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JOSE ADELINO MALTEZ • 

ERROS SEM TRAGEDIA NA CONSTITUI<:AO A QUE CHEGAMOS 

Critico, logo adiro 

Pedem-me para alinhavar algumas glosas muito marginais sobre os en-os e 
as tragedias da Constituic;ao vigente. Solicitam-me ate que, num estilo serio, de 
alguma Wissenschafl, ironize, corn mu ita doxa, sobre o fundamento formal do nos
so Estado de Direito. Decidi aceitar o desafio. 

Acredito, alias, conforme Eric Weil, que qualquer homem que, no mundo 
presente ... pens a a sua vida, e, em certo sentido, traidor ao seu pais e ao seu 
Est ado, porque nfio pode pensar a sua vida sem pensar o Estado actual nem pen
sar este Estado sem se colocar acima dele. 

Corn efeito, o pensamento tern necessariamente de criticar, de duvidar. Du
vido, logo existo. Critico, logo posso aderir. E, seguindo o conselho de Edgar Morin, 
ate devo desmistificar, nao para demitificar, mas para melhor poder relacionar-me 
corn os mitos. 

A menos pessima de todas as Constitui~oes escritas 

Para evitar qualquer mal entendido, quero comec;ar por declarar a minha 
lealdade basica face a constituic;ao que nos rege quase ha urn quarto de seculo, 
apesar dos que cercaram a Constituinte agora a saudarem; apesar de alguns que, 
prirnitivamente, votaram contra ela, logo a terem conformado nas posteriores revi
s5es. 

• Professor Catednitico da Universidade Tecnica de Lisboa (ISCSP), Professor convidado 
da Faculdade de Direito de Lisboa e Professor da Universidade Lusiada. 
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Ousarei acrescentar, desde ja, de forma extremamente conservadora, mas 
tambem radicalmente liberal (on de o ser conservador e ser conservador do que 
deve ser e nao mantenedor do que esta, e onde o ser liberal e ser liberdadeiro) que 
a Constituic;ao a que chegamos e uma pessima constituir;iio, mas, na minha opi
niao, a menos pessima de todas as constituic;oes escritas que ate hoje nos 
constitucionalizaram. 

Dito isto, posso, a partir de agora, cumprir a func;ao para que fui mobiliza
do. Ser do contra face ao conformismo constitucionalista, para pod er ser a favor 
da ideia de Constituic;ao. E di-lo-ei, procurando situar-me no campo etereo da teo
ria, sabendo, de ciencia certa, que nenhum constitucionalista e que nenhum revisor 
constituinte atenderao a esta predica aos peixinhos. Ate porque nem o discursante 
e Santo Ant6nio, ou Ant6nio Vieira, nem os pacientes ouvintes parecem ter esca
mas. 

Descansem! Nao confundirei esta audiencia corn uma aula de direito cons
titucional. Nao sou capaz de me conceber como o legislador Mouzinho da Silveira 
preso, na Torre de Marfim duma ilha ath1ntica, corn urn bau cheio de decretos 
salvadores. E nem me apetece reinventar uma ilha da Utopia. Prefiro ser conserva
dor corn esperanc;a e vontade de mudanc;a a partir da tradic;ao, do que revoluciona
rio arrependido corn a frustrac;ao do desencanto , desses que , vindo da 
extrema-esquerda progressista, acabam numa direita reaccionaria, onde as luzes 
passam a frouxas nostalgias de urn passado que nao ha, prevalecendo o desp6tico 
do poder sem ideia. Acredito mais em graduais regenerac;oes do que em subitas 
revoluc;oes ... 

De qualquer maneira, sempre farei dez statements, enumerando sete erros, 
corn indicac;ao dos remendos possiveis , e especulando corn tres t6picos para uma 
soluc;ao global. 

I 
APENAS SETE, ENTRE MUITOS ERROS, COM OUTROS 

TANTOS REMENDOS ... 

Erro numero urn: o facto de existir, ou a ilusao da tabula rasa 

0 primeiro erro da nossa Constituic;ao esta, precisamente, no facto dela 
existir como tal, como uma constituic;ao de peritos, muito codificante, muito cheia 
daquelas pretensoes construtivistas face a um novo Mundo, a urn novissimo Esta-
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do e ate a urn homem novo. Pior ainda e a circunsHincia de termos tido, e de conti
nuarmos a ter, necessidade desse tipo de solw;ao. 

Por mim, filho do estilo da modemidade jusracionalista, mas corn muitas 
saudades de futuro regeneradoras, face a polis grega, a respublica roman a, ou aos 
concelhos dos reinos medievais, as constitui<;5es ainda sao a procura da polis me
lhor, da boa sociedade, do melhor regime. Ainda sao, dentro da inten<;ao regulativa 
do contrato social, aquele pacto que, devendo basear-se num previo pactum unionis, 
precede o pactum subjectionis, ou pacto de govemo. 

Ha assirn urn principio gerador das constitui<;5es politicas que e necessaria
mente anterior as pr6prias constitui<;5es, uma uniao comunitaria previa, o tal tacitus 
consensus populi, o tal consensus iuris que lhes da vida, aquilo que os medievais 
diziam por QOT, o tal que a todos diz respeito par todos deve ser decidido, e a que 
n6s, portugueses, demos vida em 1385, 1640 ou 1975. Esse quidprevio e hierar
quicamente superior, onde se gera alianr;a, comunhiio, instituir;iio, respublica, o 
tal original compact de John Locke, pelo qual a sociedade permanece intacta mes
mo que a constitui<;ao ou o govemo sejam dissolvidos. Essa base do direito a resis
tencia, mesmo que seja contra urn Estado-Aparelho ilegitimo ou contra uma lei 
in justa. 

Julgo que nesta zona de complexidade, situada entre a convergencia da 
autoridade matricial e a divergencia da nossa actual interroga<;ao sobre a legitimi
dade, esta o defeito basico da nossa mentalidade constitucional. Grande parte dos 
constitucionalistas e constituintes, parece esquecer que, antes do pacto de consti
tui<;ao , ha urn pacto de uniao, oito seculos de urn pacto a que se da o nome de 
Portugal. Algo que nao vem de cima para baixo, verticalmente, mas que brota 
horizontalmente, das promessas, da reciprocidade, da alian<;a, da comunhao, algo 
de inexprirnivel, algo que nasce do amor e pelo qual ate estamos dispostos a dar a 
vida. Algo que nao e decretino, legiferante, postura do ius imperii masque e sponsio 
rei publicae, trust, conjianr;a. Esse quid a que podemos dar o nome de nar;iio esse 
Estado-Comunidade, essa respublica que se distingue do Estado-Aparelho de Po
der, do principado. Logo, porque este nao nasce ex-nihil a, nenhuma constitui<;ao 
se escreve sobre uma tabula rasa. 

Com efeito, uma das mais estaveis na<;5es politicamente organizadas da 
Europa, a nossa, deveria ter podido obedecer ao principio da continuidade das 
institui<;5es hist6ricas. Nao deveria ter tido o seu curso evolucionista interrompido 
por ilus5es revolucionarias e contra-revolucionarias. 

Isto e, a nossa constitui<;ao deveria ser urn processo de sucessivas constitui-

55 



Jose Adelino Maltez 

<;:5es, de sucessivas leis fundamentais cumulativas que nos permitissem crescer 
para cima e para dentro, de forma gradualista, experimentada, vivida e comunita
riamente amada. 

Porque, se quisermos ser profundamente constitucionalistas, teremos de 
come<;:ar por reverenciar a matriz de todos os constitucionalismos modemos, que e 
o muito respublicano constitucionalismo da monarquia britanica . Um 
constitucionalismo que nunca precisou do conceito de Estado nem do conceito de 
c6digo constitucional para ser a matriz de todos os Estados de Direito Democniti
cos dos nossos tempos contemporaneos. 

Ora tambem n6s seguimos durante secu los esse modelo plura lista e 
consensualista ate a recep<;:ao do iluminismo absolutista, com o seu despotismo 
ministerial, quando tinhamos uma especie de Estado pre-estadualista e um genero 
de constitui<;:ao pre-constitucionalista. 

Remendo: Redescobrirmos que a democracia nao nasceu em Portugal no 
anode 1974, que a ideia de constitui<;:ao nao brotou em 1822. Distinguirmos a res 
publica do principado, o pactum unionis dos pactos de constitui<;:ao e de governo. 
Dizermos que a sociedade, a republica dos portugueses e anterior e superior as 
constitui<;:5es e aos govemos . E que mesmo em autoritarismo sempre praticamos a 
democracia da sociedade civil. 

Erro numero dois: uma historia constitucional mal contada ao povo 

Outro erro fundamental da nossa Constitui<;:ao esta precisamente na manei
ra como fazemos hist6ria das constitui<;:5es. Isto e, nao repararmos nas nossas 
democratissimas leis e costumes fundamentais, nomeadamente de 1385 e de 1640. 
Nao invocarmos o projecto de Novo C6digo de Ant6nio Ribeiro dos Santos em 
1783. Esquecermos a proposta de Carta Constitucional de Silvestre Pinheiro Ferreira 
de 1814. 0 projecto conciliador daAcademia das Ciencias logo em 21 de Outubro 
de 1820. As tentativas de Frei Francisco de Sao Luis na mesma altura. A carta 
proposta por Palmela em 22 de Fevereiro de 1821 . Ou pelo embaixador em Lon
dres, D. Domingos de Sousa Coutinho, o conde do Funchal, em 1822 e 1823. 
Continuarmos a pensar apenas nas divergencias domesticas ocorridas entre 1823 e 
1826, esquecendo que foi a chamada balanr;a da Europa que nos proibiu quase 
expressamente de enveredarmos por um sistema de govemo representative. 

Com efeito, nesse periodo, a Espanha, a Santa Se, a Austria, a Prussia e a 
Russia opuseram-se terminantemente a tal inten<;:ao, mesmo que se tratasse da con-
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voca9iio de Cortes a maneira tradicional. Nem sequer admitiram a concessao de 
qualquer Carta, a maneira da francesa de 1814. E tanto a lnglaterra como a Fran9a 
nao se empenharam no sentido de apoiarem as intenyoes de D. Joao VI nesse sen
tido. 

Metternich, numa carta de 25 de Julho de 1823, manifestou mesmo fortes 
reservas ao cumprimento da promessa de D. Joao VI, depois da Vilafrancada, con
siderando que nem sequer era admissive! uma carta constitucional a maneira fran 
cesa, porque aqui nao se verificariam os condicionalismos da restaura9iio de Luis 
XVIII. ldentica atitude era adoptada por Chateaubriand, dado que os dois temiam 
as consequencias desse processo em Espanha. Alias este, em 12 de Fevereiro de 
1824, num oficio enviado a Hyde de Neuville, nem sequer admitiu a reuniao das 
cortes tradicionais portuguesas. 

Corn efeito, em Setembro de 1823, os representantes diplomaticos da Aus
tria e da Russia reiteravam esses pontos de vista, reafirmados pela conferencia de 
Paris da Santa Alianr;a de 14 de Agosto de 1824, que reuniu representantes da 
Austria, da Russia, da Prussia, da Fran9a e de Espanha. Especialmente insistente e 
pressionante foi a atitude do governo de Madrid, preocupado corn a carta de lei de 
4 de Junho de 1824 que repunha em vigor a constitui9iio hist6rica portuguesa. 
Houve assim uma intromissiio prepotente da Europa contra-revolucionaria nos 
assuntos internos de Portugal. 

Remendo: Os exemplos citados parecem-nos suficientes para clamarmos 
pela verdade na hist6ria. A soluyao esta em estudarmos urn pouco mais. Em irmos 
alem da literatura de justificayao dos vencedores. Em superamos a historiografia 
de guerra civil ideol6gica que nos continua a algemar, e que nao da lugar aos 
moderados e aos que tentaram conciliar a tradi9iio com a liberdade, reagindo con
tra os absolutismos da monarquia desp6tica ou de outros poderes de sinal contra
rio. 

Erro numero tres: a mania do codigo s.s.s. 

0 terceiro erro esta em confundirmos a forma corn a materia, o continente 
corn o conteudo. Portugal, antes de 1822, tambem tinha uma Constitui9iio hist6rica 
que, como dizia o entao panfletario do vintismo, Almeida Garrett, se fundava em 
s6lidos e naturais principios, como o da base representativa e da derivar;iio do 
poder real do principio democratico. 0 problema, como referia o miguelista Jose 
Acursio das Neves, talvez estivesse na material circunstancia de nao estar recopilado 
tu do is to em um caderno de 100 paginas, dividido par titulos, capitulos, e artigos 
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mui pequenos, segundo a moda. 

Esta codificacionite, esta mania de tentar racionalizar de maneira defmiti
va e acabada o estatuto juridico do politico, julgando possivel alcan~ar-se de urn 
jacto o sintetico, o sistenuitico e o scientifico, leva a que em cada revisao tudo se 
comece de novo num exercicio de engenharia conceitual e de sofistica vocabular 
que acaba sempre ultrapassado pela realidade. 

Remendo: Utilizarmos a tecnica dos Actos Adicionais . Em vez de rever
mos sucessivamente o texto do todo, seria aconselhavel irmos acrescentando o que 
formos comunitariamente inventando. Misturar o preiimbulo de 1976 coma ade
sao a Europa, a puni~ao dos agentes da PIDE/DGS com a gestao do territ6rio de 
Macau, ou o principio da subsidiariedade com o soberanismo acaba por soar a 
ridiculo. Quando os norte-americanos tem urn pequeno c6digo constitucional que 
dura ha mais de dois seculos, sucessivamente adicionado e sem dificuldades de 
interpreta~ao . 

Erro numero quatro: urn hibrido de ciencia e de revolu.;iio 

A constitui9a0 e um Texto (corn maiusculas) que tem tido varios textos, 
conforme os pretextos e os contextos. Textos que devem avaliar-se pela autentici
dade dos regimes, onde sao menos pessimos aqueles onde menor e a distiincia 
entre aquilo que se proclama e aquilo que se pratica. Os textos do nosso Texto, 
inspirados, sobretudo, pela escola de direito publico de Lisboa sao marcados pela 
tensao entre o modelo normativista do Estado de Legalidade, procedente da teoria 
geral do Estado de Jellinek, ea concep9ao personalista e justicialista do Estado de 
Direito , sendo dominante uma certa modera~ao que pretendeu conciliar o 
humanismo cristao com o humanismo laico, mas corn uma cedencia as perspecti
vas dominantes do positivismo juridico aggiornato. 

Ficamo-nos assim por uma mistura de repentismo de assembleia com o 
pudim cientifico dos constitucionalistas, esse hibrido de ciencia e revolw;:iio, que 
ora proclama os amanhiis que cantam ora se assume como uma tentativa de anto
logia de direito comparado. Urn Texto que ainda esta preso ao imaginario de uma 
revolu~ao frustrada e onde, aqui e alem, abundam ideologismos e utopismos que 
tend em a transformar o legislador em Pontifice, a lei em Texto e o jurista em Dou
tm; para utilizarmos as palavras de Pierre Legendre. Ora, esse conubio entre certo 
messianismo marxista e o positivismo cientista, tem levado a alguma confusao 
entre o sagrado e o profano, pelo que, algumas vezes nao consegue destrin9ar-se o 
real do imaginario e a 16gica do mito. 
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Remendo: Fazer patticipar na proxima revisao constitucional alguns litera
tos que, em vez do portugues cientifico das tradU(;oes em caliio de alguns concei
tos germanicos, fizessem o que Herculano fez ao C6digo de Seabra. Como pode 
continuar a ser tao higienicamente escrita uma constitui<;:ao de urn povo que fez o 
Manifesto dos Lusiadas ou as Aetas das Cartes de Lamego! Que tal teria sido se 
alguns deputados deste ultimo quarto de seculo pudessem palavrar 0 texto consti
tucional. Basta recordar que por Sao Bento passaram Sophia de Melo Breyner, 
Natalia Correia e Manuel Alegre ... 

Erro numero cinco: o messianismo constituinte e dominancia racional
normativa 

Mantem-se tambem aquele messianismo constituinte que levou o deputa
do-jurista de todos os partidos a assumir-se como uma especie de Joao das Regras 
de uma nova Idade de Ouro, genero que talvez deva pertencer a urn certo preterito 
irnperfeito e nao servir de li<;:ao para o futuro. Principalmente quando se tern a 
ilusao de fazer uma constitui(:iio que dure ate a consuma(:iio dos seculos, como 
proclamava o vintismo de Borges Cameiro. Alias, tal vanguardismo dito racionalista 
talvez nao passe de mero regresso ao magico. 

Remendo: Tentar conciliar o racional-normativo corn a nossa tradi<;:ao sirn
b6lica, nao desligar a politica do sonho e afastar as tenta<;:oes da engenharia social. 

Erro numero seis: as inconstitucionalidades por omissiio e mu ita hipocrisia 

Apesar do esfor<;:o pedag6g ico e cientifico de toda uma gera<;:ao de 
constitucionalistas p6s-revolucionarios, bem como da vigilancia politico-juridica 
do Tribunal Constitucional, nao conseguimos iludir a realidade de quase sempre 
termos vivido em regime de manifesta inconstitucionalidade por omissao. Especi
almente quando os governos e as maiorias parlamentares deixaram de ter como 
objectivo o abrir o caminho ao socialismo, porque, desde entao, governar e legis
Jar transformaram-se em exercicios de quotidiana fraude a lei constitucional. 

Urn simulacro que permitiu que se fomentasse uma certa hipocrisia social, 
contribuindo para que o direito se afastasse da vida, numa duplicidade que permi
tiu a economia paralela, a evasao fiscal, a corrup<;:ao e todo o vazio etico que 
desprestigiou a democracia e o Estado de Direito. 

Remendo: Elirninar todos os programaticos ideol6gicos e ut6picos, redu-
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zindo 0 texto apenas aquilo que pode cumprir-se, desde os direitos, liberdades e 
garantias as regras de organiza<;ao do poder politico. 

Erro numero sete: as revisoes partidocniticas a porta fechada 

Outro dos factores que contribuiu para o desprestigio da constitui<;ao tern a 
ver corn a circunstancia das revis5es constitucionais terem ficado presas nas teias 
da partidocracia bipolar, nessa balan9a de poderes do sistema politico portugues, 
onde continua a prevalecer o modelo de bipartidarismo entre partidos directores, 
apesar do ambiente ser formalmente pluralist a. 

Corn efeito, quando as decis5es fundamentais sobre a revisao constitucio
nal, a reforma eleitoral e outras reformas estruturais apenas dependem dessa hip6-
tese de acordo entre o partido unico da situa<;ao governamental e o principal parti
do da oposi<;ao parlamentar, os defeitos partidocraticos do actual sistema politico 
silo agravados pela tenta<;ao bipolarizadora, correndo-se o risco de ficar ainda maior 
a distancia que separa a chamada classe politica da chamada sociedade civil. 

Rem en do: Lembrar aos dirigentes dos nossos principais partidos que o pod er 
politico numa democracia pluralista nao e tanto uma rela<;ao entre governantes e 
governados, quanto uma rela<;ao entre a sociedade e o aparelho de poder. Basta 
recordar que os dois partidos em causa, PS e PSD, ambos corn dirnensao nacional, 
repartem entre si o dominio do aparelho do poder em sentido amplo, do governo as 
regi5es aut6nomas e autarquias. Alem disso, tanto PS como PSD, marcados pela 
tipologia dos catch all parties, assumem-se cada vez men os como partidos ideol6-
gicos ou partidos de militantes, e cada vez mais como partidos de integra<;ao de 
massas ou partidos de eleitores. Isto e, os partidos em causa tern tanto mais for<;a 
quanto mais se enraizam na rede de micropoderes da sociedade civil, ou, dito de 
outra forma, quanto mais grupos de interesse e grupos de pressao conseguem mo
bilizar. Ora, quando, ao arrepio destas tendencias, os dois principais partidos por
tugueses assumem a pretensao de conformar o sistema politico em termos da 
partidocracia de partidos directores, parecem esquecer que a complexidade do po
der politico em regime pluralista, vai alem do mero aparelho de poder, exigindo 
que o Estado-Comunidade nao se transforme num marginal , susceptivel de se 
perspectivar como urn paria ou urn ser indiferente perante urn a decisao excepcio
nal como e a revisao constitucional. 
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11 
TRES TOPICOS PARA UMA SOLU<;AO GLOBAL 

Escolhemos sete erros que nao serao, de certeza, remendados pelos pr6xi
mos constituintes. Por isso, insistamos na teoria e indiquemos alguns t6picos 
correctivos. 

Topico numero urn: recordar a democracia do plural e da poliarquia 

Numa democracia assente na poliarquia de uma sociedade aberta, o Estado 
nao eo L 'Etat c 'est moi do absolutismo, mas antes o L 'Etat c 'est nous do projecto 
de Estado de Direito Democnitico. 

0 Estado nao e urn qualquer ele de uma cidade do comando pairando por 
cirna da cidade da obediencia, mas antes urn n6s, uma comunhiio ou comunidade, 
em tomo de urn objectivo comum permanente, feito por causa das coisas que se 
am am. 

Do mesmo modo, o governante e governado e o governado, governante. 
Porque o governante, em vez de urn poder solto ou absorto, apenas pode ter urn 
poder-dever, umafum;iio, urn oficio. Porque o governado, enquanto cidadiio, deve 
ter participa((ao directa na politica, tanto atraves do poder de sufnigio, quanto pelo 
referenda constante corn que a opiniao publica vai sufragando os actos da 
goveman((a. 

E isto, porque os govemantes brotam dos pr6prios govemados, nao poden
do assumir-se como herdeiros do polo activo de urn qualquer pactum subjectionis. 

Compreende-se pois que o poder politico em modelos de democracia 
pluralista seja mais amplo que o bin6mio govemantes I govemados. Ele e acima de 
tudo rela((ao entre o Estado-Aparelho-de-Poder eo Estado-Comunidade, ou, como 
os chissicos diziam, entre o Principado e a Republica. 

0 poder politico e, portanto, complexo e global, abrangendo todo o espa9o 
da polis. Assim, se se torna absurdo reduzir a tensao politica a rela((ao governante 
I governado, nao deixa tambem de soar a ridiculo traduzi-la pela rela((ao situa9ao I 
oposi((ao, corn dois partidos a reivindicarem o monop6lio de tais posi9oes. 

Qualquer norma constitucional nao pode, assirn, deixar de inscrever-se no 
ambito mais vasto de um pactum unionis. Qualquer norma constitucional nao deve 
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ser ditada de cima para baixo, isto e, do aparelho de poder para a sociedade. Pelo 
contnirio, deve resultar do maxirno consenso da comunidade. 

Se a verdadeira autoria de uma Constitui<;ao deve caber a comunidade, 
qualquer desvio partidocrcitico do processo, apenas contribui para que se agrave a 
distancia entre o Est ado Aparelho e o Est ado Comunidade. 

Sobre a materia, apenas me apetece citar o antigo conselho de um dos pais
fundadores da Constitui<;ao americana, Jolm Adams: uma constituiqoo e um pa
droo, um pilar, uma garantia, quando compreendida, aprovada e amada. M as sem 
est a compreensoo e am or, e coma se fosse um papagaio de papel, um baloo, pai
rando no ar. De facto, as boas constitui<;5es, as constitui<;5es amadas e compreen
didas pela comunidade, sao as constitui<;5es que vem da republica para o principa
do, as constitui<;oes que constituem um Estado a partir da propria sociedade. S6 
assim e que as constitui<;5es podem unir. E s6 assim e que tambem podem durar. 

Topico numero dois: regressar ao simb6Iico para evitar o mitol6gico 

Muitos parecem esquecer que o Homem, alem de razao e vontade, e tam
bem imagina<;ao, e tambem um animal simb61ico e, consequentemente, a nossa 
Cidade e a nossa Constitui<;ao nao podem excluir esta realidade, a verdadeira e 
necessaria terceira dirnensao: o Homem como animal simb61ico, onde o elemento 
imagina<;ao constitui uma vertente estrutural da existencia. 

Dai que nao possamos ter apenas um Estado racional e construtivista. Te
mos que ter um Estado e uma Constitui<;ao que assumam a dimensao mitica da 
polis, que institucionalizem, nao apenas a racionalidade dos fins , mas tambem a 
racionalidade dos valores. Isto e, temos deter uma organiza<;ao das coisas politicas 
que nao seja apenas sociedade, mesmo que nascida de um contrato de constituintes 
ou de um referendo, mas tambem comunidade. 

Temos que ultrapassar o simples problema de uma sociedade de legalidade 
e que assumir os genios invisiveis da cidade, a chamada legitirnidade. Temos que 
dar alrna aquelas constitui<;5es escritas que continuam marcadas por velhas e cadu
cas ilus5es de historicismo e de construtivismo positivistas. Temos que lhes dar a 
for<;a daquelas classicas concep<;5es do homem que sao as for<;as dos 
consensualismos gradualistas, dos realismos, dos evolucionismos, das velhas leis 
fundamentais . 

Temos todos que fazer uma hermeneutica adequada para o nosso tempo, 
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que fazer urn esfor90 de constru9ao da lei a imagem e semelhan9a da cidade. E 
para tanto, temos de ter a humildade de !er os velhos chissicos, de !er a melhor 
constitui9ao que n6s tivemos, aquela constitui9ao que nao saiu, como dizia o velho 
Professor Cabral de Moncada, da cabe9a de Minerva, num determinado momento 
hist6rico, corn a ilusao de querer controlar todo o futuro. 

Temos de regressar ao espirito daquelas constitui9oes que nascem dos ple
biscitos quotidianos, dos seculares consensos, dos contratos permanentes entre as 
sociedades e essas coisas que sao puros instrumentos dessas mesmas sociedades 
que sao os Governos. 

T6pico numero tres: entender a constitui.;ao como sistema aberto para cima e 
para baixo 

Julgo que as constitui9oes, enquanto institucionaliza9ao do poder, enquan
to juridifica9ao da politica, enquanto direito, porque tern de ser vigentes, eficazes e 
validas, sao o preciso contrario das utopias e das ideologias. Reflectem ideais his
t6ricos concretos, essencias que se realizam na existencia, principios que tern de 
adaptar-se as circunstancias, normativos de conteudo pratico variavel, para se rea
lizarem, para se cumprirem, para poderem ser vividos e amados. Tern de aceitar o 
principio segundo 0 qual nao e a hist6ria que faz 0 homem, mas antes 0 homem 
que faz a hist6ria, mas ... sem saber que hist6ria vai fazendo, porque a hist6ria e 
uma consequencia das ac9oes dos homens e nao das inten9oes, dos projectos ou 
dos programas de alguns deles. 

Felizmente que a actual constitui9ao, apesar dos erros, nao e, por enquanto, 
uma tragedia. Isto e, nao ha urn problema constitucional, ha apenas problemas 
constitucionais. 

Basta, pois, que o sistema em causa tenha a humildade de se transformar 
num sistema aberto , deixando de ser a mera black box, onde naveguem 
constitucionalistas, constituintes, estudantes, mestrandos e doutorandos de direito 
constitucional, polit6logos, soci6logos e outros peritos nestas coisas hermeticas. 

Se metermos uns pedacinhos de problematico nestes meandros sistemati
cos, se transformarmos o sistema em causa num sistema aberto para cima e para 
baixo, respectivamente aberto a valores e abertos as concretas circunstancias do 
tempo e do espa9o, talvez as coisas melhorem. 

Basta deixarem que a !uta p ela constitui<;iio penetre no interior da propria 
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interpreta9ao da Constitui9ao, a fim de que se estabele9am hierarquias no sistema 
e que, pelo costume, se permita o estabelecimento de adequadas normas constitu
cionais inconstitucionais. Basta que nao se confunda o Estado de Direito corn o 
Estado de Legalidade. Que nao se traduza o rule of law por Rechtstaat. E que nao 
se confunda o c6digo constitucional vigente corn a Griindnorm de Kelsen. 

Concluindo ... 

Pedimos desculpa por esta interrup~;ao. Apesar de haver constitui~;ao, a 
luta pela constitui~;ao continua ... 
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