
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Morais, Carlos Manuel de Almeida Blanco de, 1957-

Constituição e deformidades nas normas sobre a
normação
http://hdl.handle.net/11067/5091
https://doi.org/10.34628/2sfg-7213

Metadados

Data de Publicação 1999

Resumo Foi, se bem me recordo, Klaus Stem, que caracterizou a norma
constitucional, como um "filho do legislador que vive no futuro".
Daqui decorre que, na sua qualidade de filho que atingiu a maioridade
responsável, o preceituado constitucional emancipa-se, com o tempo, do
subjectivismo e conjunturalismo inerente à vontade dos "pais criadores",
adaptando-se, seja por via interpretativa, seja através de revisões, às
transformações e exigências da sociedade civil e política. Só que, sob
pena de parr...

Palavras Chave Direito constitucional - Portugal

Tipo article

Revisão de Pares yes

Coleções [ILID-CEJEA] Polis, n. 07-08 (1999)

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-04-27T03:22:23Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/5091
https://doi.org/10.34628/2sfg-7213


CARLOS BLANCO DE MORAlS* 

CONSTITUH;Ao E DEFORMIDADES NAS NORMAS 
SOBRE A NORMA<;:AO 

Foi, se bem me recordo, Klaus Stem, que caracterizou a norma constitucio
nal, como urn "filho do legislador que vive no futuro". 

Daqui decorre que, na sua qualidade de filho que atingiu a maioridade res
ponsavel, o preceituado constitucional emancipa-se, corn o tempo, do subjectivismo 
e conjunturalismo inerente a vontade dos "pais criadores", adaptando-se, seja por 
via interpretativa, seja atraves de revisoes, as transforma((oes e exigencias da soci
edade civil e politica. 

S6 que, sob pena de parricidio, o preceituado constitucional nao pode pro
jectar a sua evolu((ao de urn modo desvinculado em rela((ao as linhas fundamentais 
da sua vontade criadora, contradizendo principios estruturantes de canicter perma
nente. 

Dai que, se na sua origem a Constitui((ao nem sempre se revela urn factor de 
unidade dado que, sendo gerada em momento de ruptura, exprime uma ordem 
politica e juridica de dominio que aliena necessariamente uma parte dos cidadaos, 
ja no quadro da sua evolu((ao e consolida((ao, se toma necessario converte-la em 
norma de "consenso basico" de uma sociedade. 

A tarefa de unidade politica projectada no futuro , que a Constitui((i'io deve 
cumprir, implica, assim, uma complementaridade dialectica entre a ideia de deci
sao fundamental soberana e fundacional descrita por Schmitt, e a ideia de fun((ao 
integradora dos diferentes interesses e aspira((oes de uma comunidade, salientada 
por Smend. 

*Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lis boa e do Departamento de Direi
to da Universidade Lusiada. 
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1. A CONSTITUI<;:AO COMO DECISAO FUNDACIONAL DE UMA OR
DEM POLITICA E COMO FACTOR DE INTEGRA<;:AO DA SOCIEDADE 
EDOESTADO. 

Estados existem onde a Constitui((ao, como factor deslizante de integra((ao 
e de consenso, logrou um respeito identico a das anti gas le is sacras da Antiguidade 
Oriental e Chissica. 

Com efeito, nos EUA e na Alemanha, as constitui((oes detem uma estreita 
relayao comunicativa coma sociedade civil, cujos sectores largamente maioritirios 
nao s6 se reveem nos fundamentos primarios do seu estatuto de poder e de cidada
nia (memorizando inclusivamente alguns dos seus preceitos fundamentais mais 
emblematicos), mas tambem demonstram hostil idade em rela((ao a altera96es per
manentes ou desprovidas de largo assentimento. 

Sera que em Portugal, a Constitui((ao de 1976 logrou assumir essa fun((ao 
integradora? 

Julgamos ter havido uma frustra((ao parcial dessa fun((ao, por tres razoes de 
ordem elementares. 

A primeira e de ordem politica. 

A carga ideol6gica do texto fundamental, garantida ate 1982 pelo controlo 
pretoriano do Conselho da Revolu((ao, e ate 1989, pela suposta intangibilidade dos 
limites materiais de revisao, cavou uma feroz dicotomia entre dois sectores da 
sociedade. 

Urn deles encarava apaixonadamente a Constitui((ao como uma garantia 
petrea de posi((oes conquistadas durante a revolu((ao e um "abre-te sesamo" de 
transforma((ao da sociedade e do Estado num modelo socialista; outro sector estig
matizava a mesma Constitui((ao como um obstaculo a modernidade, ao progresso, 
e a edifica((ao de uma genuina democracia competitiva, a qual rejeita a 
predetermina((ao de outros modelos, que nao o do proprio pluralismo democratico. 

E see certo que as duas primeiras revisoes, que configuraram, respectiva
mente, um processo de transi((ao para a democracia plena e para um regime de 
economia livre, contribuiram para criar o que pareciam ser pressupostos minimos 
de um consenso constitucional em gestayao, que prometia algum enraizamento, 
nao e menos certo que a quarta revisao, carente de rosto ou de identidade, desfigu
rou textual e materialmente a norma fundamental, abortando esse enraizamento. 
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Constitui<;:ao e defonnidades nas normas sobre a norma<;:ao 

Feita a margem de qualquer necessidade de altera<;ao sentida colectivamen
te, a quarta revisao reuniu, nao pela positiva, mas sim pela negativa, o pior dos 
consensos basicos:- o dos professores de Direito Constitucional que na sua quase 
totalidade nao ocultaram a sua hostilidade em rela<;ao a muitas das solu<;5es consa
gradas. 

Mas, em segundo lugar, a reduzida aderencia integrativa decorre igual
mente da fraca eficacia comunicativa entre povo e Lei Fundamental. 

Em Portugal nunca foi verdadeiramente vivida uma verdadeira cultura cons
titucional. 

0 legado das divisoes politico-ideol6gicas anteriormente assinaladas, a ex
tensao excessiva do texto e o caracter palavroso da parte programatica, a 
imprepara<;ao jomalistica para tratar e divulgar materias constitucionais ea ausen
cia de disciplinas obrigat6rias de organiza<;ao politica e administrativa do Estado 
no ensino secundario, favoreceram rela<;5es de incognoscibilidade e indiferen<;a 
relativa por parte da sociedade civil, em rela<;ao a Constitui<;ao. 

Por outro !ado, o facto de as revisoes constitucionais, desde 1989, mal ou 
bem, terem decorrido a porta fechada, entre os direct6rios dos dois maiores parti
dos, sendo depois submetidas os ajustes menores e a ratifica<;ao de urn Parlamento 
carimbante, gerou na sociedade civil a impressao que a Constitui<;ao se esgota 
numa lei privativa da classe politica, ou uma "torah" dos augures do Tribunal Cons
titucional. 

Nao espanta, assim, que quando uma forma<;ao politica prop6s que se feste
jasse a ultima revisao, a reac<;ao tenha sido a de uma gelada indiferen<;a. 

A terceira razao resulta do pouco respeito que a propria Constitui<;ao me
rece por parte dos decisores politicos, responsaveis pela sua revisao. 

Sendo a Lei Fundamental de 1976, em razao da imensa pan6plia de limites 
a sua altera<;ao, uma Constitui<;ao hiperrigida, temeu-se ate 1982 que, pelas piores 
razoes ela ficaria condenada a uma imutabilidade calcificante. 

S6 que, conscientes do facto de essa hiperrigidez amea<;ar petrificar uma 
vasta mole de pecados originais herdados dos excessos da revolu<;ao e da for<;a 
coactiva do 2° Pacto MFA Partidos, as fom1a<;oes politicas do "arco democratico" 
nao hesitaram, sempre que puderam, em proceder a vastas altera<;5es do texto cons-
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titucional, altera c;:oes nem sempre necessarias, nem sempre oportunas, e nem sem
pre sensatas. 

A incapacidade ou a falta de ousadia em esboc;:arem oportunamente urn gran
de compromisso centrado numa reforma de fundo , politica e economica, logo em 
1982, abriu espac;:o para revisoes a "conta-gotas", gerando-se urn estranho costu
me, que alguns qualificaram "cio constitucional", e que conduz a que, em cada 
cinco anos, os deputados se vejam impelidos pelas direcc;:oes dos respectivos parti
dos, a precipitar revisoes da Lei Fundamental. 

Lembro-me de no anode 1994, em Bolonha, relatar ao Professor Giuseppe 
de Vergottini, Catedratico de Direito Constitucional Comparado, que em Portugal 
se encontrava em curso uma revisao constitucional (que como se sabe, nao passou 
a acto) e de ser confrontado corn a sua total perplexidade:- "Outra revis!io? Mas, 
em Portugal niio se faz outra eo is a?" 

A revisao de 1997, teve o dom de fazer transitar a sua falta de sentido 
idenditario para a propria Constituic;:ao. 

Assim, num piano textual, a inesperada e dispensavel renumerac;:ao do arti
culado relativo ao Poder Politico, impediu a referencialidade iconografica de at
guns artigos emblematicos pela propria comunidade jurfdica, obstando a uma facil 
interiorizac;:ao constitucional do seu preceituado mais marcante, tal como sucede 
nos EUA, Alemanha, Austria e Franc;:a. 

lndependentemente da importancia de algumas reformas introduzidas, como 
foi o caso provado do referendo sobre a regionalizac;:ao administrativa, o facto e 
que os principais artifices da revisao nao se deram ao trabalho de ocultar o pouco 
respeito que a Constituic;:ao lhes mereceu como norma estruturante da colectivida
de. 

Sem cerimonia, retalharam, retocaram e vergaram as suas normas ao alvedrio 
do tacticismo de acordos politicos contingentes e fortuitos , consumando uma ope
rac;:ao prestigitadora de refonnas institucionais bloqueadas, porque diferidas na sua 
concretizac;:ao para leis hiperagravadas, cuja aprovac;:ao ou alterac;:ao e quase tao 
onerosa em tennos da obtenc;:ao de consenso, como a revisao da propria Constitui
c;:ao . 

Ora, como bem sublinha Konrad Hesse, revisoes que reduzam a Constitui
c;:ao a urn mero reflexo das re lac;:oes de poder existentes a todo o momento , propicia 
a sua degradac;:ao. 
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Uma das func;5es da Constituic;ao como "Norma Normarum" ea da fixac;ao 
de principios e criterios reitores de produc;ao, qualificac;ao e eficacia das normas 
que comp5em o sistema normativo. 

E sobre ele, que passaremos, de seguida, a tecer algumas considerac;5es, em 
materia de erros e absurdos constitucionais, questao que ocupa este col6quio. 

2. AS PRIMICIAS DE UM SUB-SISTEMA LEGISLATIVO IMANEJA VEL 

Interrogo-me, por vezes, se tera havido na hist6ria constitucional portugue
sa uma arquitectura do sistema normativo portugues tao mal pensada e concebida 
em termos de racionalidade das figuras legislativas criadas e da avaliac;ao das 
consequencias juridicas que delas resultam, como a que foi erigida na 4." revisao 
pelo novo art. 112.0

. 

Cingiremos a nossa digressao a tres institutos juridicos; - o das le is reforc;a
das ; o das le is gerais da Republica; eo da reserva legal soberana de transposic;ao de 
directivas comunitarias. 

2.1. 0 ORIGINALISMO DAS LEIS REFOR<;:ADAS. 

Se no periodo anterior a quarta revisao constitucional nao existia consenso 
doutrinario sobre a noc;ao de leis reforc;adas, a revisao de 1997 procurou criar urn 
conceito compromiss6rio que mais parece urn "pronto a vestir", destinado a servir 
todas as estac;5es. 

0 resultado e o de que dentro da comunidade cientifica, nao agradou a 
ninguem, como se pode cornprovar no nurnero monografico da revista "Legisla
c;ao" de Abrii-Dezembro de 1997. 

Jorge Miranda continua a negar valor reforc;ado as leis organicas e as dispo
sic;5es aprovadas por dois terc;os, ignorando a primeira parte do n.0 3 do art. 112.0

, 

como se este preceito inexistisse. 

Comes Canotilho, cuja posic;ao dualista mais se aproximou da soluc;ao cri
ada, enjeitou surpreendenternente a paternidade deste filho de pai incognito, em 
razao da irrazoabilidade da mistura de criterios utilizados, e criticou a revisao por 
nao ter optado entre uma categoria dogmatica ou urn tipo juridico constitucional 
de lei reforc;ada. 
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Quanto a n6s, limitamo-nos a entender a solw;:ao consagrada como urn con
senso vazio fon;ado pelas circunstancias, a subdividir as leis refor9adas em "per
feitos" e " imperfeitos" e a esperar que proxima revisao, ou reforma constitucional, 
opte nao s6 por criar urn conceito dogmatico de lei refor9ada, mas tambem por 
extinguir corajosamente esse adorno barroco, inutil e perturbador, que ea fiscali
zayao da legalidade das leis. 

Cinco pecados mortais maculam a caracterizayao de lei corn valor reforya
do no n° 3 do art. 112°. 

0 primeiro e 0 da ausencia de criterio dogmatico. 

Utilizando uma tecnica normativa deficiente, o decisor constitucional nao 
definiu lei refor9ada. 

Preferiu antes contribuir para a sua identificayao misturando uma categoria 
formal de leis parlamentares (as leis organicas), corn actos inominados de tramita9ao 
hiperagravada (as supostas leis aprovadas por dois teryos), e aduzindo conceitos 
indeterminados passiveis de permitir por via interpretativa a identificayao de ou
tras, como e o caso das "leis pressuposto" de outras leis e das leis que por outras 
devem, nos termos constitucionais, ser respeitadas. 

Deste "albergue espanhol" de leis refor9adas resulta urn nao conceito 
dogmatico desta figura legal, o que choca, pois como refere Menezes Cordeiro, 
nao ha Ciencia do Direito sem dogmatica. 

Fara, na verdade, sentido, a cria9ao de uma classe legal que agregue 
laboratorialmente categorias legais que nada tern a ver entre si quanto ao seu regi
me, ou seja as leis de procedimento agravado (vide as leis organicas) cuja for9a 
operativa opera no seu !ado passivo, como meio de resistencia a revogayao; e leis 
materialmente parametricas (vide as leis de bases e de autoriza9ao) que operam 
atraves do seu !ado activo, destinando-se a vincular o conteudo de outras? 

Semelhante operayao laboratorial rei em bra a classe zool6gica inventada num 
dos programas humoristicos de J6 Soares, que era a do "gafanhomem", produto da 
simbiose do gafanhoto e do homem. 

0 segundo pecado consiste num originalismo portugues possesso pela mais 
pobre das circularidades caracteriol6gicas, a qual, de urn s6 golpe inutiliza uma 
categoria legal e urn sistema de fiscalizayao da validade de normas. 
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Sendo a lei refor9ada uma figura que remonta a Constitui9ao italiana de 
1947, masque hoje se espalha por uma miriade de ordenamentos constitucionais 
corn urn s6 significado, que eo de leis ordinarias rigidificadas por urn procedimen
to especial e agravado, entendeu-se por be m em Portugal, caprichar na originalida
de sobre esta materia, tendo consistido a mesma, como vimos, na criayao de uma 
" uniao de facto " contra-natura dessas leis corn outras completamente 
dissemelhantes, que sao as leis materialmente parametricas de outras leis. 

Mas nao tera tao inovat6ria constru9ao urn fllll minimamente entendivel? 

Tera sem duvida! Este parece ser ode tornar umas e outras leis padrao de 
controlo da legalidade dos restantes actos legislativos. 

Ilegalidade e lei refor9ada passam assim a ficar intimamente enla9adas na 
sua caracteriza9ao reciproca, tao enla9adas, que a sua defmi9ao atinge a circularidade 
total, nao podendo a primeira ser caracterizada sem urn reporte a segunda, e 
vice-versa. 

Assim, a lei refor~ada consiste na categoria legal que se firma como pa
drao da fiscalizayao da legalidade de outras leis; e fiscaliza~ao da legalidade con
siste no sistema de controlo de validade normativa destinado a garantir a 
intangibilidade das leis refor9adas. 

A inovayao portuguesa na defini9ao de lei refon;:ada estriba-se, deste modo 
na mais pura redundancia, em que uma lei se caracteriza nao por atributos estrutu
rais positivos, mas por circunstancias negativas que lhe sao ex6genas, ou seja pela 
rela9ao de desvalor que atinge as nonnas legais que a contrariem, e que consiste na 
ilegalidade. 

Mas, se a ilegalidade, fim ultimo da cria9ao do novo conceito de lei reforya
da revestisse alguma autonomia relevante, como sistema de fiscalizayao da valida
de de nonnas, dir-se-ia que este pecado mortal centrado na redundancia seria con
versivel num pecado venial. 

S6 que tal nao sucede. 

E dai que seja urn terceiro pecado mortal que consiste precisamente na 
ausencia de qualquer efeito uti! derivado do controlo da legalidade das leis. 

Figura alienigena em Direito Constitucional Comparado a fiscalizayao da 
legalidade das le is constitui outra originalidade portuguesa pautada pelo seu caracter 
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superfluo e inutil. 

Poderia a mesma ganhar alguma justifical(ao institutiva se o seu regime 
guardasse alguma autonomia em face da fiscalizal(ao da constitucionalidade. 

S6 que tal nao sucede. 

Nao existindo como modalidade de controlo preventive da validade das 
leis, a fiscalizal(ao sucessiva, concreta e abstracta, da legalidade dos actos legislativos 
ostenta urn regime rigorosamente igual ao do controlo da constitucionalidade em 
termos de legitimidade processual activa , marcha do processo e efeitos 
sancionat6rios. 

Controlo da constitucionalidade que, paralelamente, tambem sanciona a 
violal(ao por outras normas legais, das leis caracterizadas pela CRP como reforl(a
das, ja que a lesao de leis procedimentalizadas implica a inconstitucionalidade 
formal da disposiyaO legal violadora, enquanto a ofensa a legislayaO parametrica 
implica a inconstitucionalidade material indirecta do acto lesivo. 

Dai que, se o controlo de legalidade nao existisse, as leis violadoras de leis 
refor9adas nao deixariam de ser sancionadas atraves do controlo da 
constitucionalidade. 

Foi este paralelismo de vicios geradores de relal(5es de desvalor distintas 
que levou o Tribunal Constitucional, antes da quarta revisao, a retirar qualquer 
sentido uti! a fiscalizayao da legalidade, na altura circunscrita pela CRP a leis 
violadoras dos estatutos de autonomia, a actos legislativos regionais lesivos de leis 
gerais da Republica e a normas legais ofensivas de leis reforl(adas , circunscritas 
entao as leis organicas e as que com elas detinham uma identidade de razao. 

Entendeu o mesmo Tribunal atraves do seu criterio de consumpl(ao de vici
os (cfr. Ac n° 268/88 de 21 -12) que no caso de uma lei ser simultaneamente 
inconstitucional e ilegal, deveria o mesmo Tribunal pronunciar-se sempre pela re
layao de desvalor mais grave (a inconstitucionalidade) nao tomando conhecimento 
da menos grave (a ilegalidade). 

Sendo esta a razao justificativa da agonia e morte do sistema de fiscalizayao 
da legalidade antes de 1997, verifica-se que o novo conceito de lei reforl(ada que se 
!he encontra intimamente agregado serviu para operar o que parece ser urn arreme
do da "segunda ressurreil(ao de Lazaro" . 
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Resta saber corn que uti lidade e ate corn que proveito fo i consumado este 
falso milagre, ja que se o Tribunal Constitucional mantiver o seu criterio da 
consump<;:ao de vicios, em detrimento do criterio da especialidade do mesmo vi
cio, matara o controlo da legalidade, morte que a ocorrer arrastaria consigo a novel 
caracteriza<;:ao de lei refor<;:ada. 

0 quarto pecado consiste no facto de o novo conceito conduzir ao absur-
do. 

Dado que as normas que contem os principios fundamentais das leis gerais 
da Republica sao refor<;:adas, Ua que os actos legislativos regionais comuns os de
vem respeitar), e que as leis gerais da Republica na area concorrencial integram o 
volume quase maioritario da legisla<;:ao estadual, se lhes acrescentarmos as restan
tes sub-especies de leis refor<;:adas, chegaremos a conclusao de que estas sao, no 
ordenamento portugues, a maioria, e as leis ordinarias simples a excep<;:ao. 

Trata-se de algo que surge como ilogico em face do disposto na propria 
Constitui<;:ao sobre as formas e categorias de lei. 

As leis refor<;:adas pelo procedimento devem, em born rigor, ser minoritarias, 
porque limitam 0 criterio democratico de decisao, expresso no metodo da delibera
<;:ao colegial tornado por maioria simples. 

E as pr6prias leis materialmente parametricas destinam-se a fixar denomi
nadores comuns a outras leis, supondo-se, portanto, que sejam em menor numero 
do que as leis por elas parametrizadas. 

Corn a conversao das leis gerais da Republica numa "catarata" de leis refor
<;:adas estas amea<;:am converter-se em lei quantitativamente dominante, criando 
uma situa<;:ao absurda. 

0 quinto e ultimo pecado consistiu na cria<;:ao de uma sub-categoria ficti
cia de leis refor<;:ada, que e a das "leis" aprovadas por maioria de dois ter<;:os (n° 3 
do art. 112°). 

Observado o n° 6 do art. 168°, observa-se que as referidas "le is", se redu
zem a apenas urn a (a referente ao art. 121 °) j a que as restantes sao disposi<;:5es 
legislativas, aprovadas na especialidade, que incrustam le is organicas, as quais detem 
valor refor<;:ado aut6nomo. 

Tera tido, ainda assim, este "nao conceito" de lei refor<;:ada alguma vanta-
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gem no campo da actividade dos tribunais? 

Nao parece. 

lsto porque no contexto da pnitica jurisdicional o Tribunal Constitucional 
nao tern tido maos a medir no universo da fiscalizac;:ao concreta, em desestirnar os 
fundamentos de numerosos recursos interpostos por particulares para quem o pan
tano do n° 3 do art. 112° serve, como expediente processual dilat6rio, as mil mara
vilhas, pois no amago das sulfurosas fumigac;:oes que dele emanam, todas as leis 
sao reforc;:adas. 

2.2. A NOVA FISIONOMIA COMPLICATIVA DAS LEIS GERAIS DA 
REPUBLICA. 

Nos termos do n° 5 do art. 112° as leis gerais da Republica (LGR) para 
valerem como tal nas regioes aut6nomas devem autoqualificar essa sua natureza. 

Semelhante opc;:ao da quarta revisao, que consagra um instituto de saborosa 
inspirac;:ao colonial, gerou tres tipos de complicac;:oes interpretativas. 

A prirneira consiste em saber se as leis da reserva de competencia propria 
dos 6rgaos de soberania sao leis gerais da Republica. 

A infeliz redacc;:ao da nova lei relativa a formuhirios dos diplomas parece 
perfilhar este entendirnento, o qual tem conduzido a uma pnitica legislativa que 
consiste em rotular como LGR todos os seus actos legislativos que entenda deve
rem ser estendidos as regioes. 

Ora esta soluc;:ao e manifestamente errada, por duas razoes. 

A primeira prende-se ao facto de a al. a) do n° 1 do art. 227° diferenciar as 
leis da reserva de competencia dos 6rgaos de soberania, das LGR. 

Nos seus termos, o fim das LGR eo de actuarem no universo concorrencial 
entre Estado e regioes, onde coexistem em disciplinas paralelas com os decretos 
legislativos regionais, impondo os seus princfpios fundamentais, relac;:oes de res
peito aos diplomas auton6micos. 

Diversamente nas materias reservados aos 6rgaos de soberania, nao existe 
coexistencia, mas separac;:ao total entre leis estaduais e regionais, dado que os refe-
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ridos dominios se encontram totalmente vedados aos 6rgaos regionais, podendo os 
actos legislativos soberanos vigorar para todo o territ6rio se assim for detenninado 
pelo legislador. 

A segunda razao supoe que, se as leis da reserva de competencia propria 
dos 6rgaos de soberania fossem leis gerais da Republica, elas apenas vinculariam 
os diplomas regionais no tocante aos seus principios fundamentais , podendo o res
tante preceituado ser contrariado pela legisla~Y1iO regional comum, nos tennos do 
no 4 do art. 112° da CRP. 

Haveria mesmo a hip6tese de, atraves de autoriza~Y1io legislativa (al. b) do 
n° 1 do art. 227°) os diplomas regionais delegados contrariarem os pr6prios princi
pios fundamentais dessas leis soberanas. 

Ora tal implicaria uma lacuna de colisao constitucional, ja que afrontaria a 
regra expressa no n° 4 do art. 112° e na al. a) do n° 1 do art. 227° que proibe as 
regioes disporem sobre toda e qualquer materia atribuida a competencia dos 6r
gaos de soberania. 

Como tal, se estas le is da reserva soberana nao seguem o regime que a CRP 
estipula para as LGR nas suas relay5es de tensao corn a legisla~Y1iO regional, nao 
poderao obviamente ser qualificadas como tal. 

Mas a questao da autoqualifica<;ao levanta uma segunda ordem de du-
vidas. 

Se uma lei nao declarar a sua natureza como LGR valera nesta apenas como 
direito supletivo, ou nao sera de todo em todo aplicavel na regiao? 

Alguma doutrina chegou a aventar esta ultima hip6tese, a quallevou alias a 
lei dos formularios em vigor a, num excesso censuravel de cautela, fixar esse r6tu
lo a todas as leis do Estado que se pretenda aplicar nas regioes. 

Trata-se de uma interpreta~Yao inaceitavelja que impediria o Direito estadu
al de vigorar nas regi5es, criando nocivas lacunas em caso de omissao legislativa 
regional. 

E na 16gica deformada de se considerar as leis da reserva de competencia 
soberana como LGR, caso as mesmas nao se viessem a autoqualificar como tal, 
nao se aplicariam nas regi5es. 
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Defende-se, ao inves, que a autoqualifica<;ao de uma lei estadual que disci
pline materias do campo concorrencial como LGR nao e pressuposto da sua 
aplicabilidade nas regioes, mas apenas condi<;ao para que ai vigore com o valor de 
uma LGR. 

Caso inexista essa qualifica<;ao, essa mesma lei vigora nas regioes como 
direito supletivo, ja que, quando os 6rgaos soberanos legislam sem acep<;ao 
territorial, deve entender-se que normam para todo o territ6rio ao abrigo da sua 
competencia generica. 

No caso de as regioes legislarem em sentido diverso em materia de interes
se especifico, os actos regionais, dotados de uma especialidade qualificada, gozam 
de aplica<;ao preferente sobre as estaduais. 

A ultima questiio problematica consiste na circunstancia de os diplomas 
legislativos regionais terem passado a lirnitar aos principios fundamentais das leis 
gerais da Republica, o padrao do seu respeito por estas leis. 

0 facto deter inexistido uma defini<;ao constitucional de "principios funda
mentais" converteu este conceito indeterminado numa fonte de inseguranc;ajuridi
ca. 

Como recortar os principios fundamentais de uma lei relativa a 
comercializa<;ao de hortofruticulas? 

Sera que os principios fundamentais do C6digo de Processo Civil se resu
mem aos principios processuais, podendo o c6digo ser contrariado em muitos dos 
seus restantes preceitos, quando as regioes invocarem interesse especifico? 

As perplexidades sao tantas que Ievaram os pr6prios inspiradores da solu
<;iio, como eo caso de Jorge Miranda, a enjeita-la. 

Mas, nao contente em ter criado um sistema imanejavel na identificac;ao 
dos diplomas e respectivo conteudo, o decisor brindou-nos com um acto fmal de 
descuidada amnesia. 

Se os arts. 112.0 e 227.0 da CRP limitam o poder vinculante das LGR aos 
seus "principios fundamentais", ja nos arts . 280.0 e 281.0

, relativos a fiscalizac;ao 
de legalidade, continua a imp6r-se a vincula<;ao das leis regionais nao apenas a 
principios mas a toda a lei geral da Republica. 
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0 legislador esqueceu-se, assim, de adaptar a antiga redaq:ao destes ulti
mos preceitos ao novo regime vinculante das LGR, criando uma inestetica, embo
ra resoluvel, lacuna de colisao. 

2.3. A TRANSPOSI<;:AO DE DIRECTlY AS EA CONGESTAO DO PROCES
SO LEGISLATIVO 

Dado o facto de a jurisprudencia comunitaria entender que a transposi!(ao 
de directivas deve ser operada por actos de Direito interno dotados de for9a 
normativa obrigat6ria e sujeitos a publica!(ao, levou o decisor da quarta revisao a 
impor, no n° 9 do art. 112°, a forma de lei ou de decreto-lei para assegurar a mesma 
transposi!(ao. 

De uma penada, passou a permitir-se a elin1ina!(ao da competencia regional 
em vastas areas, as quais passarao a ser cobertas por legisla9ao estadual, haja ou 
nao interesse especifico, transformando os supostos ganhos da autonomia gerados 
corn a mesma revisao, num "sonho de uma noite de Verao" . 

De outra penada, passou a bloquear-se o processo legislativo e a criar-se os 
fundamentos para incumprimento das directivas pelo Estado portugues. 

E que, muitas directivas sao acompanhadas por extensos anexos comple
mentares, por vezes corn dezenas de paginas, corn indices, listagens de elementos, 
normas de qualificayao conceptual e ate figuras e diagramas que, embora nao inte
grem o conteudo essencial da mesma directiva ( disposi9oes "hardcore") guardam 
em rela!(ao a esta, uma rela9ao de complementaridade necessaria que as torna igual
mente materia obrigat6ria de transposi9ao. 

Esta circunstancia propicia o estrangulamento do processo legislativo su
jeito a aprova!(ao de volumosos decretos-lei que passam a conter materias despro
vidas de qualquer dignidade legislativa, mormente quando sao aprovadas novas 
Directivas que se limitam a alterar anexos de outras. 

Semelhante estrangulamento propicia a nao transposi9ao atempada das nor
mas comunitarias e o risco, ja presente, de sucessivas e dispensivas condenay5es 
por incumprimento do Estado Portugues. 
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3. EPILOGO 

Se e urn facto que aquilo que nasce torto, dificilmente se endireita e sendo 
pouco provavel que o caleidosc6pico texto constitucional portugues, sujeito a tao 
desastrosas opera<;:oes de cirurgia plastica, venha algum dia a ser interiorizado a 
titulo positivo e activo pelos cidadaos, como urn nucleo pacificado e directivo de 
urn consenso basico sobre a sociedade e o Estado, nao e menos verdade que, pelo 
men os no que respeita a materia de organiza<;:ao do pod er politico, se torna impres
cindivel que os decisores legislativos encontrem na Lei Fundamental as normas 
reitoras que permitam orientar corn urn minimo de qualidade e coerencia, a produ
<;:ao das leis . 

Dai que, antes de soar o tiro de partida para uma nova corrida desenfreada e 
improvisada dos direct6rios partidarios na apresenta<;:ao dos projectos de revisao 
constitucional para o ano 2002, seria recomendavel que os constitucionalistas se 
juntassem num esfor<;:o reflexivo de avalia<;:ao do actual sistema normativo e de 
concep<;:ao de urn minin1o denominador comum para a correc<;:ao das patologias 
que o inquinam. 
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