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Resumo: O presente artigo tem como escopo apresentar a teo-
ria do Processo Legal Transnacional e sua vertente Conteúdo ou 
Substância Legal Transnacional, bem como sua correlação com os 
Direitos Humanos na contemporânea Comunidade Internacional. 
A referida teoria é apresentada de forma a demonstrar sua atu-
ação perante a Comunidade Internacional, bem como a forma em 
que se apresentam os Direitos Humanos frente a esta realidade 
como representantes dos valores comuns globais. Em função 
desta comunhão teórica é possível determinar que o Direito, não 
apenas sua vertente internacional, é afetado por outros Estados 
e que, em função da convivência global, surgem valores comuns 
globais que devem ser respeitados. A evolução social leva neces-
sariamente à evolução jurídica.

Palavras-chave: Processo e Conteúdo Legal Transnacional. Direi-
tos Humanos. Margem de Apreciação.

Abstract: This article presents the Transnational Legal Process 
and Transnational Legal Substance, and their correlation to Hu-
man Rights in today’s International Community. This theory is pre-
sented in a way that demonstrates its impact on the International 
Community, as well as the way in which Human Rights are pre-
sented in this reality, as representing common global values. The 
theoretical relationship between them can determine that the Law, 
not only international but also national, is affected by the acts of 
other nations, and that out of the relationships between nations 
emerge common global values that must be respected. The law 
needs to evolve in line with the evolution of society.

Keywords: Transnational Legal Process and Substance. Human 
Rights. Margin of Assessment.

Resumen: El presente artículo tiene el propósito de presentar la 
teoría del Proceso Legal Transnacional y su vertiente Contenido 
o Sustancia Legal Transnacional, así como su correlación con los 
Derechos Humanos en la contemporánea Comunidad Internacio-
nal. La referida teoría se presenta para demostrar su actuación 
ante la Comunidad Internacional, así como la forma en la que 
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se presentan los Derechos Humanos frente a esta realidad como 
representantes de los valores comunes globales. En función de 
esta comunión teórica es posible determinar que el Derecho, no 
solo su vertiente internacional, se ve afectado por otros Estados y 
que, en función de la convivencia global, surgen valores comunes 
globales que deben ser respetados. La evolución social lleva nec-
esariamente a la evolución jurídica.

Palabras clave: Proceso y Contenido Legal Transnacional. Derechos 
Humanos. Margen de Apreciación.

Introdução

Este artigo tem como objetivo científico demonstrar que os Direitos 
Humanos possuem o potencial para compor o núcleo valorativo da 
Comunidade Internacional, núcleo este utilizado pelo Processo Legal 

Transnacional nas diferentes relações entre países que, com o passar do tempo, 
tornam-se similares, amoldando-se por meio do convívio e do respeito aos valores 
nucleares, que podem ser reconhecidos como Substância Legal Transnacional.

Para obter este objetivo, o artigo introduzirá o Direito Internacional, como 
é comumente compreendido, como proposta de uma linguagem universal de 
relacionamento com outros Estados. Apresenta também a proposição de que 
este se trata de um processo de tomada de decisões, como visto por Hedley Bull3 
e Myres McDougal4.

McDougal personifica a Teoria de New Haven sobre o Direito Internacional, 
introduzindo também a figura de Harold Koh, que personifica a releitura feita 
nesta teoria justificada pelas necessidades plurais de multiculturalidade e pela 
globalização.

Harold Koh introduz o Processo Legal Transnacional como resultado das 
relações tidas pelos diversos Estados, que relativizam sua soberania e processo 
3 B�LL� H����y. The Anarchical Society: A S���y �� O���� �� W���� ��������. N�w Y��k: ���

���b�� ���������y ������ 1977. �. 9�10.
4	 ���������	�����	���	���������	������	��	���	�������	������	���	���������	��	�������	�������������	�����	���	���������	������	��	���	�������������	���	���������	��	�������	����

���� �� p�b��� �����. I�: ���O�GAL� �y��� S���h. Studies in World Public Order. N�w 
H����: N�w H���� ����� ��� �������� N�jh��� ��b���h���� 1987.
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de tomada de decisões. Tal processo de tomada de decisões deve respeito aos 
valores comuns da Comunidade Internacional, os quais podem ser representados 
pelos Direitos Humanos.

Segue-se com a classificação de Direitos Humanos feita por Gregorio Peces-
Barba Martinez5, embasada não no processo histórico, mas nos movimentos 
sociais. Tal classificação foi utilizada para representar o caráter transnacional da 
Teoria dos Direitos Humanos.

Finaliza-se com a universalidade de seus conceitos e a relativização em 
partes de sua interpretação e aplicabilidade, assim apresentando a margem de 
apreciação como característica que levará à reestruturação de conceitos para tal 
interpretação e aplicação dos Direitos Humanos.

O método utilizado na investigação foi o indutivo; no tratamento dos dados o 
método Cartesiano foi aplicado. Como técnica de pesquisa foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica. As principais categorias neste artigo foram grafadas com letras iniciais 
em maiúscula, para demonstrar sua posição e conteúdo na estrutura deste artigo.

SItuação contemporânea InternacIonal

O Direito Internacional foi concebido como internacional por Jeremias 
Bentham, de acordo com Rubens Ferreira de Melo, que designou que as relações 
havidas que não se restringiam ao “municipal law” e ao “national law”6 deveriam 
ser assim consideradas. Contemporaneamente se dá ao termo o conceito das 
relações havidas que envolvam duas ou mais entidades soberanas nacionais 
ou entre outros sujeitos de Direito Internacional. Assim sendo, as relações em 
que dois ou mais Estados, ou ordenamentos jurídicos, se encontram envolvidos 
se denominam como Internacional, e os efeitos gerados por estas relações aos 
outros sujeitos do Direito Internacional7.
5 �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����p��� y ���b����� A������� �� ��� �����h�� F����E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����p��� y ���b����� A������� �� ��� �����h�� F���

����������. Derechos y Libertades: ������� ��� I�������� B�������é �� ��� �����. V��. 1. 
N. 1. �. 76�85. 1993. ISSN: 1133�0937.

6 �ELO� ��b��� F������� ��. Textos de Direito Internacional e de História Diplomática 
de 1815 a 1949. ��� �� �������: A. ����h� Fª� 1950.

7 O ��������� é p���� �� ������� �� ������� I������������� ��� ��z q�� ��� é ����������� 
���p����b���z����� ���� �������� ��� ������ �� g����� � �� ���b���� I������������ ������ 
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Alguns autores8 têm a predileção por considerar este o Direito que regula a 
Comunidade Internacional, tendo em vista a evidente existência de uma forma 
de convívio entre os sujeitos de Direito Internacional, e este convívio demanda a 
necessidade de um corpo jurídico9.

O Direito Internacional caracteriza-se pela construção de um espaço, como 
dito por Vitória, em que Estados igualmente soberanos no exercício de seus 
direitos decidem por bem atribuir, ou reconhecer10, regras para o funcionamento 
de suas relações11. Assim sendo, por muito tempo acreditou-se que o sistema 
internacional no qual as entidades governamentais exerciam suas práticas tinha 
origem não num pacto social, como ocorrido nas sociedades localizadas das 
nações, mas num acordo pontual existente entre as nações de forma a cadenciar 
e regular as relações entre elas, determinando, portanto, as formas de fontes 

��ém	��	����	�m	��gu��	�����	�����í�����	qu�	���ã�	������	���������m����	�����	�����	���
g��������� p������ ���b����� ��������������. N� �������� �ã� �ã� p��������� �� ������ �� 
������� I������������� � ��� ������ ���� ������� � �����q�������� �p���� �� p������ ���
������ ��� E������ j������������ q����� ����� �����q������� �����g�� �� ����b������� 
�� ����� p���� p��p���� E������. A�é� ������� ���� ��� ��������� � p�p�� ��������� q�� 
p������ �� O�g���z�çõ�� I������������� ����� �����x��� ����� q�� ������� �� �ú���� � 
�� ��p���â����� ��� ���� ��g��� �������� ���� F�������� ��z�k ���������� p�� ����� 
��g���z�çõ�� ������������� �ã� �� p���� ����g���z�� �� p�p�� �� ��j���� E������ p������ 
��� ���������� ���� ���p���������� ���� à� ������. �I�AN�A� ���g�. Curso de Direito 
Internacional Público. ����b��: ������p��� 2002.

8 “�h� ������ �� ‘������������� legal ��������y’ �Vö�k�����h��g�������h���� p������� ���� 
���	���um�����	����	��	��	�������������	��w	w���	b����	���	�����	��g������	����m��g	���	�x�
������� �� � ‘��������y �� ������’ �� �h� ��� h��� ��� ������g �h� ��������y ��������� 
��������� �� �h�� ��������y �� �h� ��h��”. �����çã� �����: “A ��çã� �� ‘���������� �������� 
I������������’ p������ �� �����çã� �� q�� é � ������� ������������� q�� �g��g� �� p������ 
���m����	�	�x���ê����	��	um�	‘��mu������	��	�������’	���	um	����	�	�����	�	����u�u��	
��������� ����������� p��� ���� ���������� p�� �����”. SI��A� B����; �A�L�S� A������ 
L.The ‘I������������ ��������y’: F����g �h� �h�����g� �� g��b���z�����. The European 
Journal of International Law. N. 9. 1998. �. 266�277.

9 “E��� ��p��q�� �’�x������� �’��� ����é�é ������������� �������� �� �� ����é�é ��������� �� ���“E��� ��p��q�� �’�x������� �’��� ����é�é ������������� �������� �� �� ����é�é ��������� �� ���
��é�é �������� �� ������ é����q��. E��� ��������� �� ���� ���p� ��� �h��p� �’�pp�������� 
����������	�u	�����	�������������	��	�u	�����	��������	����	�����m�	����	��	����	�������g�qu��	
���� �é��������� ����� ����� �� ����é�é. ����� ����é�é � b����� �� ����� �� ���� ����� ��� �� 
p������ ������� Ubi societas, ibi jus	���	u�	���g�	qu�	���	�é���é	����	��	��m��	�	����	�’���
p���”. �INH� Ng�y�� Q���; �AILLIE�� ������k; �ELLE�� A����. Droit International Public. 
3. ��. �����: L�b������ Gé�é���� �� ����� �� �� �����p�������� 1987. �. 27. 

10 ���������� ��� ���b��h�� ������������� q�� ����� �� p��������� �� ������� I������������� 
�����h���� � p�p�� ��� ������� q�� ��p�������� � ����çã� � � �����çã� �� �������� ������� 
���� �x��p��: ����������� W��� � V��z��.

11 L��I� ��ã� E������ ����� B����; L��I� A���é L�pp ����� B����. Os primórdios do Direito 
Internacional. De São Tomás de Aquino a Francisco de Vitória. ��� N���g����� �����
����� ��� 12�/�������/�������/2007�� �. 1571 �/�������/���çõ��/2007/10/20�� 20 �/�������/
���çõ��/2007/ 10/20�� ���. �/�������/���çõ��/2007/10� 2007 �/�������/���çõ��/2007�. ����
p������ ��: <H���://j��.���.b�/�������/��x��/10543>. A����� ��: 14 �b�. 2012.
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consideradas aceitáveis ao Direito Internacional12. 

Uma das principais características que tem de ser avaliada ao tratar de Direito 
Internacional é de que não existe uma instituição responsável pela criação de leis 
e que possa ser considerada hierarquicamente superior aos outros Estados para 
que impusesse os desígnios de suas normas13. Como no Direito Interno existe 
a figura do Estado que monopoliza o uso da força física aliada aos poderes da 
soberania, designa na democracia pelo bem do povo e em seu nome, as normas 
de relacionamento e controla o seu cumprimento14.

Funciona como proposta de linguagem universal15 o Direito Internacional, em 
que os Estados-Nação poderiam, independentemente de onde se localizavam, 
regular suas relações de uma forma que fossem consideradas como aceitas 
universalmente.

Não sem algumas críticas, como as apresentadas por Martii Koskenniemi, que 
levanta que não só se atribuiu um sistema de colonização das formas de governo16, 
na qual somente se considera aceitável um Estado nos moldes dos Europeus, 
como que as tradições de relacionamento europeu estão sendo utilizadas como 
base de universalização17.
12 VI�O�IA� F�������� ��. Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre. I������������ 

���������� �� ����� p�� ������� B��b���. G��è��: ���z� 1966. ������ O��g����: �� ����� �� �� 
j��� b���� �����������.

13 WEILE�� �. H. H.; �A�L�S� A������ L. Sy�p�����: �h� �h��g��g S�������� �� I������������ 
L�w ��������� ����� 2�. The European Journal of International Law.V��. 8. 1997. �. 
545�565.

14 K��K�NNI��I�	�������	 I������������	��w	���	��g�m���:	�	 ������gu�������	Cambridge 
Review of International Affairs.V��. 17. N. 2. ���. 2004. �p. 197�218. ���b���g�: �����
���g�.

15 S�I�KE�S� O���. Wh��’� ������g �h� w����: g��b�� ������� ������������� ��w� ��� �h� ������ 
N������.Interdisciplinary Journal of Human Rights Law.V��. 4. N. 1. 2009�2010. �. 68�
87. ISSN: 1933�0049.

16 “N��� �� �h��� ��� �h��gh� �� E���p� �� �����y ����� ������ b�� g�������z�� �� ���� � ��p�“N��� �� �h��� ��� �h��gh� �� E���p� �� �����y ����� ������ b�� g�������z�� �� ���� � ��p�
����������� �� �h� ���������. �h� p�����p�� �� g�������z����� ��y h��� �h��g��: ����� 
������z����� ���� ��w�� �h���������y� �h� ‘h������y’ �� E���gh������ ������� ��� ��p������� �� 
���	�����������	m��������	��	���	�w�������	���	g��b���z�����	��	���	�w���������	����u���	I�	
�� h��� �� ���� �h��� ����� �p���. �h�y ��� ����� �h� ������ �� �� E�p������� �����������g �h� 
���� ��� p���� �� wh��h �h�y ��� �p�k�� […] �h� h�������� A��h��y ��g��� h�� �b������ 
�h�� �h��� �� ����y � ‘���b�� ��p������� ��� ���� E���p��� ������: �h� ���� �� ��p������ 
�h��� ��p����� p��� wh��� ����g��g ���������y �� �h� b����� �h�� �h��� ��� b� �� ����������� 
�� �h� ����������y E���p��� ��b���� ���������� S����’.”. KOSKENNIE�I� ������. I������������ 
L�w �� E���p�: B��w��� ��������� ��� ����w��. The European Journal of International 
Law. V��. 16. N. 1. 2005. 113�124. �. 114�5.

17 “����� �� h�j� �� ��� ��g��� E������ ���b��� ����g�� ��pé���� ��h����� ��������E������ 
����g�p����� ���������� �I�ã� �� ��g���z�çõ�� ���b��� �Q������� �� �� ���� ������ ������ 
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comunIdade ou SocIedade InternacIonal

A Comunidade Internacional como sistema de convívio social e como sistema 
normativo é passível de diferenciação. A mais referenciada sendo a atribuída a 
Hedley Bull, para o qual um sistema “é formado quando dois ou mais Estados 
(políticas entre pares/terminais) possuem suficiente contato entre elas, e possuem 
suficiente impactos nas decisões de ambas, fazendo com que estas se comportem 
– ao menos em alguma medida – como parte de um todo”18.  

Enquanto que a sociedade internacional “existe quando um grupo de Estados 
(políticas entre pares/terminais), conscientes de certos interesses e valores comuns... 
concebem a si mesmos como estando ligados por um grupamento de normas comum 
em suas relações entre si, e dividem-se no trabalho de instituições comuns”19. 

Este conceito, na visão de Jack Donnelly, é mecanizado, ao reduzir o sistema 
internacional ao impacto que as decisões de um país influenciariam o outro, 
levando-os a agir em conjunto20.

Para o jurista americano, a sociedade internacional é constituída pela interação 
entre: a) valores culturais hegemônicos21; b) princípios e práticas de legitimidade 

�� ��ã� ���������� �E� S�������� �� �� ��p����� �������������� ���pã��� ����� ������ �� q����
q��� ����� �� ���b��� �� ‘������ N������ O�g���z�����’ ���������� ��� ���ã� �� Estados 
nacionais. Aq���� ��p� �� E����� q�� �� ���g���� ��� ������çõ�� ��������� � ��������� ���
pô���� ������������. N�� ����� �� E������ ��������� ���� �� �ã� ������������� �� ��j�� 
������������ ��� b��� ��� ����������� �� ��� �������çã� �� �����ã�� �g���� � ������� q�� 
g������� � �� ������. ��� �� ����� �� ��g���� q�� ���g���� ����������� �� ��p� �������
����	����	���um���m	�	�gu��	��	�������	���������”�	��B�R����	Jü�g���	A constelação pós-
nacional: ������� p��������. �����çã� �� ������ S���g�����S����. Sã� �����: L������ ������ 
2001. ������ O��g����: Die postnationale Konstellation: Politische Essays. �. 80.

18 “is formed when two or more states [terminal/peer polities] have sufficient contact between 
them, and have sufficient impact on one another’s decisions, to cause them to behave – at 
least in some measures – as part of a whole” ������çã� ������. B�LL� H����y. The Anarchi-
cal Society: A S���y �� O���� �� W���� ��������. N�w Y��k: �����b�� ���������y ������ 1977. 
�. 9�10.

19 “exists when a group of states [terminal/peer polities], conscious of certain common in-
terests and common values ... conceive themselves to be bound by a common set of 
rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions” 
������çã� ������. B�LL� H����y. The Anarchical Society: A S���y �� O���� �� W���� �����
����. N�w Y��k: �����b�� ���������y ������ 1977. p. 13.

20 �ONNELLY� ���k. The Constitutional Structure of International Societies. ������� 
��������: 2006. ��g�����. ���p������ ��: <h��p://�y����.��.���/~j�������/p�p���.h��>. 
A����� ��: 08 Ag���� 2012. 17h 13���.

21 “��� ����� ����� � ��g���z�çã� �� ��� ‘��������� �������������’ �x�g� p�������� � ��g�������“��� ����� ����� � ��g���z�çã� �� ��� ‘��������� �������������’ �x�g� p�������� � ��g�������
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internacional; c) instituições internacionais fundamentais; e d) princípios e práticas 
de legitimidade interna22.

Justifica alegando que a sociedade é composta tanto por seus mecanismos de 
interação quanto por seus atores, sendo esta uma realidade que não se pode relegar.

Tendência esta também adotada pela linha do Behaviouralismo, que passou a 
estudar as considerações de técnicas de políticas externas e as razões de escolha 
entre um curso de ações em detrimento do outro23.

teorIaS polítIcaS da Interação InternacIonal 

Grande ênfase desta doutrina é dada pela Yale Law School em New Haven, 
cidade que deu o nome a toda uma leva de estudiosos destas teorias do Direito 
Internacional, sendo seu maior expoente o professor Myres McDougal24.

McDougal transferiu a orientação do Direito Internacional de um grupo 
de regras para um processo de tomada de decisões, possibilitando um maior 
dinamismo ao operar o sistema. 

Enfatizado que a lei é um processo em constante evolução do processo 
decisório e a forma que acontece essa evolução depende do conhecimento e 

��çõ�� q�� �b���� � ����������çã� �������� �� ������������� ��� �����ã�� ������������ 
�� ��� ��g���� ������z�. N�� ���������� ��������������� �������� ���������� ��� ‘p������
�� �� �����h��������’� p��q�� � ���������� �� ���� �����ã� ���g���� ���� ����������� ��� 
�� ����������� ��������� � �ã� p��� p��������� �� ����b���z�çã� �� ��� ���� �� �����h����
������ ����p�����. O ���� �� q�� � ��������� é ��p������� �� �����çõ�� ��������� �� ���� 
�������bj����� � �� ����������� q�� ������ � ���������� �xp���� p�� q�� �� ���������� 
������������� ������������� � ����g������ �� p����� j������� ���������� �ã� p��� ��� �����
gu����	��m	�	�gu������	���	��������	�u��u����”�	��B�R����	Jü�g���	A constelação pós-
nacional: ������� p��������. �����çã� �� ������ S���g�����S����. Sã� �����: L������ ������ 
2001. ������ O��g����: Die postnationale Konstellation: ��������h� E���y�. p. 94.

22 �ONNELLY� ���k. The Constitutional Structure of International Societies. ������� 
��������: 2006. ��g�����. ���p������ ��: <h��p://�y����.��.���/~j�������/p�p���.h��>. 
A����� ��: 08 Ag���� 2012. 17h 13���.

23 “�h�� ��ph���z�� �h� ����������� �� �h� ������� p��y��� �� �h� ������������� ���g� ��� �h� 
������� �� ���h ������ p�������� �p�� �h� �y���� ��� �h� p������p����”. SHAW. �������. 
International Law. 6. ��. ���b���g�: ���b���g� ���������y ������ 2008. p. 56.

24	 ���������	�����	���	���������	������	�����	�������	������	���	���������	��	�������	�������������	�����	���	���������	������	�����	�������������	���	���������	��	�������	����
���� �� p�b��� �����. I�: ���O�GAL� �y��� S���h. Studies in World Public Order. N�w 
H����: N�w H���� ����� ��� �������� N�jh��� ��b���h���� 1987.
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do insight do tomador de decisões. Em outras palavras, é o processo social de 
constante interação humana que é visto como crítico neste processo, ações 
são continuamente feitas numa tentativa de maximizar valores à disposição 
dos participantes25.

Ao transferir a estrutura para a tomada de decisões, McDougal limitou a 
atuação do jurista ao respeito a valores estabelecidos que devem ser levados 
em consideração no momento de tomada de decisões. Sofreu influências de 
valores domésticos e internacionais, aos quais ele nominou de “World Order” 
(Ordem Mundial)26.

Alguns adotaram parte dos ensinamentos de McDougal e os relativizaram 
devido a sua complexidade fática, pois é basicamente impossível analisar todos 
os influentes numa determinada tomada de decisão. Uma das relativizações 
foi procedida por Falk, que adotou uma visão global baseada numa profunda 
preocupação com o bem-estar humano e a moralidade, mas enfatizando a 
importância que possuem as regras e as estruturas basilares do Direito27.

O referido artigo faz a opção da adoção de uma destas teorias nominada de 
“New” New Haven’s School, liderada por seu antigo reitor Harold Koh. A teoria 
básica da escola se fundamenta nos ensinamentos da primeira New Haven School, 
cujo proeminente professor Myres McDougal, já apresentado anteriormente, 
trouxe à análise do Direito Internacional questões sociais, não apenas questões 
legais, ao processo decisório dos agentes oficiais28.
25 “I� h�� b��� ��ph������ ����� �h�� �h� ��w �� � ���������y �������g p������ �� �����������k�“I� h�� b��� ��ph������ ����� �h�� �h� ��w �� � ���������y �������g p������ �� �����������k�

��g ��� �h� w�y �h�� �� ������� w��� ��p��� �� �h� k��w���g� ��� ����gh� �� �h� ���������
��k��. I� ��h�� w����� �� �� �h� ������ p������ �� �������� h���� ����������� �h�� �� ���� 
�� �������� ��� �� �h�� p������� ������ ��� ����������y b���g ���� �� �� �����p� �� ��x���z� 
������ �� �h� ���p���� �� �h� p������p����” ������çã� ������. SHAW. �������. International 
Law. 6. ��. ���b���g�: ���b���g� ���������y ������ 2008. �. 59.

26 ���O�GAL� �y��� S.; LASSWELL� H����� �.The identification and appraisal of diverse sys-
tems of public order. I�: ���O�GAL� �y��� S���h. Studies in World Public Order. N�w 
H����: N�w H���� ����� ��� �������� N�jh��� ��b���h���, 1987.

27 FALK� ���h��� A. On Human Governance. ���b���g�: ���b���g� ���������y ������ 
1995.

28 “�h� N�w H���� ��h��� ���� ��� ������b� �h� w����’� ��������� ��������y �������� p������ 
�h���gh � ���h����y �� �������� ��� ������������� ��w� �� ����� �� �h� �������� ��p�����y 
�� ��� �y���� �� ����� �� ��h�� �������������� �� �����. I������� �� ������b�� �h�� �� ����� 
�� �h� �����p���������� �� �����p�� p�������� �� ���h��������� �������� �� ���y��g ����������� 
���p���… [I]������������ ��w �� ���� ������������y �b������� ��� �� � ���� ��g�� ��� �� ����� 
b�� �� �h� wh��� p������ �� ���h��������� �������� �� wh��h p������� �� ���h����y ��� p���
����� �� ������� ��� �pp��p������y ���j�����”. S���KI� E���k�. �h� N�w H���� S�h��� �� I��
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No entanto há uma diferenciação com relação ao antigo sistema, a nova 
escola procura a inserção do pluralismo jurídico, ou seja, as diferentes fontes 
de direito que podem ser utilizadas no processo de tomada de decisões no 
Direito Internacional, considerando as normas provenientes de organismos 
internacionais, organizações não governamentais e assim por diante.

Harold Koh faz uso de um dos dogmas de Robert Cover, o jurisgenerativo, 
que seria o processo pelo qual comunidades interpretativas criam leis e dão 
significado às leis por meio de seus preceitos e narrativas29.

Segundo Harold Koh, a nova escola deve estar preparada para corresponder 
a compromissos para com a velha escola, mas adaptá-los e interpretá-los à luz 
dos dias atuais: a) a contínua investigação da teoria e interdisciplinaridade, pois 
os insights são fruto de não estar adstrito a apenas uma categoria, e possibilitar a 
permeabilidade de outras realidades; b) o estudo do Transnational Legal Process, 
que será objeto de análise em seguida; c) o pluralismo de sujeitos ou trans-
subjetivismo do Direito Transnacional e a relação entre as normas nacionais e 
internacionais, cujos limites se desfazem; d) a normatividade que deve ser estudada 
dentro de uma teoria positiva que não se isole das finalidades normativas; e, por 
fim, e) a conexão entre políticas e a prática, pois teoria sem prática não traz 
efetividade, e a prática deve ser estudada em função do bem público 30.

proceSSo legal tranSnacIonal

Tendo em vista as necessidades da realidade internacional contemporânea, 
Harold Koh desenvolveu a teoria do Transnational Legal Process, que “descreve a 
teoria e a prática de como atores públicos e privados – Estados-Nação, organizações 
internacionais, companhias multinacionais, organizações não-governamentais e 
indivíduos privados – interagem em uma variedade de fora públicos e privados, 
domésticos e internacionais para fazer, interpretar, implementar, e por fim, 

����������� L�w: A� I��������� �� � �����y�O������� �����p�������. Yale Journal of Public 
Order.V��. 1. �. 1. 1974.

29 �OVE�� ��b��� �. N���� ��� N��������. Harvard Law Review. V. 97. N. 4. 1983.
30 HONG�� KOH� H�����. I� �h��� � “N�w” N�w H���� S�h��� �� I������������ L�w? Yale 

Journal of International Law. V. 32. p. 559�573. 2007.
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internalizar normas de direito transnacional”31.

Aqui cabe traçar um paralelo de diferenciação entre o ponto de vista de Koh 
e o ponto de vista adotado pela doutrina nacional, fortemente influenciada pela 
escola de Ciências Jurídicas da UNIVALI.

A transnacionalidade é vista como um novo paradigma social, assim como a 
sustentabilidade, o qual é representativo de um novo contexto socioeconômico 
em que as fronteiras estatais já não representam limites à comunicação entre as 
diversas sociedades. Com a intensificação do sistema de comunicação mundial 
ocorrida na evolução pós-guerras (primeira e segunda) e as transações econômicas 
entre pessoas alocadas nas mais variadas localidades planetárias, foi gerada a 
“desterritorialização” social, que culmina com a necessidade de novo regramento 
para ordenar uma nova conformação social32.

Critério este que coaduna com a teoria apresentada por Harold Koh, em 
que o Processo de Transnacionalização do Direito quebra com duas dicotomias 
tradicionais, pois deixa de haver separação entre público e privado, além de 
nacional e internacional.

Processo este que culmina com a relativização do Estado Nacional. Com relação 
à relativização da soberania, recorre-se ao famoso escritor italiano Luigi Ferrajoli, 
que explica que a soberania do Estado em sua acepção externa sempre teve como 
justificativa a necessidade de defesa do Estado contra outros inimigos externos, 
que seriam então inimigos da sociedade, dos quais esta precisaria se proteger.

In contemporary times, with the fall of the opposite blocks that 
polarized international relations from 1950 to the end of 1980’s, 
and the interdependence of world markets, as well explained by 
Ferrajoli, such a need is past. The world is reunited in innumerous 
new proposals for peace so we do not have the repetition of the 

31 “������b�� �h� �h���y ��� p������� �� h�w p�b��� ��� p������ ������ � �������������� ��������“������b�� �h� �h���y ��� p������� �� h�w p�b��� ��� p������ ������ � �������������� ��������
������ ��g���z������� ������������� �����p������ ����g����������� ��g���z������� ��� p���
���� ����������� � I������� �� � ������y �� p�b��� ��� p������� �������� ��� ������������� ��� � 
�� ��k�� �����p���� ������� ��� ���������y� ���������z� ����� �� ������������� ��w”. ������çã� 
������. HONG�� KOH� H�����. ������������� L�g�� �������. �h� 1994 ������ ����� L������. 
Nebraska Law Review. V. 75. �. 181�207. 1995. �. 183�4.

32 S�EL�E�� �����. O ���ô���� �� ��������������z�çã� �� ������ã� j�������. I�: ����� ����S�EL�E�� �����. O ���ô���� �� ��������������z�çã� �� ������ã� j�������. I�: ����� ����
�� ������; S�EL�E�� ����� �O�g��. Direito e transnacionalidade. 1. ��. ���� 2009�� 1 
����p�. ������b�: ������ 2010� p. 16�7.
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horrors witnessed in the world wars, having as an example the U.N. 
Charter. (FERRAJOLI, 2002).

No contemporâneo, com a queda dos dois blocos contrapostos que polarizaram 
todas as relações internacionais dos anos 1950 ao final da década de 80, e a 
interdependência dos mercados mundiais, como bem explanados por Ferrajoli, 
esta necessidade se encontra ultrapassada. O mundo se reuniu em inúmeras 
novas propostas pela paz para a não repetição dos horrores presenciados nas 
Grandes Guerras, citando como exemplo a própria Carta da ONU33.

Transnacionalidade esta que, devido a estas características, é eminentemente 
dinâmica e não estática. “O Direito Transnacional transforma, muta, e filtra 
para cima e para baixo, do público para o privado, do doméstico para o nível 
internacional e de volta para baixo”34.

Para elucidar será usado o exemplo dado pelo próprio professor Koh, “Considere, 
por exemplo, o sistema métrico ou o conceito de negócios virtuais do ‘ponto.
com’. São estes conceitos domésticos ou internacionais? É evidente, a resposta 
intuitiva é nenhum deles. Ambos são híbridos, puras ideias transnacionais”35.

Interação esta que proporciona a este processo a produção de Direito, novas 
interpretações surgem, sendo um processo eminentemente normativo36. O 
processo funciona mediante a permeabilidade do Direito Internacional a institutos 
do direito interno e vice-versa37.
33 FE��A�OLI� L��g�. Soberania no mundo moderno: ���������� � ����� �� E����� ������

���. �����çã� �� ����� ��������� ������ L����� F��h�. �����ã�: K����� �������. Sã� �����: 
������� F������ 2002. ������ ���g����: L� ��������à ��� ����� �������. p. 47�8.

34 “������������� ��w ����������� �������� ��� p��������� �p ��� ��w�� ���� �h� p�b��� �� 
�h� p������� ���� �h� �������� �� �h� ������������� ����� ��� b��k ��w� �g���”. ������çã� 
������. HONG�� KOH� H�����.������������� L�g�� �������. �h� 1994 ������ ����� L������. 
Nebraska Law Review. V. 75. �. 181�207. 1995. �. 183�4.

35 “��������� ��� �x��p��� �h� ������ �y���� �� �h� I������� b������� �����p� �� ‘���.���’ A�� 
�h��� �������� �� ������������� �����p��? O� ������� �h� ��������� ���w�� �� ����h��. B��h 
��� hyb����� p����y ������������� �����” ������çã� ������. HONG�� KOH� H�����. I� �h��� � 
“N�w” N�w H���� S�h��� �� I������������ L�w? Yale Journal of International Law. V. 
32. �. 559�573. 2007. �. 566.

36 HONG�� KOH� H�����. From International to Transnational Law.�h� ������ N������ 
A���������� L�b���y �� I������������ L�w. ���p������ ��: <h��p://�������y.��.��g/���/���/
��/ K�h_IL_�����_1.h���>. A����� ��: 04 Ag���� �� 2012.23h 56���.

37	 ��������	���	b���	�����������	���	������	��	�������������	��w	���	b�	�x�������	u���g	��m���������	���	b���	�����������	���������	��	�������������	��w	���	b�	�x�������	u���g	��m�
p������g� ���������gy. O�� ��y �h��k �� �������� ��w� ��� �x��p��� �� ������������� ��w 
�����p� �h�� �� ������������ �� ���������z�� ���� ������p�� ��w� ���h �� �h� ������������� 
h���� ��gh�� ���� �g����� ����pp�������� ��w ����g��z�� �� �������� ��w �� ���� �������
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A transnacionalidade não é uma teoria propriamente dita, ela é um fato. Não se 
pode mais aludir a separações que não proporcionam a solução ou o enfrentamento 
dos problemas jurídicos atuais. Como já referenciado por outros, o direito, e 
principalmente os Direitos Humanos, são transindividuais, difusos na sua essência38.

SubStâncIa legal tranSnacIonal e oS dIreItoS HumanoS 

O Processo Legal Transnacional propugna-se a ser estruturado em função da 
existência de relacionamento entre as diversas culturas componentes do globo 
terrestre, e tal relacionamento é feito com bases em padrões estabelecidos de 
cultura, visto que um dos requisitos para a existência de relacionamento são as 
bases em comum (interesses) que justificam e sedimentam a relação.

A grande justificativa encontra-se no que Harold Koh chamou de Transnational 
Legal Substance39. Para o autor, a grande alteração se faz na medida em que os 
conceitos de Direito são transnacionais.

E assim como todas as nações reconhecem estes conceitos comuns globais, 
por todo o mundo, conceitos de direito público estão emergindo, enraizados em 
normas nacionais compartilhadas e em emergentes normas internacionais que 
possuem similitude ou identidade de conceito em todos os sistemas nacionais. 
Estas normas incluem, por exemplo, ‘tratamento cruel, desumano e degradante’ 
nos direitos humanos; o conceito de ‘sociedade civil’ no direito democrático[...].40

p�� �y����� ���h �� �h� g�������� �� � ���� ����� ����� �h� �����p� �� ��� p������� wh��h 
�h�� b������ p��� �� ������������� ��w� �� �� �h� ��������� ����������� �� H���� ��gh�� 
��� �h� I������������ �������� �� ����� ��� ��������� ��gh��� ��� ���� �h��� b������ ���
�������z�� ���� �����y ����y ��g�� �y���� �� �h� w����. �h���� ���� ����� �� ������������� 
��w h��� b��� b����w�� �� ‘h���z������y �����p������’ ���� ��� �������� �y���� �� ����h��� 
��� �x��p��� �h� ‘������� h����’��������� wh��h ��g����� ���� �h� B�����h ��w �� �q���y �� 
���y ��h�� ��g�� �y�����”. HONG�� KOH� H�����. I� �h��� � “N�w” N�w H���� S�h��� �� 
I������������ L�w? Yale Journal of International Law. V. 32. �. 559�573. 2007. �. 567.

38 VALE �A SILVA� I����� ��g���. A Fraternidade como um valor que o Direito pode e 
deve (re)construir: ��� �b����g�� à ��z ��� �������� H������ � ��� �������� F�����
m�������	2009�	152	fl��	[��������çã�	��	��������	�m	��ê����	Ju�í����]	������	��	��ê�����	
���������� ��������� � S������ � �E����S� ������������ �� V��� �� I��j�� � �NIVALI� I��j�� � 
S�� 2009.

39 HONG�� KOH� H�����. Why ������������� L�w �������? Pennsylvania State Interna-
tional Law Review.V. 24. �. 750�753. 2005�2006.

40 “A�� j��� �� ����y ������ ����g��z�� �h��� ������ g��b�� �����p��� ������ �h� w����� 
p�b��� ��w �����p�� ��� ����g��g� ������ �� �h���� �������� ����� ��� ����g��g ������
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Ocorre à apropriação do discurso internacional por parte dos discursos 
legais internos, coisa que gera credibilidade perante os outros atores de Direito 
Internacional41. Não por oposição, não por pressão, não por exercício de 
dominação, mas por apropriação decorrente do convívio42.

Pode se dizer que parte do conteúdo da Substância Legal Transnacional é 
composta pelos Direitos Humanos, vez que estes podem ser vistos como um 
conceito político, moral e legal que estrutura os direitos básicos aos seres 
humanos.

Essa gama de direitos é considerada como basilar da sociedade de direito em 
que vive o homem contemporâneo, sendo esta gama de direitos permeada de 
princípios básicos do próprio Direito43.

Tão básicos são os Direitos Humanos, que devem ser respeitados pelo próprio 
Estado na consecução de seus afazeres e no planejamento de suas ações. “O respeito 
aos direitos fundamentais, notadamente pelas autoridades públicas, é pilastra-mestra 
na construção de um verdadeiro Estado democrático de direito” 44.

São necessidades do próprio homem que condicionam a criação das normas 
de Direitos Humanos45. Para Gregório Peces-Barba Martinez este objetivo seria 

�������� ����� �h�� h��� ������� �� ��������� ������g �� ����y �������� �y����. �h��� 
����� �������� ��� �x��p��� ‘������ ��h���� �� ��g�����g ���������’ �� h���� ��gh�� ��w; 
�h� �����p� �� ‘����� ������y’ �� ��������y ��w…”.������çã� ������.HONG�� KOH� H�����. I� 
�h��� � “N�w” N�w H���� S�h��� �� I������������ L�w? Yale Journal of International 
Law. V. 32. �. 559�573. 2007. �. 566.

41 �O��E��ELL� ��g��. ������������� ����������� ��� �h� �����p� �� L�w.Ratio Juris.V��. 
21. N. 1. ����h� 2008. �. 1�18.

42 BE�KE� LO��A� A�����. ��������� I������������ L�w: N�������h�������y H�������� �� I��BE�KE� LO��A� A�����. ��������� I������������ L�w: N�������h�������y H�������� �� I��
p������� ��� App��p�������� Harvard International Law Journal. V��. 51. N. 2. S����� 
2010.

43 LAFE�� �����. Comércio, desarmamento, direitos humanos:	��fl�xõ��	��b��	um�	�x�
p�������� ��p��������. Sã� �����: ��z � ������ 1996.

44 �EIXO�O� ����� A��é��� V������. O� �������� ������������ � � p�����p�� �� ��g�������:��� 
���p���b���z�çã� p�������. Revista da AGU. ��b����çã� �� A�������� G���� �� ���ã�. 2005. 
���p������ ��: <h��p://�����g�.�g�.g��.b�/��������AG�/�EAG�/�������/A��_V_��z���
b�� _2005/�����_�������_��������_F�����������.p��>. A����� ��: 04 ��z. 2007. �. 2.

45 “A��� ��� p������� �����h�� q�� �p������ �� �� h�������� ������������� p�������� y p���������� 
y q�� ��������y�� �� �ú���� �� ��� ������������� �� �� ���������� ��b����� �� ��� p������� �� 
u��	g���	��fl�x�ó�	���������	����	����u�����	�	u��	���u���ó�	��������	�x�������	��	�u����	�	
�� ��� �������� �� ��� p����� ����p���� �� ��� ��g��� XVI y XVII”. �E�ES�BA�BA �A��INE�� 
G��g����. S�b�� �� ���������� �� ��� �����h�� h������: �� p��b���� �� ����� y �����h�. 
Anales de la Cátedra Francisco Suaréz. 1988. N. 28. �. 193�207. E�����: ����������� �� 
��������	�������m����	��	F�������	���	��������	I��N	0008�7750�
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conseguido quando possibilitado o conjunto da liberdade moral, psicológica e 
de escolha, todas concomitantes, e factualmente aplicáveis e exigíveis46. 

De forma que os Direitos Humanos devem ser visualizados e conceitualizados 
por meio de suas dimensões de justiça, de validade e de eficácia47.

Os Direitos Humanos fluem pela história das sociedades humanas: desde os gregos 
(que delinearam a democracia, apesar de seletiva); pelas premissas apresentadas 
pela Revolução Francesa; pela Revolução Bolchevique, até o final da Guerra Fria48.

Tem o seu fundamento em tempos antigos vinculado à esfera sobrenatural ou 
a uma abstração metafísica49 ou até tempos imemoriais, contemporaneamente 
vinculado ao seu criador e objetivos, o próprio homem.50

“Este assume os valores éticos primeiro, políticos depois, e os converte em 
jurídicos, organizando a convivência social, com suas técnicas próprias, e com o 
objetivo de cumprir esses fins morais últimos no desenvolvimento da dignidade 
humana, que estão no fundamento, e no porque dos direitos” 51.
46 “E�� ��p��� ������g��� �� �� �����p�� �� ��� �����h�� ���� �������� ����p���b�� y �� ��� q�� 

��	��	�u���	����������:	1�	���	��������ó�	m����	ju���������	��	������	g�������z�b��	�	�u�����
��b�� �� ��� ������� � ��y g������� ��� �� ��������� �g��������� p��� ��� p���b��� �������������� 
���� é���� ��� h��b��� y ��� ���������� �g��é����� � ��j����� ��ñ��� ���b�j������� ��������
������	m��u��á�����	(�����í����	�	���u����	��	u��	����g��í�	���	���g��	�������	�	�����������)�	
2. �� ��b������� ������ ��� ������� j�������� �� �����h� �� ��� �����h�� �������������. E��� 
�x�g� q�� ��� p��������� ����� ��� �����p��b�� �é����������� �� ������� ��� ��� ��g��� q�� 
��g���� �� ��������� �����p�������� y �p�������� �� �����h�� �� ��� �����p����� � ��� ����� 
q�� p���� p��������� � �� O�����������… 3. ��� �������� ������ q�� ������z��� y h�g� p����
b��	�u	��������	��	������	���	��������	��	���	�ó��	������������	m������	�u������b��	��	���	���
���z���� � ����é� �� �����h�� ���� p���b���� p�� �� �x�������� �� �������� ����������� �������� 
� ���������� q�� ������z��� �� �����������”. �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����p��� 
y ���b����� A������� �� ��� �����h�� F������������. Derechos y Libertades: ������� ��� 
I�������� B�������é �� ��� �����. V��. 1. N. 1. �. 76�85. 1993. ISSN: 1133�0937.

47 �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����p��� y ���b����� A������� �� ��� �����h�� F���
����������. Derechos y Libertades: ������� ��� I�������� B�������é �� ��� �����. V��. 1. 
N. 1. �. 76�85. 1993. ISSN: 1133�0937.

48 �ANÇA�O ��IN�A�E� A��ô��� A�g����. Tratado de direito internacional dos direitos 
humanos. V. 1. ����� A��g��: SAFE� 1997.

49 VALE �A SILVA� I����� ��g���. A Fraternidade como um valor que o Direito pode e deve 
(re)construir: ��� �b����g�� à ��z ��� �������� H������ � ��� �������� F�����������. 
2009�	152	fl��	[��������çã�	��	��������	�m	��ê����	Ju�í����]	������	��	��ê�����	Ju�í������	
��������� � S������ � �E����S� ������������ �� V��� �� I��j�� � �NIVALI� I��j�� � S�� 2009.

50 �O��A�A�O� F�b�� K�����. F��������� ��� �������� H������. Revista Cultura dos Di-
reitos Humanos. ����çã� I�������� ���q��� ��������. Sã� �����: L��� 1998.

51 “É��� ����� ��� ������� é����� p������� p�������� ���p�é�� y ��� ��������� �� j��������� ���
g���z���� �� ����������� ������� ��� ��� �é������ p��p���� y ��� �� �bj����� �� ���p��� ���� 
����	m������	ú���m��	��	����������	��	��	��g�����	�um����	qu�	���á�	��	��	�u���m�����	�	
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Vários autores52 conceituam os Direitos Humanos como reflexo de um 
“construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social” 53. 
Para outros, as origens e a fundamentação dos direitos humanos se confundem, 
pois ao estudar as origens se compreende sua fundamentação54, mas não há 
dúvidas em dizer que, mesmo com origens antigas, estes têm esta conformação 
a partir da modernidade55.

Com relação à própria função dos Direitos Humanos, a doutrina procura dividi-
los em funções objetivas/institucionais ou subjetivas/individuais56.

A função objetiva seria a expressão dos valores nucleares de uma determinada 
ordem jurídica, não se resumindo apenas à limitação dos atos jurídicos da 
autoridade estatal57, funcionando estes valores como fundamentação jurídico-
objetiva, dirigindo o ordenamento jurídico58.

�� �� p��q�é �� ��� �����h��”. ������çã� ������. �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����
����	Fu���m��������	�����������ó�	�	�������������	I�:	��RV�R��	��m����	Igualdad, no 
discriminación y discapacidad: ��� ������ ����g������ �� ��� ���������� ��p�ñ��� y ���
g������. ������: I�HB���yk������ 2007� p. 353�375. ISBN 978�84�9849�045�9.

52 BOBBIO� N��b����. A Era dos Direitos. �����çã� �� ������ Né���� ������h�. 5 ����p. ��� 
�� �������: ���p��� 1992. ������ ���g����: L’ E�à� ��� �������. O� �IOVESAN� F�����. Açõ�� 
���m������	��	�����������	���	��������	�um�����	Cadernos de Pesquisa, �. 35� �. 124� 
��	43�55�	�b��	2005�	���	�m:	�����R����	Fáb��	K������	A afirmação histórica dos Di-
reitos Humanos. 5. ��. Sã� ������S������� 2007.

53 �IOVESAN� F�����. Direitos Humanos e justiça internacional. Sã� �����: S������. 2006. 
�. 8.

54 LEI�E GA��IA� ������. O p������� �� �����çã� �� ����� ��� �������� F�����������: ��g��� 
��p����� ���������� �� g����� �� ��������. I�: Anais do XIV Congresso Nacional do 
Conpedi� 2005� F������z�� �E. ���p������ �� <h��p://www.��g/������/��q�����/A����/ 
������%20L����%20 G�����.p��>. A����� ��: 13 j��. 2012.

55 “S�������� �� �� ����� ������� � p����� ��� �������� � �� ��������� �� p���� h�b��� 
p��p������� �� �����. L�� ����������� ��������� ����������� ���������� y p�������� q�� ����
g�� �� ��� ������� h�������� p������� ���� ���� �é������ ��� p��p�����. S� ��� p��� 
����g��� � ��������� � �����p��� p��p��� �� ���p�� h��������� ���������� �� �� ��������”. 
�E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����h�� �������������. Revista Jurídica de Cas-
tilla-La Mancha. N. 2. 1987. �. 7�34. ISSN: 0213�9995. �. 9.

56 ������ ��é� �� �xp����ã� ���çõ�� � �xp����ã� ������ã�: BA��OS� S�z��� �� ������. O 
princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restrivias 
de direitos fundamentais. 3. E�. B�������: B������� ��������� 2003. �����z���� � �xp����ã� 
p���p������: SA�LE�� I�g� W���g��g. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 6. E�. ����� 
A��g��: L������� �� A���g���� 2006. �����z���� � ����� ����������çã�: CANOTILHO� �. �. 
Gomes.Direitoconstitucional � teoriadaconstituição. 7. ��. ����b��: A�������� 2003.

57 SA��EN�O� ������. A ������ã� �bj����� ��� �������� ������������: ���g������ �� ��� 
������. Revista da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. 
V. XII. ��� �� �������: L���� ������ 2003. �. 297�332.

58 SA�LE�� I�g� W���g��g. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 6. ��. ����� A��g��: L��
������ �� A���g���� 2006.
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A função subjetiva estaria vinculada à garantia de posições jurídico-individuais 
aos titulares do bem jurídico tutelado, referindo-se “à possibilidade que tem 
o seu titular... de fazer valer judicialmente os poderes, liberdades ou mesmo o 
direito à ação ou às ações negativas ou positivas que lhe foram outorgadas pela 
norma consagradora do direito fundamental em questão” 59.

Vale ressaltar que esta função subjetiva não exclui a possibilidade de que 
os titulares do Direito Humano sejam pessoas coletivas, ou mesmo difusas ou 
indeterminadas.

A expressão Direitos Humanos possui um profundo caráter transnacional, 
visto que é interpretada como uma posição jurídica que reconhece a condição 
humana, independente de limitações estatais, ordens constitucionais, sendo um 
princípio válido em qualquer lugar e fluido através do tempo60. 

A Substância Legal Transnacional como dita anteriormente é o reconhecimento 
de valores e direitos oriundos pelo relacionamento para com outros membros 
da Comunidade Internacional, e por meio deste processo de relacionamento os 
Estados se tornam cônscios e influenciados pelas normas jurídicas e instituições 
existentes nos países com quem se relacionam. Este é o conceito básico do 
Processo Legal Transnacional.

dIreItoS HumanoS como lInguagem unIverSalISta para a 
comunIdade InternacIonal

Os Direitos Humanos foram vistos como algo similar à Substância Legal 
Transnacional pelo professor espanhol Gregório Peces-Barba Martinez, para 
quem os Direitos Humanos possuem dimensões diversas daquelas historicamente 
atribuídas a dimensões civis e políticas (Revolução Francesa); educacionais, 
sociais e culturais (Revolução Bolchevique); e coletivas e difusas (Segunda Guerra 
Mundial e Revolução Verde)61.
59 SA�LE�� I�g� W���g��g. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 6. ��. ����� A��g��: L��

������ �� A���g���� 2006. �. 179.
60 SA�LE�� I�g� W���g��g. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 6. ��. ����� A��g��: L��

������ �� A���g���� 2006.
61 �IAS� B���� S������k. Direitos Humanos e sua efetivação. �����������: S������k� 
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Para o professor espanhol a primeira das dimensões seria a positivação62, na 
qual se entende o movimento ocorrido a partir do jusnaturalismo e sua crise, que 
demonstra a necessidade de positivação normativa dos Direitos Humanos para 
garantir a sua eficácia social, visto a incapacidade da fundamentação racional em 
limitar os poderes.

Num segundo momento, passa-se à generalização63, vez que, apesar de 
nominalmente os Direitos Humanos serem determinados como direitos de todos, 
isto não correspondia à realidade. O processo de generalização possui como 
escopo a superação entre um discurso de igualdade e uma realidade fática de 
discrepâncias.

O processo seguinte se nomina de internacionalização 64 e coloca em relevo 
a existência de uma contradição entre o fato de que o poder político interno, 
logo nacional, seja o criador dos direitos e ao mesmo tempo seja o limite 
do poder à defesa do indivíduo ante o próprio poder. Processo claramente 
identificado com as cartas internacionais de Direitos Humanos e com a aparição 
dos organismos de sua proteção.

O critério de universalidade foi muito bem explicado por Alfred Verdross ao 
dizer que os Direitos Humanos partem da ideia de que tais direitos fundamentais 
estão enraizados na dignidade e no valor da pessoa humana, correspondendo a 
todos os membros da família humana, direitos iguais e inalienáveis65.

Universalidade por não determinarem limites a quais pessoas suas normas 
são aplicáveis e por não definirem grupos sem direitos a eles. Universais, pois 
passíveis de serem exigíveis em qualquer recôndito do planeta pela simples 
questão de se tratar de um ser humano.

Critério este que se torna cada vez mais marcante na atual globalização66, 
2009. ISBN: 978�85�60709�18�2.

62 �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����h�� �������������. Revista Jurídica de Cas-
tilla-La Mancha. N. 2. 1987. �. 7�34. ISSN: 0213�9995. �.11.

63 �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����h�� �������������. Revista Jurídica de Cas-
tilla-La Mancha. N. 2. 1987. �. 7�34. ISSN: 0213�9995. �. 12.

64 �E�ES�BA�BA �A��INE�� G��g����. �����h�� �������������. Revista Jurídica de Cas-
tilla-La Mancha. N. 2. 1987. �. 7�34. ISSN: 0213�9995. �. 13.

65 VE���OSS� A�����. Derecho Internacional Publico. �����çã� �� A������ ���y�� y S����. 
������: Ag������ 1980. ������ O��g����: Vö�k�����h�. �. 543.

66 ������z�	�	��������	‘g��b���z�çã�’	����	�	������çã�	��	um	���������	�ã�	��	um	������	�����	
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somando-se a isso o intenso fluxo de capitais, pessoas, serviços, informações e 
no intercâmbio pluralista cultural que este proporciona67.

A universalidade dos Direitos Humanos significa que são devidos aos homens, 
independentemente de em que Estado estejam68, mas não sendo independente 
da situação histórica, temporal e espacial que rodeia a convivência humana69. 

Vez que para Ronald Dworkin estes direitos não devem ser lidados na lógica 
do “tudo-ou-nada” 70, estes deveriam ser verificados como princípios. Vez que sua 
aplicação deve ser feita por mandados de otimização, é variável e dependente 
das situações sócio-político-jurídicas.

Os princípios, para Dworkin, funcionam numa lógica diversa, sendo os mesmos 
aplicados por meio de uma dimensão de peso, de relevância, podendo influenciar 
o processo decisório de maneira mais efetiva ou menos efetiva de acordo com 
a relevância auferida71.

Segundo Robert Alexy, as normas se dividem sim em regras e princípios, 
mas sua diferenciação não pode residir apenas no critério de generalidade, 
como explanado anteriormente. Para Alexy, os princípios funcionam como 
normas mandamentais cuja aplicação será efetivada mediante condições, 

���	���������z�	�	qu��������	����	��z	m����	�	�	����������çã�	���	����çõ��	��	������	��	
��������çã� � �� ��â����� p��� ��é� ��� ���������� ���������. A���� ���� �� �é���� XIX 
�	���m�	�	b����	�	�����	�	�	���ég����	������������m	�	��â�����	��	b���	�	���	�������	b�m	
���� � ����� �� �������çõ��� ����� h�j� �� ��� � �������g�� ��� ���é������ � ����g�çã� 
�é��� � � ��������çã� ��g���� ����� ��������� ����� ���� ��p��� � ������”. HABE��AS� 
Jü�g���	A constelação pós-nacional: ������� p��������. �����çã� �� ������ S���g�����
S����. Sã� �����: L������ ������ 2001. ������ O��g����: ��� p������������ K������������: �����
����h� E���y�. �. 84.

67 VIOLA� F��������. Diritti Umani e Globalizzazione del Diritto. �������: ���������à ��g�� 
S���� �� �������� S����� �� ��������� �� ������� S������z������ � ������� I������� 2009.

68 “N� �������� � �������� ���������� � �����ú�� � � p���������� ��� �������� h������ p���“N� �������� � �������� ���������� � �����ú�� � � p���������� ��� �������� h������ p���
������� ������������. O �������� ������ ��� �������� h������� b������ �� ��g������� 
����������� é ��������� ����p��h��� �� �ú���� ����������� �� ����� � ����� �� ��g������
çã� p������� ������� �� O������� ����� �� �� ���� g���� ������ ��b �� p�������� �� ������ 
�u��u���”���B�R����	Jü�g���	A constelação pós-nacional: ������� p��������. �����çã� 
�� ������ S���g�����S����. Sã� �����: L������ ������ 2001. ������ O��g����: Die postnatio-
nale Konstellation: ��������h� E���y�. �. 151

69 BI�A�� �A��OS� G�����. Teoría Geneneral de los Derechos Humanos. B����� A����: 
E�������� A������ 1991.

70 �WO�KIN� ������. Levando os Direitos a Sério. 3. ��. �����çã�: N����� B�����. Sã� 
�����: ������� F������ 2010. ������ O��g����: ��k��g ��gh�� S�������y.

71 �WO�KIN� ������. Levando os Direitos a Sério. 3. ��. �����çã�: N����� B�����. Sã� 
�����: ������� F������ 2010. ������ O��g����: ��k��g ��gh�� S�������y.
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possibilidades jurídicas e reais existentes72. Assim, este os considera como 
“mandatos de optimización” 73.

Dado que os princípios são vistos como mandado de otimização, como referido 
por Alexy, as possibilidades de resultado são múltiplas, de acordo com os meios 
jurídicos e fáticos de sua realização. São confrontados com outros princípios, 
vez que todos atuam em conjunto no ordenamento jurídico e não são excluídos, 
apenas mitigados em certos casos, assim, por meio destes confrontos que o seu 
verdadeiro sentido é encontrado.

A professora fluminense Ana Paula de Barcellos trouxe a possibilidade de se 
analisar outro critério de diferenciação, a questão dos efeitos pretendidos ou 
produzidos pela norma. Ela aduz que esta relativização de resultados só pode ser 
concebida até certo ponto, pois defende a autora a existência de um núcleo de 
normas que deva ser considerado como o mínimo existencial ou mínimo ético 
que não é passível de relativização em sua aplicação74.

Os princípios, apesar de mais generalistas em seu conteúdo e em sua determinação 
de resultados possíveis, não se constituem de maneira alguma em uma total liberdade 
de interpretação, ocasionando a possibilidade de manipulação dos resultados75.

A liberalidade na interpretação dos princípios é uma necessidade semântica, 
dado o papel que se espera deste dentro da teoria da norma, sendo possível 
avançar nos casos difíceis.
72 �IAS� B���� S������k; ���A�I BO�GES� V�������. ������� �� �������� ��� �������� S���IAS� B���� S������k; ���A�I BO�GES� V�������. ������� �� �������� ��� �������� S��

�����: é p�������? Revista Onis Ciência. V��. 1. N. 1. ���/S�� 2012. B��g�� �����g��. ISSN: 
2182�598X.

73 ALEXY� ��b���. Teoría de los Derechos Fundamentales. ���������� �� E������ G��z�� 
V���é�. ������: ������ �� E������� ����������������� 1997. ������ O��g����: �h����� ��� 
G�������h��.

74 BA��ELLOS� A�� ����� ��. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O p����O p����
��p�� �� ��g������ �� p����� h�����. ��� �� �������: �������� 2002.

75	 ����	m�	é	ju���m����	���qu�	��	���m��	�ã�	������uí���	����	���é������	�	������	���	����������m�	é	ju���m����	���qu�	��	���m��	�ã�	������uí���	����	���é������	�	������	���	������
������� q�� �ã� �� p��� �h�g�� à �������ã� �� q�� ���� �� �q���� ���p������� ����é� ��� 
��g��	�u	um	�����í����	����	qu������çã�	���m�����	�������	��	����xõ��	�x���óg����	qu�	
�ã� ���ã� �����p������ �� ��x�� ��� � ��� p��������� ��� �ã�� ������ ����������� p��� 
��ó����	���é�������	I���	�ã�	qu��	��z���	��m�	já	���m����	qu�	�	���é������	é	�����	����	��z��	
��	����xõ��	�����	��	���m��	�	��	���	�	�uj�	�����z�çã�	����	�����m�	�	������m����	ju�í���
��	����b�����	�	�����z�çã�	��	����	�	��������çã�	��	�������	�	�	m��u���çã�	�u	�	bu���	��	
�����m������	b���	ju�í�����	����������	à	�����z�çã�	��qu����	���	�	à	��������çã�	������	
�������”. ÁVILA� H��b����. Teoria dos Princípios:	��	�����çã�	à	������çã�	���	�����í����	
j��������. 4. ��. 3. ����g��. Sã� �����: ���h������ 2005.
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Isto não quer, no entanto, dizer que é possível mitigar completamente estes 
direitos que são comuns a toda a humanidade, pois se fosse possível não 
haveria Direitos Humanos e, em consequência, nenhuma teoria universal, logo a 
temperança é o caminho.

Para tanto, o autor divide a aplicação destes direitos de forma que se subdivida 
em: conceito, interpretação e implementação. Na primeira subdivisão, a do conceito, 
seria a determinação da substância do Direito, a determinação de seu núcleo.

Questão esta que na maioria das vezes importa em um consenso com relação à 
substância do referido Direito Humano Fundamental, como a proibição da tortura, 
a dignidade humana, a liberdade de religião, dentre inúmeros outros direitos.

A universalidade que é tratada por este artigo é aquela que é alcançada por sua 
substância, baseada em padrões morais coletivos da Comunidade Internacional, 
em um conjunto valorativo comum.

No entanto não é possível imaginar uma interpretação única e uma 
implementação única, em todos os sentidos, que sejam efetivas e não imperialistas 
em toda extensão do globo.

A segunda e terceira subdivisões, a da interpretação e a implementação 
respectivamente, se propugnam pela possibilidade de uma variabilidade de acordo 
com a realidade sociojurídica de cada Estado, sem incorrer em liberdade absoluta.

Para solucionar esta aparente contradição, faz-se uso da teoria da margem de 
interpretação cunhada e utilizada pelo sistema europeu de proteção dos Direitos 
Humanos, de maneira a adaptá-los a uma teoria geral da margem de apreciação 
como proposta por Yuval Shany76.

Segundo a essência desta teoria, os governos locais, leia-se não só o executivo, 
mas também o legislativo e o judiciário, possuem uma margem de discricionariedade 
para trabalhar com um determinado fundamento, podendo interpretá-lo de acordo 
com seus padrões morais, político, ideológicos e legais77.

De acordo com Eyal Benvenisti, existe o risco de qual a margem de apreciação 

76 SHANY� Y����.��w��� � G������ ���g�� �� App��������� �������� �� I������������ L�w?The 
European Journal of International Law.V��. 16. N. 5. �. 907�940. 2005.

77 �EH�AN� ������. International Human Righs Law: A p�������� �pp����h. E���b��gh: 
������� E���������� L������� 2003.
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os governos locais têm a liberalidade de oprimir suas próprias minorias, em claro 
descumprimento das normas internacionais78.

Como alternativa, propõe MacDonald uma teoria denominada de consenso, na 
qual o papel do aplicador da norma passaria a ser a procura de um determinado 
consenso aplicativo e fazer uso deste para obtenção dos resultados79.

O seu critério para o afastamento da teoria do consenso é de que este seria 
muito parco, ou inexistente, em sistemas que não o europeu, devido ao atual 
desenvolvimento social. No entanto, mesmo dentro do sistema europeu, existem 
inúmeros casos, como o da baixa das forças navais dos oficiais homossexuais 
pelo Reino Unido, que geram desconfiança no consenso europeu 80. 

Mas a disparidade na interpretação deve ser objeto dos tribunais regionais de 
Direitos Humanos, como ocorre no sistema europeu. Existe a discricionariedade, 
limitada81, do Estado na interpretação e na implementação das normas, e sempre 
que este proceder além dos limites do considerado aceitável, o sistema regional 
deve intervir para proporcionar a adequação da interpretação destoante.

A proposta se faz em nome dos tribunais regionais, dada a crença de que a 
matriz ideológica da teoria é plenamente aplicável, pois aqueles mais próximos da 
realidade sociojurídica de um determinado local poderão apreciar de maneira mais 
eficaz e ponderada a aplicabilidade das normas universais, justificando a escolha 
dos tribunais regionais em detrimento de um tribunal com competência global.

Sendo princípios as normas universais, por óbvio, que incluem valores, não se 
podendo prescindir de variabilidade dada à sua característica de serem aplicados 
mediante mandado de otimização. Ao desconsiderar-se a possibilidade das dimensões 
valorativas e suas nuances, incorrer-se-ia em normativas inócuas ou inaplicáveis82.
78 BENVENIS�I� Ey��.���g��� � App���������� ��������� ��� ��������� S��������. New York 

University Journal of International Law and Politics. V. 31. N. 4. �. 843�854. 1999.
79 �A��ONAL�� ������ S�. ��h�. �h� ���g�� �� App���������. I�: �A��ONAL�� ������ S�. 

��h�; �A�S�HE�� F���z; �E��OL�� H��b���. The European System for the Protection 
of Human Rights. �������h�� N��h�������: �������� N�jh���� 1993.

80 ���� ������� �x��p���: B�E�S� E��. �h� ���g�� �� App��������� �������� �� �h� �����L�w 
��  �h� E���p��� ����� �� H���� ��gh��. Heidelberg Journal of International Law. V. 
56. �. 240�314. 1996.

81	 KR�����V���	J���	���	I�fl	�����	��	���	���g��	��	������������	b�	���	�u������	��u��	��	�u�KR�����V���	J���	���	I�fl�����	��	���	���g��	��	������������	b�	���	�u������	��u��	��	�u�
��� ��gh��.Netherlands Quarterly of Human Rights. V��. 29. N. 3. �. 324�357. 2011.

82 “E� ������ q�� ��� �����p��� q�� �����y�� �������� p��� p����� ��p���b�� �� �����z����� y 
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conSIderaçõeS fInaIS 

Este processo é o perfeito exemplo do Processo Legal Transnacional, 
servindo como tradutor dos valores e dos direitos comuns relacionados com 
a interação entre as estruturas sociais e legais, levando a consciências das 
necessidades correlativas.

É possível afirmar que o conceito de Direitos Humanos foi criado no contexto 
nacional ou regional antes de serem adotados pela Comunidade Internacional, 
dado como exemplo a “Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen”, feita 
na França revolucionária; ou a Declaração da Independência dos Estados Unidos 
da América, exemplificando os direitos civis; e a Constituição Mexicana de 1917, 
como exemplo dos direitos sociais.

Situações que posteriormente foram absorvidas pela cultura legal da maioria 
dos Estados e que hodiernamente são consideradas os valores máximos 
fundantes de uma vida digna. O objetivo secundário deste artigo foi enfatizar o 
papel que os Direitos Humanos possuíam na atualização e no desenvolvimento 
da Comunidade Internacional.

Alcançado isto e embasado naquilo que os romanos chamavam de jus gentium, 
mas na acepção de um Direito comum a toda a humanidade, “não somente 
em questões entre soberanias mas em questões gerais… Era … uma espécie de 
consenso entre juízes, juristas, e legisladores por todo o mundo”83.

Hoje as escolas de Direito espalhadas por todo o mundo fazem uso de livros 
e teorias criadas em toda parte. Os civilistas com as tradições italianas, e as 
reformulações feitas a partir do código base francês; os processualistas fazendo 
uso de teorias oriundas de quase todas as partes, Itália, Espanha, México, dentre 
outros; os constitucionalistas com as teorias federalistas americanas, os direitos 

���b�é� �� ��p���b�� p��������� �� ��� ����������� �����������. S� �� q����� ������ ����� 
���� ����g�� �� ����� ���b�é� �� p���g�� �� �� ����� ���� ���������”. �E�ES�BA�BA �A��
�INE�� G��g����. �����h�� �������������. Revista Jurídica de Castilla-La Mancha. N. 
2. 1987. �. 7�34. ISSN: 0213�9995� p. 11.

83 “… ��� ���� �� ������ b��w��� �������g�� b�� �� ��g�� ������ g�������y ... I� w�� ... � ���� 
�� ��������� ����g j��g��� j������� ��� ��w��k��� ������ �h� w����”. ������çã� ������. 
WAL��ON� �����y. F����g� L�w ��� �h� ������ I�� G������. Harvard Law Review. V��. 
119. �. 129�145. 2005. �. 132.
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base ingleses e franceses, influências judiciárias e políticas alemãs.

Faz-se uso das inúmeras decisões prolatadas por inúmeros tribunais, superiores 
ou não, nacionais ou não, a textos concernentes à comparação de institutos 
jurídicos84, fazendo uso da interpretação ocorrida em outros tribunais “estrangeiros”, 
ou fazendo uso do texto de normativas internacionais para a solução de casos 
concretamente locais, como era o caso da prisão por depositário infiel no Brasil.

Esta lista poderia continuar até que se corressem rios de tinta apenas para 
exemplificar uma coisa que é inerente ao estudo do Direito. Sempre no início 
de todo ano escolar os professores chegam aos seus alunos recém-entrados no 
mundo jurídico e lhes dizem o que quase todo manual jurídico explicita: “o Direito 
é um só, o Direito é uno, ele é subdivisionado, repartido em ramos específicos 
devido a suas características específicas e facilidade para assimilação didática”.

Repetiu-se essa frase tantas vezes, em suas inúmeras variações, que o jurista 
acabou olvidando da essencialidade do estudo jurídico, que ele é por natureza 
transnacional. O Direito é um só.

A teoria do processo legal transnacional do professor Harold Koh não é nova, 
ela é a base da própria ciência, conhecida e reconhecida por todos os seus 
catedráticos e estudiosos.

Com base nessa conclusão, existe um núcleo de normas, que os diferentes 
ramos chamam de diferentes nomes. São comuns, sejam elas por questões de 
lógica ou normatividade ou os valores implícitos no estudo do Direito em si.
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