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IGOR KAPYRIN (*) 

COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDENTES (C.E.I.) 

(Estudo introdut6rio, Acordo que institui a C.E.I., Carta da C.E.I. 
e Tratado da Uniiio Econ6mica da C.E.I.) 

I 

A COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDENTES (C.E.I.): 
HISTORIA, NATUREZA E CARACTERISTICAS GERAIS 

1. Introdm;ao 

Para qualquer investigador nas actuais circunstancias, e particular
mente aliciante a tarefa de projectar os princfpios basicos da teoria geral da 
integra~ao e tambem as experiencias pniticas do desenvolvimento institu
cional da Uniao Europeia, para a realidade dos processos em curso no 
espa~o da ex-Uniao Sovietica (excluindo, desde logo, os tres Pafses Bai
ticos). 

A hist6ria europeia oferece varios exemplos de avan~os e recuos no 
processo de integra~ao polftica e econ6rnica. Por isso mesmo, o perfodo de 
tres anos de existencia da Comunidade dos Estados lndependentes (C.E.I.), 
pode ser considerado demasiado curto para firmar conclusoes validas e 
equilibradas. Todavia, sem tentar apresentar jufzos definitivos importa tra
~ar pistas de analise desta realidade, colocando-a em paralelo em rela~ao 
aos exemplos existentes. A velha tradi~ao polftica de considerar a Russia 
como algo de «sui generis» nao favorece a compara~ao entre os regimes e 
sistemas no Ocidente e no Leste da Europa. Devem procurar-se sempre 
algumas referencias para poder tra~ar a linha de continuidade do processo, 
que podera ser o processo de estabelecimento da Uniao Europeia. 

(*) Docente do Instituto de Relavoes Intemacionais de Moscovo. 

POLlS - N. 0 3 - Abril-Junho 1995- pp. 99-148. 
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Este artigo introdut6rio e a publica~ao da documenta~ao basica refe
rente a evolu~ao da Comunidade dos Estados Independentes destina-se a 
apresentar a realidade dos processos em curso na «sexta parte do mundo 
terrestre», como se costumava designar a Uniao Sovietica. De facto, hoje 
em dia, a Comunidade comporta em si a Uniao Econ6rnica conjugada corn 
alguns elementos da Uniao Monetaria, destinada essencialmente a facilitar 
e regulamentar as transac~6es nurn espa~o onde prevalecem as moedas pr6-
prias dos estados-membros (e por outro lado- apontando para a renuncia 
as moedas pr6prias), uma uniao de defesa na base duma concep~ao con
junta de seguran~a colectiva e corn uma componente significativa das ope
ra~6es de manuten~ao da paz, acompanhada, finalmente, de alguns ele
mentos da uniao polftica, apesar das aspira~6es soberanas dos estados 
independentes que a comp6.::m. Coloca-se tambem a questao da defini~ao 
da figura externa da C.E.I., o funbito eo quadro institucional da sua activi
dade externa e, obviamente, os projectos alternativos relativos ao ordena
mento do espa~o da ex-Uniao Sovietica. 

2. Alguns aspectos especificos do processo de afirma.,;ao da C.E.I. 

Criada em Dezembro de 1991 para concluir o processo de desagrega
~ao da URSS e, ao mesmo tempo, preservar o quadro geral da coopera~ao 
entre as republicas-estados numa nova base, a Comunidade dos Estados 
Independentes (os criadores da C.E.I. fizeram questao de distinguir entre as 
palavras britanicas Community e Commonwealth, escolhendo a segunda, o 
que nao tern reflexo adequado nas lfnguas de origem latina) herdou a tarefa 
de gestao da desagrega~ao do espa~o econ6rnico-adrninistrativo sovietico. 
Apesar da mudan~a radical do quadro geral e corn o fim das tentativas de 
reformar a antiga Uniao (cuja etapa avan~ada no dominio politico foi o pro
jecto, que podia significar a passagem do modelo federativo de cariz unita
rio para urn modelo confederativo de Uniao dos Estados Soberanos, pro
movido por M. GORBATCHEV, ideia essa, que, de facto, foi a maior vftima 
da tentativa golpista de Agosto de 1991) a C.E.I., liderada, na maioria, pelas 
elites dirigentes corn as culturas polfticas da etapa anterior, demonstrou na 
etapa inicial da sua curta hist6ria (que pode ainda nao ter terrninado) uma 
grande dependencia dos usos e costumes de entao. A maior concentra~ao 
de poder num unico lider de cada novo estado (prot6tipo de Secretanos
-Gerais dos CC's dos PC's), lirnita~ao dos governos nas areas econ6rnicas 
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e sociais, deixando as questoes da «grande polftica» para os cfrculos restri
tos (antigos 'Bureaus' Politicos), a inexistencia de tradigao democratica, a 
redugao do papel dos 6rgaos representativos e judiciais na fase inicial e a 
alteragao gradual desta situagao ao longo dos tres anos vividos, a concep
gao antiga da soberania, a ideia da propriedade total do estado nacional 
sobre todos os bens inclufdos no seu tenit6rio, em vez da independencia 
dos agentes econ6micos sem conotagao etnica, foram, entre outros, facto
res herdados da cultura polftica anterior. Reflectindo-se no interior de cada 
Estado, tudo isso se traduziu igualmente na realidade da C.E.I. como orga
nizagao. 

3. Os grandes desafios da C.E.I. 

Entre os grandes desafios, que enfrentou a C.E.I. podem definir-se 
alguns, que parecem determinantes para o desenvolvimento do sistema ins
titucional desta Comunidade. 

Primeiro: Dominada inicialmente pela 16gica de div6rcio, a C.E.I. 
ainda nao concluiu o debate acerca do seu canicter basico. Inicialmente a 
opgao fazia-se entre organizagao e «movimento» (esta ultima ideia e defen
dida essencialmente pela Ucrania). 

Em determinada fase do processo negocial da Carta da Comunidade 
dos Estados lndependentes, em 1992, esta organizagao foi definida como 
uma «associagao voluntlliia». Na versao final dos Estatutos, ficou sem uma 
definigao precisa, limitando-se aqueles a estabelecer que a C.E.I. funda-se 
na base da igualdade soberana de todos os seus membros, sujeitos de 
Direito Internacional, aut6nomos e iguais (art. 1.0

). No Memoranda do 
Conselho dos Chefes de Estado da C.E.I. sobre as «Linhas mestras do 
desenvolvimento de integragao da Comunidade dos Estados Independen
tes», aprovado em Outubro de 1994, ficou consagrado o conceito de uma 
associagao eficaz dos Estados soberanos na perspectiva de desenvolvi
mento numa organizagao internacional regional. Entretanto e neste ambito, 
foi significativa a posigao do Azerbeijao, que exigiu a substituigao desta 
definigao pela de «estrutura de cooperagao». 

Entretanto, e preciso salientar, que a Organizagao das Nagoes Unidas 
ja reconheceu a C.E.I. na qualidade da organizagao regional, concedendo
-lhe o estatuto de observador. Em 1994 a C.E.I. esteve presente nessa qua
lidade na 49." sessao da Assembleia Geral da O.N.U. 
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Segundo. Objectivamente, qualquer modelo de coopera~ao ou integra
~ao nesta zona sera sempre dorninado por urn estado- a Russia-, o que 
cria dificuldades adicionais no seu relacionamento corn os Estados na sua 
periferia. 0 processo de integra~ao europeia baseou-se num esquema corn 
varios polos nao oferecendo pmtanto solu~6es para a situa~ao mencio
nada. 

Terceiro. Uma das maiores dificuldades do processo (mas ao mesmo 
tempo uma das raz6es da sua sobrevivencia) eo principio acordado (que 
alias nasceu, ainda, no quadro da negocia~ao do projecto da Uniao dos 
Estados Soberanos) sobre a possibilidade de diferentes graus de partici
pa~ao dos Estados na Comunidade. A falta ( ou a indefini~ao) do grupo
-motor do processo levou a necessidade de se estabelecerem, no inicio, 
comprornissos vagos e pouco vinculativos. Ao mesmo tempo, qualquer 
acordo reline o seu proprio grupo de apoiantes. Aparentemente, essa 
situa~ao poderia facilitar a defini~ao de «politicas comunitarias», corn 
elabora~ao dos mecanismos proprios para cada uma delas, o que iria sig
nificar o recurso ao principio funcionalista da CEE. Todavia, as propos
tas, neste sentido, do Presidente de Cazaquistao NuRSULTAN NAZARBAEV, 

sobre a necessidade das estruturas supranacionais para a gestao de ramos 
concretos da economia, feitas ainda em Julho de 1992, na cimeira de 
Moscovo, ficaram praticamente isoladas por outros membros da Comuni
dade. 

Segundo o «Memorando» ja referido, a «possibilidade de movimento a 
vanas velocidades dentro da Comunidade, a diversidade das formas de par
ticipa~ao na sua actividade perrnitirao tomar, de forma flexivel, em consi
dera~ao os interesses dos parceiros, as suas eventuais posi~6es particulares 
e avan~ar pelo carninho do aprofundamento da integra~ao entre os Estados, 
que estejam dispostos a uma interac~ao mais intensa em diferentes 
domini os». 

Apesar desta formula extremamente flexivel, que na pratica ultrapassa 
os conceitos europeus de Europa «a la carte» ou «de integra~iio diferen
ciada», o Memorando nao teve apoio de todos os Estados. Assim assinaram 
o documento a Armenia, a Bielonissia, a Georgia, o Cazaquistao, a Quir
guistao, a Russia e o Tajiquistao. Mas nao o assinaram o Azerbaijao, e o 
Turquemenistao. A Moldova assinou corn exclusao do dorninio politico
-rnilitar, o Uzbequistao corn reservas relativas ao dorninio politico ea Ucdi
nia corn reservas em rela~ao a posi~ao hierarquica da sua legisla~ao nacio-

102 



Comunidade dos Estados Independentes (C.E.I.) 

nal, colocando desse modo a legisla~ao nacional acima das normas dos 
acordos, no ambito da Comunidade. 

Essa «geometria variavel» traduz-se igualmente na existencia de varios 
nfveis nos acordos subregionais dentro da Comunidade. A titulo de exem
plo, pode-se citar a cria~ao gradual do nticleo duro Rtissia-Bielortissia, 
mais, eventualmente o Cazaquistao, e, por outro lado, a existencia de uma 
estrutura de coopera~ao privilegiada entre os estados da Asia Central, rela
tiva, essencialmente, ao domfnio econ6rnico. 

Quarto. Como herdeira da Uniao Sovietica, a C.E.I. viu-se obrigada a 
preencher as lacunas criadas nos domfnios rnilitar, polftica externa, mone
tano, entre outros, o que teoricamente deveria implicar urn sistema institu
cional bastante forte. A verdade e que durante a maior parte dos tres anos 
vividos, por for~a de outros factores, tal foi inviavel. 

Quinto. Os criadores da C.E.I. foram obrigados a encontrar solu~ao 
para aquilo, que ARISTIDE BRIAND nao tinha conseguido conciliar em 1930 
- cria~ao do la~o federal e o total respeito da soberania dos estados-
-membros da organiza~ao a construir. A verdade e que os criadores da 
C.E.I. nao tiveram ainda tempo para criar efectivamente uma s61ida uniao 
econ6rnica, como base para a uniao polftica. 

4. 0 conceito de integra~ao e a avalia~ao das experiencias comu
nitarias 

Para a compreensao da linguagem polftica re1ativa aos processos em 
curso dentro da C.E.I. (por exemp1o, o antigo Primeiro-Ministro da URSS 
NrKOLAI RYZKOV costuma afirmar que o nfvel de integra~ao dentro da 
C.E.I. e superior a 40 por cento, ao passo que a integra~ao dentro da UE 
nao ultrapassa 16 por cento) e preciso en tender o contetido do conceito de 
integra~ao. A maioria esmagadora dos politicos formados no perfodo 
sovietico continuam ate agora a seguir as no~oes divulgadas anterior
mente. Por exemplo, o dicionario enciclopedico «Quem e quem na polf
tica mundial» (na sua edi~ao de 1987), ainda divide a integra~ao econ6-
mica, em integra~ao socialista e em integra~ao econ6mica capitalista. 
Esta ultima apresenta-se como a forma de organiza~ao da vida econ6-
mica, o processo de interpenetra~ao das economias nacionais e da reali
za~ao da polftica econ6mica estritamente interestatal concertada, tanto 
nas rela~6es entre os pafses-membros como em rela~ao aos pafses tercei-
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ros. Ao contnirio, a integra~ao econ6mica socialista, e apresentada como 
a forma de internacionaliza~ao da vida econ6mica dos pafses socialistas, 
que se traduz no alargamento da sua coopera~ao como condi~ao funda
mental para o desenvolvimento econ6mico eficaz de cada urn dos pafses
-membros. 

Parece que, neste aspecto, a hist6ria ja fez o seu jufzo ... 
Desse modo, convem debru~armo-nos sobre o conceito de integra~ao, 

que hoje em dia esta a ser realizado dentro da Comunidade. 
0 Memorando sobre as «Linhas mestras do desenvolvimento de inte

gra~ao da Comunidade dos Estados lndependentes «orienta o desenvolvi
mento da C.E.I. para a forma~ao gradual da estrutura de integra~ao da 
Comunidade. Entretanto, essa estrutura, por enquanto, nao consegue ultra
passar o ambito de coordena~ao da interac~ao ao nfvel governamental e 
tambem da Assembleia Interparlamentar e, ainda, do aumento da eficacia 
das estruturas existentes. De forma muito cautelosa, admite-se a ideia de 
atribui~ao a certos 6rg1ios da C.E.I. de algumas competencias «interesta
tais» nos domfnios acordados. 

Por sua vez, os economistas e polit6logos da Russia questionam-se 
sobre a aplicabilidade da experiencia comunitaria dentro da Russia e no 
seio da C.E.I. e sobre a possibilidade da sua transposi~ao para os processos 
de transi~ao p6s-totalitaria e p6s-imperial. 

A margem desta analise ficam, naturalmente, numerosas afirma~oes, 
pura e simplesmente erradas de alguns politicos, sobre a CEE e a UE, 
baseadas na insuficiencia dos seus conhecimentos e cujo unico prop6sito 
foi o de justificar as suas ac~oes como exemplos bem sucedidos. 

Neste ambito basta uma referenda ilustrativa, julgamos, a discussao 
desenvolvida no decorrer do simp6sio promovido em Mar~o de 1992, no 
infcio do processo da forma~ao da C.E.I., pelo Instituto da Europa da Aca
demia das Ciencias da Russia em conjunto corn a Associa~ao dos Estudos 
Europeus, intitulado «As experiencias da Comunidade Europeia e as possi
bilidades da sua aplica~ao na Russia e na Comunidade dos Estados Sobe
ranos». 

Os participantes no simp6sio, na generalidade, mostraram-se cepticos 
em rela~ao a aplicabilidade directa das experiencias ocidentais neste domf
nio, corn base em dois argumentos essenciais: a diferen~a das condi~oes 
iniciais e a falta de cultura polftica necessaria. Apesar disso, todos concor
daram na necessidade de aproveitar ao maximo as experiencias comunita
rias, principalmente no domfnio da forma~ao das estruturas das rela~oes 
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interestatais no ambito comunitario e na aplica~ao dos principios basicos da 
integra~ao, evitando uma abordagem globalista e privilegiando elementos 
sectoriais e funcionais. 

Entre os factores que determinam a diferencia~iio dos quadros iniciais, 
foram indicados, alem dos ja citados, a concep~ao nacionalista dos estados 
emergentes da ex-URSS, a impossibilidade da transforma~ao directa do 
espa~o econ6mico administrative pre-existente numa economia de mercado 
conjuntamente organizada, bem como o facto dos maiores desafios para a 
C.E.I. se encontrarem no seu interior e niio no exterior, como na Europa do 
p6s-guerra. 

A partir daf foi afirmada a necessidade de elabora~iio de urn modelo 
proprio de desenvolvimento, capaz de conservar e refor~ar a integridade 
dos estados da C.E.I. Este modelo, como se considerava na altura, niio 
deveria incluir 0 objectivo da integra~ao, devido a desconfian~a das elites 
dirigentes dos estados-membros em rela~ao a qualquer delega~iio de com
petencias. A conclusao tirada foi a seguinte: a CEE podia representar para 
a C.E.I. uma experiencia do tipo «Coopera~ao interestatal» e niio tanto 
como o modelo de integra~iio. 

Entre os elementos do sistema institucional comunitano, os investiga
dores russos dedicaram maior aten~iio ao Conselho Europeu (na perspec
tiva do Conselho dos Chefes de Estado da C.E.I.), ao Conselho das Comu
nidades, ao Tribunal de Justi~a (sempre sublinhando a inadmissibilidade 
conjuntural da sua vertente supranacional) e tambem a Comissiio (corn base 
na necessidade da cria~ao de urn organismo permanente da C.E.I., que teria, 
alias, competencias meramente tecnicas). 

5. Referencias basicas acerca do quadro institucional da C.E.I. 

0 quadro jurfdico geral da C.E.I. e constitufdo pelo Acordo que cons
titui a Comunidade dos Estados Independentes, de 8 de Dezembro de 1991 
(firmado entre os tres Estados - a Russia, Bielorussia e Ucrania), o Proto
colo ao mesmo acordo ea Declara~ao de Alma-Ata de 21 de Dezembro de 
1991 (que alargaram o ambito da Comunidade a maior parte dos estados da 
ex-URSS), a Carta da C.E.I., o Tratado sabre a cria~ao da Uniao Econ6-
mica e alguns outros acordos firmados no seio do Conselho dos Chefes de 
Estados da C.E.I. 
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Para a amilise do quadro institucional da Comunidade imp6e-se a lei
tura atenta, do texto da Carta da C.E.I. 

No processo de elabora~ao da Carta da C.E.I., que teve o seu infcio nos 
meses de Verao de 1992 verificaram-se duas atitudes contnirias no que toca 
ao seu alcance. De urn !ado, o ponto de vista minorit:ll:io, defendia a con
cep~ao abrangente deste documento, ou seja a sua maior aproxima~ao ao 
«Tratado constitutivo» da C.E.I., como base do seu sistema juridico, que 
incluisse elementos novos e urn quadro institucional aprofundado. Outra 
concep~ao, baseada na contradi~ao ja enunciada acerca dos varios niveis e 
graus de participa~ao dos Estados na Comunidade, encarava a Carta como 
urn documento essencialmente tecnico, de certo modo urn balan~o das deci
s6es ja tomadas e dos compromissos ja selados. 

Urn ponto particularmente fraco da Carta e a remissao frequente em 
assuntos que parecem essenciais para urn documento desta natureza, para 
actos a adoptar postetiormente, o que de certo modo esvazia o conteudo uti! 
da Comunidade. 

Tambem se deve ter em conta que o «quadro institucional» da C.E.I. 
nao representa uma concep~ao unica, englobando as institui~6es ja criadas 
anteriormente por instancias nacionais (cria~ao pelos Tribunais de Arbitra
gem do Tribunal Econ6mico da C.E.I., cujas fun~6es nao ultrapassam a 
arbitragem econ6mica entre os estados-membros; cria~ao pelos parlamen
tos nacionais da Assembleia Interparlamentar sem qualquer liga~ao aos 
6rgaos executivos e de decisao da C.E.I.). 

Uma questao que atraiu as maiores aten~6es dos autores dos Estatu
tos, alias, como aconteceu em Dezembro de 1991 na altura da propria 
constitui~ao da C.E.I., foi a defini~ao da no~ao do membro-fundador da 
Comunidade. A introdu~ao nos documentos basicos desse conceito (alias, 
a Russia, a Ucrania e a Bielorussia, no momento da cria~ao da C.E.I. 
advogavam para si o direito de serem os unicos membros-fundadores da 
C.E.I. como estados-fundadores da Uniao Sovietica, o que nao encontrou 
compreensao da parte de outras republicas federadas da URSS, que obti
veram mais tarde estatuto igual), dificultava substancialmente a eventual 
adesao de novos membros. 0 processo de adesao, que foi confirmado pela 
experiencia da «adesao» da Georgia, e semelhante ao de uma organiza~ao 
internacional, nao estabelecendo o reconhecimento dos «aquis commu
nautaire», nem qualquer procedimento negocial especial, limitando-se a 
exigencia da ratifica~ao dos Estatutos e da decisao unanime do Conselho 
dos Chefes de Estado, sobre a admissao do novo membro. Dentro da 
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mesma 16gica, os Estatutos admitem o abandono da Comunidade por 
qualquer Estado corn notifica<;:ao desta decisao doze meses antes da sua 
efectiva<;:ao. 

Para completar a analise da Carta da C.E.I. e dos outros documentos 
basicos convem fazer algumas anota<;:6es. 

No quadro das institui<;:6es da C.E.I. e patente a superioridade absoluta 
do Conselho dos Chefes de Estado (ver: o Acordo provis6rio sobre o Con
selho dos Chefes de Estados e o Conselho dos Chefes de Governos da 
C.E.I., de 30 de Dezembro de 1991 ea Carta da C.E.I.) ea predominancia 
geral dos 6rgaos de coopera<;:ao intergovernamenal, apesar do objectivo 
declarado de promover a integra<;:ao entre os Estados. 

E no Conselho dos Chefes de Estados que sao acumuladas as fun<;:6es 
de decisao e, em grande parte, de controlo, incluindo o jurisdicional, den
tro da C.E.I. 

Por sua vez, o Conselho dos Chefes de Governo, dentro das tradi<;:6es 
politicas locais, coordena a coopera<;:ao dos Estados-membros nos dorninios 
econ6mico, social, humanitano e tambem ecol6gico. 

Na ultima cimeira da C.E.I. em Outubro de 1994 foi insistentemente 
referida a necessidade de clarificar as competencias destes dois 6rgaos, eli
minar a repeti<;:ao de fun<;:6es e centrar a ac<;:ao do Conselho dos Chefes de 
Governos e essencialmente na gestao dos assuntos relacionados corn a 
implementa<;:ao da Uniao Econ6mica. 

A Assembleia Interparlamentar, criada, como ja foi referido, directa
mente pelos parlamentos nacionais dos Estados-membros, fora de urn qua
dro institucional da C.E.I., em Mar<;:o de 1992, constitui urn 6rgao de con
sulta para a coordena<;:ao da actividade legislativa dos Parlamentos 
nacionais e para a discussao de outras questoes de competencia dos parla
mentos nacionais. E constitufda por delega<;:6es dos parlamentos nacionais, 
cabendo a cada delega<;:ao urn voto. As decisoes sao tomadas por consenso. 
As delega<;:6es parlamentares dentro da Assembleia nao se subdividem em 
fun<;:ao da sua filia<;:ao partidaria. A Assembleia cria 6rgaos pr6prios, 
nomeadamente o Conselho da Assembleia, composto pelos presidentes dos 
parlamentos dos Estados-membros. 

A Assembleia envia as suas recomenda<;:6es aos Conselhos dos Che
fes de Estado e dos Chefes de Governo e tambem aos parlamentos nacio
nais. 

Neste quadro, releva de algum interesse a figura dos actos legislativos 
corn caracter de recomenda<;:ao (actos-padrao), que, na ausencia de figura 
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semelhante as «directivas» da CEE, desempenha o papel de orientar a acti
vidade legislativa dos Estados-Membros. 0 Memoranda ja citado sobre as 
«Linhas mestras de integrac;:ao ... » realc;:a a necessidade do aumento do 
papel do 6rgao representativo dentro da C.E.I. 

Ap6s a assinatura do Tratado da Uniao Econ6rnica em 24 de Setembro 
de 1993, foi dado o infcio a uma nova fase do desenvolvimento institucio
nal da C.E.I. A natureza da Uniao Econ6rnica, corn forte protagonismo da 
parte da Russia, implicou a criac;:ao dos mecanismos adequados de caracter 
supranacional. Em Outubro de 1994 foi assinado o acordo sobre a criac;:ao 
do Cornite Econ6rnico Interestatal. 

Segundo o seu Estatuto, este Cornite e o 6rgao coordenador e execu
tivo permanente da Uniao Econ6mica. As suas func;:6es de administrac;:ao 
e controlo silo exercidas nos termos das competencias que nele sejam 
delegadas livremente pelos Estados-membros da Uniao Econ6mica. 
0 Comite depende do Conselho dos Chefes de Estados e dos Chefes de 
Governos. 

Urn dos pontos fracos da Comunidade reside na func;:ao de controlo. 
Ja foi referida a atribuic;:ao das func;:6es de controlo aos Conselhos dos Che
fes de Estados e de Governos. 0 controlo sobre o cumprimento dos com
prornissos assumidos pelos agentes econ6rnicos dos Estados-membros no 
quadro da C.E.I., de acordo corn a carta da C.E.I. (art. 32.0

), cabe ao Tri
bunal Econ6rnico da C.E.I. Este Tribunal tambem e competente para resol
ver outros diferendos, que lhe sejam remetidos pelos acordos entre os 
Estados-membros. A func;:ao do Tribunal na interpretac;:ao dos actos da 
Comunidade, limita-se igualmente ao dorninio econ6mico. Entretanto, a 
Carta nao se pronuncia acerca do alcance e aplicac;:ao das decis6es do Tri
bunal, remetendo essas materias de importancia capital, para o acordo espe
cifico sobre o estatuto do Tribunal Econ6rnico, cuja aprovac;:ao cabe ao 
Conselho dos Chefes de Estados. 

Cada Estado-membro elege ou nomeia, em func;:ao do regime existente 
nos mesmos Estados para a eleic;:ao (nomeac;:ao) dos jufzes dos supremos tri
bunais econ6micos (de arbitragem), pelo prazo de 10 anos, o mesmo 
numero de jufzes (o presidente, os jufzes eo secretario-geral do Tribunal 
perfazem, no total, 17 pessoas). 

A estrutura de apoio ao Tribunal, que explica de algum modo o perfil 
desta instituic;:ao, inclui o Departamento de Direito Internacional (analise 
jurfdica dos actos normativos da C.E.I. e dos Estados-membros, na 6ptica 
da sua concordancia corn os actos da C.E.I.; o fomento da colaborac;:ao dos 
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tribunais nacionais de arbitragem); o departamento de amilise prelirninar 
dos «dossiers»; o Departamento de sistematiza~ao e codific~ao da legisla
~ao (incluindo a colabora~ao corn os parlamentos nacionais e a Assembleia 
Interparlamentar da C.E.I.). 

A fun~ao de aproxima~ao das legisla~6es dos Estados-membros com
pete igualmente ao Conselho juridico consultivo, criado em 1992, ao nivel 
dos Ministros da Justi~a e dos presidentes dos supremos tribunais de arbi
tragem, cujas recomenda~6es tern canicter consultivo. 

Os tres anos de vigencia da C.E.I. levam os analistas a colocar a ques
tao seguinte: terao sido efectivamente esgotadas todas as possibilidades da 
transforma~ao pacifica e gradual da Uniao, vendo nela nao uma potencia 
comunista, mas antes uma forma transit6ria de organiza~ao do espa~o his
t6rico? Hoje em dia ganham peso os argumentos em sentido contnirio. Por 
exemplo, GRIGORI IAVLINSKY, deputado da Douma de Estado e urn dos poli
ticos mais reputados da nova gera~ao, autor do projecto frustrado da Uniao 
Econ6rnica, no ambito da Uniao Sovh~tica (meados de 1991), considera que 
este seu projecto apostava na transforma~ao das rela~6es econ6rnicas e no 
refor~o dos agentes econ6rnicos dentro da URSS, em detrimento do poder 
politico, tanto no centra como nas republicas. Por essa ultima razao nao foi 
aceite. 

Divergindo nas analises dos motivos e das responsabilidades na disso
lu~ao da Uniao Sovietica, os politicos, como, o demonstraram os debates no 
Cornite parlamentar para as rela~6es corn os paises da C.E.I., no Verao pas
sado, convergem na qualifica~ao dos acordos de BIELOVEJSKAIA PUCHA, e 
na sua ratifica~ao acelerada, como o «resultado de pressas e improvisa
~6es». Chegou-se mesmo a debater a hip6tese de revoga~ao desses acordos, 
que acabou por ser posta de lado. 

Tudo isso de forma alguma pode significar a tentativa de reconstituir a 
Uniao. Trata-se antes de altemativas menos dolorosas e politizadas, para a 
saida da crise da URSS, em 1991. 

Passados tres anos de vida da C.E.I., pode constatar-se hoje em dia, que 
as tendencias centrffugas dentro deste espa~o atenuam-se, dando lugar, no 
ultimo ano, a tendencias centripetas. As estruturas da C.E.I., fracas e cen
tradas na vontade unica dos chefes de Estado dos paises-membros, 
mostram-se insuficientes para satisfazer as expectativas de aproxima~ao, 
demonstradas pelas opini6es publicas e tambem pelas elites econ6rnicas de 
varios dos Estados-membros. 
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11 

DOCUMENTOS (*) 

1. ACORDO que institui a Comunidade dos Estados lndependentes 

Nos, a Republica da Bielorussia, a Federa~ao da Russia (RSFSR), a 
Ucrania, como Estados-fundadores da URSS, que assinaram o Tratado de 
Uniao de 1922, a seguir denominados as Altas Partes Contratantes, consta
tamos, que a URSS como urn sujeito do Direito Intemacional e como uma 
realidade geopolftica, deixou de existir. 

Baseando-se na comunidade hist6rica dos nossos povos e nos la~os 
criados entre eles, tendo em considera~ao os acordos bilaterais, firmados 
entre as Altas Partes Contratantes, 

empenhados na constru~ao de estados democniticos e de direito, 
desejando desenvolver as suas rela~6es na base do reconhecimento 

mutuo e do respeito da soberania nacional, do direito inalienavel a auto
determina~ao, dos princfpios de igualdade e da nao-ingerencia dos assuntos 
intern os, da renuncia ao uso da for~a dos metodos econ6micos ou quaisquer 
outros de pressao, da regulariza~ao de litfgios por via da concilia~ao, de 
outros princfpios e normas do direito internacional universalmente aceites, 

considerando, que o desenvolvimento e o refor~o das rela~6es de ami
zade, boa-vizinhan~a e coopera~ao mutuamente vantajosa entre os nossos 
Estados corresponde ao interesse nacional vital dos seus Povos e serve a 
causa da paz e seguran~a, _ 

reafirmando a sua fidelidade aos princfpios e prop6sitos da Carta da 
Organiza~iio das Na~6es Unidas, da Acta Final de Helsfnquia e de outros 
documentos da Conferencia para a Seguran~a e Coopera~ao na Europa, 

comprometendo-se a respeitar as normas internacionais universalmente 
aceites sobre os direitos do homem e dos povos, 

acordaram no seguinte: 

Artigo 1. 0 

As Altas Partes Contratantes constituem a Comunidade dos Estados 
lndependentes. 

(*) Tradw;;ao de IGOR KAPYRIN e revisao de FERNANDO ROBOREDO 
SEARA. 
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Artigo 2. 0 

As Altas Partes Contratantes garantem aos seus cidadaos direitos e 
liberdades iguais, independentemente de distin<;:6es etnicas ou outras. Cada 
uma das Altas Partes Contratantes garante aos cidadaos das outras Partes, 
bem como aos apattidas residentes no seu territ6rio, independentemente da 
sua origem nacional ou demais distin<;:6es, os direitos e liberdades civis, 
politicos, econ6rnicos e culturais em conforrnidade corn as normas intema
cionais universalmente aceites dos direitos humanos. 

Artigo 3. 0 

As Altas Partes Contratantes, desejando favorecer a expressao, preser
va<;:ao e desenvolvimento da originalidade etnica, cultural, lingufstica e reli
giosa das rninotias etnicas residentes nos seus territ6rios e nas areas etno
culturais unicas, comprometem-se a assegurar a sua protec<;:ao. 

Artigo 4.0 

As Altas Partes Contratantes desenvolverao a coopera<;:ao mutuamente 
vantajosa e em pe de igualdade entre os seus povos e Estados nos ct"omfnios 
politico, econ6rnico, cultural, educacional, de protec<;:ao da saude e do meio 
ambiente, bem como o cientffico, comercial, humanitario, entre outros, pro
moverao o interdimbio informativo alargado, honrando escrupulosamente 
e de boa-fe os comprornissos assumidos reciprocamente. 

As Partes consideram necessaria a assinatura de acordos de coopera<;:ao 
nos domfnios supracitados. 

Artigo 5. 0 

As Altas Partes Contratantes reconhecem e respeitam a integtidade ter
titorial de cada uma e a inviolabilidade das fronteiras existentes no quadro 
da Comunidade. 

Elas garantem a abertura das fronteiras, a liberdade de circula<;:ao dos 
cidadaos e de informa<;:ao no ambito da Comunidade. 

Artigo 6. 0 

Os Estados-membros da Comunidade cooperam corn vista a garantir a 
paz e seguran<;:a intemacionais e a implementar as medidas eficazes para a 
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reduc;:ao dos armamentos e das despesas militares. Elas empenham-se na 
liquida~ao de todos os armamentos nucleares, no desarmamento total e 
completo sob urn forte controlo internacional. 

As Partes respeitam as aspira~oes no sentido de conseguir o estatuto de 
uma zona desnuclearizada e de urn estado neutral. 

Os Estados-membros da Comunidade preservam e mantem sob o 
comando unificado o espa~o militar estrategico comum, incluindo o con
trolo unico sobre as armas nucleares, cujo exercicio sera objecto de urn 
acordo especifico. 

Elas tambem asseguram em comum as condi~oes adequadas para o 
estacionamento, funcionamento e as garantias materiais e sociais das for~as 
armadas estrategicas. As Partes comprometem-se a implementar as polfti
cas coordenadas no domfnio de seguran~a social e das garantias das pen
soes dos militares e dos seus agregados farniliares. 

Artigo 7. 0 

As Altas Partes Contratantes reconhecem, que sao de sua competencia 
conjunta, exercida numa base de igualdade atraves das institui~oes comuns 
de coordena~ao da Comunidade: 

a coordena~ao da actividade polftica externa; 
a coopera~ao na forma~ao e desenvolvimento do espa~o econ6mico 

comum, dos mercados paneuropeu e euroasiatico, no domfnio da 
polftica aduaneira; 

a coopera~ao no desenvolvimento dos sistemas de transportes e comu
nica~oes; 

a coopera~ao no domfnio da protec~ao do ambiente, a participa~ao na 
cria~ao de urn sistema internacional global de seguran~a ecol6gica; 

as polfticas no domfnio das emigra~oes; 
o combate ao crime organizado. 

Artigo 8. 0 

As Partes reconhecem o caracter planetaria da catastrofe de Tchernobyl 
e comprometem-se a conjugar e coordenar os seus esfor~os no sentido de 
minimizar e ultrapassar as suas consequencias. 
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Elas acordam na necessidade de concluir neste quadro urn acordo 
especffico, que tenha em conta a gravidade das consequencias dessa catas
trofe. 

Artigo 9. 0 

Os litigios relacionados corn a interpretac;ao e aplicac;ao das normas do 
presente Acordo serao resolvidos por via de conversac;6es entre as respec
tivas partes e, caso necessaria, ao nivel dos Chefes de Governos e de Esta
dos. 

Artigo 10.0 

Cada uma das Partes Contratantes reserva o direito de suspender a 
vigencia do presente Acordo ou de alguns artigos do mesmo, notificando-o 
aos participantes no Acordo corn antecedencia de urn ano. 

As disposic;oes do presente Acordo podem ser emendadas ou comple
tadas por acordo mutuo entre as Altas Partes Contratantes. 

Artigo 11.0 

A partir do momento da assinatura do presente Acordo, nos territ6rios 
dos Estados-signatarios do mesmo nao e adrnitida a aplicac;ao das normas 
de terceiros estados, incluindo a antiga URSS. 

Artigo 12.0 

As Altas Partes Contratantes garantem o cumprimento dos compro
missos internacionais decorrentes para elas, dos Tratados e Acordos da 
antiga URSS. 

Artigo 13.0 

0 presente Acordo nao afecta os comprornissos assurnidos pelas Altas 
Partes Contratantes em relac;ao a terceiros estados. 

0 presente Acordo e aberto para a adesao de todos os Estados
-mem,Jros da antiga URSS, bem como de outros Estados, que partilham os 
princfpios e prop6sitos do presente Acordo. 
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Artigo 14 

A sede oficial dos 6rgaos de coordenas;ao da Comunidade e a cidade de 
Minsk 

A actividade dos 6rgaos da antiga URSS nos territ6rios dos Estados
-membros da Comunidade e interrompida. 

Feito na cidade de Minsk em 8 de Dezembro de 1991 em tres exem
plares, em lfnguas bielorussa, russa e ucraniana, fazendo os textos igual fe. 

Pela Republica de Bielonissia, S. Chuchkevitch e V. Kebitch. 
Pela RSFSR, B. /eltsin e G. Bubrulis. 
Pela Ucrania, L. Kravtchuk e V. Fokin . . 

Fonte: «Diplomatitchesky vestnik» («Noticiario Diplomatico») N 1, 
Janeiro de 1992, ed. MNE da Russia. 

2. PROTOCOLO ao Acordo que institui a Comunidade dos Estados 
lndependentes, firmado em 8 de Dezembro de 1991 em Minsk pela 
Republica de Bielorussia, Federa~ao de Russia (RSFSR) e Ucrania 

A Republica de Azerbaijao, a Republica da Armenia, a Republica da 
Bielorussia, a Republica de Cazaquistao, a Republica de Quirguistao, a 
Republica da Moldova, a Federas;ao da Russia (RSFSR), a Republica de 
Tajiquistao, o Turquemenistao, a Republica de Uzbequistao e a Ucrania 
constituem a Comunidade dos Estados Independentes em termos de igual
dade e na qualidade de Altas Partes Contratantes. 

0 Acordo que institui a Comunidade dos Estados lndependentes entra 
em vigor para cada Alta Parte Contratante a partir do momento da sua rati
ficas;ao. 

A base do Acordo que institui a Comunidade dos Estados lndependen
tes, tendo em conta as reservas expressas durante os processos de ratifica
s;ao, sera objecto de documentos regulamentares de cooperas;ao, no ambito 
da Comunidade. 

0 presente Protocolo constitui uma parte integrante do Acordo que ins
titui a Comunidade dos Estados Independentes. 

Feito em Alma-Ata aos 21 de Dezembro de 1991. 
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3. A Declara~ao de Alma-Ata 

Os Estados Independentes 

- Republica de Azerbaijao, a Republica da Armenia, a Republica da 
Bielorussia, a Republica de Cazaquistao, a Republica de Quirguistao, a 
Republica da Moldova, a Federac;:ao da Russia (RSFSR), a Republica de 
Tajiquistao, o Turquemenistao, a Republica de Uzbequistao e a Ucrania 

empenhados na edificac;:ao dos Estados democniticos e de direito, cujas 
relac;:oes desenvolver-se-ao na base no reconhecimento mutuo e no respeito 
da soberania de Estado e da igualdade soberana, do direito inaliem'ivel dos 
povos a autodeterminac;:ao, dos principios de igualdade e de nao-ingerencia 
nos assuntos intemos, da renuncia ao uso ou a ameac;:a da forc;:a e de todos 
os tipos de pressao, incluindo a econ6mica, bem como da soluc;:ao pacifica 
dos litfgios, do respeito dos direitos e das liberdades do homem, incluindo 
os direitos das minorias etnicas, de cumprimento de boa-fe dos compro
missos assumidos e de outros princfpios e normas do direito intemacional, 
universalmente aceites; 

reconhecendo e respeitando reciprocamente a integridade territorial e a 
inviolabilidade das fronteiras existentes; 

considerando, que o reforc;:o das relac;:oes de amizade, boa-vizinhanc;:a e 
cooperac;:ao mutuamente vantajosa, que tern rafzes hist6ricas profundas, 
corresponde aos interesses fundamentais dos povos e serve a causa da paz 
e de seguranc;:a; 

compreendendo a sua responsabilidade pela manutenc;:ao da paz civica 
e da conc6rdia entre nacionalidades; 

confirmando a sua adesao aos princfpios e prop6sitos do Acordo que 
institui a Comunidade dos Estados lndependentes, 

declaram o seguinte: 

A colaborac;:ao entre os participantes na comunidade desenvolver-se-a 
na base do princfpio de igualdade atraves das instituic;:oes de coordenac;:ao a 
constituir numa base paritaria e actuando nos termos deterrninados pelos 
acordos entre os participantes na comunidade, que nao e urn Estado nem 
uma estrutura supranacional. 

Corn vista a assegurar a estabilidade e a seguranc;:a estrategica intema
cional sera mantido o comando unificado das forc;:as militares estrategicas e 
o controlo unico sobre as armas nucleares; as partes respeitarao as aspira-
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<;:6es no sentido de alcan<;:ar o estatuto de Estado desnuclearizado e (ou) 
neutral. 

A Comunidade dos Estados lndependentes esta aberta, mediante o 
acordo de todos os seus participantes, a adesao a mesma de Estados
-membros da antiga URSS, bem como de outros Estados, que partilham os 
princfpios e prop6sitos da Comunidade. 

E reafirmada a adesao a causa da coopera<;:ao na forma<;:ao e desenvol
vimento do espa<;:o econ6rnico comum, dos mercados paneuropeu e euroa
siatico. 

Corn a constitui<;:ao da Comunidade dos Estados Independentes a 
Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas deixa de existir. 

Os Estados-participantes na Comunidade garantem, em conformi
dade corn os seus procedimentos constitucionais o cumprimento dos com
promissos internacionais, decorrentes dos tratados e acordos da antiga 
URSS. 

Os Estados-participantes na Comunidade comprometem-se a respeitar 
escrupulosamente os princfpios da presente Declara<;:ao. 

(Assinaturas dos Presidentes de Estados ou Presidente do Soviete 
Supremo (Bielorussia). 

Feito em Alma-Ata, aos 21 de Dezembro de 1991. 

4. ACORDO PROVISORIO sobre o Conselho dos Chefes de Estados 
e Conselho dos Chefes de Governos da Comunidade dos Estados 
Independentes 

Os Estados-participantes no presente Acordo, 

norteando-se pelos princfpios e prop6sitos do Acordo que institui a 
Comunidade dos Estados lndependentes de 8 de Dezembro de 1991 e do 
Protocolo a este Acordo de 21 de Dezembro de 1991, 

tomando em considera<;:ao a vontade dos Estados da Comunidade de 
desenvolver a actividade conjunta atraves das institui<;:6es comuns de coor
dena<;:ao da Comunidade, 

reconhecendo a necessidade de criar, para assegurar a efectiva<;:ao coe
rente das disposi<;:6es do mencionado Acordo, as institui<;:6es interestatais e 
intergovernamentais adequadas para garantir a coordena<;:ao eficaz e pro-
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mover o desenvolvimento da coopera9iio na base da igualdade e da vanta
gem mutua, 

acordaram no seguinte: 

Artigo 1. 0 

0 Conselho dos Chefes de Estados e o 6rgao maximo, no seio do qual 
ao nfvel dos Chefes de Estados sao representados todos os Estados
-participantes na Comunidade, para a considera9iio dos assuntos de princf
pio, relacionados corn a coordena9iio das actividades dos Estados da Comu
nidade no il.mbito dos seus interesses comuns. 

0 Conselho e competepte para examinar os assuntos previstos no 
Acordo que institui a Comunidade dos Estados lndependentes e demais 
acordos firmados em desenvolvimento do Acordo mencionado, incluindo 
os problemas de sucessao de direitos decorrentes da cessa9iio da existencia 
da U.R.S.S. e da extin9iio das estruturas da Uniao. 

A actividade do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho dos 
Chefes de Governo e realizada na base do reconhecimento mutuo e do 
respeito da soberania nacional e da igualdade soberana dos Estados
-participantes no Acordo, do direito inalienavel a autodetermina9iiO, dos 
princfpios de igualdade e de nao-ingerencia nos assuntos internos, da 
renuncia ao uso ou a amea9a da for9a, da integridade territorial e da invio
labilidade das fronteiras existentes, da solu9iio pacifica dos litfgios, do 
respeito dos direitos e liberdades do homem, incluindo os direitos das 
minorias etnicas, do cumprimento de boa-fe dos compromissos e de 
demais princfpios e normas do direito internacional universalmente acei
tes. 

Artigo 2.0 

A actividade do Conselho dos Chefes de Estados e do Conselho dos 
Chefes de Governos e regulamentada pelo Acordo que institui a Comuni
dade dos Estados Independentes, pelo presente Acordo e pelos acordos 
adoptados em desenvolvimento dos mesmos, bem como pelas regras pro
cessuais destas institui96es. 

Cada Estado tern no Conselho urn voto. As decis6es do Conselho sao 
tornados por via de acordo comum (consenso). 
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As linguas oficiais dos Conselhos sao as linguas oficiais dos Estados da 
Comunidade. 

A lingua de trabalho e a lingua russa. 

Artigo 3.0 

0 Conselho dos Chefes de Estados e o Conselho dos Chefes de 
Governo analisam e, caso necessario, deliberam, sobre os assuntos internos 
e externos de maior importancia. 

Qualquer Estado pode declarar o seu desinteresse em qualquer ass unto. 

Artigo 4. 0 

0 Conselho dos Chefes de Estados da Comunidade reline-se, no 
minimo, duas vezes por ano. A decisao acerca dos prazos e o projecto da 
agenda de reuniao seguinte e tomada na reuniao anterior, caso o Conselho 
nao deliberar em contrario. As reuni6es extraordinarias do Conselho dos 
Chefes de Estados sao convocadas por iniciativa de maioria dos Chefes de 
Estados da Comunidade. 

Os Chefes de Estados presidem as reuni6es do Conselho de forma 
alternada por ordem dos nomes dos Estados da Comunidade em alfabeto 
russo. 

As reuni6es do Conselho dos Chefes de Estados sao realizadas, em 
regra, na cidade de Minsk. Por acordo entre os participantes, a reuniao pode 
ser realizada num dos Estados da Comunidade. 

Artigo 5.0 

0 Conselho dos Chefes de Governos da Comunidade reline-se, no 
minima, trimestralmente. A decisao sobre os prazos e o projecto da agenda 
de cada reuniao seguinte e tomada em reuniao anterior do Conselho, caso o 
Conselho nao deliberar em contrario. 

As reuni6es extraordinarias do Conselho dos Chefes de Governos sao 
convocadas por iniciativa de maioria dos Chefes de Governos dos Estados 
da Comunidade. 

Os Chefes de Governos presidem as reuni6es do Conselho de forma 
alternada por ordem dos nomes dos Estados da Comunidade em alfabeto 
russo. 
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As reuni6es do Conselho dos Chefes de Governos sao realizadas, em 
regra, na cidade de Minsk. Por acordo entre os Chefes de Governo a reu
niao do Conselho pode ser realizada num dos Estados da Comunidade. 

Artigo 6.0 

0 Conselho dos Chefes de Estados eo Conselho dos Chefes de Gover
nos dos Estados da Comunidade podem realizar reuni6es conjuntas. 

Artigo 7. 0 

Por decisao do Conselho dos Chefes de Estados e do Conselho dos 
Chefes de Governos dos Estados da Comunidade podem ser criados 6rgaos 
de trabalho e auxiliares numa base permanente ou temporana. 

Esses 6rgaos serao compostos de representantes plenipotenciarios dos 
Estados-participantes. Nas reuni6es desses 6rgaos podem ser chamados a 
participar peritos. 

(Assinaturas dos Chefes de 11 Estados). 
Minsk, 30 de Dezembro de 1991. 

Fonte: «Diplomatitchesky Vestnik» («Noticiario Diplomatico»). Ed. 
do M.N.E. da Russia, N 2-3, 31 Janeiro-15 Fevereiro de 1992, Moscovo. 

5. A CART A DA COMUNIDADE DOS ESTADOS INDEPENDEN
TES (C.E.I.) 

Os Estados, que se associaram voluntariarnente na Comunidade dos 
Estados Independentes (a seguir designada «A Comunidade»), 

baseando-se na comunidade hist6rica dos seus respectivos povos e dos 
lac;:os hist6ricos existentes entre eles, 

actuando em conforrnidade corn os princfpios universalmente aceites e 
as normas do direito intemacional, as disposic;:oes da Carta da Organizac;:ao 
das Nac;:6es Unidas, da Acta Final de Helsfnquia e demais documentos da 
Conferencia para a Seguranc;:a e Cooperac;:ao na Europa, 

empenhados em garantir, pelo esforc;:o comum, o progresso econ6rnico 
e social dos seus povos, 
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firmes na sua vontade de implementar as disposi96es do Tratado sobre 
a cria9ao da Comunidade dos Estados Independentes do Protocolo a esse 
Tratado, bem como as disposi96es da Declara9ao de Alma-Ata, 

desenvolvendo a coopera9ao reciproca corn vista a assegurar a paz e 
seguran9a internacionais, bem como para manter a paz civica e a conc6rdia 

entre as nacionalidades. 

desejosos de criar condi96es par a preserva9ao e desenvolvimento de 
culturas de todos os Estados-membros, 

empenhados no aperfei9oamento dos mecanismos de coopera9ao no 
seio da Comunidade e no aumento da sua efic;:'icia, 

decidiram adoptar a Carta da Comunidade e acordaram no seguinte: 

TITULO I 

PRINciPIOS E OBJECTIVOS 

Artigo 1. 0 

A Comunidade baseia-se na igualdade soberana de todos os seus mem
bros. Os Estados-membros sao sujeitos de Direito Internacinal, indepen
dentes e iguais em direitos. 

A Comunidade serve a causa do desenvolvimento, o refor9o das rela-

96es de arnizade, a boa-vizinhan9a, a conc6rdia entre nacionalidades, a con
fian9a, a compreensao mutua e a coopera9ao mutuamente vantajosa entre 

os Estados-membros. 
A Comunidade nao e urn Estado nem possui atribui96es suprana

cionais. 

Artigo 2.0 

Sao objectivos da Comunidade: 

a coopera9ao nos dorninios politico, econ6rnico, ecol6gico, humanita

rio, cultural, entre outros; 
o desenvolvimento econ6mico e social integral e equilibrado dos 

Estados-membros no quadro do espa9o econ6rnico comum, a coopera9ao 

interestatal e a integra9ao; 
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a garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem em con
formidade corn os principios universalmente aceites e as normas do Direito 
Internacional e os documentos do CSCE; 

a coopera~ao entre os Estados-membros na manuten~ao da paz e segu
ran~a internacionais, a implementa~ao de medidas eficazes de redu~ao de 
armamentos e das despesas rnilitares, a liquida~ao dos armamentos nuclea
res e demais armamentos de exterrninio em massa, a efectiva~ao do desar
mamento total e completo; 

a promo~ao das comunica~oes, contactos e desloca~oes livres dos cida
daos dos Estados-Membros na Comunidade; 

a assistencia jurfdica reciproca e a coopera~ao em outros dorninios do 
Direito; 

a solu~ao pacifica dos litfgios e conflitos entre os Estados da Comu
nidade. 

Artigo 3.0 

Para efectivar os prop6sitos da Comunidade, os Estados-membros, par
tindo das normas universalmente aceites do direito internacional e da Acta 
Final de Helsfnquia, desenvolvem as suas rela~oes em c.onformidade corn 
os seguintes principios interdependentes e de igual valor: 

o respeito da soberania dos Estados-membros, o direito inalienavel dos 
povos a autodeterrnina~ao e o direito de decidir do seu proprio destino sem 
interferencia externa; 

a inviolabilidade das fronteiras estatais, o reconhecimento das frontei
ras existentes e a renuncia as aquisi~oes territoriais ilegais; 

a integridade territorial dos Estados e a renuncia a quaisquer actos des
tinados a dividir o territ6rio de outrem; 

0 nao-recurso a for~a e a amea~a do seu USO, COntra a independencia 
polftica de urn Estado-membro; 

a solu~ao de litfgios por meios pacificos de modo a nao amea~ar a paz 
internacional, a seguran~a e a justi~a; 

a supremacia do direito internacional nas rela~oes entre os Estados; 
a nao-ingerencia nos assuntos internos e externos de cada urn; 
a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para 

todos, sem distin~ao de ra~a, origem etnica, lingua, religiao, convic~oes 
polfticas e outras; 
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o acatamento dos compromissos assumidos atraves dos documentos da 
Comunidade, incluindo a presente Carta; 

a considera~ao dos interesses de cada urn e da Comunidade, como urn 
todo, a presta~ao de assistencia, na base do acordo mutuo, em todos os 
domfnios do seu relacionamento; 

a conjuga~ao de esfor~os e o apoio recfproco no interesse da cria~ao 
das condi~oes pacfficas da vida dos povos dos Estados-membros da Comu
nidade, a garantia do seu progresso politico, econ6mico e social; 

o desenvolvimento da coopera~ao econ6mica, tecnica e cientffica 
mutuamente vantajosa e o alargamento dos processos de integra~ao; 

a unidade espiritual dos seus povos, baseada no respeito da sua origi
nalidade, na coopera~ao intensa, na preserva~ao dos valores culturais e no 
intercambio cultural. 

Artigo 4. 0 

Sao da competencia conjunta dos Estados-Membros, realizada atraves 
das institui~oes comuns de coordena~ao e no quadro dos compromissos 
assumidos pelos Estados-Membros, no ambito da Comunidade: 

a garantia dos direitos e liberdades fundamentais do Homem; 
a coordena~ao no ambito da polftica externa; 
a coopera~ao na forma~ao e desenvolvimento do espa~o econ6mico 

comum, dos mercados paneuropeu e euroasiatico e da polftica aduaneira; 
a coopera~ao no domfnio de desenvolvimento dos sistemas de trans-

portes e comunica~oes; 
a protec~ao da saUde e do ambiente; 
os problemas da polftica social e de migra~ao; 
o combate ao crime organizado; 
a coopera~ao no domfnio da polftica da defesa e da defesa das frontei

ras externas. 
As presentes competencias podem ser completadas por acordo mutuo 

dos Estados-Membros. 

Artigo 5. 0 

A base jurfdica fundamental das rela~oes interestatais no quadro da 
Comunidade e constitufda pelos acordos multilaterais e bilaterais em varios 
domfnios do relacionamento entre os Estados-Membros. 
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Os acordos firmados no quadro da Comunidade devem respeitar os 
princfpios e prop6sitos da Comunidade e os comprornissos assurnidos pelos 
Estados no ambito da presente Carta. 

Artigo 6.0 

Os Estados-Membros promovem a cooperavao e o desenvolvimento 
dos la9os entre as institui96es estatais, as associa96es sociais e as estruturas 
econ6rnicas. 

TITULO 11 

DOS MEMBROS 

Artigo 7.0 

Sao Estados-Fundadores da Comunidade, os Estados, que assinaram e 
ratificaram o Acordo sobre a criavao da Comunidade dos Estados Indepen
dentes de 8 de Dezembro de 1991 e o Protocolo a este Acordo de 21 de 
Dezembro de 1991 ate ao momento da aprova9ao da presente Carta. 

Sao Estados-Membros da Comunidade aqueles Estados-Fundadores, que 
assurnirem os comprornissos decorrentes da presente Carta no prazo de urn 
ano a contar da data da sua aprovavao pelo Conselho dos Chefes de Estado. 

Pode ser membro da Comunidade qualquer Estado, que partilhe os 
princfpios e prop6sitos da comunidade e assuma os comprornissos decor
rentes da presente Carta mediante a adesao a mesma, corn consentimento 
de todos os Estados-Membros. 

Artigo 8.0 

Urn Estado, que queira participar em deterrninados tipos de actividades 
da Comunidade, pode aderir a Comunidade na qualidade de membro asso
ciado, mediante uma decisao do Conselho dos Chefes de Estados e nas con
div6es a deterrninar no acordo de associa9ao. 

Os representantes de outros Estados podem assistir as reuni6es dos 
6rgaos da Comunidade na qualidade de observadores mediante uma deci
sao do Conselho dos Chefes de Estados. 

A participa9ao dos membros associados e dos observadores nos traba
lhos dos 6rgaos da Comunidade e regulamentada pelas regras processuais 
destes 6rgaos. 
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Artigo 9. 0 

Qualquer Estado-Membro pode sair da Comunidade. 0 Estado
-Membro comunica essa inten~ao por forma escrita ao depositario da pre
sente Carta, doze meses antes da safda. 

As obriga~6es, que surjam durante o perfodo de participa~ao na pre
sente Carta, vinculam os respectivos Estados ate ao seu cabal cumprimento. 

Artigo 10.0 

As viola~6es da presente Carta por urn Estado-Membro, o incumpri
mento sistematico por urn Estado dos compromissos decorrentes dos acor
dos firmados no quadro da Comunidade ou das decis6es tomadas pelos 
6rgaos da Comunidade serao examinadas pelo Conselho dos Chefes de 
Estados. 

Ao referido Estado podem ser aplicadas as medidas admitidas pelo 
direito intemacional. 

TITULO III 

A SEGURAN<;:A COLECTIVA EA COOPERA<;:AO POLITICO-MILITAR 

Artigo 11.0 

Os Estados-Membros levam a cabo uma polftica concertada nos domf
nios da seguran~a intemacional, do desarmamento, do controlo sobre os 
armamentos, da forma~ao das For~as Armadas e mantem a seguran~a den
tro da Comunidade, inclusive por meio de grupos de observadores milita
res e de for~as colectivas de manuten~ao da paz. 

Artigo 12.0 

No caso de verifica~ao de uma amea~a a soberania, seguran~a ou inte
gridade territorial de urn ou de varios Estados-Membros ou da paz e segu
ran~a intemacionais, os Estados-Membros accionarao imediatamente o 
mecanismo de consultas mtituas corn vista a coordenar as posi~6es e tomar 
medidas para afastar a amea~a verificada, nelas se compreendendo a reali
za~ao das opera~oes de manuten~ao da paz e o recurso, quando necessario, 
as For~as Armadas a titulo de exercfcio do direito a autodefesa individual 
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ou colectiva em conformidade corn o Artigo 51. 0 da Carta das Na<;oes 
Unidas. 

A decisao sobre o uso colectivo das For<;as Armadas e tomada pelo 
Conselho dos Chefes de Estado ou pelos Estados interessados - membros 
da Comunidade tendo em conta as respectivas legisla<;oes nacionais. 

Artigo 13. 0 

Cada Estado-Membro tomani medidas apropriadas corn vista a assegu
rar a estabilidade das fronteiras extemas dos Estados-Membros da Comu
nidade. Na base do entendimento mutuo, os Estados-Membros coordenam 
as actividades das for<;as de guarda-fronteira e de outros servi<;os compe
tentes, que controlam e que sao responsaveis pelo cumprimento dos proce
dimentos estabelecidos de travessia das fronteiras extemas dos Estados
-Membros. 

Artigo 14.0 

0 Conselho dos Chefes de Estados e o 6rgao supremo da Comunidade 
no dorninio da defesa e da protec<;ao das fronteiras extemas dos Estados
-membros. 0 Conselho dos Chefes de Governos coordena a actividade 
econ6mica no dorninio da defesa da Comunidade. 

A colabora<;ao dos Estados-Membros na efectiva<;ao dos acordos inter
nacinais e na resolu<;ao de outros problemas no dominio de seguran<;a e do 
desarmamento sera organizado por meio das consultas reciprocas. 

Artigo 15.0 

Os assuntos concretos da coopera<;ao politico-militar dos Estados
-Membros serao regulamentados por acordos especificos. 

TITULO IV 

PREVEN<;AO DE CONFLITOS E SOLU<;AO DE LITIGIOS 

Os Estados-Membros tomarao todas as medidas possiveis para a pre
ven<;ao de conflitos, nomeadamente dos que surjam numa base etnica e 
confessional, capazes de provocar a viola<;ao dos direitos humanos. 
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Os Estados-Membros prestarao reciprocamente na base de acordo 
mutua a assistencia na regulariza~ao de tais conflitos, inclusive no quadro 
das organiza~5es interna(·ionais. 

Artigo 17.0 

Os Estados-Membros da Comunidade abster-se-ao de quaisquer ac~6es 
capazes de causar prejufzo a outros Estados-Membros e provocar o agrava
mento de eventuais litfgios. 

Os Estados-Membros empenhar-se-ao de boa fee dentro do espfrito de 
colabora~ao na solu~ao pacifica e justa dos seus litfgios atraves das con
versa~oes ou do entendimento acerca do procedimento alternativo ade
quado para a regulariza~ao do litfgio. 

Se os Estados-Membros nao encontrarem solu~ao para o litfgio por 
meio dos instrumentos previstos no segundo paragrafo do presente artigo, 
podem submete-lo a considera~ao do Conselho dos Chefes de Estados. 

Artigo 18.0 

0 Conselho dos Chefes de Estados podem em qualquer etapa do desen
volvimento de urn litfgio, cujo prosseguimento poderia amea~ar a manu
ten~ao da paz e a seguran~a no ambito da Comunidade, apresentar as par
tes urn procedimento ou instrumentos adequados para a sua regulariza~ao. 

TITULO V 

COOPERA(:AO NOS DOMINIOS ECONOMICO, SOCIAL E JURIDICO 

Artigo 19.0 

Os Estados-Membros cooperam nos dornfnios econ6rnico e social, nas 
seguintes areas: 

na forma~ao do espa~o econ6rnico comum na base das rela~5es de mer
cado e de livre circula~ao de mercadorias, servi~os, capitais e 
trabalhadores; 

na coordena~ao da polftica social, na elabora~ao dos programas sociais 
conjuntos e nas medidas destinadas a atenuar as tens6es sociais no 
quadro da realiza~ao das reformas econ6rnicas; 
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no desenvolvimento dos sistemas de transportes e comunica~6es, bem 
coma dos sistemas energeticos; 

na coordena~ao da polftica financeira e de crectito; 
na promo~ao das rela~6es econ6micas e comerciais entre os Estados

-Membros; 
no fomento e protec~ao recfproca dos investimentos; 
na promo~ao da «standartiza~ao» e da certifica~ao dos produtos indus-

triais e das mercadorias; 
na protec~ao legal da propriedade intelectual; 
no desenvolvimento do espa~o comum de informa~ao; 
na realiza~ao das medidas con juntas de protec~ao do ambiente, na pres

ta~ao de assistencia recfproca na liquida~ao das consequencias das 
calamidades ecol6gicas e de outras situa~6es de emergencia; 

no desenvolvimento dos projectos e programas conjuntos no dominio da 
ciencia e tecnologia, da educa~ao, da saUde, da cultura e dos desportos. 

Artigo 20.0 

Os Estados-Membros colaboram no domfnio do direito, nomeada
mente, atraves da conclusao dos acordos bi- e multilaterais sabre a presta
~ao da assistenciajurfdica e contribuem para a aproxima~ao das legisla~6es 
nacionais. 

No caso de se verificar uma contradi~ao entre as normas de legisla~6es 
nacionais dos Estados-Membros, que regulamentam as rela~6es nos domi
nios da actividade conjunta, os Estados-Membros efectuarao consultas e 
conversa~6es corn vista a elaborar propostas para a elimina~ao de tais con
tradi~6es. 

TITULO VI 

OS ORGAOS DA COMUNIDADE 

0 Conselho dos Chefes de Estado 
e o Conselho dos Chefes de Governo 

Artigo 21. 0 

0 Conselho dos Chefes de Estado e o 6rgao maxima da Comunidade. 
0 Conselho dos Chefes de Estado, no qual estao representados ao nfvel 
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cimeiro todos os Estados-Membros, examina e delibera sobre os assuntos 
fundamentais, relacionados corn a actividade dos Estados-Membros no 
dominio dos seus interesses comuns. 

0 Conselho dos Chefes de Estado reline-se em sess6es, duas vezes por 
ano. Por iniciativa de urn dos Estados-Membros podem ser convocadas reu
ni6es extraordinarias. 

Artigo 22.0 

0 Conselho dos Chefes de Governo coordena a coopera<;:ao dos 6rgaos 
do poder executivo dos Estados-Membros nos dominios econ6mico e social 
e em outros dominios de interesse comum. 

0 Conselho dos Chefes de Governo reline-se trimestralmente. Por ini
ciativa de urn dos Estados-Membros podem ser convocadas reuni6es 
extraordinarias do Conselho. 

Artigo 23. 0 

As decis6es do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho dos Che
fes de Governo sao tomadas por consentimento mlituo - por via de con
senso. Qualquer Estado pode declarar o seu desinteresse em rela<;:ao a uma 
questao, o que nao deve ser considerado como urn obstaculo para a adop
<;:ao de respectiva decisao. 

0 Conselho dos Chefes de Estado e o Conselho dos Chefes de Governo 
podem reunir-se em sess6es conjuntas. 

0 funcionamento do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho 
dos Chefes de Governo e regulamentado pelas suas regras proces
suais. 

Artigo 24.0 

Os Chefes de Estado e os Chefes de Governo presidem, respectiva
mente, as reuni6es do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho dos 
Chefes de Governo em alternancia segundo a ordem dos nomes dos 
Estados-Membros da Comunidade em alfabeto russo. 

As reuni6es do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho dos Che
fes de Governo realizam-se, em regra, na cidade de Minsk. 
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Artigo 25.0 

0 Conselho dos Chefes de Estados e o Conselho dos Chefes de Gover
nos criam 6rgaos de trabalho e 6rgaos auxiliares a titulo permanente ou 
temporario. 

Estes 6rgaos sao constituidos por representantes dos Estados
-Membros, munidos de respectivos poderes. 

Para participar nas suas reunioes podem ser convidados peritos e con
selheiros. 

Artigo 26.0 

Para a solu~ao de questoes de coopera~ao sectorial e para a elabora~ao 
de recomenda~oes para o Conselho dos Chefes de Estado e o Conselho dos 
Chefes de Governo serao convocadas as reunioes dos chefes de respectivos 
organismos estatais. 

Conselho de Ministros dos Negocios Estrangeiros 

Artigo 27.0 

0 Conselho de Ministros dos Neg6cios Estrangeiros corn base nas 
decisoes do Conselho dos Chefes de Estados e do Conselho dos Chefes de 
Governos coordena a actividade dos Estados-Membros no dorninio da poli
tica externa, incluindo a sua actividade nas organiza~oes internacionais e 
organiza as consultas sobre os temas da politica internacional de interesse 
mutuo. 

0 Conselho de Ministros dos Neg6cios estrangeiros exerce a sua acti
vidade em conformidade corn o Regulamento aprovado pelo Conselho dos 
Chefes de Estados. 

0 Comite Consultivo de Coordena-;ao 

Artigo 28. 0 

0 Cornite Consultivo de Coordena~ao e o 6rgao executivo e de coor
dena~ao da comunidade, que funciona a titulo permanente. 
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No cumprimento das decisoes do Conselho dos Chefes de Estados e do 
Conselho dos Chefes de Governos o Cornite: 

elabora as propostas sobre a cooperac;:ao, no dorninio da Comunidade, 
e o desenvolvimento dos lac;:os s6cio-econ6micos e apresenta-as; 

promove a realizac;:ao dos acordos nos dorninios concretos das relac;:oes 
econ6rnicas; 

organiza as reunioes dos representantes e peritos para a elaborac;:ao dos 
projectos e documentos para apresentac;:ao as reunioes do Conselho 
dos Chefes de Estados e do Conselho dos Chefes de Governos; 

organiza a realizac;:ao das reunioes do Conselho dos Chefes de Estados 
e do Conselho dos Chefes de Governos; 

presta apoio no funcionamento a outros 6rgaos da Comunidade. 

Artigo 29. 0 

0 Comite Consultivo de Coordenac;:ao e composto por representantes 
plenipotenciarios permanentes, dois de cada Estado-Membro e tambem 
do Coordenador do Comite, designado pelo Conselho dos Chefes de 
Estados. 

Para prestar, ao Conselho dos Chefes de Estados, ao Conselho dos Che
fes de Govemos e demais 6rgaos da Comunidade, o apoio tecnico e de 
organizac;:ao, o Cornite Consultivo de Coordenac;:ao tern urn Secretariado, 
dirigido pelo Vice-Presidente do Cornite Consultivo de Coordenac;:ao na 
qualidade do Coordenador do Cornite. 

0 Cornite funciona em conforrnidade corn o Regularnento aprovado 
pelo Conselho dos Chefes de Estados. 

A sede do Cornite e na cidade de Minsk. 

0 Conselho de Ministros da Defesa 
0 Comando Supremo das For~as Armadas Unificadas 

Artigo 30. 0 

0 Conselho de Ministros da Defesa e o 6rgao do Conselho dos 
Chefes de Estados para os assuntos da politica militar dos Estados
-Membros. 
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0 Comando Supremo das For<;as Armadas Unificadas exerce a direc
<;ao das For<;as Armadas Unificadas, dos grupos dos observadores militares 
e das for<;as colectivas de manuten<;ao da paz na Comunidade. 

0 Conselho de Ministros da Defesa e o Comando Supremo das For<;as 
Armadas Unidas exercem a sua actividade na base dos respectivos regula
mentes aprovados pelo Conselho dos Chefes de Estados. 

0 Conselho dos Chefes das For~as de Guarda-Fronteira 

Artigo 31.0 

0 Conselho dos Chefes das For<;as de Guarda-Fronteira e o 6rgao do 
Conselho dos Chefes de Estados para os assuntos da protec<;ao das frontei
ras extemas dos Estados-Membros e para a garantia da situa<;ao estavel nas 
mesmas. 

0 Conselho dos Chefes das For<;as de Guarda-Fronteira exerce a sua 
actividade na base do respective Regulamento, aprovado pelo Conselho dos 
Chefes de Estados. 

0 Tribunal Economico 

Artigo 32.0 

0 Tribunal Econ6mico tern por objectivo a garantia do cumprimento 
dos compromissos econ6micos no quadro da Comunidade. 

Compete ao Tribunal Econ6mico a solu<;ao de litfgios decorrentes da 
execu<;ao dos compromissos econ6micos. 0 Tribunal tambem e compe
tente para resolver outros litfgios, que sejam remetidos para a sua compe
tencia pelos acordos entre os Estados-Membros. 

0 Tribunal Econ6mico e competente para interpretar as disposi<;6es 
dos acordos e demais actos da Comunidade sobre os assuntos econ6-
micos. 

0 Tribunal Econ6mico exerce a sua actividade em conformidade corn 
o Acordo sobre o estatuto do Tribunal Econ6mico e o Regulamento sobre 
o mesmo, aprovado pelo Conselho dos Chefes de Estados. 

A sede do Tribunal Econ6mico e a cidade de Minsk. 
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A Comissao dos Direitos Humanos 

Artigo 33. 0 

A Comissao dos Direitos Humanos e o 6rgao consultivo da Comuni
dade, que supervisiona a execw;ao dos compromissos no domfnio dos 
Direitos Humanos, assumidos pelos Estados-Membros no ambito da 
Comunidade. 

A Comissao e composta por representantes dos Estados-Membros da 
Comunidade e funciona corn base no Regulamento, aprovado pelo Conse
lho dos Chefes de Estados. 

A sede da Comissao dos Direitos Humanos e a cidade de Minsk. 

Os orgaos de coopera~ao sectorial 

Artigo 34. 0 

Corn base nos acordos entre os Estados-Membros sobre a coopera~ao 
nos dornfnios econ6mico, social e outros, podem ser constitufdos 6rgaos de 
coopera~ao sectorial, que elaboram os princfpios e as regras desta coopera
~ao e contribuem para a sua realiza~ao pnitica. 

Os 6rgaos de coopera~ao sectorial (conselhos, comites) exercem as 
fun~6es previstas da presente Carta e tambem nos regulamentos sobre os 
mesmos, assegurando o exame e tomada das decis6es numa base multilate
ral sobre os assuntos de coopera~ao nos respectivos dornfnios. 

Os 6rgaos da coopera~ao sectorial sao compostos pelos chefes dos res
pectivos 6rgaos do poder executivo dos Estados-Membros. 

Os 6rgaos da coopera~ao sectorial, dentro da sua competencia, adop
tam recomenda~6es e tambem, quando necessario, apresentam propostas ao 
Conselho dos Chefes de Govemos. 

A lingua de trabalho da Comunidade 

Artigo 35.0 

A lingua de trabalho da Comunidade e a lingua russa. 
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TITULO VII 

COOPERA<;AO INTERPARLAMENTAR 

Artigo 36.0 

A Assembleia lnterparlamentar efectua as consultas interparlamenta
res, promove a discussao sobre varios aspectos da cooperayao no ambito da 
Comunidade e elabora as propostas con juntas no dominio da actividade dos 
parlamentos nacionais. 

Artigo 37. 0 

A Assembleia lnterparlamentar e composta pelas delegay6es parla
mentares. 

A organizayao do funcionamento da Assembleia Interparlamentar cabe 
ao Conselho da Assembleia, composto dos chefes das delegar,:oes parla
mentares. 

Os aspectos processuais do funcionamento da Assembleia lnterparla
mentar sao definidos no seu Regulamento. 

A sede da Assembleia Interparlamentar e a cidade de Sao-Peters
burgo. 

TITULO VIII 

0 FINANCIAMENTO 

Artigo 38.0 

As despesas do financiamento dos 6rgaos da Comunidade sao cobertas 
corn base na comparticipayao por quotas dos Estados-Membros e sao esta
belecidas em conformidade corn os acordos especificos sobre os oryamen
tos dos 6rgaos da Comunidade. 

Artigo 39. 0 

Os assuntos da actividade financeira e patrimonial dos 6rgaos da 
Comunidade serao considerados nos termos do procedimento estabelecido 
pelo Conselho dos Chefes dos Govemos. 
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Artigo 40. 0 

Cabem aos Estados-Membros as despesas relacionadas corn a partici
pac;ao dos seus representantes, bem como dos peritos e conselheiros nos tra
balhos das reuni6es e das sess6es dos 6rgaos da Comunidade. 

TITULO IX 

DISPOSI(:OES FINAlS 

Artigo 41. 0 

A presente Carta esta sujeita a ratificac;ao pelos Estados-fundadores em 
conformidade corn os respectivos procedimentos constitucionais. 

As cartas de ratificac;ao serao depositadas no Governo da Republica de 
Bielorussia, que notificara cada Estado-fundador do dep6sito de cada 
cart a. 

A presente Carta entra em vigor para todos os Estados-fundadores no 
momento do dep6sito das cartas de ratificac;ao por todos os Estados
-fundadores, ou que depositem as suas cartas de ratificac;ao durante o 
perfodo de urn ano ap6s a aprovac;ao da presente Carta. 

Artigo 42.0 

Qualquer Estado-Membro pode propor emendas a presente Carta. 
As emendas apresentadas serao examinadas de acordo corn as regras pro
cessuais aprovadas pelo Conselho dos Chefes de Estados. 

0 Conselho dos Chefes de Estados adopta as emendas a presente Carta, 
que entram em vigor ap6s a sua ratificac;ao por todos os Estados-Membros 
em conformidade corn os seus respectivos procedimentos constitucionais a 
partir da data em que o Governo da Republica de Bielorussia receber a 
ultima carta de ratificac;ao. 

Artigo 43.0 

Os Estados-fundadores da Comunidade podem, no acto de ratificac;ao, 
formular reservas e fazer declarac;6es relativas aos Capftulos Ill, IV e VII e . 
aos Artigos 28. 0

, 30.0
, 31. 0

, 33. 0
• 
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Artigo 44. 0 

A presente Carta sera registada conforme o Artigo 102. o da Carta das 
Nac;6es Unidas. 

Artigo 45.0 

A presente Carta e redigida nas lfnguas oficiais dos Estados-fundadores 
da Comunidade. 0 seu original sera guardado no Arquivo do Governo da 
Republica de Bielorussia que enviara a todos os Estados-fundadores c6pias 
autenticadas. 

A presente Carta e aprovada em 22 de Janeiro de 1993 na reuniao do 
Conselho dos Chefes de Estados na cidade de Minsk. 

Decisao do Conselho dos Chefes de Estado da 
Comunidade dos Estados lndependentes 

Os Chefes de Estado da Comunidade dos Estados Independentes 
tomam a decisao: 

1. Adoptar a Carta da Comunidade dos Estados Independentes (em 
anexo) e recomenda-la para ratificac;ao. 

2. Ate a entrada em vigor da presente Carta, a Comunidade funciona 
em conformidade corn os acordos firmados e as decis6es tomadas no qua
dro da C.E.I. 

Feito na cidade de Minsk em 22 de Janeiro de 1993 em urn exemplar 
original em lingua russa. 0 original sera guardado no Arquivo da Republica 
de Bielonissia que enviara aos Estados-signatarios na presente Decisao, 
c6pia autenticada. 

Pela Republica de Armenia, L. Ter-Petrossian 
Pela Republica de Bielorussia, S. Chuchkevitch 
Pela Republica de Cazaquistao, N. Nazarbaev 
Pela Republica de Quirguistao, A. Akaev 
Pela Republica de Moldova, -
Pela Republica de Russia, B. Ieltsin 
Pela Republica de Tajiquistao, E. Rakhmonov 
Pelo Turquemenistao, -
Pela Republica de Uzbequistao, I. Karimov 
Pela Ucrania, -. 
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Declara~ao do Conselho dos Chefes dos Estados 
participantes na C.E.I. 

Os acordos adoptados no ambito da Comunidade e os mecanismos ela
borados perrnitem regulamentar por instrumentos de direito internacional os 
problemas da cooperavao polftica, econ6rnica, humanitaria, militar e outra. 

Os Chefes dos Estados-participantes na C.E.I. sao unanimes na con
vicvao em que a Comunidade dispoe de potencialidades necessarias para o 
aperfeivoamento da sua actividade na base dos acordos ja existentes. 
Ao mesmo tempo todos os participantes na reuniao dos Chefes de Estados 
da C.E.I. em Minsk, declaram o seu empenho na prossecuvao do esforvo 
corn vista a aumentar a eficacia do funcionamento da C.E.I. nas esferas 
econ6mica e polftica. 

Os Estados signatarios e nao-signatarios da Decisao sobre a Carta da 
C.E.I. irao concentrar os seus esforvos, em primeiro lugar, na busca de vias 
da safda da crise econ6rnica, na afirmavao dos lavos eficazes entre os agen
tes econ6micos no quadro da transivao para as relav5es de mercado. 

Os Chefes de Estado consideram necessaria eliminar de forma conse
quente todos os obstaculos existentes ao desenvolvimento da cooperaviio 
econ6rnica mutuamente vantajosa. 

Os Chefes de Estado consideram, que as relav5es entre os pafses da 
C.E.I. e em primeiro lugar as relav5es econ6rnicas, servirao para assegurar 
as condiv5es para a cooperaviio normal entre estes pafses. 

A Decisao sobre a Carta da C.E.I. fica aberta para a assinatura pelos 
Estados dispostos a o fazer. 

Feito na cidade de Minsk em 22 de Janeiro de 1993 em urn exemplar 
original unico em lfngua russa. 0 original sera guardado no Arquivo do 
Governo da Republica de Bielorussia que enviara aos Estados-signatanos 
da presente Declaravao, c6pia autenticada. 

Pela Republica de Armenia, L. Ter-Petrossian 
Pela Republica de Bielorussia, S. Chuchkevitch 
Pela Republica de Cazaquistiio, N. Nazarbaev 
Pela Republica de Quirguistao, A. Akaev 
Pela Republica de Moldova (a excepvao do dornfnio polftico), M. Snegur 
Pela Republica de Russia, B. Ieltsin 
Pela Republica de Tajiquistao, E. Rakhmonov 
Pelo Turquemenistao, S. Niazov 
Pela Republica de Uzbequistiio, /. Karimov 
Pela Ucrania, L. Kravtchuk. 
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6. 0 TRATADO QUE INSTITUI A UNIAO ECONOMICA 

0 Estados-participantes no presente Tratado, a seguir denorninados as 
Partes Contratantes, 

baseando-se na comunidade hist6rica dos seus povos e reconhecendo a 
importancia do alargamento e aprofundamento das rela<;oes econ6rnicas 
multifacetadas e mutuarnente vantajosas, 

respeitando a soberania de cada Estado e confirmando a sua adesao aos 
principios e prop6sitos dos documentos, que instituiram a Comunidade dos 
Estados Independentes, 

aspirando assegurar as condi<;oes favoniveis para o desenvolvimento 
dinarnico e harmonioso das econornias e a realiza<;ao das reformas econ6-
micas no interesse de aumento do nfvel de vida da popula<;ao dos seus 
Estados, 

entendendo a necessidade objectiva da cria<;ao e desenvolvimento 
do espa<;o econ6mico comum, baseado na livre circula<;ao de merca
dorias, servi<;os, trabalhadores e capitais, e tambem da consolida<;ao 
dos la<;os directos entre os agentes econ6micos das Partes Contra
tantes, 

compreendendo a importancia dos la<;os tecnol6gicos dos conjuntos 
produtivos tecnico-cientfficos altamente integrados dos Estados, 

empenhando-se na cria<;ao das condi<;6es para a entrada natural das 
suas econornias na econornia mundial, 

guiando-se pelas normas universalmente aceites do direito interna
cional, 

acordaram na cria<;ao da Uniao Econ6rnica. 

CAPITULO I 

OS PRINCIPIOS E OBJECTIVOS DA UNIAO ECONOMICA 

Artigo 1. 0 

A Uniao Eon6rnica e criada corn base na participa<;ao voluntaria, no 
respeito da soberania, integridade territorial, igualdade em direitos, bem 
como da responsabilidade reciproca das Partes Contratantes pela realiza<;ao 
das disposi<;oes do presente Tratado. 
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No ambito da Uniao Econ6mica as Partes Contratantes norteiam-se 
pelos seguintes princfpios de direito intemacional: 

na nao-ingerencia nos assuntos intemos de cada urn e no respeito dos 
direitos e liberdades de homem; 

na solu~ao pacffica dos conflitos e no nao-recurso a quaisquer tipos na 
pressao econ6mica nas rela~6es entre as Partes; 

na responsabilidade pelos compromissos assurnidos; 
na exclusao de toda e qualquer discrimina~ao por raz6es de origem 

nacional ou outras em rela~ao as pessoas jurfdicas e fisicas das Par
tes Contratantes; 

na realiza~ao de consultas reciprocas corn vista a coordenar as posi~6es 
e tomar medidas no caso de recurso a uma agressao econ6rnica da 
parte de urn ou varios Estados, que nao fazem parte no presente Tra
tado, em rela~ao a qualquer das Partes Contratantes. 

Artigo 2. 0 

Sao objectivos da Uniao Econ6mica: 

a cria~ao da condi~6es para o desenvolvimento estavel das econornias 
das Partes Contratantes no interesse do aumento do nivel da vida das 
suas popula~6es; 

a cria~ao gradual do espa~o econ6rnico comum na base das rela~6es de 
mercado; 

a cria~ao de oportunidades iguais e de garantias para todos os agentes 
econ6rnicos; 

a realiza~ao conjunta dos projectos econ6rnicos de interesse comum; 
a solu~ao, atraves de esfor~os conjuntos, dos problemas ecol6gicos e 

tambem a liquida~ao das consequencias das calarnidades naturais e 
das catastrofes. 

Artigo 3.0 

A Uniao Econ6rnica pressupoe: 

a livre circula~ao de mercadorias, servi~os, capitais e trabalhadores; 
as politicas monetarias, de credito, or~amental, fiscal, de pre~os, de 

rela~6es econ6rnicas extemas, aduaniira e cambial concertadas; 
o direito econ6rnico concertado das Partes Contratantes; 
a existencia de uma base estatistica comum. 
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Artigo 4.0 

As Partes Contratantes acordam em que a Uniao Econ6mica sera 
criada por via de. aprofundamento gradual da integra~ao e da coordena~ao 
das medidas relativas as reformas econ6micas atraves de: 

uma associa~ao interestatal (multilateral) do comercio livre; 
uma uniao aduaneira; 
urn mercado comum de mercadorias, servi~os, capitais e trabalha

dores; 
uma uniao monetaria. 

Cada forma de integra~ao pressup6e a realiza~ao de urn conjunto de 
medidas inerligadas, que deverao ser adoptadas e efectivados no ambito dos 
acordos a concluir. 

CAPITULO II 

AS RELA(::OES ECONOMICAS E COMERCIAIS 

Artigo 5.0 

Em conformidade corn o Artigo 4. 0 do presente tratado, dentro do 
objectivo da cria~ao da associa~ao interestatal do comercio livre, as Partes 
Contratantes acordaram, no seu relacionamento redproco: 

reduzir gradualmente e revogar as pautas, impostos e taxas aduaneiras, 
bem como as restri~6es quantitativas e todas as outras restri~6es de 
efeito equivalente; 

harmonizar as suas legisla~6es aduaneiras e os mecanismos de regula
menta~ao tarifaria e nao-tarifaria; 

facilitar os procedimentos aduaneiros; 
unificar as modalidades da documenta~ao aduaneira para a elabora~ao 

da estatfstica aduaneira; 
aproximar gradualmente as tarifas de transporte de cargas e de passa

geiros, as tarifas de transito, respeitando o prindpio de liberdade de 
transito; 

impedir as reexporta~6es nao-autorizadas para terceiros pafses. 
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Artigo 6. 0 

Na cria~ao da uniao aduaneira, alem da revoga~ao integral da regula
menta~ao tarifaria e nao-tarifaria da circula~ao de mercadmias, de mao-de
-obra e de servi~os, as Partes Contratantes acordaram em: 

estabelecer uma pauta aduaneira comum em rela~ao aos Estados que 
nao participam no presente Tratado; 

coordenar as polfticas no ambito do comercio externo em rela~ao aos 
Estados que nao participam no presente Tratado. 

Artigo 7. 0 

Na passagem para o mercado comum as Partes Contratantes: 

criarao as condi~oes jmidicas, econ6micas e administrativas necessa
rias para a livre circula~ao de capitais e dos trabalhadores; 

criarao as condi~oes para uma concorrencia leal, incluindo o meca
nismo de regulamenta~ao antimonop6lio; 

implementarao uma polftica concertada no domfnio do desenvolvi
mento dos transportes e comunica~6es, visando a garantia do trans
porte eficaz de carga e de passageiros; 

assegurarao as condi~6es econ6micas iguais para o investimento recf
proco de capitais no fomento das economias e criarao urn meca
nismo eficaz da defesa dos direitos e dos interesses dos investido
res. 

Artigo 8.0 

No comercio recfproco serao aplicados os pre~os livres (contratuais), 
que se estabelecerao tendo em conta a integra~ao dos mercados internos 
das Partes Contratantes. As Partes Contratantes comprometem-se a nao 
aplicar a discrimina~ao nos pre~os em rela~ao aos agentes econ6micos 
delas. 

Artigo 9.0 

As Partes Contratantes nao tomarao sem consulta recfproca as medidas 
unilaterais de caracter nao-econ6mico corn vista a limitar o acesso aos seus 
mercados. 
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As Partes Contratantes podem int:roduzir em conjunto ou individual
mente em conformidade corn a pnitica internacional as medidas temponi
rias de protecs;ao e outras medidas no ambito do comercio reciproco, entre 
outras por razoes de seguran<;:a nacional. 

As Partes Contratantes acordarao o procedimento e as condi<;:6es de 
introdu<;:iio de tais medidas atraves da conclusao do respectivo acordo ou 
acordos. 

CAPITULO Ill 

ACTIVIDADE EMPRESARIAL E INVESTIMENTO 

Artigo 10.0 

As Partes Contratantes asseguram nos seus territ6rios o regime jurfdico 
nacional para a actividade dos agentes econ6micos-residentes nos Estados
-participantes no presente Tratado. 

Artigo 11.0 

As Partes Contratantes favorecem o desenvolvimento dos la<;:os econ6-
micos directos entre os agentes econ6micos e criam as condi<;:oes favora
veis para o refor<;:o da coopera<;:iio no processo de produ<;:iio. 

Artigo 12.0 

As Partes Contratantes promovem a constitui<;:iio de empresas mistas, 
de associa<;:oes produtivas transnacionais, da rede das institui<;:6es e organi
za<;:6es comerciais, financeiras e de credito. 

Artigo 13.0 

As Partes Contratantes coordenam a sua polftica de investimento, 
incluindo a capta<;:ao do investimento estrangeiro e dos creditos nos dornf
nios de interesse mutuo efectuam os investimentos conjuntos, inclusive 
numa base de compensa<;:iio. 
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CAPITULO IV 

AS RELA(:OES NO DOMINIO MONETARIO, DE CREDITO, 

FINANCEIRO E CAMBIAL 

Artigo 14.0 

As Partes Contratantes acordam as suas polfticas no dominio do cre
dito, do dimbio e das finan<;as . 

Artigo 15.0 

Na etapa de funcionamento da associa<;ao interestatal do comercio 
livre, as Partes Contratantes utilizam nas suas rela<;6es, financeiras e cam
biais: 

o sistema plurimonetario, que abrange as moedas nacionais, que 
funcionam em cada Estado; 

o sistema baseado no Rublo da Federa<;ao de Russia. 

Na etapa de forma<;ao da uniao monetaria sera assegurada a transi<;ao 
nos pagamentos recfprocos para o sistema monomonetario, baseado numa 
moeda comum (de reserva), que tera na sua base as divisas mais utilizadas 
e estaveis das Partes Contratantes. 

Artigo 16.0 

A forma<;ao do sistema monetario e cambial, baseado na utiliza<;ao das 
divisas nacionais, sera realizada por etapas atraves da constitui<;ao de uma 
uniao de pagamentos, baseada nos princfpios seguintes: 

o reconhecimento recfproco das moedas nacionais e a sua cota<;ao 
oficial; 

realiza<;ao dos pagamentos em moedas nacionais, recorrendo ao clea
ring multilateral atraves do Banco Interestatal e outros centros de 
pagamentos; 

introdu<;ao do mecanismo da concessao recfproca e acordada do credito 
para cobertura dos detices ds balan<;as das transac<;6es correntes; 

aplica<;ao da convertibilidade recfproca das moedas nacionais para o 
efeito das transac<;6es correntes. 
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Na medida do aprofundamento dos processos de integra(fao, a uniao de 
pagamentos sera transformada em uniao monetaria, que pressupoe: 

a aplica(fao das taxas flutuantes de cambio e o estabelecimento por via 
de consultas dos lirnites das oscilai;j6es cambiais recfprocas; 

a introdu(fao do mecanismo bancano de sustenta(fao das taxas de cambio; 
realiza(fao da plena convertibilidade das divisas nacionais. 

Artigo 17.0 

Os Estados, que assinaram os acordos sobre as medidas praticas para a 
cria(fao da «zona do rublo» do novo tipo ou os que aderiram as mesmas, 
regulamentam a aplica(fao das medidas que visam a unifica(fao dos sistemas 
monetarios, corn base nos acordos bilaterais corn a Federa(fao da Russia. 

Artigo 18.0 

As Partes Contratantes visarao a harmoniza(fao gradual dos sistemas 
fiscais. Elas unificarao as modalidades dos principa~s impostos, bem como 
as disposi(f6es legais referentes aos processos de cobran(fa dos impostos (os 
objectos e os sujeitos fiscais) e tambem a aplica(fao das respectivas taxas. 

A harmoniza(fao dos sistemas fiscais das Partes Contratantes sera efec
tuada mediante a conclusao de urn acordo especffico sobre a polftica fiscal 
a implementar no ambito da Uniao Econ6rnica, e tambem na base da uni
dade da metodologia de calculo das despesas de produi;jaO. 

CAPITULO V 

A POLITICA SOCIAL 

Artigo 19.0 

As Partes Contratantes asseguram urn regime de isen(fao de vistos na 
circula(fao dos seus cidadaos no territ6rio da Uniao Econ6rnica. 

Artigo 20.0 

As Partes Contratantes consideram necessaria concertar as suas politi
cas no dominio das rela(f6es laborais em conforrnidade corn as disposii;j6es 
das conven(f6es e recomenda(t6es da Organiza(fao Mundial de Trabalho e 
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na base da regulamenta~ao das receitas da popula~ao tendo em conta o 
estado de produ~ao e do mercado de consumo e a necessidade de manuten
~ao do nfvel de vida dos cidadaos invalidos e carenciados. 

Artigo 21. 0 

As Partes Contratantes nao admitem discrimina~ao dos cidadaos corn 
base no criterio etnico ou qualquer outro no que diz respeito a oferta de 
emprego, a remunera~ao, a garantia de outras condi~6es laborais e a con
cessao das garantias sociais. 

Artigo 22. 0 

As Partes Contratantes reconhecem reciprocamente os certificados de 
ensino e de qualifica~ao profissional dos trabalhadores (e prestadores de ser
vi~os) de outras Partes Contratantes sem qualquer confirma~ao adicional, se 
isso nao for exigido pelas condi~6es e pelo caracter do respectivo trabalho. 

Artigo 23. 0 

As Partes Contratantes concretizam uma politica concertada em rela
~ao as condi~6es e protec~ao laborais tendo em conta as regras internacio
nais universalmente aceites, a elabora~ao das condi~6es gerais aplicadas as 
normas e regras relativas a protec~ao laboral, o exercicio da supervisao 
estatal e da peritagem das condi~6es laborais. 

Artigo 24.0 

As Partes Contratantes firmarao acordos especificos para regulamentar 
a circula~ao dos trabalhadores e as obriga~6es reciprocas no dominio da 
seguran~a social e das pens6es, bem como outros assuntos, que exijam tais 
acordos entre os Estados que fazem parte da Uniao Econ6mica. 

CAPITULO VI 

A REGULAMENTA<;AO JURIDICA DAS RELA<;OES ECONOMICAS 

Artigo 25.0 

As rela~6es econ6micas entre as Partes Contratantes e os seus agentes 
econ6micos sao regulamentadas pelo presente Tratado, os acordos bi- e 
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multilaterais, as normas do direito internacional e as legisla~6es nacionais. 
Se o presente Tratado estabelecer normas e regras diferentes das previstas 
na legisla~ao nacional, aplicam-se as regras e as normas do Direito Inter
nacional e do presente Tratado. 

Artigo 26. 0 

As Partes Contratantes, reconhecendo a necessidade da regulamenta
~ao uniforme das rela~6es econ6micas, acordaram em adaptar as suas legis
la~6es nacionais em conformidade corn as normas do presente Tratado e do 
Direito Internacional. 

Para esse objectivo as Partes acordaram em: 

elaborar os documentos-padrao para a regulamenta~ao das rela~6es 
econ6micas; 

trabalhar no sentido da coordena~ao e aproxima~ao das legisla~6es 
nacionais vigentes na base dos projectos-padrao e das normas do 
Direito Internacional corn vista a eliminar as contradi~6es entre as 
mesmas; 

coordenar a adop~ao de novos actos da legisla~ao nacional sobre os 
assuntos econ6micos; 

promover a am'ilise previa dos projectos de actos normativos, que asse
gure a conformidade destes actos corn normas do Direito Internacio
nal, do presente Tratado, e dos acordos bi- e multilaterais. 

CAPITULO VII 

AS INSTITUI~OES DA UNIAO ECONOMICA 

Artigo 27.0 

Para assegurar o funcionamento da Uniao Econ6mica as Partes Con
tratantes utilizam as institui~6es conjuntas executivas e de coordena~ao ja 
existentes ou criam novas. 

As decis6es do Conselho dos Chefes de Estado e do Conselho dos Che
fes de Governo sobre os assuntos relacionados corn o funcionamento da 
Uniao Econ6mica serao aprovadas por via de acordo comum- o consenso. 
Qualquer Estado pode declarar o seu desinteresse em qualquer questao, o 
que nao deve ser considerado como urn obstaculo a tomada da decisao. 
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Artigo 28. 0 

0 processo de forma~ao, funcionarnento e financiarnento das institui
~oes da Uniao Econ6mica, a coordena~ao da sua actividade e a actividade 
dos 6rgaos econ6micos da Cornunidade dos Estados Independentes serao 
regularnentados por acordos especfficos. 

CAPITULO VIII 

DISPOSI(:OES FINAlS 

Artigo 29. 0 

A participa~ao na Uniao Econ6mica irnplica que os rnernbros assurnam 
integralrnente as obriga~oes e adquirarn todos os direitos decorrentes do 
presente Tratado e nao constituarn urn obstaculo a efectiva~ao dos la~os 
econ6micos corn os Estados que nao fa~arn parte dela ou corn as associa
~oes econ6micas e as cornunidades desde que isso nao contradiga os inte
resses da Uniao Econ6mica. 

As Partes Contratantes assurnern toda a responsabilidade recfproca pela 
efectiva~ao do presente Tratado e abstern-se de quaisquer rnedidas capazes 
de arnea~ar a sua plena realiza~ao. 

Artigo 30. 0 

A urn Estado, que se disponha a assumir sornente urna parte das obri
ga~oes decorrentes do presente Tratado, por acordo dos rnernbros da Uniao 
Econ6mica, pode ser concedido o estatuto de rnernbro associado. As con
di~oes de adesao dos Estados a Uniao Econ6mica nas condi~oes de asso
cia~ao serao deterrninadas pelos rnernbros da Uniao Econ6mica. 

Artigo 31.0 

As Partes Contratantes cornprornetern-se a resolver os problernas liti
giosos relacionados corn a interpreta~ao e concretiza~ao do presente Tra
tado por via de negocia~oes ou atraves do recurso ao Tribunal Econ6mico 
da Cornunidade dos Estados Independentes. 

Se o Tribunal Econ6mico decidir que urn Estado-Mernbro da Uniao 
Econ6mica nao curnpriu qualquer urna das obriga~oes assumidas no arnbito 

146 



Comunidade dos Estados lndependentes (C.E.I.) 

do presente Tratado, esse Estado sera obrigado a tomar medidas corn vista 
a tornar efectiva a decisao do Tribunal Econ6rnico. 

As Partes Contratantes irao elaborar e adoptar urn acordo especffico 
sobre o processo de resolu~ao dos assuntos litigiosos provenientes das rela
~oes econ6micas dos agentes (econ6micos) dos Estados-Membros da 
Uniao Econ6rnica, bem como sobre o sistema de san~oes a aplicar pelo 
incumprimento das obriga~oes assurnidas. 

No caso da impossibilidade de regularizar os litfgios por via negocial 
ou atraves do Tribunal Econ6rnico da Comunidade dos Estados lndepen
dentes as Partes Contratantes acordam em recorrer a outras instancias judi
ciais internacionais em conforrnidade corn as regras e os procedimentos das 
mesmas. 

Artigo 32. 0 

Nao sao adrnitidas quaisquer reservas ao presente Tratado. 
No presente Tratado podem ser introduzidas emendas ou aditamentos 

mediante o acordo comum das Partes Contratantes. 

Artigo 33. 0 

0 Tratado e feito para urn periodo de 10 anos e sera prorrogado auto
maticamente por periodos quinquenais se nenhuma das Partes Contratantes 
declarar a cessa~ao da sua participa~ao no mesmo. 

Qualquer Parte Contratante pode decidir a sua safda do presente Tra
tado, notificando as outras Partes Contratantes corn antecedencia minima 
de 12 meses. 

Artigo 34. 0 

0 presente Tratado sera sujeito a ratifica~ao pelas Partes Contratantes
-signatarias em conforrnidade corn os seus procedimentos constitucionais. 

0 presente Tratado esta aberto para a adesao de qualquer Estado
-participante na Comunidade dos Estados lndependentes, que reconhe~a as 
suas disposi~oes, corn consentimento dos participantes no presente Tratado. 

0 presente Tratado entrara em vigor depois da entrega da terceira Carta 
de ratifica~ao ao Estado-depositario. 
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Em rela~iio a cada Estado que ini ratificar o Tratado ou aderir ao 
mesmo depois da entrega ao Estado-depositario da terceira Carta de ratifi
ca~iio ou acta de adesiio, o Tratado entrara em vigor no trigesimo dia ap6s 
a entrega por esse Estado da sua Carta de ratifica~iio ou da acta de adesiio. 

0 Estado-depositario do presente Tratado e a Republica de Bielorussia. 

Feito em Moscovo em 24 de Setembro de 1993 em exemplar unico em 
lingua russa. 0 exemplar original sera guardado no Arquivo do Governo da 
Republica de Bielorussia que enviara aos Estados-signatanos do presente 
Tratado c6pia autenticada. 

Pela Republica de Azerbaijiio, G. Aliev 
Pela Republica de Armenia, L. Ter-Petrossian 
Pela Republica de Bielorussia, S. Chuchkevitch 
Pela Republica de Cazaquistiio, N. Nazarbaev 
Pela Republica de Quirguistiio, A. Akaev 
Pela Republica de Moldova, M. Snegur 
Pela Republica de Russia, B. Ieltsin 
Pela Republica de Tajiquistiio, E. Rakhmonov 
Pelo Uzbequistiio, /. Karimov. 

(No acto da assinatura, o presidente da Ucrania, L. Kravtchuk, fez uma 
declara~iio, de acordo corn a qual a Ucrania, devido as implica~6es da sua 
legisla~iio interna, ira cooperar corn a Uniiio Econ6rnica como urn membro 
associado nos termos do artigo 30.• do Tratado.) 
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