemas de convivĊncia e convertĊ- las em elementos 

ativos no desenvolvimento fčsico, mental e emocional destes; 

c. incluir, de forma prioritĂria, nos seus planos de desenvolvimento urbano a 

consideraćĄo de solućĕes para os requisitos especčficos decorrentes das 

necessidades deste grupo;  

d. promover a formaćĄo de organizaćĕes sociais nas quais as pessoas com 

deficiĊncia possam desenvolver uma vida plena. 

 

Da mesma forma, o Protocolo de San Salvador contĉm 

disposićĕes especčficas sobre o usufruto das pessoas com 

deficiĊncia nos direitos ā educaćĄo6 e ao trabalho 7.  

Em matĉria de instrumentos especčficos, ao contrĂrio do 

sistema universal, o sistema interamericano nĄo procurou 

estabelece r tratados tendo em conta as populaćĕes vulnerĂveis8, 

mas sim considerando diferentes problemĂticas9. Apesar disto, a 

 
6 Protocolo de San Salvador. Artigo 13.3.e  

Os Estados Partes no presente Protocolo reconhecem que, para conseguir o pleno  exercčcio do 

direito ā educaćĄo: 

e. deverĄo ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para as pessoas com deficiĊncia, a 

fim proporcionar uma instrućĄo especial e formaćĄo a pessoas com impedimentos fčsicos ou 

deficiĊncia mental. 
7 Protocolo de San Salvador. Artigo 6.2  

Os Estados Partes comprometem -se em adotar as medidas que garantam plena efetividade do 

direito ao trabalho, principalmente as referentes ā consecućĄo do pleno emprego, ā orientaćĄo 

vocacional e ao desenvolvimento de projetos de formaćĄo tĉcnico-profission al, principalmente os 

destinados ās pessoas com deficiĊncia. Os Estados Partes tambĉm se comprometem a executar e 

fortalecer programas que coadjuvem uma adequada atenćĄo familiar, a fim de que a mulher tenha 

uma real possibilidade de exercer o direito ao t rabalho.  
8 No caso do sistema universal podemos mencionar, alĉm da ConvenćĄo sobre os direitos das 

pessoas com deficiĊncia, a ConvenćĄo sobre os direitos da Crianća, a ConvenćĄo sobre a protećĄo 

dos direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e membros da s suas famčlias, a ConvenćĄo sobre 

a EliminaćĄo de todas as formas de DiscriminaćĄo Racial e a ConvenćĄo sobre a EliminaćĄo de 

todas as formas de discriminaćĄo contra as Mulheres. 
9 Pode-se destacar: o Protocolo ā ConvenćĄo Americana sobre Direitos Humanos relativo ā 

AbolićĄo da Pena de Morte; a ConvenćĄo Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

ViolĊncia Contra a Mulher, "ConvenćĄo de Belĉm do ParĂ"; a ConvenćĄo Interamericana sobre o 

Desaparecimento Forćado de Pessoas; a ConvenćĄo Interamericana para Prevenir e Punir a 

Tortura; a ConvenćĄo Interamericana sobre a EliminaćĄo de todas as Formas de DiscriminaćĄo 

contra as Pessoas com deficiĊncia; a ConvenćĄo Interamericana contra o Racismo, a DiscriminaćĄo  
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deficiĊncia nĄo foi um tema ignorado no sistema interamericano. 

Podemos destacar em primeiro lugar a ConvenćĄo para Prevenir, 

Punir e Erra dicar a ViolĊncia contra a Mulher -  ¬ConvenćĄo de 

Belĉm Do ParĂº10. Esta constitui o primeiro e ęnico tratado 

internacional que aborda especificamente o tema da violĊncia 

contra a mulher e no seu artigo 9 estabelece que:  

 

Para a adoćĄo das medidas a que se refere este capčtulo, os Estados Partes levarĄo 

especialmente em conta a situaćĄo da mulher vulnerĂvel ā violĊncia pela sua raća, 

origem ĉtnica ou condićĄo de migrante, de refugiada ou de deslocada, entre outros 

motivos. Tambĉm serĂ considerada sujeitada a violĊncia a gestante, deficiente, 

menor, idosa ou em situaćĄo socioeconēmica desfavorĂvel, afetada por situaćĕes de 

conflito armado ou de privaćĄo da liberdade.  

 

Mais recentemente foram adotadas, no sistema 

interamericano, a ConvenćĄo Interamericana contra o Racismo, a 

DiscriminaćĄo Racial e Formas Conexas de Intolerăncia e a 

ConvenćĄo Interamericana contra toda a Forma de DiscriminaćĄo e 

Intolerăncia11. Esta ęltima ĉ particularmente importante jĂ que 

reconhece a deficiĊncia como um caso de discriminaćĄo. Um dos 

aspetos interessantes de ambas as convenćĕes centra-se na 

referĊncia ā proibićĄo de discriminaćĄo nas esferas pęblicas e 

privadas. Isto tambĉm confirma uma tendĊncia que tem vindo a 

desenvolver -se e que foi incorporada pela Corte IDH na OpiniĄo 

Consultiva NÐ 18, na qual afirmou que os efeitos do princčpio 

fundamental da igualdade e nĄo discriminaćĄo atingem todos os 

Estados, precisamente por este princčpio pertencer ao domčnio do 

ius cogens , revestido de carĂcter imperativo, implica obrigaćĕes 

erga omnes  de protećĄo que vinculam todos os Estados e geram 

efeitos em relaćĄo a terceiros, inclusive particulares12 . 

Tambĉm ĉ interessante a definićĄo de discriminaćĄo indireta, 

que acontece na esfera pęblica ou privada, quando uma 

disposićĄo, um critĉrio ou uma prĂtica, aparentemente neutros, ĉ 

 

Racial e Formas Correlatas de Intolerăncia; e a ConvenćĄo Interamericana contra toda a Forma de 

DiscriminaćĄo e Intolerăncia. 
10 Adotada a 9 de junho de 1994. Em vigor a partir de 5 de marćo de 1995. 
11 Ambas adotadas a 5 de junho de 2013.  
12 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁǅǆƁǍǐǔƁƮǊǈǓǂǏǕǆǔƁƪǏdocumentados.  17 de setembro de 

2003, par. 110.  
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suscetčvel de implicar uma desvantagem particular para as pessoas 

que pertencem a um determinado grupo ou colocĂ- los em 

desvantagem, a nĄo ser que essa disposićĄo, critĉrio ou prĂtica 

tenha um objetivo ou justifica ćĄo razoĂvel e legčtima ā luz do 

direito internacional de direitos humanos.  

Da mesma forma, ambas as convenćĕes estabelecem o 

conceito de ¬discriminaćĄo męltiplaº, entendida como qualquer 

preferĊncia, distinćĄo, exclusĄo ou restrićĄo baseada, de forma 

concomitante, em dois ou mais motivos e que tenha como objetivo 

ou efeito anular ou limitar o reconhecimento, usufruto ou exercčcio, 

em condićĕes de igualdade, de um ou de mais direitos humanos e 

liberdades fundamentais.  

Por outro lado, o sistema interamerican o conta com um 

tratado especčfico sobre a deficiĊncia: a ConvenćĄo Interamericana 

para a EliminaćĄo de Todas as Formas de DiscriminaćĄo contra as 

Pessoas Portadoras de DeficiĊncia (CIPCD)13. No entanto, ĉ 

importante ter presente que, embora seja um instrume nto adotado 

de forma prĉvia ā CDPCD, muitas das suas regras ou normas nĄo 

se adequam totalmente ao modelo social. Exemplo disso ĉ a 

definićĄo de deficiĊncia estabelecida no artigo I.1, que estabelece 

que  

 

O termo "deficiĊncia" significa uma restrićĄo fčsica, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitēria, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diĂria, causada ou agravada pelo ambiente 

econēmico e social (o destaque ĉ nosso). 

 

Embora nĄo se possa dizer que a CIPCD proponha uma 

definićĄo totalmente compatčvel com o modelo mĉdico (apesar de 

reconhecer o meio ambiente como um possčvel fator causante), ao 

contrĂrio do modelo proposto pela CDPCD (onde a deficiĊncia 

surge da interaćĄo entre a deficiĊncia e a barreira), a CIPCD 

posiciona a deficiĊncia no indivčduo, a partir da sua deficiĊncia.  

Da mesma forma, podemos destacar o artigo I.2.c), onde se 

estabelece que ¬nos casos em que a legislaćĄo interna preveja a 

declaraćĄo de interdićĄo, quando for necessĂria e apropriada para 

 
13 Aprovada a 7 de junho de 1999. Em vigor a partir de 14 de setembro de 2001.  
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o seu bem -estar, esta nĄo constituirĂ discriminaćĄoº. Apesar da 

CIPCD nĄo postular a figura da interdićĄo como um modelo 

necessĂrio, ao contrĂrio do paradigma da CDPCD, propĕe a 

possibilidade de que exista uma interdićĄo ¬necessĂriaº14 .  

Apesar do anterior, numa lēgica de uniformizar as normas, a 

Corte IDH afirmou que, da mesma forma como a CDPCD, a CIPCD 

tem em conta o modelo social para abordar a deficiĊncia, o que 

implica que a deficiĊncia nĄo ĉ definida exclusivamente pela 

presenća de uma deficiĊncia fčsica, mental, intelectual ou sensorial, 

mas interrelaciona -se com as barreiras ou limitaćĕes existentes 

socialmente para que as pessoas possam exercer os seus direitos 

de forma efetiva 15 . 

Desta forma, apesar de nĄo existir uma ferramenta especčfica 

em deficiĊncia que esteja totalmente alinhada com o modelo social 

recolhido na CDPCD, isso nĄo exclui que esse instrumento possa 

ser aplicado aos direitos das pessoas com deficiĊncia jĂ que ĉ 

importante ter em conta que os sistemas de protećĄo dos direitos 

humanos propĕem uma interpretaćĄo hermenĊutica, onde as 

normas de um e de outro se possam interrelacionar para conseguir 

a interpretaćĄo mais adequada para o ser humano. Isto estĂ 

intimamente relacionado com o padrĄo do corpus iuris 

desenvolvi do pela Corte IDH e entendido como o conjunto de 

instrumentos internacionais relacionados com a protećĄo de um 

direito ou grupo social numa situaćĄo de vulnerabilidade especčfica. 

A partir desta perspetiva, podemos afirmar a existĊncia de um 

corpus iuris  em deficiĊncia, atravĉs do qual ĉ possčvel fazer uma 

interpretaćĄo conjunta (ā luz do modelo social) da CADH, do artigo 

18 do Protocolo de San Salvador, do artigo 9 da ConvenćĄo de 

Belĉm do ParĂ, da CIPCD e da CDPCD. Isto estĂ diretamente 

relacionado com o estabelecido nos artigos 29.b) da CADH que 

 
14 Sobre a necessidade de eliminar o sistema de interdićĄo e substituićĄo da vontade ver: 

Comitĉ sobre os direitos das pessoas com deficiĊncia. ComentĂrios finais sobre o relatērio inicial 

da Argentina, aprovados pelo Comitĉ no seu oitavo perčodo de sessĕes (17 a 28 de setembro de 

2012), par. 19 e 20; ComentĂrios finais sobre o relatērio inicial da Hungria, aprovados pelo Comitĉ 

no seu oitavo perčodo de sessĕes (17 a 28 de setembro de 2012), par. 25 e 26; e ComentĂrios 

finais sobre o relatērio inicial de El Salvador, aprovados pelo Comitĉ no seu dĉcimo perčodo de 

sessĕes (2 a 13 de setembro de 2013), par. 27 e 28; entre outros. 
15 Corte  IDH. Furlan y Familiares vs Argentina . 31 de agosto de 2012, par. 133.  
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estabelece que n enhuma alienaćĄo deste tratado pode ser 

interpretada no sentido de limitar o gozo e exercčcio de qualquer 

direito ou liberdade que pos sam ser reconhecidos em virtude de 

leis de qualquer dos Estados Partes ou em virtude de outra 

convenćĄo em que seja parte um dos referidos Estados. Da mesma 

forma, o artigo VII da CIPCD prevĊ que ela nĄo pode ser 

interpretada de forma a restringir ou permi tir que os Estados Parte 

limitem o usufruto dos direitos das pessoas com deficiĊncia 

reconhecidos pelo direito internacional consuetudinĂrio ou os 

instrumentos internacionais pelos quais um Estado Parte estĂ 

obrigado.  

Apesar das perguntas que podem ser fei tas ā CIPCD, existem 

alguns aspetos que merecem ser destacados. Talvez o principal 

seja a conceitualizaćĄo da discriminaćĄo. Ao contrĂrio da CDPCD, 

que estabelece a proibićĄo de discriminaćĄo por ¬motivoº de 

deficiĊncia16; a CIPCD estabelece a proibićĄo de discriminaćĄo  

 

baseada numa deficiĊncia, antecedente de deficiĊncia, consequĊncia de deficiĊncia 

anterior ou percećĄo de uma deficiĊncia presente ou passada, (ṏ)17. 

 

Apesar do termo ¬motivoº proposto pela CDPCD permitir 

incluir todos os aspetos propostos pela CIPCD, torna -se positivo 

nesta ęltima, a indicaćĄo expressa das diferentes possibilidades, 

para alertar os Estados sobre as implicaćĕes e possčveis casos de 

discriminaćĄo. 

Finalmente, uma ferramenta que vale a pena destacar e, que 

foi adot ada depois da entrada em vigor da CDPCD, sĄo os 

Princčpios e Boas PrĂticas para a ProtećĄo das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Amĉricas18. Apesar da natureza destes princčpios ser 

de soft law, estes sĄo ęteis a partir do ponto de vista 

interpretativo, pelo que em matĉria de deficiĊncia torna-se uma 

ferramenta interessante para analisar a situaćĄo das pessoas com 

deficiĊncia psicossocial que estĄo institucionalizadas num centro de 

 
16 Artigo 2.  
17 Artigo I.2.a).  
18 Adotados pela ComissĄo durante o 131Ð perčodo ordinĂrio de sessĕes, celebrado de 3 a 14 de 

marćo de 2008. 
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saęde mental. Nesta linha, o instrumento previsto no seu artigo 3 

determina o seguinte:  

 

3. Medidas especiais para as pessoas com deficiĊncia mental 

Os sistemas de saęde dos Estados-Membros da OrganizaćĄo dos Estados Americanos 

devem incorporar, por disposićĄo legal, uma sĉrie de medidas a favor das pessoas 

com deficiĊncia mental, a fim de garantir a gradual desinstitucionalizaćĄo destas 

pessoas e a organizaćĄo de servićos alternativos, que possibilitem o cumprimento de 

objetivos compatčveis com um sistema de saęde e uma atenćĄo psiquiĂtrica integral, 

contčnua, preventiva, participativa e comunitĂria, desse modo evitando a privaćĄo 

desnecessĂria da liberdade nos estabelecimentos hospitalares ou de outra natureza. 

A privaćĄo de liberdade de uma pessoa num hospital psiquiĂtrico ou outra instituićĄo 

similar deve ser usada como ęltimo recurso e unicamente quando haja grande 

possibilidade de dano imediato ou iminente para a pessoa ou terceiros. A mera 

deficiĊncia nĄo deve em caso algum justificar a privaćĄo de liberdade. 

 

3.  O TRABALHO DA COMISSçO PARA A ELIMINAêçO 

DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAêçO 

CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIíNCIA 

A CIPCD estabelece a ComissĄo para a EliminaćĄo de Todas 

as Formas de DiscriminaćĄo contra as Pessoas Portadoras de 

DeficiĊncia (CEDDIS) como ērgĄo supervisor do seu 

cumprimento 19 . De acordo com o numeral 2) do artigo referido, a 

CEDDIS realizarĂ a sua primeira reuniĄo 90 dias depois do dĉcimo 

primeiro instrumento de ratificaćĄo. Nesses termos, a primeira 

reuniĄo foi celebrada no dia 28 de fevereiro de 2007.  

De acordo com o seu regulamento 20, a CEDDIS ĉ integrada 

por um representante e dois suplentes designados por cada Estado 

Parte da CIPCD, por um perčodo de quatro anos sem possibilidade 

de reeleićĄo. Os membros da CIPCD sĄo independentes no 

exercčcio das suas funćĕes21 . 

A utilidade prĂtica da CEDDIS para dar a conhecer um caso ĉ 

limitada e, de forma mais aproximada, cumpriria funćĕes 

semelhantes ās da antiga Relatoria sobre DeficiĊncia nas Naćĕes 

 
19  Artigo VI.  
20  Aprovado por ResolućĄo de 8 marćo 2007. OEA/Ser.L/XXIV.2.1. CEDDIS/doc.4/07 rev.3 

corr. 1.  
21 Artigo 2 do Regulamento da CEDDIS.  
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Unidas, ou seja, solicitar informaćĄo a organizaćĕes em diferentes 

questĕes relacionadas com os direitos das pessoas com deficiĊncia. 

Desta forma, a CEDDIS tem como principal funćĄo considerar o 

progresso registado na aplicaćĄo da ConvenćĄo e trocar 

experiĊncias entre os Estados Partes22 . Para isso, os Estados Parte 

tĊm de apresentar relatērios periēdicos (de quatro em quatro 

anos) indicando as medidas tomadas em termos de aplicaćĄo da 

CIPCD e qualquer progresso realizado na eliminaćĄo de todas as 

formas de discriminaćĄo contra as pessoas com deficiĊncia23 . 

Depois de recebidos e estudados os relatērios dos Estados, a 

CEDDIS elabora um relatērio com as conclusĕes, observaćĕes e 

sugestĕes gerais para o cumprimento progressivo da CIPCD24 .  

Por outro lado, como ērgĄo de controlo da CIPCD, a CEDDIS 

mantĉm, da mesma forma como os ērgĄos dos tratados do 

sistema universal, o poder de interpretar o tratado que tutela. No 

ęnico cometĂrio geral emitido atĉ ao momento25 , a CEDDIS 

apontou uma reinterpretaćĄo do artigo I.2 da CIPCD ā luz do 

artigo 12 da CDP CD, estabelecendo que:  

 

o artigo I.2 alinha b) in fine da ConvenćĄo Interamericana para a EliminaćĄo de 

Todas as Formas de DiscriminaćĄo contra as Pessoas Portadoras de DeficiĊncia da 

O.E.A necessita ser reinterpretado ā luz do novo paradigma do artigo 12 citado.  

NĄo se trata apenas de analisar a perspetiva de avaliar a legislaćĄo interna de cada 

Estado Parte relacionada com a interdićĄo e tutela, mas tambĉm analisar, para 

alĉm de questĕes jurčdicas, as implicaćĕes prĂticas destas medidas estatais. 

NĄo se deve confundir o sistema de capacidade/incapacidade de exercčcio dos 

direitos em determinadas circunstăncias, com a procura de um modo de 

representaćĄo diferente das pessoas com deficiĊncia que sustente a autonomia das 

mesmas, reconheća a sua plena capacidade jurčdica e personalidade jurčdica e 

proponha um modo de apoio e garantias, apenas nos casos em que isso seja  

 
22 Artigo VI.5 da CIPCD.  
23 Mecanismo de controlo estabelecido no artigo VI.3 da CIPCD e nos artigos 16 a 22 do 

Regulamento.  
24 Artigo 20 do Regulamento. Em 2013 apenas o Haiti e as Honduras nĄo apresentaram relatērios 

periēdicos. O conteędo dos relatērios apresentados pelos Estados pode ser consultado no seguinte 

enderećo http://www.oas.o rg/es/sedi/ddse/paginas/index -4_informes.asp  (consultado a 1 de 

outubro de 2013).  
25 CEDDIS. ComentĂrio Geral da ComissĄo para a EliminaćĄo de Todas as Formas de DiscriminaćĄo 

contra as Pessoas Portadoras de DeficiĊncia, sobre a necessidade de interpretar o artigo I.2, alinha 

B) In fine da ConvenćĄo Interamericana para a EliminaćĄo de Todas as Formas de DiscriminaćĄo 

contra as Pessoas Portadoras de DeficiĊncia, no contexto do artigo 12 da ConvenćĄo das Naćĕes 

Unidas sobre os Direitos das Pessoas com DeficiĊncia. 28 de abril de 2011.  

http://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/index-4_informes.asp
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 necessĂrio. Ou seja, partir das competĊncias das pessoas, daquilo que podem fazer 

por si prēprias, para depois determinar as circunst ăncias que necessitam de apoios 

com salvaguardas.  

 

4. A PRåTICA JURISPRUDENCIAL 

Tanto a CIDH como a CIDH e a Corte IDH tiveram a 

oportunidade de conhecer casos e petićĕes relacionados com a 

violaćĄo de direitos das pessoas com deficiĊncia. Nesta dinămica, ĉ 

importante referir duas etapas: os casos resolvidos antes da 

entrada em vigor da CDPCD (adscrita totalmente ao modelo social) 

e os casos resolvidos depois da vigĊncia deste tratado. 

4.1. A prĂtica jurisprudencial prĉ- convencional  

Uma primeira aproximaćĄo ā deficiĊncia foi a assistĊncia em 

saęde mental. Desta forma, vĂrias vezes, a Corte IDH estabeleceu 

a obrigaćĄo dos Estados de reparar, com medidas de saęde 

mental, as včtimas de violaćĕes dos direitos humanos. Estas 

medidas traduzem -se concret amente no dever de dar assistĊncia 

mĉdica e psicolēgica gratuita, imediata, adequada e efetiva, 

incluindo o fornecimento de medicamentos ās včtimas e aos seus 

familiares nos casos em que foram declarados como včtimas. Isto 

tambĉm estĂ relacionado com a classificaćĄo ampla que a Corte 

faz das včtimas, considerando que os familiares das včtimas de 

determinadas violaćĕes dos direitos humanos podem ser, por sua 

vez, včtimas de uma violaćĄo do direito ā integridade pessoal, 

principalmente nos casos relacionados com o desaparecimento 

forćado26. Assim nos casos Gonzales Medina e outros vs Repęblica 

Dominicana ordenou -se, de forma imediata, o tratamento mĉdico 

e psicolēgico ou psiquiĂtrico das včtimas que, assim, o solicitassem. 

Este tratamento, de acordo com a Corte  IDH, referia -se apenas 

aos padecimentos psicolēgicos e fčsicos sofridos pelas včtimas 

derivados das violaćĕes estabelecidas nessa sentenća27 .  

 
26 Corte IDH. Blake vs Guatemala , par. 114; Familia Barrios vs Venezuela , de 24 de novembro de 

2011, par. 301; e ƨǐǏǛɂǍǆǛƁƮǆǅǊǏǂƁǚƁǇǂǎǊǍǊǂǓǆǔƁǗǔƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƁƥǐǎǊǏǊǄǂǏǂ, de 27 de fevereiro de 

2012, par. 270.  
27 Corte IDH ƨǐǏǛɂǍǆǛƁƮǆǅǊǏǂƁǚƁǇǂǎǊǍǊǂǓǆǔƁǗǔƁƳǆǑəǃǍǊǄǂƁƥǐǎǊǏǊǄǂǏǂ. Op. Cit , par. 293; Contreras y 

otros vs El Salvador , de 31 de agosto de 2011, par. 198 e 199.  
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De forma especčfica, tanto a CIDH como a Corte IDH tambĉm 

abordaram aspetos de violaćĕes dos direitos de pessoas com 

deficiĊncia. Em primeiro lugar ĉ possčvel destacar o caso Včctor 

Rosario Congo vs Equador 28 , no qual a CIDH determinou a 

responsabilidade do Estado pela morte de uma pessoa com 

deficiĊncia mental num centro de reclusĄo. Da mesma forma, foi 

estabelecido que o Equador nĄo tomou as medidas necessĂrias 

para a protećĄo da integridade desta pessoa, tendo em conta a 

sua situaćĄo de deficiĊncia, ao afirmar que:  

 

a violaćĄo do direito ā integridade fčsica ĉ ainda mais grave no contexto do caso 

particular ond e a včtima, em situaćĄo de prisĄo preventiva e sofrendo de uma 

doenća mental, estava sob a custēdia do Estado numa situaćĄo particularmente 

vulnerĂvel29. 

 

Da mesma forma, neste caso a CIDH determinou que o 

sistema penitenciĂrio equatoriano nĄo estava ā altura das normas 

internacionais sobre a assistĊncia mĉdico psiquiĂtrica, de acordo 

com os Princčpios para a ProtećĄo das Pessoas com Doenća Mental 

e para o Melhoramento dos Cuidados de Saęde Mental, que 

estabelecem que as pessoas que cumpram penas de p risĄo por 

delitos penais ou que foram detidas no ămbito de processos penais 

efetuados contra si e que tenham sido consideradas portadoras de 

uma doenća mental ou que se julgue serem portadoras de tal 

doenća tĊm de receber os melhores cuidados de saęde mental 

dispončveis30, assim como com as Regras Mčnimas para o 

Tratamento dos Reclusos 31 , que preveem que "[o]s reclusos 

alienados nĄo devem ser detidos em prisĕes. Devem ser tomadas 

medidas para os transferir o mais rapidamente possčvel para 

estabelecimentos par a doentes mentais e no caso de terem de 

 
28 CIDH. ƪǏǇǐǓǎǆƁƯțƁƗƔƐƚƚƏƁƤǂǔǐƁƒƒƏƕƓƘƏƁƷɍǄǕǐǓƁƳǐǔǂǓǊǐƁƤǐǏǈǐƁǗǔƁƦǄǖǂǅǐǓ. 13 de abril de 1999.  
29 CIDH. ƪǏǇǐǓǎǆƁƯțƁƗƔƐƚƚƏƁƤǂǔǐƁƒƒƏƕƓƘƏƁƷɍǄǕǐǓƁƳǐǔǂǓǊǐƁƤǐǏǈǐƁǗǔƁƦǄǖǂǅǐǓ. 13 de abril de 1999, pĂr. 72 
30 ƱǓǊǏǄǊǑǊǐǔƁǑǂǓǂƁǍǂƁǑǓǐǕǆǄǄǊɓǏƁǅǆƁǍǐǔƁǆǏǇǆǓǎǐǔƁǎǆǏǕǂǍǆǔƁǚƁǆǍƁǎǆǋǐǓǂǎǊǆǏǕǐƁǅǆƁǍǂƁǂǕǆǏǄǊɓǏƁǅǆƁǍǂƁ

salud mental . A.G. res. 46/119, 46 U.N. GAOR Supp. (No. 49) pĂg. 189, ONU Doc. A/46/49 

(1991); principios 20.1 e 20.2. Dispončvel em 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st2pppmif.html .  
31 Adotadas pelo Primeiro Congresso das Naćĕes Unidas sobre PrevenćĄo do Delito e Tratamento 

do Delinquente, celebrado em Genebra em 1955 e aprovadas pelo Conselho Econēmico e Social 

nas suas resolućĕes 663C (XXIV) de 31 de julho de 1957 e 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977.  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st2pppmif.html
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permanecer em prisĄo, devem permanecer sob a fiscalizaćĄo 

especial de um mĉdicoº32 . 

ì importante contextualizar esta decisĄo e ter em conta que 

nem a CIPCD nem a CDPCD tinham sido adotadas, de modo que a 

lēgica e a linguagem do modelo social nĄo faziam parte do 

contexto conceitual da deficiĊncia. ì por isso que se apela para a 

regulaćĄo das Regras Mčnimas para o Tratamento dos Reclusos, 

que optam por um envio do recluso com deficiĊncia a um centro 

de saęde mental. Esta disposićĄo hoje em dia nĄo seria compatčvel 

com o modelo social e, principalmente, com o artigo 12 da CDPCD 

(em relaćĄo ao reconhecimento da capacidade jurčdica), jĂ que 

reconhecer a capacidade jurčdica implica reconhecer deveres e 

responsabilidade pelo s eu nĄo cumprimento. Desta forma, se uma 

pessoa com deficiĊncia mental comete um delito e tem de ser 

detido, nĄo corresponde ordenar que cumpra condenaćĄo num 

centro de saęde mental. Pelo contrĂrio, corresponde que o centro 

penitenciĂrio tenha os recursos humanos e logčsticos para dar o 

apoio adequado a essa pessoa.  

Apesar do anterior, ĉ positiva a noćĄo de dupla 

vulnerabilidade ou ¬particular vulnerabilidadeº proposta pela CIDH 

e que serĂ posteriormente retomada no caso Ximenes Lēpes vs 

Brasil, onde a Corte  IDH afirma que:  

 

As caracterčsticas pessoais de uma alegada včtima de tortura ou tratamentos cruĉis, 

desumanos ou degradantes devem ser levadas em conta no momento de determinar 

se a integridade pessoal foi violada, jĂ que essas caracterčsticas podem mudar a 

percećĄo da realidade do indivčduo e, por conseguinte, aumentar o sofrimento e o 

sentido de humilhaćĄo quando sĄo submetidas a certos tratamentos33. 

Em virtude da sua condićĄo psčquica e emocional, as pessoas portadoras de 

deficiĊncia mental sĄo particularmente vulnerĂveis a qualquer tratamento de saęde e 

essa vulnerabilidade ĉ aumentada quando essas pessoas com deficiĊncia mental 

ingressam em instituićĕes de tratamento psiquiĂtrico. Essa vulnerabilidade 

aumentada verifica -se em razĄo do desequilčbrio de poder existente entre os 

pacientes e o pessoal mĉdico responsĂvel pelo seu tratamento e pelo alto grau de 

intimidade que caracteriza os tratamentos das doenćas psiquiĂtricas34.  

 

 
32 CIDH. ƪǏǇǐǓǎǆƁƯțƁƗƔƐƚƚƏƁƤǂǔǐƁƒƒƏƕƓƘƏƁƷɍǄǕǐǓƁƳǐǔǂǓǊǐƁƤǐǏǈǐƁǗǔƁƦǄǖǂǅǐǓ. 13 de abril de 1999, 

par. 77.  
33 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil.  4 de julho de 2006, par. 127.  
34 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil , Op. Cit , par. 129.  
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Outra das decisĕes da CIDH relevante para este tema ĉ a 

medida cautela r adotada em 2003 e reafirmada em 2008 em 

relaćĄo aos pacientes do Hospital PsiquiĂtrico do Paraguai35 . Nessa 

medida, a CIDH estabeleceu protećĕes para as pessoas com 

deficiĊncia mental internadas neste hospital. Apesar de nĄo 

questionar propriamente o inte rnamento (como faria o modelo 

social recolhido na CDPCD hoje em dia), procura terminar com os 

maus - tratos a que foram sujeitas estas pessoas, principalmente 

em relaćĄo ao isolamento. Desta forma, a CIDH solicitou ao 

Paraguai que adotasse todas as medidas n ecessĂrias para proteger 

a vida e a integridade pessoal dos e das pacientes do Hospital 

NeuropsiquiĂtrico, principalmente para prevenir a ocorrĊncia de 

novos atos de violĊncia fčsica e sexual no interior do Hospital e 

apresentar um relatērio sobre as medidas adotadas para investigar 

os alegados abusos sexuais e atos de violĊncia que resultaram na 

morte de vĂrias pessoas, com o objetivo de prevenir a repetićĄo 

destes atos 36 . 

A Corte IDH tambĉm teve oportunidade de conhecer 

situaćĕes relacionadas com a violaćĄo dos direitos das pessoas 

com deficiĊncia. Como primeira aproximaćĄo podemos destacar a 

OpiniĄo Consultiva NÛ1737  que afirma que:  

O conceito de vida digna, desenvolvido por este Tribunal, 

estĂ relacionado com a norma inclučda na ConvenćĄo sobre os 

Direitos  da Crianća, cujo artigo 23.1, relativo ās crianćas que 

apresentam algum tipo de deficiĊncia, estabelece o seguinte:  

1. Os Estados Partes reconhecem ā crianća mental ou 

fisicamente deficiente o direito a uma vida plena e 

decente em condićĕes que garantam a sua dignidade, 

 
35 CIDH, MC 277 -07 -  ƱǂǄǊǆǏǕǆǔƁǅǆǍƁƩǐǔǑǊǕǂǍƁƯǆǖǓǐǑǔǊǒǖǊɂǕǓǊǄǐƍƁƱǂǓǂǈǖǂǚ. 17 de dezembro de 

2003 e 29 de julho de 2008.  
36 Chama a atenćĄo que a 20 de novembro de 2012, a CIDH outorgou medidas cautelares a favor 

de 334 pacientes do Hospital Federico Mora, na G uatemala. De acordo com o pedido, os 334 

pacientes ali internados, que inclučam crianćas, partilhavam o mesmo espaćo com pessoas com 

deficiĊncia mental que foram processadas e sentenciadas por diversos crimes. Neste contexto, a 

CIDH solicitou ao Governo da  Guatemala que adotasse as medidas necessĂrias para garantir a vida 

e a integridade pessoal das pessoas internadas no Hospital. No entanto, em nenhum momento, ĉ 

questionada a situaćĄo do possčvel internamento voluntĂrio (e consequente compromisso dos 

direitos ā integridade, ā liberdade e ā capacidade jurčdica) destas pessoas com deficiĊncia. 
37  Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐ. 28 de agosto de 2002.  
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favorećam a sua autonomia e facilitem a participaćĄo 

ativa da crianća na comunidade38 . 

Da mesma forma, como jĂ adiantĂmos, em 2006 a Corte IDH 

resolveu o caso Ximenes Lopes vs Brasil, onde foram discutidas as 

condićĕes indignas nas quais vivia uma pessoa com deficiĊncia 

mental num centro de saęde mental no Brasil. ì interessante 

afirmar que, neste caso, o Estado do Brasil reconheceu a sua 

responsabilidade internacional em relaćĄo a grande parte da 

demanda. No entanto, a Corte IDH estabeleceu que  

 

dada a natureza do caso, proferir uma sentenća em que se determine a verdade dos 

factos e os elementos do mĉrito do assunto, bem como as respetivas consequĊncias, 

constitui uma forma de rep araćĄo39. Por este motivo, a sentenća englobou mais 

aspetos do que apenas os pontos iniciais.  

 

O caso Ximenes Lopes ĉ emblemĂtico por ser o ęnico caso 

tramitado perante a Corte IDH que se refere de forma especčfica ā 

violaćĄo dos direitos de uma pessoa com deficiĊncia. No entanto, ĉ 

importante realćar que (talvez por ser um caso prĉvio ā entrada 

em vigor da CDPCD), neste caso a Corte IDH nĄo questiona o 

internamento involuntĂrio de DamiĄo Ximenes Lopes num centro 

de saęde mental, questĄo proscrita pela CDPCD no contexto do 

direito ā liberdade e reconhecimento da capacidade jurčdica. 

No entanto, a Corte IDH estabelece que as pessoas com 

deficiĊncia mental tĊm direito a cuidados de saęde mental que 

¬devem ter como finalidade principal o bem-estar do paciente e o 

respeito pela sua dignidade como ser humano, que se traduz no 

dever de adotar como princčpios orientadores do tratamento 

psiquiĂtrico o respeito ā intimidade e autonomia das pessoasº40  e 

numa transićĄo para o reconhecimento da autonomia das pessoas 

com de ficiĊncia estabelece que  

 

a deficiĊncia mental nĄo deve ser entendida como uma incapacidade para se 

determinar, e deve ser aplicada a presunćĄo de que as pessoas portadoras deste tipo 

de deficiĊncias sĄo capazes de expressar a sua vontade, a qual deve ser respeitada 

pelo pessoal mĉdico e pelas autoridades. Quando seja comprovada a impossibilidade  

 
38 Corte IDH. ƤǐǏǅǊǄǊɓǏƁƫǖǓɍǅǊǄǂƁǚƁƥǆǓǆǄǉǐǔƁƩǖǎǂǏǐǔƁǅǆǍƁƯǊɑǐ. Op. Cit,  par. 80  
39 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs Brasil . Op. Cit , par. 81.  
40 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs Brasil . Op. Cit ., par. 130.  
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 do doente para consentir, caberĂ aos seus familiares, representantes legais ou ā 

autoridade competente emitir o consentimento em relaćĄo ao tratamento a ser 

empregado 41. 

 

Finalmente, a Corte IDH pronunciou -se sobre as condićĕes de 

internamento e sobre certas formas de controlo dos pacientes. 

Assim, em relaćĄo ā sujeićĄo42  afirmou que:   

 

(ṏ) apresenta um alto risco de ocasionar danos ou a morte do paciente e que as 

quedas e lesĕes sĄo comuns durante esse procedimento.  

O Tribunal considera que a sujeićĄo ĉ uma das medidas mais agressivas a que 

pode ser submetido um paciente em tratamento psiquiĂtrico. Para que esteja de 

acordo com o respeito ā integridade psicolēgica, fčsica e moral da pessoa, segundo 

os parămetros exigidos pelo artigo 5 da ConvenćĄo Americana, deve ser 

empregada como medida de ęltimo recurso e unicamente com a finalidade de 

proteger o paciente ou o pessoal mĉdico e terceiros, quando o comportamento da 

pessoa em questĄo seja tal que esta represente uma ameaća ā seguranća 

daqueles. A sujeićĄo nĄo pode ter outro motivo senĄo este e somente deve ser 

executada por pessoal qualificado e nĄo pelos pacientes43. 

 

Alĉm disso, seguindo os Princčpios para a ProtećĄo das 

Pessoas com Doenća Mental e para o Melhoramento dos Cuidados 

de Saęde Mental, a Corte IDH estabeleceu que todo o tratamento 

deve ser escolhido com base no melhor interesse do paciente e 

respeitando a sua autonomia. Desta forma, o pessoal mĉdico deve 

aplicar o mĉtodo de sujeićĄo que seja menos restritivo, depois de 

uma avaliaćĄo da sua necessidade, pelo perčodo que seja 

absolutamente necessĂrio e em condićĕes que respeitem a 

dignidade do paciente e que minimizem os riscos de deterioraćĄo 

da sua saęde44 . 

4.2. Em direćĄo ā plena incorporaćĄo do modelo 

social na prĂtica interamericana? 

Depois d a entrada em vigor da CDPCD, tanto a CIDH como a 

Corte IDH conheceram casos sobre violaćĄo dos direitos de 

pessoas com deficiĊncia. No entanto, uma leitura crčtica sobre as 

 
41 Ibidem.  
42 Definida pela Corte IDH como qualquer aćĄo que interfira com a capacidade de um paciente de 

tomar decisĕes ou que restringe a sua liberdade de circulaćĄo. 
43 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil . Op. Cit ., par. 133 e 134.  
44 Corte IDH. Ximenes Lopes vs Brasil . Op. Cit ., par. 135.  
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resolućĕes destes casos levar-nos-ia a pensar que os ērgĄos do 

sistema interamerica no nĄo compreendem totalmente as 

implicaćĕes do modelo social. 

O primeiro caso resolvido, tanto pela CIDH como pela Corte 

IDH foi o caso Furlan e Familiares vs Argentina, relacionado com o 

atraso excessivo do Poder Judicial argentino no processo civil de 

indemnizaćĄo contra o Estado, seguido pelos familiares de 

SebatiĂn Furlan, que adquiriu uma deficiĊncia mental devido de um 

acidente numas instalaćĕes abandonas do Exĉrcito argentino, que 

eram frequentadas por crianćas como parque recreativo. 

Infelizmente, dado que a sentenća se concentra na determinaćĄo 

da violaćĄo do direito de acesso ā justića e devido processo, por 

atrasos injustificados na tramitaćĄo do processo (iniciado quando 

SebastiĂn Furlan era menor de idade), as possibilidades de que a 

Corte IDH faća uma anĂlise a partir do modelo social sĄo escassas. 

No entanto, como adiantĂmos, a Corte IDH aproveitou o espaćo 

para deixar claro que, da mesma forma com a CDPCD, a CIPCD 

recolhe o modelo social para abordar a deficiĊncia45 . 

Um caso posterior e bastan te polĉmico devido ā 

conceitualizaćĄo de deficiĊncia gerida pela Corte IDH ĉ o caso 

Artavia Murillo e outros (FertilizaćĄo in vitro ) vs Costa Rica, 

relacionado com a violaćĄo do direito ā vida privada e familiar pela 

decisĄo da Costa Rica em proibir o sistema de fertilizaćĄo in vitro . 

Na sua sentenća, a Corte IDH conclui que houve uma 

discriminaćĄo indireta por deficiĊncia, na medida que a esterilidade 

de uma mulher ĉ uma condićĄo comparĂvel ā deficiĊncia. De 

acordo com a Corte IDH, a condićĄo de mulher estĉril ĉ uma 

deficiĊncia que ao interagir com uma barreira (a decisĄo do Poder 

Judicial de nĄo permitir o acesso a servićos de fecundaćĄo 

assistida) cria uma deficiĊncia. Assim, afirmou: 

 

(ṏ) tendo em consideraćĄo a definićĄo desenvolvida pela OMS segundo a qual a 

infertilidade ĉ uma doenća do sistema reprodutivo (ṏ), a Corte considera que a 

infertilidade ĉ uma limitaćĄo funcional reconhecida como uma doenća e que as 

pessoas com infertilida de na Costa Rica, ao enfrentar as barreiras geradas pela 

decisĄo da Sala Constitucional, deviam ser consideradas protegidas pelos direitos das 

pessoas com deficiĊncia, que incluem o direito de ter acesso ās tĉcnicas necessĂrias  

 
45 Corte IDH. Furlan y Familiares vs Argentina . Op. Cit ., par. 133.  
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 para  resolver problemas de saęde reprodutiva. Esta condićĄo demanda uma 

atenćĄo especial para que se desenvolva a autonomia reprodutiva46. 

 

Embora seja positivo que a Corte IDH faća uma anĂlise sobre 

a definićĄo da deficiĊncia ā luz do modelo social e da CDPCD (e da 

CIPCD), a partir da nossa posićĄo, a equiparaćĄo da infertilidade ā 

deficiĊncia nĄo ĉ adequada. Em primeiro lugar, pelo apelo que a 

Corte IDH faz ā OrganizaćĄo Mundial da Saęde (OMS) e ā situaćĄo 

de ¬doenćaº. O modelo social procura, precisamente, afastar -se da 

consideraćĄo mĉdica da deficiĊncia, ao enfatizar que a deficiĊncia 

nĄo ĉ uma condićĄo que se encontre no indivčduo, mas sim na 

barreira imposta pela sociedade. Apesar dos esforćos da Corte 

IDH, esta construćĄo teērica nĄo reflete de forma clara esta 

interaćĄo entre deficiĊncia e incapacidade. Ou seja, apesar de 

existirem doenćas que podem apresentar deficiĊncias associadas, 

nĄo ĉ correto equiparar ambos os conceitos.  

Por outro lado, a deficiĊncia nĄo deve ser entendida apenas 

como a interaćĄo entre a deficiĊncia e a barreira, essa barreira 

deve impedir a ¬participaćĄo plena e efetiva na sociedade em 

condićĕes de igualdade com as demaisº47 . Neste sentido, apesar de 

considerarmos que a decisĄo do Estado da Costa Rica pode afetar 

a vida privada e fa miliar e, numa construćĄo mais especčfica, os 

direitos reprodutivos da mulher, nĄo consideramos que se traduza 

na configuraćĄo de uma deficiĊncia, na medida em que nĄo existe 

um obstĂculo ao desenvolvimento de uma vida autēnoma, nem a 

uma situaćĄo de exclusĄo social.  

A CIDH, por sua vez, resolveu recentemente o caso 

Clearence Allen Lackey e outros, Miguel ångel Flores e outros e 

James Wilson Chambers (acumulados) contra os Estados Unidos, 

em relaćĄo ā aplicaćĄo da pena de morte a pessoas com 

deficiĊncia mental 48 . Apesar da CIDH se ter pronunciado 

anteriormente sobre a proibićĄo de aplicaćĄo da pena de morte a 

pessoas pertencentes a grupos em situaćĄo de vulnerabilidade, 

 
46 Corte IDH. Artavia Murillo y ǐǕǓǐǔƁƉƧǆǓǕǊǍǊǛǂǄǊɓǏƁǊǏƁǗǊǕǓǐƊƁǗǔƁƤǐǔǕǂƁƳǊǄǂ. 28 novembro de 2012, 

par. 293.  
47 Preămbulo da CDPCD. 
48 CIDH. ƪǏǇǐǓǎǆƁƯȐƁƖƓƐƒƔƏƁCasos 11.575, 12.333 e 12.341. Clearence Allen Lackey y otros, 

ƮǊǈǖǆǍƁȥǏǈǆƁƧǍǐǓǆǔƁǚƁǐǕǓǐǔƁe James Wilson Chambers . Estados Unidos. 15 de julho de 2013.  
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como ĉ o caso das crianćas49; somos da opiniĄo de que a 

fundamentaćĄo apresentada pela CIDH neste ęltimo caso nĄo ĉ 

totalmente compatčvel com o modelo social e em determinados 

aspetos carece de fundamentaćĄo teērica. 

Assim, a CIDH afirma que  

 

ì um princčpio de direito internacional que as pessoas com deficiĊncia mental, quer 

seja no mome nto da infraćĄo ou durante o julgamento, nĄo podem ser condenadas 

ā pena de morte. Da mesma forma, ĉ tambĉm contrĂrio ao direito internacional 

executar uma pessoa condenada ā pena de morte quando esta tem uma deficiĊncia 

mental no momento da execućĄo50. 

 

No entanto, a CIDH nĄo faz referĊncia a nenhum precedente 

jurisprudencial nem a nenhuma disposićĄo da CDPCD para aplicar 

este princčpio. Alĉm disso, nos parĂgrafos seguintes, a CIDH afirma 

que as pessoas com deficiĊncia mental nĄo podem ser sujeitas ā 

pena de morte, porque ¬estas pessoas nĄo tĊm a capacidade de 

compreender a razĄo ou consequĊncia da execućĄoº. No mesmo 

sentido, a 21 de dezembro de 2011, a CIDH outorgou medidas 

cautelares a favor de Virgilio Maldonado Rodrčguez, de 

nacionalidade Mexicana, cond enado ā pena de morte no estado do 

Texas nos Estados Unidos 51 , que alegava que os tribunais 

estadunidenses nĄo tiveram em conta a sua deficiĊncia mental, 

fazendo com que a pena de morte representasse um tratamento 

cruel nos termos da DeclaraćĄo Americana52 . 

A partir da nossa perspetiva, embora possamos discutir a 

procedĊncia da pena de morte e a necessidade de gerar uma 

derrogaćĄo, o raciocčnio da CIDH contraria o reconhecimento da 

capacidade jurčdica prevista no artigo 12 da CDPCD e o 

reconhecimento como p leno sujeito de direitos (e portanto, de 

deveres) as pessoas com deficiĊncia. Dado que o caso ĉ contra os 

Estados Unidos, nĄo ĉ possčvel que a Corte IDH tome 

conhecimento sobre o mesmo.  

 
49CIDH. ƪǏǇǐǓǎǆƁƯȐƁƔƐƙƘƏƁƤǂǔǐƁƚƗƕƘƏƁƫǂǎǆǔƁƵǆǓǓǚƁƳǐǂǄǉƁǚƁƫǂǚƁƱǊǏǌǆǓǕǐǏ. Estados Unidos.  
50 Ibidem, par. 213.  
51 PetićĄo registada sob o nęmero P-1762 -11.  
52 CIDH. MC 465/11, 21 de dezembro de 2011.  
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Desta forma, podemos concluir que apesar da CIDH e da 

Corte IDH terem  a oportunidade de aplicar as consideraćĕes e 

protećĕes do modelo social previstas principalmente na CDPCD, 

atĉ ao dia de hoje o desenvolvimento que fizeram em torno deste 

modelo nĄo tem sido o mais feliz. Espera-se que, nos prēximos 

casos a serĄo conhecidos em profundidade por ambos os ērgĄos, 

os princčpios orientadores da CDPCD prevalećam sobre outras 

consideraćĕes. 
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alinha B) In fine da ConvenćĄo Interamericana para a EliminaćĄo 

de Todas as Formas de DiscriminaćĄo contra as Pessoas 

Portadoras de DeficiĊncia, no contexto do artigo 12 da 

ConvenćĄo das Naćĕes Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com deficiĊnciaº. 28 de abril de 2011 
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GíNERO E DIREITOS HUMANOS: REVOLUêçO 

DE IDìIAS E POLðTICAS PüBLICAS. 
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Lia Zanotta Machado  

Universidade de Brasilia  

 

Na busca da igualdade entre homens e mulheres, 

heterossexuais e homossexuais e na busca contra a 

discriminaćĄo racial, os movimentos feministas ao 

fazerem interlocućĄo com os sentimentos individuais 

e com as polčticas pęblicas, exigem reflexĄo e aćĕes 

contčnuas sobre a vida privada e sobre a esfera 

pęblica.  

Lia Zanotta Machado  

 

Resumen  

A luta pelos direitos contra a discriminaćĄo das mulheres e a discriminaćĄo de 

gĊnero faz pensar na importăncia dos movimentos feministas e na sua luta, com 

foco em trĊs grandes temĂticas: 1) a luta pelo enfrentamento ā violĊncia contra as 

mulheres, 2) pela conquista dos direitos das mulheres ā saęde, sexualidade e 

reprodućĄo e 3) pelo direito ā autonomia econĔmica com acesso a trabalho e a 

renda/salĂrio em condićĕes igualitĂrias aos homens.  Esta pesquisa fala das trĊs 

para concluir que se as movimentaćĕes feministas se diferenciaram no tempo por 

darem mais Ċnfase ā esfera pęblica ou privada, hoje, reconhece-se que todas estas 

demandas estĄo intimamente entranhadas. 

 

1. I NTRODUêçO 

NĄo ĉ possčvel pensar a luta pelos direitos contra a 

discriminaćĄo das mulheres e a discriminaćĄo de gĊnero sem 

pensar na importăncia dos movimentos feministas, nas formas em 

que os sistemas educacionais e nas formas em que os Estados 

nacionais r esponderam ou nĄo a estes reclamos tendo contribučdo 

ou nĄo para a mudanća das mentalidades e para a implementaćĄo 

de polčticas pęblicas.  
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ƨɊǏǆǓǐƁǆƁƥǊǓǆǊǕǐǔƁǉǖǎǂǏǐǔ 

Na Amĉrica Latina, sĄo trĊs as grande temĂticas que 

ganharam espaćo na movimentaćĄo feminista dos anos setenta do 

sĉculo XX aos dias de hoje pelos direitos das mulheres e pelos 

direitos ā nĄo discriminaćĄo de gĊnero: 1) a luta pelo 

enfrentamento ā violĊncia contra as mulheres, 2) pela conquista 

dos direitos das mulheres ā saęde, sexualidade e reprodućĄo e 3) 

pelo direito  ā autonomia econĔmica com acesso a trabalho e a 

renda/salĂrio em condićĕes igualitĂrias aos homens.  

As duas primeiras temĂticas estĄo em consonăncia com a 

palavra de ordem da movimentaćĄo feminista dos anos sessenta e 

setenta ocorrida nos Estados Unidos e na Franća: a politizaćĄo do 

privado. Politizar o privado ĉ denunciar as desigualdades de poder 

entre homens e mulheres na esfera das relaćĕes afetivas, 

amorosas, conjugais, familiares e domĉsticas. A terceira temĂtica 

estĂ de acordo com a continuidade das reivindicaćĕes feministas 

que jĂ vinham do sĉculo XIX e comećo do sĉculo XX. 

As movimentaćĕes feministas anteriores que ocorreram no 

sĉculo XIX e na primeira metade do sĉculo XX na Europa, nos 

Estados Unidos e na Amĉrica Latina, tiveram como foco o acesso ā 

esfera publica: ao trabalho, ā educaćĄo, ās diferentes profissĕes, e 

ao mundo da polčtica com o direito de votar, ser eleita e ser 

representante polčtica. A nova movimentaćĄo retoma as 

reivindicaćĕes anteriores, vinculando-as umas ās outras.  

A luta pe lo acesso ās condićĕes de igualdade na esfera 

pęblica e na privada, estĄo de fato, intimamente articuladas. A 

tradićĄo social que tornou desiguais homens e mulheres e que as 

interditou por muito tempo de se tornarem jučzas, magistradas e 

mĉdicas, ou de votarem e serem eleitas, ĉ derivada, com certeza, 

da idĉia, criticada pelo feminismo, de que ¬mulheres devem ser, 

idealmente, apenas mĄes e se dedicarem obrigatēria ou 

exclusivamente ā maternidadeº. Para o feminismo, a maternidade 

ĉ uma escolha e nĄo pode ser impeditiva do exercčcio de 

profissĕes. Em nome deste tipo de concepćĄo de maternidade 

exclusiva, um grande campo de profissĕes foi interditado ās 

mulheres, ou ainda ĉ considerado inapropriado ou justificador de 

menores remuneraćĕes.  




