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O Jardim e a Praga ou a Dignidade da Pessoa

Humanae o Direito Tributario e Financeiro

Fernando Facury Scaff

Em homenagema Nelson Saldanha.

Dedicado a Denise.

Quando fui convidado por Heleno Torres para escrever um artigo em

homenagema Nelson Saldanha,de pronto surgiu em minha menteo presen-

te trabalho, calcado em umdeseus varioslivros excelentes: um texto publi-

cado inicialmente no n. 11 da Revista da Ciéncia e Trépico, editada pela

Fundacgéo Joaquim Nabuco, em janeiro-junho de 1983, posteriormente

ampliado e publicado como um opusculopela Sergio Antonio Fabris Editor,

de Porto Alegre, em maio de 1986,intitulado Ojardim e a praca — ensaio sobre

0 lado privado e o lado piblico da vidasocial ¢ histérica. Soube pelo proprio

autor que posteriormente esse trabalho foi ampliado e reeditado pela Edusp,

em 1993. Mas € nesse pequenotexto, impar naliteratura juridica nacional,

que desejo ancorar minhasbreves reflexdes em homenagem esse excepcio-

nal jusfilésofo brasileiro, professor da Faculdadede Direito da Universidade

Federal de Pernambuco e uma das mais luminaresinteligéncias juridicas

contemporaneas.

No trabalho mencionado, Nelson Saldanhadisserta, com sua proverbial

acuidade, sobre diversosaspectos histéricose filosdficos, envolvendo, como
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temacentral, a dualidade entre o ladoprivado da vidasocial, queele poeti-
camente denominouo jardim, e o lado publico, denominado a praca. Com
esse dualismo, Nelson demonstra a reserva existente nosjardins, o espaco
privado, que é feito intramuros, a ética presente na familia, nolar, e, por que
nao dizer, em parte predominantedodireito privado, queé distinta daquela
preponderante no direito publico, nas pracas, na dgora, no que diz respeito a
sociedade entendida como umacoletividade. O conhecido adagio popularde
que costume de casa nao vai a praca demonstra bem a diferenca entre esses
espacos.

E o proprio autor quem nos daa pista a seguir: “numa dimensaoa sala,
o banho, o punhal,os tapetes, os cosméticos, o leito de morte; noutra o mer-
cado, o forum,a espada,os codigos,as estradas, o templo”.' Os amoresreser-
vados, no jardim; os puiblicos, nas pracas. A praca seria umlugar no qual se
passa a historia, um livro aberto, um espaco convexo; no jardim, terfamos.a

biografia, a vida intima, um espaco céncavo.

E claro que todos conhecemosjardins ptiblicos, comoo das Tuilleries ou
© biblico das Oliveiras, mas nao podemossertraidos pelas palavras. Nesses
casos, estaremos presentes a umaesfera publica, muito mais prdéxima das
pracas (parques ou logradourosptiblicos), em decorréncia de sua insercao na
cidade, do que em umlocal reservado, existente nos lares para usufruto da
familia.

O filésofo nos lembra ainda que, muitas vezes, pensamos que 0 indivi-
duo esta dentro do social, ¢ 0 social, fora do individuo. Entretanto, ao fazer-
mosdisso um correlato entre o que é priblico e o que & privado deveremos
respondera seguinte pergunta: 0 privado e o ptblico correspondem a um
dentro e a um fora de qué? A vida publica, nesse caso, se revestiria de uma
exterioridade emrelacao a casa, ao jardim,ao viver basico, dentro do qual se
situa a existéncia privada, gerando,a partir dai, dois sistemas de valores: um
comreferéncia ao lar (que nao é propriamente umaidentificacao individua-

lista) e outro comrelacdoa cidade.

Nelson Saldanha, Ojardime a praca — ensaio sobre 0 lado privado e 0 lado puiblico da
vidasociale histérica, p.15.

* Nelson Saldanha, Ojardimea praca - ensaio sobre o lado privado e 0 lado pitblico da
vidasocial¢ historica, p.23, passim.



OJARDIMEAPRACA 545

Todavia, o autor prossegue, deve haverentre essas duas esferas um sen-
tido de equilibrio e de complementaridade, de tal modo que permita sua
convivéncia harménica. Naose esté falando de equilibrio estatico, mas dina-
mico, pois entre as diversas fases da histéria da humanidade,verificamosa
ampliacao de um ou de outro momento desses espacos. Eles se constituem
em umaantitese, em que o crescimento de um lado implica necessariamen-
te a mudangadooutro. Por exemplo,nasteorias socialistas, 0 espaco priva-
do, do jardim, é cada vez menor, com uma supremacia daesfera publica, do
interesse coletivo.Ja nas teorias anarquistas, o espaco publico é praticamen-
te inexistente, sendo dominado pelo individualismo exacerbado. Portanto,a
relacao de equilibrio é dinamica, como dinamica é a vida em sociedade, com
as vicissitudes que constroem a Histéria do homem.

NoBrasil, 0 autor continua, lembrando seu conterraneo Gilberto Freyre,
© que se tem € um verdadeiro desdém pela praga ptiblica desde o periodocolo-
nial, “inclusive nosentido de higiene,atirando-se lixo 4 rua sem a menorceri-
ménia e sem o menorsentido de respeito ao que fosse comunalou de todos”?

O sentido do privadono Brasil foi mais configurado com um predomi-
nio do personalismo, também pela presenca em larga escala das estruturas
feudais em nosso passadorecente.

Personalismonasaliancaspoliticas e nas adesdespartidarias; personalismo tam-
bém nasecular tendéncia a confundir instituig6es com pessoas. Problema, este,
afim ao mal-entendido muito freqiiente de julgar credos e regimes pelo querefle-
tem ou parecem refletir na ordem privada (por exemplo, descrer no comunismo
de Fulano,pelo fato de vestir bem, ou desacreditar no regime representativo por-
que o deputado Beltrano é incompetente).Este pendorse revela na imagem geral
dos sistemas, vigente entre certos estratos ou setores: muita gente parece pensar

que a democracia significa a igualitarizacdo no plano privado, quando no plano
pliblico é que a igualdade democratica sesitua basicamente (alguns parecem che-
gara crer quea igualdade ‘democratica’ significa todo mundo de cal¢a jeans e san-
dalias de borracha, e de preferéncia os homens com barba para ninguém parecer
diferente). O classico ideal iluminista da conversdo do stdito no cidadao,através

> Nelson Saldanha, O jardime a praca — ensaio sobre 0 lado privadoe o lado ptiblico da
vida social e hist6rica, p.27.
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da qual se tem em cada individuo uma dimensdo ptblica (ideal, sem duvida,

nuclearmente urbano), esbarrou no Brasil com

0

tradicional privatismo, mais com

0 personalismo e com concepcées feudais arraigadas.*

Nelson Saldanha conclui quefalta ao privatismobrasileiro, fortemente

arraigado naidéia de personalismo,ser publicista.

As razoeshistéricas desse fato, investiga 0 autor, podem estar natardia

criagdo de universidades e da imprensa em nosso pais, no qual tivemos um

predominio clerical demasiado e muito cedo a implantagao de um

privatismofeudal, com um clero sem monarcas por perto € com uma “nobreza’

a qual faltavam origens verdadeiras e que se transformou em uma casta de

senhores rurais ignorantes e truculentos, que tinham, em relacao aos nobres

medievais, semelhancas quanto ao tipo de poder, mas nao quanto ao significa-

do histérico-cultural.®

O privatismobrasileiro é um privatismo sem jardins, “pela pobreza em

certos casos, em outrospela falta de influéncias neste sentido”, sendo decor-

rente de uma época colonial em que contava poucoo sentido de comunida-

de, e, no qual,

0 esptrito burgués do espaco ptuiblico demoroua chegar, e onde a precariedade

da dinamica cultural ajudou a consagrar com demasia certos arquétipostradi-

cionais. Ainda hoje perdura 0 personalismo em nossa politica, onde as imagens

pessoais preponderam sobreosprincipios e os programas.°

Tomamosde empréstimo essa bela metéfora construida por NelsonSal-

danha para dar um salto em direcaoas relagdes de tensao existentes entre 0

Direito Financeiro e o Direito Tributario em nossopais.

O jardim e a praca — ensaio sobre o lado privado ¢ 0 lado ptiblico da vida social ¢ histo-

rica, p.28.

O jardim e a praga — ensaio sobre 0 lado privadoe o lado puiblico da vida social ¢ hist6-

rica, p.45.

O jardim e a praca — ensaio sobre o lado privadoe 0 lado piblico da vida social e hist6-

rica, p.45.
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Na opiniao comum dosjuristas patrios, o Direito Tributario representa

0 bolso do cidadao, possuidor de bens, valores e patriménio, que o Estado

arbitrario, atrabilidrio e mau gestor do patriménio publico lhe quer arrancar

sob o peso deleis abusivas, que sempre violam a Constituigdo e, em ultima

ratio, sua inviolavel capacidade contributiva.

O Estado,nessa 6tica, é sempre um agente do mal, e 0 fisco é umaenti-

dade ignominiosa, que serve a propésitos escusos de seus componentes. O

Direito Tributario é, portanto, umaespécie de espadaatravés da qual 0 con-

tribuinte individual luta contra o arbitrio do Estado, que tem a seu lado a

possibilidade de editar leis para proveito proprio. O contribuinte, por sua

vez, como 0 outro (jamais como um componente desse Estado), possui a

Constituicao, com um capitulo denominado Limitacées ao Poderde Tributar,

que serve como um cédigo delimite para frear as desmedidas ambicGesfis-

cais arrecadatérias sobre seu bolso. Faz parte desse corpo constitucional

principios tangiveis como dalegalidade, da anterioridade, da irretroativi-

dade, e outros tantos que podem ser mensuraveis e facilmente identificaveis,

pois trata-se de limitaces formais a imposi¢ao tributaria.

O estudo do Direito Tributario contemporaneo ainda se encontra nessa

fase tipicamenteiluminista, na crenca de que o Estado é mau e 0 individuo é

bom. E um entendimento fundamentalmenteliberal, no qual se cré que tudo

deve ser dado ao individuo, e que cada centavoretirado do bolso do cidadao

seré mal aplicado pelo Estado. Fazemos umaaposta:leia dez trabalhosdetri-

butaristas contemporaneos e em pelo menossete deles sera encontrada a

expressao devemosconter a sanha arrecadatéria do Estado ou sua equivalente.

Ja o Direito Financeiro é aquela drea do Direito em quese discutem coi-

sas intangiveis, como interesse publico, necessidades puiblicas ou a teoria da

escassez dos recursos. E aquela area em que se busca a aplicagao dos recursos

publicos em prol do bem comum, por meio do manejo dosprincipios da legi-

timidade e economicidade, ouseja, de coisas intangiveis, dificilmente mensu-

raveis, com baixo nivel de formalidadee alto grau de subjetividade.

O Direito Tributario limita a arrecadacao; 0 Direito Financeiro busca a

melhorutilizacdo dos recursos arrecadados em prol do bem comum. Um é

vinculado a umaidéia individual, de retirada de dinheiro do bolso privado;

0 outro é vinculado a umaidéia de bem publico, de satisfagdo das necessida-

des publicas. Um buscalimitar a arrecadacao,e sé se arrecada de quem tem
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bens; 0 outro visa a utilizacdo desses bens arrecadados de quem temem prol

de quem nao tem ou de quem tem menosrecursos.

Um possui uma6tica liberal, pois diz respeito ao uso do dinheiro aufe-

rido de conformidade com seuspropriosdesignios, individualmente; 0 outro

tem relacao com o atendimento das necessidades publicas pelo Estado,

enfim, uma visao mais social. Em um,o dinheiro é utilizado sob uma6tica

privatistica (poderfamos usar a expressao de Nelson Saldanha, personalisti-

ca); 0 outro tem por escopo umaOtica publicistica. E claro que podehaver

deturpagdes, como a aplicacdo dos recursos arrecadados de todos em prol

dos interesses da classe mais abastada, ou mesmo a desoneragao dos mais

ricos, porém sao deturpagées, e nao o escopo dosistema.

Emsuma, 0 Direito Tributdrio representa o jardim, o que se esconde no

recondito dacasa, no bolso das pessoas, nas contas correntes, na contabilida-

de das empresas; e 0 Direito Financeiro corresponde a praca, onde se debatem

as quest6es puiblicas, onde o orgamento publico é discutido e votado, onde a

Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos a serem efetuados em itens

orcamentdrios que muitas vezes necessitam de maior investimento publico.

As quest6es financeiras séo de Estado, colocadas a publico; as tributarias

dizem respeito aos financiadores desses gastos. Nao ha aqui umaseparacao

entre direito privado de um lado e publico do outro, comoela também nao

existe na metafora do jardim e da praga; a diferenca ocorre na 6tica que se

aplica ao fendmeno,e nao nele proprio.

Deve haver umarelacao de equilibrio, de complementaridade entreesses

dois direitos, tal comoexiste entre o jardim e a praca,entre a esfera publica e

a privada.Essa relacaoha deser de equilibrio dinamico, histérico, com maior

intensidade para umoupara outro ao longo do tempo. Nao podehaverjar-

dim onde naoexiste praca, e vice-versa. Um naoexiste sem 0 outro,

Emcerto momentohistérico é necessdrio, para a reducao dasdesigualda-

des econémicas, que 0 grupo possuidor de maior quantidade de bens, valores

e patriménio contribua de forma mais intensa para a emancipacao econdmica

daqueles que possuem menos. Quem podera suprir as necessidadesde satide,

educagao e saneamento basico daqueles que ganham pouco,senaooEstado? E

o dinheiro deste advém do bolso daqueles que ganham ou possuem mais.

E utdpico afirmar queessa relacdo tensiva entre arrecadacao e aplicacao

das verbas ptiblicas possa equilibrar-se de formaestatica entre todos os habi-
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tantes de um pais, cada qual contribuindo proporcionalmente com a mesma

quantidade de dinheiro em proldos gastos publicos. Enquanto houverdese-

quilibrio econdmico entre as pessoas, somente umatributacdo progressiva

podera reduzir essas desigualdades.

Na pratica, essa relacdo tensiva existe invadindo as diferencas entre os

proprios grupos econémicos que se encontram em umaposicaéo dominante

na sociedade, acarretando que uns paguem (contribuam) mais do queoutros.

Pode ocorrer que os contribuintes do setor industrial sejam mais onerados em

certo momento histérico do que os contribuintes do setor financeiro, ou do

setor agricola. E possivel até mesmo que grande parte do énusrecaia sobre a

classe dosrentistas em face dos consumidoresou dos exportadores; isso sera

decorrente de umarelacao de forgas na sociedade, bem comoserd um dos

componentes mais importantesda politica econdmica que for implementada.

Contudo, a pior injustiga ocorreraé quando o 6nustributério maior

recair sobre os que possuem menos, seja pela imposicao de maiorcargatri-

butaria sobreeles, seja pela desoneracao dos mais ricos, ou mesmo — supre-

maironia —, pela concessao de beneficios ou subsidiosa esses, o que se da por

meio de mecanismosfinanceiros, e nao rigorosamentetributdrios.

Tudoisso acarreta umarelacao de tensao infindavel, que vinculaestejar-

dim tributario a esta praca financeira, para todo o sempre, carreandoo fiel da

balanca ora mais para um lado, ora mais para outro.

Casalta Nabais, em brilhante e corajoso estudo acerca do Dever funda-

mental de pagar impostos, utiliza umafrase que sintetiza bem essas idéias: “E

o estado fiscal que paga a conta do estado social”’. Dessa forma, ao serem

estabelecidas maiores e mais amplas metas de acdo do Estado para a reducado

das desigualdades sociais, a conta desse custo ser4 apresentada a quem tem

recursos, visandoa satisfazer essas necessidadescoletivas, inscritas nas nor-

maslegais ou constitucionais estabelecidas pela sociedade.

Disso decorre a tensdo: a sociedade busca o atendimentodas necessida-

des sociais — e aqueles que possuem maior patriménio e renda buscam afas-

tar-se da responsabilidade social no cumprimento desses deveres. Aqueles se

servem do Direito Financeiro; estes, do Direito Tributdrio. Imagina-se uma

forte separacdo entre esses dois Ambitos, masela naoexiste, pois se trata das

7 José Casalta Nabais, Deverfundamentalde pagar impostos, p.674.



550 DIREITO E PODER

duas faces da mesma moeda. Sem umnaoexiste 0 outro. Sao antitéticos e

complementares, devendo resultar em um equilibrio que permita a convi-

véncia em sociedade. Quetipo de sociedade queremos€ 0 ponto fundamen-

tal para esse equilibrio. Vejamos alguns exemplos.

Um sistema de satide pode ser custeado integralmente por particulares,

que pagariam seu custo por meio de planos desatide oupelo uso efetivo dos

servicos que viessem a utilizar.

Pode ocorrer ainda que existam sociedades que desejemter um sistema

publico de saude, aberto a todose custeado integralmente por impostos,tal

comoocorre noBrasil atual, conforme determina o art. 198, § 1°, da Consti-

tuicdo Federal de 1988, que estabelece um sistema unico de satide, custeado

integralmente por verbas publicas.*

Também pode haver um sistema de satide publico, tal como preconiza-

do por Grossekettler e fortementecriticado por Juan Manoel BarqueroEste-

van,’ em queo custeio se daria por taxas, e nao por impostos. Dessa forma,

por serem tributos causais e contraprestacionais, as taxas seriam cobradas

apenas daqueles que efetivamente utilizassem aquele servico, e nao de todaa

sociedade.O servico continuaria publico, na viséo do autor, porém nao mais

seria custeado por todos, mas apenas pelos usudrios efetivos. Parece dbvio

que nessa situagao o que teriamosseria a privatizagao do publico, e nao a

publicizagao do privado. O jardim estaria ampliando suas fronteiras para

além do espacodolar, abarcando bense coisas publicas, auferiveis apenas por

quem tem recursos para usd-las, e nado portodos.

NoBrasil, a construgdo de um Estado Democratico destinou-se a

assegurar 0 exercicio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranca,

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justica como valores supremos

de umasociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia

Art. 198, § 1°, CF/88: “O sistema tinico de satide sera financiado, nos termosdoart.

195, com recursos do orgamento da seguridadesocial, da Uniao,dosEstados, do Dis-

trito Federal e dos Municipios, além de outras fontes.”

Juan Manoel Barquero Estevam,La funcién del tributo en el estado social e democrati-

co de derecho, p.89 ss.
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social e comprometida, na ordem internae internacional, com a solucdo pacifi-

ca das controvérsias."”

Esse € 0 motivo pelo qual se promulgou, por meio de uma Assembléia

Nacional Constituinte, a Constituicao de 1988. A partir dai é que a divisao do

espaco privado e doespago publico foi normatizada em nossopais. Ea satide,

comovisto, deve ser custeada pelos cofres publicos por um sistema de impos-

tos e contribuicoes.

A metafora do jardim e da praca exaltada porNelson Saldanhae as con-

sideragées sobre a ciséo e a oposicao complementarentre Direito Financeiro

e Direito Tributdrio fazem lembrar outro autor fundamental para a com-

preensao desse dualismo, que é 0 italiano Domenico Corradine Broussardi.

Em um texto de excepcional beleza,'' que tomamos conhecimento pelas

maos de Jacinto de Miranda Coutinho, Broussardi trata do primeiro dever

fundamental que a todos nés incumbe, sejamos bacharéis em Direito, capi-

taes de cavalaria ou catadores de papel nas ruas de umacidade. Contudo,

para nos, operadores do Direito, ele se aplica com énfase maior.

O Direito decorre de umavivéncia emsociedade. Porém, pode-se dizer

essa mesmafrase de outra forma. E possivel dizer, sem medode errar, que o

Direito existe porque existem seres humanos, porque existem individuos.

O sentido etimoldégico da palavra individuo quer dizer nao dividido. Ou

seja, € aquele que integra — nao o que soma, masse aglutina. Nao se trata da

uniao departes antes cindidas, mas sim a composi¢ao de diversas cisdes/divi-

s6es que se pretendem integras, e que nada nosfala sobre a homogeneidade,

mas nos remete lida com asdiversas e diferentes formas humanas de pen-

sar, de sentir, de trabalhar e de constituir-se no limite entre o que é do sujei-

to (do individuo) e 0 que é dos homens(da sociedade humana globalmente

considerada).

E um individuo,portanto, quem naoesta dividido, quem se sabe existin-

do em fungao do outro. E relaciona-se com o outro por meio dos mesmos

valores que estiverem sendo usados porparte dele para consigo. E ai que se

© Preambulo da Constituicaéo de 1988.

"Nelson Saldanha, Os direitos fundamentais e o primeiro dever fundamental, Revista

da Faculdadede Direito da UFPR,n.30,p.11-23.
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encontra a génese da humanidade, dacivilizacdo, nas relacdes entre osindi-
viduos, sejam de ordem econdmica, sejamafetiva ou cultural.

Somenteestara fazendo Direito que mereca este nome quemagir com
absoluta paridade entre 0 eu e 0 outro, implementando a idéia de relacdes
entre individuos, entre seres nao cindidos.

Dizemosparidade porque estamos convencidosda imprecisao dasidéias
de igualdade e de identidade. As pessoas naosao idénticas: apenas as maqui-
nas 0saoe,talvez,os seres fruto da clonagem.

E a igualdade deveocorrer perante

a

lei, o que implica dizer que portras
da lei as pessoas sao absolutamente desiguais. Deve-se tratar desigualmente
aos desiguais, porém mesmoessa idéia demonstra a desigualdade existente,
subjacente a todo o processosocial e econdémico presente em qualquergru-
pamento humano,

Porisso, preferimos usar, com Domenico Corradine,a idéia de parida-
de, fruto do eu nao cindido,da idéia civilizatéria, das relac6esculturaise eco-
nomicas de uma sociedade, do eu que deve tratar 0 outro de forma paritaria,
comose fosse a si proprio, que se traduzisse em umindividuo, em uma pes-
soa integral. A idéia de tratamento paritario deve estar presente em pelo
menos dois momentos: na origem — pois cada umde nésexiste,e, poresse
simples fato deve ser respeitado; e nos valores — pois cada um de nés tem
valor, independentementede seu grau de conhecimento, riqueza ou influén-
cia social. Ou seja, devemosrespeitare nosfazerrespeitados por sermosindi-
viduos, por sermos humanos.

E dai podemosafirmarque oDireito s6 é Direito quando nele estiverem
contidos valores. A palavra valor, comoa palavra validade, tem a mesmaori-
gemetimolégica latina no verbo valere.

Contudo, apesar da origem comum,cada qual passou a exercer uma
fungao distinta: validade passou a ter importancia extremada para o Direito,
traduzindo-se na implementacao de formas: sera vdlida a norma que obede-
cera certosrituais de votacao e publicacao;valor passoua ter mais importan-
cia nosestudoséticos, caracterizados pela doutrinajuridica tradicional como
metajuridicos, sem maior importancia para o Direito, que deve Preocupar-se
de maneira preponderante como conceito de validade, com a forma.

Ocorre que esta cisdo no Direito — valor para um lado e validade para
outro —, acarreta grandes males para a humanidade. Para ficar apenas no
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século que acabou de passar, temos o direito na Alemanhanazista, o direito

no Chile de Pinochete 0 direito brasileiro da Revolucao de 1964. Inegavel-

mente essas normas possuiam validade, mas sera que tinham valor, no senti-

do ético, para além das botas dos soldados? Parece-nos que nao.

Noentanto, nao se deve olhar para o Direito apenas como validade —

aquele tramite legislativo que obedecea rituais e passa umaidéia de ordem e

seguranca do Direito positivado. Deve-se olhar também para o Direito

enquanto valor, enquanto conteuido ético, que permita alcangarfinalidades

libertadoras e emancipadoras do homem,possibilitando-o a chegar a pleni-

tude de sua existéncia social. Deve-se atuar em prolde valores, e nao apenas

em obediéncia a canonesde validade.

Enfim,o primeiro dever fundamental do homem ¢ 0 dedizer nao e o de

reagir, quandoa ordem juridica posta for uma ordeminjusta, que se preocu-

pe apenas com a validade, com a forma do Direito, e descure dos valores da

sociedade, o maior dos quais é 0 da dignidade da pessoa humana. Esse é 0

primeiro dever fundamental de cada um de nés, e que deve nosguiar.

NoBrasil, a partir do advento da Carta de 1988, a dignidade da pessoa

humanafoi alcada a categoria de fundamento do Estado Democratico de

Direito, conforme 0 art.19,III.!? Logo, deve abranger as relagGesentre as pes-

soas privadas, em suas relacdes no jardim, bem comoasrelagées publicas,

que ocorrem napraca.

E portal fato que devemoster emvista essa relacéo de complementari-

dade na oposi¢ao, que coloca o Direito Financeiro e o Direito Tributario em

campos aparentemente opostos e em disputa, sendo que de seu equilibrio é

que poderemosconstruir umasociedadelivre, justa e solidaria, conforme

preceitua o art. 3°,I, de nossa Constituicao. A dignidade da pessoa humana é

um valor central ao Direito, a qualquer direito, 0 Direito Tributario e o

Financeiro,inclusive.

Poderiamostratar desse preceito sob varias lentes diferentes e tentar vis-

lumbré-lo em diversos momentosdenosso cotidiano —asrelagées trabalhistas

seriam um campo de observacao excelente —, mas iremos observa-lo apenas

2 Extremamenteinteressante a andlise desenvolvida por Ingo WolfgangSarlet sobre ser

a dignidade da pessoa humana um principio fundamental. Dignidade da pessoa

humanae direitos fundamentais na Constituicao Federal de 1988.
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sob a 6tica dodireito a satide, para ficar no exemplo ja comentadoanterior-
mente e que é um 6timo campo deintersec¢ao entre 0 jardim e a praca.

Umpaciente com HIV/Aids, semrecursos financeiros, apelou ao Judi-
ciario para ver garantido seu direito ao recebimento gratuito dos medica-

mentos necessdrios para seu tratamento, o que estava sendo negado pela

Prefeitura Municipal de PortoAlegre.

Foi confirmado pelo Supremo TribunalFederal" que nossa Constituicao
garante a todos 0 direito a satide como conseqiiéncia constitucionalindisso-
ciavel do direito a vida.'* O ministro Celso de Mello disse que:

O direito pUblico subjetivo a satide representa prerrogativa juridica indispontvel

assegurada a generalidade das pessoas pela prépria Constituicao da Republica

(art. 196). Traduz bem juridico constitucionalmentetutelado, por cuja integrida-

de deve velar, de maneira responsdavel, 0 Poder Publico, a quem incumbefor-

mular — e implementar — politicas sociais e econdmicas idéneas que visem a

garantir, aos cidadaos, inclusive aqueles portadores do virus HIV, 0 acesso uni-

versal e igualitdrio a assisténcia farmacéutica e médico-hospitalar. O direito a

satide — além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as

pessoas — representa conseqiiéncia constitucional indissociavel do direito a vida.

O Poder PUblico, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuacdo no

plano da organizacao federativa brasileira, ndo pode mostrar-se indiferente ao

problema da satide da populacao, sob pena de incidir, ainda que por censurd-

vel omissdo, em grave comportamentoinconstitucional.

Nesse caso, o STF entendeu que o direito a satide faz parte do direito a
vida, e que incumbe ao Poder Publico assegurar a todosacesso a tratamento
farmacéutico e médico-hospitalar digno. O problema da satide é detal
importancia para que o Poder Publico ignore-o e deixe de tratar desigual-
mente os desiguais (diria melhor, com paridade), o que é um mandamento
constitucional. Mais uma vez avulta a dignidade da pessoa humana como
central para o deslinde da questao ¢ a implementacao dosdireitos humanos.

Relator ministro Celso de Mello, Municipio de Porto Alegre v. Dina Rosa Vieira,
AGRRE-271286/RS Reg. em Recurso Extraordinario, DJ 24/11/2000 pp-00101 ement.
vol-02013-07 PP-01409, 12/9/2000 — Segunda Turma.

Art. 5°, capul, e art. 196.
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Ainda nesse caso, foi asseverado que nao se pode dar interpretacao a

normaconstitucional de tal maneira que a torne inoperante, transformando-

aem uma“promessaconstitucional inconseqiiente”. Consta do acérdao que:

O cardter programatico da regra inscrita no art. 196 da Carta Politica — que tem

por destinatarios todos os entes politicos que compéem, noplanoinstitucional, a

organizacao federativa do Estadobrasileiro — ndo pode converter-se em promessa

constitucional inconseqiiente, sob pena de o Poder Ptiblico, fraudando justas

expectativas nele depositadaspela coletividade, substituir, de maneirailegitima, o

cumprimento de seu impostergavel dever, por um gesto irresponsdvel de infideli-

dade governamental ao que determina a prépria Lei Fundamental do Estado.

Além disso, 0 STF retornou ao tema doslimites minimos da dignidade

da pessoa humana, ao mencionarquea distribuicdo gratuita de medicamen-

tos a pessoas carentes

da efetividade a preceitos fundamentais da Constituicgao da Republica(arts. 5°,

caput, e 196) e representa, na concrecdo do seu alcance, um gesto reverente e

solidario de apreco a vida e a satide das pessoas, especialmente daquelas que

nada tém e nada possuem, a nao ser a consciéncia de sua prépria humanidade

e de sua essencial dignidade.

Ouseja, as pessoas tém direitos inalienaveis e devem ser tratadas com

dignidade, mesmo que possuam somente a consciéncia de sua propria

humanidadee de sua dignidade, e nada mais. Portanto, existem direitos ine-

rentes 4 pessoa humana,entreeles, o direito a vidae, nele inserido, o direito

a satide. Além disso, nao se pode implementar a Constituigéo de modo a

tornd-la uma folha de papel sem nenhum valor, frustrando expectativas de

toda a sociedade.

E certo que foi feito justiga no caso concreto, decidido em favor de uma

Unica pessoa, mas o Direito Financeiro nao deve servir apenas a quem pos-

sui instrumentosjuridicos para movimentar o PoderJudiciario a seu favor —

o que, de certa forma, apenas mantém 0 privilégio existente, privatizando 0

espaco ptblico por meio de solugoesindividuais; ¢ o alargamento do jardim.

E imprescindivel que se consiga obter solugées para todos, e nao apenaspara
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alguns, no ambito financeiro — a praca deve se erguer acima de solucéesindi-
viduais. A obtencao de remédiose tratamento apenas para quemforao Judi-
ciério mantém a injustica, quando sabemos que uma enorme gama de
pessoas nao tém condigées dea ele se socorrer, e esta cada vez mais arraiga-
do o discurso de que o Poder Judicidrio nao deve se imiscuir em politicas
publicas,'>

Como o Direito Financeiro suportara a pressio do Estado Social e de
todas suas promessas, se o Direito Tributario naoder as respostas adequadas
para sua implementacao? Todos voltaremosa cuidar de nossosjardins,inter-
nosa nossoslares, deixandoa praca, o espaco publico, abandonado?

Se o descaso como puiblico, 0 coletivo, tornar-se usual, uma conseqtién-
cia possivel sera o homemvoltar-se integralmente para seu jardim, cindindo-
se cada vez mais e isolando-se na vida privada. Com isso, se tornard
impossivel protestar em favor de nossa vida privada, uma vez que destruido
(ou amplamente reduzido) 0 ambito publico, se perdera o que vem sendo
historicamente construidoe transmitido de homem para homem,pois uma
das mais importantes fungoes da praca é promovera transmissao dacultura
e do pluralismo necessdrios para se viver em sociedade. Com isso, 0 Direito
perdera também,parte integrante dessa cultura de humanizacaotransmitida
ao longo dos séculos.

E imprescindivel queseja realizado 0 equilibrio necessario entre 0 espa-
¢0 do jardim e da praga, do ambito privado e do ptiblico, do Direito Financei-
ro e do Direito Tributdrio, de forma dinamica, permitindo que o Estado
Social cumpra suas promessas de construcao de uma sociedade livre, justa e
solidaria — palavras que nao podemconstituir-se em um Cavalo de Tréia para
a manutencaoinfinda do status quo, postergandoa plenitude da dignidadeda
pessoa humana.

 

Para umaanilise desse tema, é imprescind{vel a leitura de um artigo de Fabio Konder
Comparato denominadoEnsaio sobre 0 juizo de constitucionalidade de politicas
publicas, in: Celso Antonio Bandeira de Mello (org.), Estudos em homenagemaGeral-
do Ataliba, Deve-se tambémler 0 livro de Maria Paula Dallari Bucci, Direito adminis-
trativo e politicas piiblicas.
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