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1- INTRODUCAO

O presente estudo busca veri五car se o capitalismo humanista pode ser encarado

COmO elemento para o desenvoIvimento. Por esta razfb, faz necessarlO, Primeiramente,

elucidar os conceitos’CaraCteristicas e demais nuances de ambas as categorias aqui citadas.

Por esta razfro, iniciaremos o estudo atraves da compreens肴o do capitalismo humanista.

O capitalismo humahista 6 una teoria recentemente desen、′OIvida por RIcardo

Hasson Sayeg e Wagner Balera (201 1), 1i、′reS-docentes, em que Se PrOP6e uma nova vertente

do capitalismo, enquantO reglme eCOn6mico, de modo a garantir a concretizap肴o de direitos

humanos de primeira, Segunda e terceira dimens5es, relativizando o direito a propriedade e a

livre iniciativa. Nao se trata de defender um noヽ′O mOdelo de comunis皿o ou de socialis皿o.

Em nenhum momento, Sayeg e Balera prop6em o fim do capitalismo.

Com efeito, trata-Se de uma novel an猫se juridica do regime capitalista, ¥′isto da

PerSPeCtiva dos direitos humanos, COm O Objetivo de concretizar a dignidade da pessoa

humana・ Trata-Se de uma verte血e deste regime econ6mico que se coadune com a

fratemidade, ja que ambos estao preヽ′istos constifucionalmente.

Por consequencia, Sera neCeSS各rio trapar algumas considera?6es acerca da

fratemidade’na medida em que esta sera de crucial import組cia para a compreens盃O do

assunto aqui analisado’ uma VeZ que eSta naO Ser各encarada como mero principio

COnStitucional carente de efetiva鋳O.

Outrossim, analisar-Se〇五O hunanismo antropo珊aco - entendido por Sayeg e Balera

COmO base da teoria que apresentam e como decorrente da mensagem de fratemidade levada

POr Jesus Cristo -, asSim como I五〇Se-肴o aportes ao hunanismo integral, a fim de facilitar a

COmPreenSaO da li血a de raciocinio tra9ada pelos autores para alcan9arem O CaPitalismo

humanista, Situando a marferia aqui discutida. A partir da compreensfb da teoria hunanista do

CaPitalismo, aVan9aremOS a una analise do direito ao desenvolヽ′imento.

No que pertine ao direito ao desenvoIvimento, faremos sua conceitua9aO, apOntando

SeuS aSPeCtOS, alcance e previsあno plano de direito intemacional, Principalmente pela

Declara9aO SObre o Direito ao DesenvoIvimento’aSSim como transporemos o tema ao plano

nacionaL A16m disso, eXPloraremos autores acerca do tema, a丘m de contextualizar o estudo

Pretendido. Apontando, ainda, OS desafros para sua implementa誇O.

Isto posto, O PreSente tema Se justifica pelo fato de se mostrar em una altemativa ao

atual cen缶rio de capitalismo predat6rio, Pemeado por un individualismo exacerbado, de



modo a se ‘′erificar言nclusive, um meio de garantir o desenvoIvimento sem macular o regime

econ6mico sabidamente dominante.

Por丘m, Sera tra9ada a conexao entre os temas individualmente analisados, COm O

正to de atestar a pertinencia do capitalismo humanista como elemento para o desenvoIvimento.

Veri五cando, aSSim, a ¥′alidade (ou nわ) da proposta que aqui se estuda.

Cumpre ressaltar que para a assun9aO destes objeti†′OS Sera aPlicado o m6todo

dedutivo, POr meio da revis肴o bibliogr各丘ca dos autores que analisam e estruturam o

Capitalismo hunanista, aSSim como de te6ricos do direito ao desenvoll′imento.

Passemos, entfo, a COmPreenS肴O do capitalismo hunanista.

2- O CAPITAL工SMO HUMANISTA

O capitalismo hunanista diz respeito a uma novel teoria empreendida por Ricardo

Hasson Sa)′eg e Wagner Balera, atraVeS da qual estes autores pretenderam apresentar uma

nova analise juridica do capitalismo frente a uma perspectil′a de direitos hunanos. Trata-Se

um nol′O Olhar sobre o regime econ6mico prevalecente na p6s-mOdemidade, a fim de

COnSagrar a dignidade da pessoa humana. A teoria prov6m nao s6 dos ditames da nossa

Constitui9aO Federal, inteIPretados de forma bastante humana, maS tambcSm de uma analise da

evolu9aO da sociedade, atrav5s do ideal de fratemidade difundido pelo cristianismo.

Inicialmente, 6 importante destacar que S糾′eg e Balera, atraV6s da obra “O

CaPitalismo humanista:租osofia hunanista de direito econ6mlCO”, Publicada em 201 1,

baseiam a teoria aqui analisada no humanismo antropofiliaco, em OPOS19aO aO

antropocentrismo e ao teocentrismo・ Confudo, Para Chegar a este patamar, PreCisamos

COme9ar do mesmo ponto de partida que os autores, Ou S匂a言`devemos partir de un novo

marco te6rico, que Se eStabelece antropoIogicamente no amor de Jesus Cristo, que nOS uniu e

nos leva ao encoutro de Deus. […] Esta 5 a Lei Universal da Fratemidade, que nOS COnduz

COm liberdade e igualdade para a democracia e a paz” (BALERA; SAYEG, 201 l, P. 21).

Desta foma, 6 transpostfl Para O CaPitalismo uma perspectiva hunanista crista,

atravさs do desIocamento da Lei Uniヽ′erSal da Fratemidade para o Direito Econ6mico, na

Chamada重工osofia humanista de Direito Econ6mico (BALERA; SAYEG, 2011, P. 25). O

humanismo, POr Sua ¥′eZ, Segundo destacam Ricardo Sayeg e Wagner Balera (2011, P. 83),

teve seus prim6rdios situados na civiliza誇O helenica, COntudo, na Antiguidade, este tinha

COntOmOS aristotelicos, Ou SQja, Se aplicava, taO SOmente, aOS ditos cidad肴os, OS quais nao



incluiam os pobres, aS mulheres e os escra、′OS. Em contraposi9aO a eSta POSi車O eXCludente,

Surge a fratemidade levada por Jesus Cristo.

A mensagem de fratemidade leヽ′adfl POr Jesus Cristo 5 mais uni¥′erSal e instaura um

humanismo antropo甜aco - C可o conceito explicitaremos a seguir. A dignidade hunana

Pregada pelo Cristianismo abrange a igualdade de rela亨6es entre os homens, OS quais nao s都o

apenas iguais, S奮O tamb5m im託os entre si e todos filhos do mesmo Deus. A fratemidade 6

POSta, ent5o, COmO Valor absoluto do humanismo crist訃o (BALERA; SAYEG, 201 1, P. 84).

Nesta senda, S義o rele¥′anteS aS Palaヽ′raS de Carlos Augusto AIcantara Machado (20 1 4,

p.36):

Para a 5poca em que aparece e se desenvoIve a doutrina - e ainda nos dias a巾ais - O

Sentido e o alcance do amor〆arernO apreSentam-Se COmO uma PrOfi皿da n。Vidade,

destacando-Se COmO dom, abso[utamente gratuito, Sem reSquIcio de vmcula尊O a

utilidade ou prazer. Logo, Vai muito a】5m daphllla ou do eros grego.

Outra importante caracteristica do amor fratemo crist5o 6 a z/nん,e7-Sa/lくねde. E um

amor d正gldo a todos, Sem eXdus5es de qualquer natureza e absolutamente gratuito.

(g正もs n○ ○rigina】)

No entanto, em raZfo da sua raiz teocentrica, O humanismo cristao proporcionou

inte甲retac6es fundamentalistas, na Idade Media, as quais exclu工am os nao-Cristfos

(BALERA; SAYEG, 2011, P. 84)・ Aliada aos ideias ilumirista , l fratemidade acaba por

Perder a sua centralidade (MACHADO, 2014, P. 44) e d五1ugar a uma ¥′is肴o de hunanismo

individualista burgu台s, que acaba por coIocar o homem como centro de todas as coisas

(BALERA; SAYEG, 2011, P. 85).

E言ustameute, nO丘nal da Idade Mさdia que a efen′eSC台nCia cultural possibilita o

repensar do homem e da humanidade, iniciando uma nova fase do hunanismo. Surge, entaO,

O mO‘′imento renascentista e com ele, O antrOPOCentrismo, que aCabou por levar ao五m da

hegemonia crista (MACHADO, 2014, P. 54).

Ocorre que coIocar o homem como centro de tudo leva a banalidade, traduzida pelo

hedonismo e ego工smo. Por isso, a Via mais adequada seria o humanismo fratemo, inclusiヽ′O,

e‘′Olucionista e emancipador, que PrOClama a concretizap登o multidimensional dos direitos

hunanos e que nao 5 teocentrico, embora tenha Jesus Cristo como grande referencia

(BALERA; SAYEG, 2011, P. 102). Deste racioc血io surge, entaO, O humanismo

antropofiliaco.互justamente, eSta Vertente do hunanismo que 5 utilizada como parametro

para o capitalismo humanista, na medida em que acaba por propor a observancia do outro e de

Sua dignidade.



Desta feita, Ricardo Sayeg e Wagner Balera (201 l, P工04) encontram substrato para

sua teoria do capitalismo hmanista no hunanismo integrall que, embora te血a em Jesus

Cristo seu Mestre, face a infus肴o cultural de sua proposta sintetizada juridicamente na Lei

Universal da Fratemidade, 6 posto a ser、′i90 de todos e de tudo, COm independencia de credo.

Aqui, Cabe a advertencia de que o hunanismo integral nfo pretende impor ds pessoas a

fratemidade pela via da convic尊O religiosa, tendo em `′ista que nem a fratemidade, nem a

COmPaix肴o s肴o vir血des exclusivas dos crist各os (BALERA; SAYEG, 201 1, P. 100).

Assim, naO Se furta em reconhecer a宜atemidade pelo mero argumento de

diヽ′erSidade de religifb, POStO que eSta nfb se aplica,血王ca e exclusiヽ′amente, aOS Cristaos,

estendendo-Se a tOdos, numa PerSPeCtiva de reconhecimento do outro como seu semelhante e

tratando-O COmO gOStaria de ser tratado.

A fratemidade se apresenta, asSim, COmO uma boa altemati、′a aO que Bauman (2010,

P. 08/09) denomina de capitalismo parasitario, isto cS, O Capitalismo, do mesmo modo que

todos parasitas, PrOSPera durante um periodo, COm a COndi9aO de que ache um organismo que

nao tenha sido explora para que lhe seja fomecido alimento, maS n各o o faz sem prg担dica-lo, O

que acaba por sepultar suas possibilidades de prosperidade ou de sobrevi¥′enCia. Nesta sendaう

O agir fratemo se mostra un bom guia para este cenario parasit証o e que sempre ocasiona

Pr匂uizo a alguem.

Nesta senda, 6 por meio da teoria do culturalismo juridico que se pode a丘]mar a

宜atemidade, atraV5s do c正stianismo, COmO Valor sintese de nossa sociedade. Atral′eS deste

raciocinio, desvenda-Se O eSP土rito objetiヽ′O da Lei Unil′erSal da Fratemidade, COmO O direito

natural do qual resultam os direitos humanos, COnfomando a aplicapao do direito positivo a

POtenCializa9肴o eleme血ar da dignidade humanaつ　de acordo com o realismo juridico

(BALERA; SAYEG, 2011, P. 110).

Doutra senda, CunPre destacar que inserta na ja inovadora teoria acerca do

Capitalismo hunanista, Sa)′eg e Balera trazem uma interessante e in5dita teoria acerca do que

Chaman de aplica碑o qu含ntica dos direitos humanos - C凹a analise aqui passa a ter essencial

importancia, na medida em que pretendemos demonstrar a rela9fo entre esta vertente do

CaPitalismo e o direito ao desenvoIvimento, direito hunano. Ressaltando o indiscut土vel



reconhecimento juridico dos direitos hunanos言anto no plano intemacional, quantO nO Plano

nacional, OS direitos humanos sをO relaclOnados ao humanismo antropofiliaco - base desta

teoria acerca do regime capitalista (BALERA; SAYEG, 201 1, P. 1 1 1).

Neste diapasao, a Ordem juridica del′e dar conta da sagrada missあincutida pelo

humanismo antropofiliaco, enCOredando o reconhecimento dos direitos humanos, asSim como

de sua concretiza9aO, traduzindo-Se na m永ima de que o planeta ser各mas pacifico e

Ci¥亜zado, a medida em que∴Se amPlia a concretiza車O desses direltOS, COnSiderando a

dignidade uniヽ′erSal da pessoa humana (BALERA; SAYEG, 201 1, P工3)

Este seria、 entaO. O Caminho para uma sociedade fratema. Encarando, aSSim, a

fratemidade como una categoria juridica, Seguindo as li96es do Prof Dr. Carlos Augusto

AIc合ntara Machado (2013, P. 79), Cujas pala、′ras aqui se faz relel′ante destacar a literalidade:

A fratemidade […] deve ser compreendida, POr CertO, n各O eXClusivamente como um

elemento de掩ou mesmo de cren9a - aPeSa「 de entender que 5 exatamente no

Cristianismo que encontra seus fundamentos -, maS COmO uma V高ude da cidadania,

que supera as fionteiras da pa正a ou da na単O (Cidadania intema), numa PerSPeCtiva

unil′erSa】 de pessoa humana (Cldadania global).

[...] outra nao pode ser a conclus肴o: a Constitu南o Federal, efetivamente, COnSag「Ou

a fratemidade como princfpio-、′alor-CategOriajur[dica.

Pode-Se a宜mar, entfo, a eXist台ncia de tres dimens6es dos direitos hunanos, quais

Sejam, a igualdade inata; a liberdade inata; e正atemidade inata, que Seria o valor

consubstanclal do homem e de todos os homens. Esta trfade refere-Se aOS elementos

esrfuturantes de um s6 n止cleo, que Seria a dignidade, isto cS, a humanidade imanente ao

homem e a todos os homens, e que atribui o切eti、′amente a PeSSOa humana ¥′alor por si. No

entanto, de‘′e-Se adl′ertir que estas dimens6es n肴o se sucedem ou se sobrep6em, maS Se

adensam. Destacando que os direitos humanos de¥′em Ser eXeCutados como uma

universalidade juridica, naO Sendo admiss工、′el a sua ruptura (BALERA; SAYEG, 2011, P.

117/118).

A concretiza車O desses direitos humanos se daria, entaO, POr meio do m6todo

quantico, O qual con五ma que a composi9aO elementar da noma juhdica positivada seria o

dire正o na巾raI sedimentado, e que OS direitos humanos, POr Sua `′eZ, COnStituem o direito

natural uni¥′erSalmente admitido. Esta teoria bastante arrqjada traga uma rela申O direta entre

mat6ria, energia e densidade; e direito positi、′O, direitos humanos e realismo, reSPeCtivamente,

atra¥′eS de uma analoga a formula de Albert Einstein acerca da teria da relatil′idade

(BALERA; SAYEG, 201l, P. 120).

E possi¥′el concluir, aSSim, que tOda noma juhdica positil′a equi`′ale quanticamente

a uma noma de direitos humanos, Clja aplica確O Satisfaz a dignidade da pessoa humana.



Nesta medida, “POr imposi誇O da Lei Universal da Fratemidade, naO eXiste solu9aO de direito

que contrarie o direito oヰjeti、′O da dignidade da pessoa humana, de acordo com o realismo

ju正dico" (BALERA; SAYEG, 201 l, P・ 124)・

Feitos tais esclarecimentos acerca do hunanismo antropo丘1Iaco e da Lei Uni¥′erSal

da Fratemidade, enquantO bases do capitalismo humanista, urge tranSPOr eStaS li96es ao

ambito do dominio econ6mico, uma ¥′eZ que a dignidade da pessoa hunana ou exist台ncia

digna tem, POr　6b、′io, implica午6es econ6micas・ Aproximando-nOS, ainda mais, da

individua車O do capitalismo hunanista.

Cumpre salientar, neSte Particular, que∴`para o humanismo antropofiliaco, a Ordem

eco工16mica de¥′e Ser e¥′Olucionista, inclusiva e emancipadora [‥十em resumo, fratema e, em

especial, misericordiosa ao se confrontar com a mis6ria’’(BALERÅ; SAYEG, 201 1, P工37).

Desta foma, face ao inconteste fato do dominio do capitalismo em todo mundo, nfo existmdo

qualquer reduto socialista relevante, temOS que, em raZわda efici台ncia de seus agentes

econ6micos, em busca de seus pr6prios interesses, O CaPitalismo acabou por prcヽ′alecer,

COnSOa宣lte destacam Balera e Sayeg (2011, P. 141).

Dai a grande rele¥′anCia deste no¥′O marCO te6rico. hE直vista que pretende concretizar

OS direitos humanos e a宜atemidade sem macular os princ土pios e o regime econ6mico que,

Sabidamente, domina o planeta. Nfo se trata, desse modo, de um meio de subverter a ordem

econ6mica ¥′igente, maS Si皿de adequa-1a a par含metros fratemos e que resguardem os menos

favorecidos, inclusil′e, POStO que eSteS SをO OS mais ‘′ulneraveis aos re‘′eSeS do capitalismo

predat6rio que se vem praticand〇・

Por esta razfo, R上cardo Hasson Sayeg (2009, P. 1365), em enSaios preliminares sobre

O tema que aCabou por ¥′irar a tese de sua lil′re-doc台ncia, aPreSentOu importantes conclus6es

acerca da inaplicabllldade da Analise Econ6mica do Direito ao Brasil:

[…] nfb poclemos cai「 na amadilha de aplicar no B「as= a An描se Econ6mica do

Di「eito confome a Escola de Chicago, PO-S Sua implementa車O imp=cara um Estado

=beral promoto「 de um　=beralismo econ6mico sem freios∴e Calibragem

SOCiopoliticos, PrO¥′OCando um desmanteIamento das nossas, ainda insuficientes,

COntudo concretas, realiza巾es dos odyeti¥′os fundamentais da Rep的lica e das

decorrentes conquistas po蘭cas, SOCiais e culturais, aO arrePio do principio

霊葦霊聖霊講書議蒜嵩轟OnSag「ado no糾し3〇・



Em arremate, Sa)′eg (2009, P. 1365) conclui que o Brasil n肴o possui condi96es de

SuStentabilidade democratica apta a conservar um ambiente neoliberal em um Estado liberal

COm SeuS efeitos perl′erSOS de exclus肴O SOClal, em nega?fb dos direitos humanos de primeira e

Segunda dimens肴o. Assim, demonstra-Se, POr meio do esfudo de dispositi、′OS COnStitucionais,

que a nossa Carta Magna nao estabelece um Estado liberal, tamPOuCO um Estado

inten′enCionista do bem-eStar SOCiaL

Em opOS19aO, uma analise do art. 170 da Constitui碑O Federal de 1988, Pemite

afimar que o regime econ6mlCO de¥′e Obser¥′ar; nO Brasil, aS detemina95es ali insitas, aCerCa

de uma ordem econ6mica, alicer亨ada na ¥′aloriza車o do trabalho e na l王l′re-iniciatil′a,

assegurando, a tOdos, eXist台ncia digna conft〉me OS ditames da justi9a SOCial, COm O O可etivo

de concretizar os direitos sociais a toda a popula車O, Obser、′ando-Se tOdos os pmCIPlOS

COnStitucionais (SAYEG, 2009, P. 1366). Ricardo Sayeg (2009, P. 1367) acrescenta, ainda,

que a nossa constitui碕O adota o capitalismo como regime econ6mico, tOda¥′ia uma ¥′ertente

indutora da ll、′re iniciati、′a e da propriedade pri、′ada, Objeti¥′ando o alcance dos o申etiヽ′OS

fundamentais da Rep心blica, alem de tomar realidade os direitos humanos de segunda e

terceira dimens6es, mOmente OS direitos sociais.

Assim, 6 possiヽ′el deslacar o chamado Estado Brasileiro da Fratemidade, Clja

incumb台ncia e garantir a todos um minimo l′ital: Pautado numa perspectil′a multidimensional

de direitos humanos de pnmeira, Segunda e terceira dmenS5es, COnfome preleciona a nossa

Constitui9aO (SAYEG, 2009, P. 1368).

Tra9ando melhores contomos do que seria o capltalismo humanista - e retOmando a

Obra pri皿cipal aqui analisada -うCumpre aqui destacar que, Para Sayeg e Balera (201 1, P. 169),

nao hもna eCOnOmia de mercado, uma COmPaix盃o apta a consagrar a fratemidade工endo em

¥′ista que se trata de um ambiente em que domina a lei da sele辞o natural, um eStado sell′age皿

da natureza, n肴O COndizente com o que hqie te皿os como marco cil′ilizat6rio da hunanidade.

Desta feita, Citando Bauman (1998) e Ammam (2003), OS idealizadores do

CaP工talismo 】1umanista ressaltam a inadmissibilidade da exclusao social, h勾a vista que a

PObreza 6 encarada como n肴o-Cidadania, Sem menCionar a crlminaliza?豹da pobreza. Todos

Sfo atingidos pelo menospreZO da economia de mercado em rela9肴o ao planeta, tal como

aconteceu com o desastre ambiental ocorrido no golfe do Mさxico, a16m do fato de que a

humanidade padece com a restri畔o geogra丘ca, que Cada vez mais represa pobreza e impede



que os migrantes de paises em desenvoIvimento adentrem no territ6rio dos paises

desenvol¥′idos (BALERA; SAYEG, 201 1, P. 170/171).3

Daf a importancia da associa鋒O do humanismo antropo五Haco ao regi皿e capitalistaつ

que tem o encargo de avan9ar a Pa正r do neoliberalismo e, aO direito, a incumb全ncia de

empregar a teoria da analise econ6mica do direito, face as extemalidades4 negativas e do

desequilibno horizontal dos direitos. Asseverando que a economia de mercado s6 funciona a

COntentO quando nao vai de encontro ao humanismo antropofiliaco (BALERA; SAYEG,

2011, P. 172/173) Sayeg e Balera (2011, P. 176) indicam, entaO, O Caminho que o capitalismo

de¥′e Seguir, guiado por una economia hunanista de mercado, legitimando assim, una

analise humanista do direito econ6mico.

Estao, asSim, eXPOStaS aS bases para a teoria do capitalismo humanista・ Raz肴o pela

qual言mporta destacar a literalidade das palavras de Ricardo Sayeg e Wagner Balera (201 1, P.

1 80) ao conceituarem o seu ot)jeto de estudo e destacarem seu o可etivo:

[…] edustado紺ei nat皿al da fi‘aternidade, O Capita獲ismo deve ser indutor do exerc子cIO

do direito subjetivo natural de propriedade, COm O fim de concretiza95o dos direitos

humanos de prlmeira, Segunda e terceira dimens5es, Para a Satisfa9肴o miversal do

d】reito o申etivo de dlgmdade do homem todo e de todos os homens da presente e das

futuras gera96es: un liberalismo econ6mico renovado pelo humanismo

antropofi塩co e de獲ineado a partir da situa9aO COnCreta de cada pats, quantO a

economia de mercado, COnfome a 「ealidade polヱtico-eCOn6mico-SOCia萱e a cu皿ra

local-g獲oba】

[. ] Garantido o modo de vida das pessoas, CumPre aO regime jus-eCOn6mico,

insuflado pelo humanismo autropofiliaco e inserido numa economia de mercado,

assegurar a todos ao mesmo tempo o minimo necessdrio a vida para a satisfa9肴o da

dignidade humam […] e consecuc証o de um planeta digna: li、′re, PaCHico, SuStentado

e desenVo】vido.

Doutra senda, 6 relevante ressaltar que, COm a finalidade de concretizar a teoria

acerca do capitalismo humanista, decorrente de uma interpreta9aO Sist合mica dos dispositivos

COnStitucionais, COm amparO em nOrma intemacionais, ha uma Proposta de Emenda a

Constitui9着o tranitando na Camara dos Deputados (PEC 383/2014). Esta PEC objetiva dar

nova redapfわao artigo 170 da Carta Magna, inserindo a observ含ncia dos direitos humanos

entre os princ士pios que regem a ordem econ6mica.



RICardo Sayeg (2012, P. 11) escl‘e¥′eu言nclusive, denso artigo cient脆co acerca de

賃Uma proposta de emenda consti血Cional para o capitalismo humanjsta na Constitui申O

Federal’’, defendendo a existencia, na nOSSa Ordem juridicaつde um per丘l constitucional do

CaPltalismo humanista brasileiro, aCreSCendo um inciso ao art. 170, CF - hciso X-

Pre¥′alencia dos direitos humanos -, COnSagrando a teoria aqui estudada, de foma expressa, na

Carta Magna. Atualmente, a PEC supracitada encontra-Se em tramite na Camara dos

Deputados, PrOnta Para Paししta na Comissao de Constitui9義o e Justi9a e de Cidadania.

Aguardemos, entfo, O deslinde da materia, anSiando que sQja reconhecida a base

COnS頂ucional da teoria aqui estudada, agOra de forma expressa na CF.

Perfeitamente delineado, aSSim, O CaPitalismo humanista - Primelra ¥′ertente a Ser

examinada neste estudo　-, reSla-nOS, neSte mOmentO, PaSSar a analise do direしtO aO

desen、′〇両mento, COm l′istas a atmgil● O POntO fulcral deste artigo cientHico, relacionando os

dois objetos estudados‥　demonstrar o capitalismo human喜Sta COmO elemento para o

des enヽ′O ll′i me nto

3- DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E O CAPITALISMO REGIDO PELO

HUMANISMO ANTROPOFエLfACO

Primeiramente, anteS meSmO de empreender qualquer comparativo entre o direito ao

desen¥′Olヽ′imento e o capitalismo humanista, mister se faz analisar o direito ac

desen¥′Oh′imento, eXPOndo seus aspectos relevantes para a compreens各O da conex肴o que aqui

Se Pretende delinear. Passemos, entあ, aO direito ao desenヽ′Olヽ′imento

O direito ao desen¥′Ol、′ime血o te¥′e Sua Primeira manifesta9fb j uridico-nOrmativa, nO

Plano intemacional, COm a Resolu9aO nO 41/128 da Assembleia Geral das Na96es Unidas

O¥4ARQUES; OLIVEIRA; SÅTIRO, 2015, P. 03), 6 a chamada Declara単O SObre o Direito ao

Desen¥′Ol、′imento de 1986. No entanto, a Primeira ¥′eZ em que foi utilizada a nomenclatura

idireito ao desenvol、′imento’) data de 1972, POr Keba Mba)′e, ministro da corte suprema do

Senegal, na aula inaugural do Instituto Intemacional de Direilos do Homem (MARQUES;

OLIVEIRA; SÅTIRO, 2015, P. 06).



Fl各、′ia Pio¥′eSan (2010, P. 65/67) aponta a concep確O COntemPOr含nea dos direitos

humanos introduzida pela Declaracao Universal dos Direitos Humanos (1948), aO Situar o

direito aqul eS血dado. Demonstrando que esta concep嘩O decorre do mo¥′imento de

intemacionaliza車o dos direitos humanos, Surgida no p6s-guerra, reSPOnS料el pelo car各ter de

uri¥′erSalidade e indi¥′isibilidade desses direitos. O que possibilitou a estruturacao de um

Sistema jntemacional de prote車O desses direitos言ntegrado por tratados, COnVen96es e

Sistemas regionais de prote9あ.

O grande feito da Declara嘩O foi consagrar as dil′erSaS PerSPeCtivas do d三reito ao

desen、′Ol、′imento, atrar′5s de seu art. 1O6, O qual consagra o direito de participa9aO do sし直to

no desen、′Ol¥′imento social, humano, Cultural, eCOn6mico, Cient工五co, ambiental e politico,

encarando, aSSim, O indil′fduo como um sujeito de direitos e como um宜m em si mesmo

(MARQUES; OLIVEIRA; SATIRO, 2015, P. 06/07). Neste sentido, Pio‘′eSan (2002, P.

05/06) identifroa, na Declara申o de 1986, tr台S aSPeCtOS do direito ao desenvolヽ′imento: a

importincia da participa9義o; a neCeSSidades bdsicas dejusti?a SOCial; e neCeSSidade de ado確o

de programas e politicas nacionais, aSSim como de coopera車o intemacionaL Conclui, aSSim,

que o direito ao desen、′01ヽ′imento reiヽ′indica uma globaliza確O 6tica e soliddria.

Outrossin} tamb5m 6 de relevante import鉦cia para a mat6na, a Declara碑O de

Direitos Humanos de Viena (1993), que reiterando a Declara確o de 1948, afima a

interdependencia entre os ¥′alores de direitos humanos, democracia e desenvoIvimento. N登o

existem direitos humanos sem democraciaつe vice一、′erSa. O regime mais compalivel com os

direitos humanos e sua prote9aO 5 o regime democratico (P工OVESÅN, 2010, P. 68).

Nada obstante a relevancia da Declara碑o de 1968, eSta SOfre questionamentos

quanto a existencia ou nao, PrOPrianente, do direito ao desenvol、′imento. Senao, Vg amOS.

A Declara確o sobre o Direito ao Desen¥′OIvlmentO Vem deixando um 「astro de

CO血0Versia desde que foi aprovada pelas Nac6es Unidas, em 1986. Enquanto os

Paises em desenvoivimento do SuI argumenta‘′am em fa¥′0「 de uma transferencia de

recursos como base para o direItO aO desenvoIvimento, OS Paises desenvoIvidos,

representando o Norte, negaVan a eXistencia de tal di「eito. Contudo, a reafima申O

do di「eito ao desenvo屈mento por ocasiao da Conferencia M皿dial sobre Direitos

Humanos realizada em ¥′ienaつem 1993, PrOPOrCionou uma oportunidade para que o

debate se desIocasse da ret6rica para uma efeti¥′a implementacao. (NⅥIAUCHE;

NWOBIKE, 2005, P. 97)



No entanto, meSmO COm a linha argumentati¥′a que nfb considera que o direito

humano ao desen¥′Ol、′imento se alicer9a em um tratado ou con、′enCaO intemacional que o

legitime, de fo皿a indi¥′idual, COmO um direito humano, Sua Pre‘′isfo na Declara車O de 1986,

a qual 】1訊o det6m cunho juhdlCO vinculante perante os Estados, nわnecessariamente denota

uma ilegitimidade juridica, haja vista que existem diversas conven?6es constituti¥′aS de

OrgamZaC6es globais e regionais, bem como tratados intemacionais que trazem esse direito de

foma expressa e incondicionada (MARQUES; OLIヽ′E工RA; SÅTIRO, 201 5, P. 1 0).

Reconhecendo o carater de　岬/ l仇‘’ da Declara確O SObre o Direito ao

Desenl′Ol¥′imento, Flivia Pio¥′eSan (2010, P. 74) sugere o emprego de um instrumento com

for印juridica ¥′inculante, a丘m de robustecer a ¥′e正ente intemacional do direito ao

desenヽ′OIvimento. O que contribuiria言nclusi、′e, Segundo a autora, Para a SOlidi丘ca9aO de um

regimejuridico de direitos que se aplicasse ao direito aqui esfudado.

No entanto, face ao atual cen紅io de resist合ncia dos pa工ses desen¥′01ヽ′idos em

reconhecer o caraler vinculante do direito ao desen¥′Ol¥′imento, a OPini肴o das autoras

Marques, Olil′eira e Satiro, aCima explicitada, nOS PareCe mais condizente com os direitos

humanos, aO reCOnhecer a previs肴o deste direito em diversas outras con、′en?6es e tratados。 de

foma expressa.

Transpondo o tema ao plano nacionalうCumPre destacar que a Constitui95o Federal

“referencia o desem′Ol¥′imento no propnO Preambulo ao enunciar que o Estado democr衣1CO

brasileiro, que Se ins十itui a partir desta Carta, eSta COmPrOmissado dentre oulros丘ns, a

assegurar o desen、′01vimento da sociedade brasileira:‘ (FERRARO; PEIXENHO, 2007, P.

6961)・ AIem do preまmbulo, O desem′O高mento 6 al?ado a um dos ot加ti‘′OS da Rep丘blica, nO

art. 3O da CF, O que eXige, POr Parte do Estado, diI‘etrizes cogentes as ac6es p止blicas, COm O

丘to de dar efeti、′1dade aos poderes que foram constitufdos pela Carta Magna (FERRARO;

PEIXENHO, 2007, P. 6961).

Sem embargo da assertiva p工e¥′isfb constituciona[, eSta nfb condiz com a concep車o

COm que mereCe Ser difundido o direito ao desenvol¥′imento, na medida em que este e

enunciado言al como um programa de a9都o do go、′emO, em Pr匂uIzo da ‘′isあintegra】 e

indi、′is土、′el do sし直ito que merece o desen、′Ol、′imento em todas as suas acep96es (MARQUES;

OL工VEIRA; SÅT丁RO, 2015再. 13).

Doutra senda, aqui cabe acrescentar importante contribui9aO doutrindria acerca do

direito ao desen¥′Ol¥′imento, traZendo a baila a ¥′isあdo “Desen¥′Ol¥′imento como Liberdade’’,

Obra de Ama]吋′a Sen. Razao pela qual, 6 importante destacar que, na Visao de Amar句′a Sen



(2010, P.16), O desenvoll′imento 6 encarado como um processo de expans肴O das liberdades

reais de que os indi¥′iduos desfrutam・ Nesta medida, mister que s匂am remo¥′idos as principais

fontes de pri‘′agaO de llberdade, tais como pobreza, tirania, eSCaSSeZ de oportumdades

econ6micas e destitui辞O SOCial sistem討ica, a16m de descuido com os serl′i亨OS Ptolicos∴e

interven申o demasiada de Esfados repressi¥′OS.

Nあs6 isso. Amartya Sen (2010, P. 29) afasta a 6b、′ia rela申O tra9ada, leiga重nente,

entre desem′Ol¥′imento e aoumula?肴O de patrim6nio, aO a丘mar que o desenvol¥′imento deve

estar ligado a melhoria da ‘′ida que as pessoas le、′am, bem como das llberdades que

desfrししtam. Para este autor, a llberdade 6 elemento essencial do desenl′Oll′imento, Sendo este

diretamente dependente daquele, mOmen十e quantO aOS direitos humanos, O可etil′ando-Se,

SemPre, O alargamento dessas liberdades (SEN, 2010, P. 56).

Nesta medida, O desenvol、′imento estえdiretamente relacionado a expans肴o das

CaPaCidades/liberdades das pessoas, POSSibilitando-1hes particIPar da ‘′ida politica, SOCial e

econ6mica e demais aspectos, de foma ati、′a e COnSCiente (SEN, 201 0, P. 16).

A¥′an9ando un pouco na seara do desenvoll′1mentO, insta destacar o conceito de

desen、′Ol¥′imento hunano sustent各、′el apresenfado por Marielza Oliveira (2006, P. 05) :

Em poucas palav「as, O COnCeito de Desenvolvimento Humano Sustent短eI abrange

meios e fins弓ust亘a SOCial e desenvo柄mento econ6mico; bens materiais e o bem-

estar humano; in¥′eStimento social e o empoderamento das pessoas; atendimento das

necessidades basicas e estabelecimento de redes de∴SeguranCa; SuStentabilldade

alT届entai para as ge「a95es atuais e futuras; e a garantia dos di「eitos humanos -

Civis, PO聞cos, SOCiais, eCOn6micos e ambientais.

Uma estTategia D手IS de desenvoIvimento considera cada questao言nclusive a

expansao da economia, do ponto de vista da popula申O. Cada証ciativa deve se「

a¥′aiiada em temos do grau de participa申O das pessoas e do bene京cio que traz para

elas. Os fato「es sociais, POl誼cos e c山tu「ais develT廿eCeber a mesma aten亨aO qlle OS

fatores econ6micos. Visto assim, O desenYOlヽ′imento 6 um fen6meno com muitas

dimens6es, e nめaPenaS a eCOn6mICa.

Desta feita, mais uma vez, 5 destacado que a ¥′ertente eCOn6mica nわimporta,

necessariamente, em desem′Ol¥′imento. Sendo este un conceito com espectro signi五catiヽ′O

muito mais amplo, abrangendo. inclusi、′e言iberdades e capacidades pessoais, democracia,

gara証as de direitos humanos e participacao atil′a e COnSCiente na ¥′ida pol了tica. O que,

diretamente, COneCta eSte COnCeito ao capitalismo hしImanista, na medida em que este intenta

implementar uma no¥′a Vertente do capi十alismo, enquantO regime econ6mico, de modo a

garantir a concretiza車O de direitos humanos de primeira, Segunda e terceira dimens6es

Esclarecidos, ent肴O, OS aSPeCtOS aCerCa do direito ao desen、′OIvimento, CunPre

re工aciona-lo ao capitalismo humanista. Demonstrando se este pode ser encarado como um

elemento para a consecu単O Ou Para a COntribui確O aO direito ao desen¥′Olヽ′imento.



Neste diapasあ, COnSiderando que o Programa das Na96es Unidas tem destacado que

as pessoas s肴o a real riqueza das na96es, naO a reStringindo ao crescimento econ6mico ou ao

PIB (Produto Intemo Bruto)・ Assim, SaO Pa工ses desenvol、′idos aqueles em que todo o povo

esta inserido na evolu尊O POlitica, eCOn6micaつSOCial e cultural, atingindo patamares que

atendam ao minimo vital; S奮O OS Palses inclusivos e emancipadores. (BALERA; SAYEG,

2011,p. 177)

Segundo Sayeg e Balera (2011, P. 178/179), Sendo o regime econ6mico adotado

excludente ha uma ¥′iola9aO a dignidade da pessoa humana, equivalendo a pena ba血mento,

Sem que tenha hal′ido qualquer crime. Assim sendo, naO 5 recomendivel a ado車O do regime

neoliberalista ou de economia de mercado para paises perifericos, POr eXemPIo, SOb pena de

¥′iola96es a dignidade da pessoa hunana Sendo exigivel, muitas vezes, a interven9aO do

estado para corrigir estas situap5es indes〔拒veis.

Por esta razわ, a五m de satisfazer “preferencialmente a dignidade da pessoa hunana

da presente e das fu血ras gera96es, a disponibilidade dos esfor9OS e dos recursos econ6micos,

Publicos e p丘、′ados, de¥′e Ser Submetida ao indispensavel ju工zo hunanista an[ropo五1工aco’’

(BALERA; SAYEG, 2011, P. 180)・ A import鉦cia da Lei Universal da Fratemidade∴na

POnderapあsobre a disponibilidade dos recursos supracitados 6 fundamental para a garantia

dos direitos hunanos, aSSim como para as capacidades e liberdades dos s可eitos

indiヽ′idualmente considerado s.

Aqui, CunPre destacar a literalidade do conceito resunido de Balera e Sayeg (201 1, P.

184) acerca de seu otjeto de estudo, O qual, POr Si s6言a demonstra o cumprimento dos

elementos aqui apontados como necess云rios para o desenvoIvimento, naO S6　no vi5s

no皿ativo, maS tamb6m de acordo com as li96es de Amar勺′a Sen, POSSibilitando o

desenvolヽ′imento das potencialidades do indiv子duo ao m各ximo :

[.‥] 6 0 regime jus-eCOn6mlCO do capltalismo humanista, mStituldor da economia

humanlSta de mercado e construido a partir da ideia de predom証o da [iberdade

Calibrada pela igualdade na regencia da fratemidade, dentro da ampla perspectlVa de

COnCretiza9肴O multidimensional dos direitos humanos que assegura, a um S6 tempo,

um planeta dlgnO e O aCeSSO a nIveis dignos de subsist台ncia para o homem todo e

todos os homens.

Neste passo, a COnClusao a que se pode chega]-, POr meio do nol′O marCO te6nCO aqul

estudado, 6 a de um capitalismo que contempla e respeita os direitos hunanos, aSSegurando a

Satisfa確o da dignidade humana e a conquista de um planeta digno, isto 6, livre, PaC鯖co,

SuStentado e desenvoIvido. Trata-Se de uma ‘`solu亨をO eCOn6mica capitalista sob o triplice ideal

adensado de liberdade言gualdade e fratemidade […], um CaPitalismo entendido e regido pela



6tica dos direitos humanos multidimensionalme轟te adensados e considerados para o fim da

Satisfa9あda dignidade da pessoa hunana e do planeta’’(BALERA; SAYEG, 2011, P. 183)

Ora, 6 um meio de consecu確o do direito ao desen、′01、′imento, nOS mOldes aqui vistos.

O cotQjo das infoma96es aqul aPreSentadas le‘′a a 6b、′ia conclus衷O de que o

CaPitalismo hunanista, enquantO regime econ6mico preocupado com os direitos humanos, 5

Slm um meio de possibilitar o direito ao desen¥′Ol、′imenlo. Con丘mando, POr COnSeguinte, a

PrOPOSta apreSentada neste estudo. Podend○○Se dizer, em Suma, que O Capitalismo hunanista 6

um elemento para o desen、′Oll′imen十〇,

3- CONSIDERACOES FINAIS

O capitalismo hunanista, ¥′e正enle do regime econ6mico baseada no humanlSmO

antropofiliaco, Se aPreSenta COmO uma POSSibilidade da economia sob a influ台ncia da

igualdade, 1iberdade e fratemidade了eSPeitando a dig工lidade da pessoa hunana e voltada para

a efeti|‘′a亨をo dos direitos humanos. Decorre, COnSOante aCima exposto, deしIma intelPreta申o

Sistematica da nossa Constitui車o Federal, mOmente da garantia da dignidade da pessoa

humana, a PreVisfo de uma sociedade fratema e do disposilil′O aCerCa da ordem econ6mica. E

uma metaja conslante na Carta Magna. Sua constitucionalidade 6, POis言nconteste.

Nesta medida, ainda que h劉a Proposta de Emenda Constitucional prevendo a

disposi?をO eXPreSSa da preval合ncia dos direitos humanos no art. 170, CF, eSta denota mera

fomalidade, COm O fito de tomar expresso racioc工nio decorrente da interpreta9aO das

disposi96es constitucionais.

E um regime econ6mico que pensa e col「Sidera o sしかvito em sua singularidade, aSSim

COmO de forma coletil′a. Ha uma preocupa9詠o com os reflexos das po皿cas econ6micas na

¥′ida das pessoas, PenSando em sua dignidade. Desta foma, O CaPitalismo humanista

ultrapassa o que usualmente se en十ende como desenvoIvimento言StO e, mera aCumula碑o de

rlqueZaS, na medida em que se preocupa com a ¥′ida digna e com a garantia dos direitos

humanos. E, SObretudo, um meio de alcan9ar desen¥′OIvimento.

Assim, tendo em `′ista que o direito ao desenvol、′imento enfrenla o desafio quanto a

Slla COnCretude e forca ju正dica |′inculante, COmO aCima, destacado, a ado嘩O do capitalismo

humanista言anto decorrente de uma inteIPreta嘩O Sist台mica do texto constitucional, quantO Se

COnSiderando a Proposta de Emenda Constitucional sl坤raCitada, figuraria num modo de

garantir meios para atingir o desen¥′OIvimento, uma ¥′eZ que eSta ¥′ertente do regime

CaPitalista ja 6, POr Si s6, um elemento para o desen¥′Ol、′1mentO, COmO tamb6m porque se



apresenta como uma foma de garantir a dignidade da pessoa humana, O equilfbrio do meio

ambiente, a16m de uma perspectiヽ′a mais ampla de direitos hunanos.

O capitalismo humanista se mostra, entわ, COmO un mOdo de ¥′iabilizar o direito ao

desenl′Olヽ′imento, de foma cogente e efeti¥′a. Figurando∴inclusiヽ′e: COmO um instrumento

Para guiar a atua9aO do Estado rumo ao desenヽ′Ol¥′imento. Como ja dito, 6 possiヽ′el a五rmar,

Sim, que O Capitalismo humanista 6 um elemento para o desen、′OIvimento.
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