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DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
MARCOS DE REFERENCIA 

Ernesto Fernandes* 

Celebrar para Refundar a Lucidez e a Esperan~a 

Em tempo de celebravao do 50° Aniversario da Declara~iio Universal dos Direitos do 
Hom em (ONU, I 0.12.1948), recusando a cultura da banalizayao e do esquecimento, somos convo
cados para uma reflexiio- compromisso com os direitos e os deveres humanos. 

Deslumbrados e ingenuamente crentes nos efeitos automitticos da ciencia e da tecnologia para 
a ordem e progresso ( o implacavel processo econ6mico e tecno-cienti fico do desenvolvimento do 
capitalismo), somos confrontados com a paradoxalidade de graves problemas sociais, especial
mente a pobreza, o desemprego e a exclusao social que afectam todos os pafses 1 . 

Relembrar a DUDH, como sintese de lutas e sofrimentos e de resistencia a barbarie, a par de 
mitltiplos pactos, conven96es e declara96es internacionais, e reconhecer que: 

Se h6 a/go que possa ser considerado primordialna consfn/(;ao daquilo que chamamos 
"civilizac;c7o ", esse a/go eo ed(flcio da dignidade de cadaser humano e de suas comunidades. 
Niio hit obra mais bela que a consciencia etica. Podemos dar varios nomes a esse patrim6nio. 
"Cidadania" e "Direitos Humanos "scio duas expressi5es significativas da contemporaneidade 
para emblematizm; essa sim, verdadeiramente magnifica caminhadcl 
A viola9iio dos direitos humanos (politicos, civis, econ6micos, sociais e culturais), realidade 

escancarada na maioria dos paises, fere a esperan9a e bloqueia a determina9ii0 de muitos, mas tem, 
igualmente, despertado novas lutas e novos movimentos sociais porum projecto sociocultural 
alternativo, dados os excessos e os defices do projecto da modernidade, que constituiu a ciencia 
como seu eixo central. Um novo projecto a requerer um saber novo, que se funda na rela9iio do 
conhecimento cienti fico como senso co mum (segunda ruptura epistemo/6gica ): 

• Jnst itut o Superior de Serv i~o Social 
1 ONU , " Dcclara yii o e Programa de Ac~iio da Cim ei ra Mund ial sobre Dcscnvolv imcnto Social", 
Copc nhaga, Mar9o de 1995, in Veloso , Maria Joana c Gomes, Te resa San ta Clara, Desenvo/ ,·imento: 
Otl1•idas e E.lperan,·as, Lisbon , Plataforma Portuguesa das ONGD, 1995, p. I 09 . 
: BALESTRERI, Ricardo Brisolla, Prefac io , in Pa ctos da Humanidade, I" ed ., Amnistia lnternacio
nal, Passo Fundo - RS - Brasil , 1997, p. 7. 
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Este saber novo, sendo wna racionalidade cognitivo-instrumenta/, sera tambem uma nova 
raciona/idade mora/-pratica e uma nova raciona/idade estetico-expressiva. 0 saber novo s6 sera 
novo se for simu/taneamente wua nova inteligibilidade, uma nova etica e wna nova estetica. Para 
isso tem de se exercitar no recurso criativo aos elementos constitutivos do principia da comunida
de, cl solidariedade, cl participar;cio e ao prazer 3• 

S6 uma leitura s6cio-hist6rica das condiyoes de emergencia e consagrayao dos direitos huma
nos nas sociedades ocidentais nos abre, em meu en tender, possibilidades de um olhar critico (nao 
etnocentrico, nao individualista, nao antropoccntrico) e de uma participayao criativa, socialmente 
tlti l e pessoalmente gratificante4

. 

Os Direitos Humanos em Datas 

Com a prescntc Cronologia prctcndo idcntificar marcos do proccsso s6cio-hist6rico de cons
truyao dos dircitos humanos. Marcos de uma hist6ria rccentc marcada pela pulsayao de um tempo 
antigo. Marcos de referencia de uma hist6ria entre vencedores e vencidos : na luta contra o 
absolutismo, pclo direito a vida, contra a escravidao c trabalhos foryados, pcla libcrdadc de pcnsa
mcnto, de consciencia c de religiao, de rcuniao e associayao, de participayao nos actos cleitorais 
(direitos de I" Gera9ao - direitos civicos e politicos); pelo direito ao trabalho, pclo dircito a 
habitayao, sat1de, educayao e aos servi9os sociais e culturais (direitos de 2" Gcrayao - direitos 
ccon6micos e sociais); pela defesa e protec9iio da natureza, contra a discriminayao da mulher, o 
anti-racismo eo respeito pelas minorias etnicas, scxuais ou religiosas, pclo direito dos povos a 
auto-determinayao e independencia, pel a multiculturalidade contra o etnocentrismo ocidental ou 
outras formas de hcgemonia cultural (direitos de 3" Gerayao - direitos culturais). 

Sao direitos historicos que, reportando-se a val ores inventados pelo homo sapiens no seu 
percurso antropo16gico e filos6fico, exprcssam a construyao paulatina e paradoxa! da democratiza
yao da polis. Para esta traject6ria, o cristianismo foi um pilar de boa nova, pese em bora o papel 
contradit6rio e ate persecut6rio das igrejas, nomeadamcnte o da cat6lica dos paises do sui da 
Europa. Por isso, os direitos humanos ncio scio linea res nem irreversiveis ... nunca estcio garanti
dos ... sZio tambem direitos que se estendem ao futuro e clnatureza , como questiona Viriato 
Soromenho Marques 5. Sao direitos situados e datados, no entanto a sua indivisibilidade e, hoje, 
uma evidencia para o sensa comwn emancipat6rio em oposiyao as teses liberais, que privilegiam os 
direios civis e politicos em detrimento dos direitos sociais 6· 

.1 SANTOS, Ooaventura de Sousa, "Cicncia" , in Carrilho, Manuel Maria, Dicionitrio do Pensamenlo 
Con/emporfineo, Li sboa , Circu lo de Le itores, 1991, p.39. 

4 Cf. FERNA NDES, Ernesto, " Direi tos ll umanos e Prittieas Socia is : Uma Leitura S6cio- ll ist6rica", 
in Revisla do Sen·i~o Social, n" espec ial - Direitos ll umanos e Ac~iio Soc ial, Lisboa, APS S, 1992, p.l7-
2 3. 

5 MARQUES, Viriato, So romenh o, " Direitos llu manos - Trcs Questoes para uma Bata lha pelo 
Futuro '", in Rev. lnterven("rio Social, 13/ 14, Lisbon , lnstituto Superior de Se rv i ~o Social , Dezembro de 
1996, p.l 3- 17. 
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Os direitos humanos sao uma aposta que nos remete para A Dignidade Hum ana. As Coisas 
Tem Prer;o. 0 Homem Dignidade, como escreveu Honora to Ros?, lembrando Kant i . Este sacer
dote cat61ico e um dos expoentes da lgreja portuguesa que, na sequencia da doutrina social da Igreja 
desde o final do seculo XIX, fi rmaram, entre n6s, nos a nos sessenta, o pensamento social da lgreja, 
em tempo de "aggiornamento" (Joiio XXIII)8

. 

1689 
Declara~iio de Direitos ( direito de concessiio de impostos, liberdade de palavra, proibi9iio de 

tropas permanentes, impossibi lidade de revoga9iio das leis pelo Rei), na InglatetTa. A emergencia da 
Monarquia Constitucional. 

Acta da Tolerancia (direito do exercicio pi1blico da religiiio para todas as seitas), na Inglaterra. 

1776 
[ 12 de Junho] Declara~iio de Direitos, Estado da Virginia (EUA). 

[4 de Julho] Declara~iio de lndependencia dos EUA. 

1789 
[26 de Agosto] Declara~iio dos Direitos do Hom em e do Cidadiio, aprovada pel a Assembleia 

Nacional, Fran9a, na sequencia do processo revoluciomirio, iniciado com a Tomada da Bastilha, em 
14 de Julho de 1789 (a Constitui9iio e de Setembro de 1791 ). 

1871-1889 
Na Alemanha de Bismarck, inicio do reconhecimento dos direitos econ6micos e sociais em 

materia de acidentes de trabalho, reformulada em 1881 (leis semelhantes s6 surgiram na Gra
-Bretanha em 1897, e na Fran9a em 1898). 

Aprova9iio de tres grandes leis em materia de protec9iio social obrigat6ria: seguro -doenr;a em 
1883; seguro sobre acidentes de trabalho, que retoma os principios de 188 1, em 1884; seguro 
velhice-invalidez, em 1889 (leis codificadas e genera lizadas pe1o C6digo dos Seguros Sociais de 
1911). 

Primeiro modelo hist6rico do genero, que alicer9a o Estado Social ou Estado Providencia 
moderno, que influencia a legisla9iio de outros paises da Europa. 

6 Cf. PEREIRI NHA, Jose, "A (Re) Defini~ <\ o dos Direitos Sociais Face a Crise do Estado Providcncia 
e ao fen6meno da Exclusiio Socia l", in Rev. lnteJWII(tio Social, n" 15116, ISSS , Lisboa, Dez. 1996 p. 13I -
142. 
1 Cf. FERNANDES, Ernesto (org.}, Hononno Rosa (et. al.) · A Dignidade Humana. As Coisas tc;m 
Pre(o. 0 Homem Dignidade, Escritos e Depoimentos, Li sboa, ISSS e Mul tin ova, 1996, p. 227-233 
' Siio documcntos des ta renova~iio cclesial, particularmente: Joao XX III , Pace m in Te rri s, 1963: 
Conc ili o Vaticano II, Gaudium et Spes. I965: Paulo VI, Populorum Progressio, 1967 (proibida a 
tradu9ao portuguesa, durante mcses. pela censura); Joiio Paulo II. Soll ic itudo Rei Socialis, 1987. 
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1911 -1942 
A Gra-Bretanha, primeiro pais a organizar um sistema de assistencia social desde o inicio do 

seculoXVII (poor laws), s6 em 1911 cria um sistema obrigat6rio deseguros de doenr;a e desempre
go , abrangendo o risco de invalidez, completados em 1920 e 1931. Em 1925, e instituido um 
sistema de pensoes a favor das viuvas e dos orfiios. Aberto o caminho do Estado de Bem-Estar , 
este amplia-se e consolida-se a partir do Relat6rio Beveridge (relat6rio sobre a organizayao de um 
sistema britanico de seguran9a social), publicado em 1942, que inspirou as politicas sociais de 
muitos paises, depois da segunda guerra mundial. 

1928- 1946 
Em Fran9a, o debate sobre o sistema alemao de seguros sociais obrigat6rios data de 1920, 

sendo a primeira legislayao aprovada em 1928 e revista em 1930, cobrindo os riscos de doen9a, 
maternidade, velhice, invalidez, morte. Foi depois da segunda guerra mundial, e sob a influencia 
decisiva do Relat6rio Beveridge, que se institui um sistema de seguran9a social atraves da lei de 22 
de Maio de 1946. 

1935 
Nos Estados Unidos, cria9iio do Social Security Act por Roosevelt, utilizando-se oficialmente 

pela primeira vez a expressao seguranr;a social . Contudo, esta expressao s6 assume o sentido 
actual com Beveridge. 

1948 
[Abri l] Declara91io Americana dos Direitos e Deveres do Hom em, Resolu9iio XXX, Acta 

Final, aprovada na IX Conferencia lnternacional Americana, em Bogota. 

[I 0 de Dezembro] Declara91io Universal dos Direitos do Homem, Resolu91io 217 A (III), 
adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Na96es Unidas. 

Em Portugal , desde 1926, em situa9iio de ditadura, a DUDH s6 ganha expressiio politica com 
a Revolu9ilo do 25 de Abril de 1974, que institucionaliza o Estado de direito democratico e, de 
forma reparadora, estabelece a Declarar;Cio Universal dos Direitos do Homem como preceito 
constitucional (n°2 do art0 16°), que permanece nas revisoes, ate hoje, da Constitui9ao da Reptibli
ca Portuguesa (desgra9a de ontem, excep9ao de hoje, na Europa). 

1950 
[ 4 de Novembro] Conven9iio Europeia dos Direitos do Hom em, Conven9ao para a Protec

yao dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, aprovada pelo Conselho da Europa, 
Roma (adopta como referencia a Declarar;iio Universal dos Direitos do I-lomem ). 

1951 
[28 de Julho] Conven91io Relativa ao Estatuto dos Refugiados, adoptada pel a Conferencia 
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das Na9oes Unidas de Plenipotenciarios sobre o Estatuto dos Refugiados e Apatridas, convocada 
pela resolu9ao 429 (V) da Assembleia Geral das Na9oes Unidas, de 14 de Dezembro de I 950. 

1952 
[20 de Mar90) Protocolo 11°1 adicio11al a Co11ven~iio Europeia dos Direitos do Hom em, 

aprovada pelo Conselho da Europa, Paris. 

1961 
[ 18 de Outubro) Carta Social Europeia, aprovada pelo Conselho da Europa, em Turim 

(Portugal aprova a Carta atraves da Resolu9ao da Assembleia da Rept1blica n°2 l/91, de 24 de Abril, 
publicada no Diario da Rep(Iblica, 11°179, de 6.8.1991 , I" Serie- A, p.3855-·-3872). 

1963 
[6 de Maio] Protocolo 11°2 adicional a Conven~iio Europeia dos Direitos do Homem, 

aprovado pelo Conselho da Europa, Estrasburgo. 

[6 de Maio) Protocolo H03 a Conve11~iio Europeia dos Direitos do Hom em ( emendando os 
artigos 20°, 30° e 34° da Conven9ao ), aprovado pelo Conselho da Europa, Estrasburgo. 

[ 16 de Setembro J Protocolo 11°4 a Conven~iio Europeia dos Direitos do Homem (reconhe
cimento de novos direitos e liberdades), aprovado pelo Conselho da Europa, em Estrasburgo. 

1965 
[21 de Dezembro) Conven~iio Internacio11al sobre a Elimi11a~ao de Todas as Form as de 

Discrimina~iio Racial, adoptada e aberta a assinatura e ratificayiio pel a Resolu9iio 2.106 - A 
(XX), da Assembleia Geral das Na96es Unidas. 

1966 
(20 de Janeiro) Protocolo 11° 5 a Co11ve11~iio Europeia dos Direitos do Hom em ( emenda os 

artigos 22° e 40° da Convenyao ), Conselho da Europa, Estrasburgo. 

[ 16 de Dezembro) Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos, adoptado e aberto a 
assinatura, ratificayao e adesao pela Resoluviio 2.200 A (XXI) da Assembleia Geral das Na9oes 
Unidas. 

[ 16 de Dezembro) Pacto lnternacional de Direitos Eco116micos, Socia is e Culturais, 
adoptado e abe1to a assinatura, ratificayao e adesiio pela Resoluyao 2.200- A (XXI) da Assembleia 
Geral das Na96es Unidas. 

1969 
(22 de Novembro) Co11ven~iio Americana sobre Direitos Humanos (Pacta de Scio Jose de 
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Costa Rica), adoptada e aberta a assinatura da Conferencia Especializada lnteramericana sobre 
Direitos Humanos, em Sao Jose de Costa Rica. 

1974 
[ 12 de Dezembro] Carta dos Direitos e Deveres Economicos dos Estados (NOEl- Nova 

Ordem Econ6mica lntemaciona/ ), Resolu<;ao 3281 (XXIX), adoptada pel a Assembleia Geral das 
Na<;oes Unidas. 

1979 
[ 17 de Dezembro] Codigo de Conduta para os Funciom\rios Responsaveis pe1a Aplica

~ao da Lei, Resolu<;iio 34/ 169, adoptada pe1a Assembleia Geral das Na<;oes Unidas. 

[ 18 de Dezembro] Conven~ao Sobre a Eliminayao de Todas as Form as de Discrimina~ao 

Contra a Mu1her, adoptada e aberta a assinatura, ratifica<;ao e adesao pel a Resolu<;ao 34/180, da 
Assembleia Geral das Na<;oes Unidas. 

1981 
[27 de Julho] Carta African a dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta de Banjul ), 

aprovada pela Conferencia Ministerial da Organiza<;ao de Unidade Africana (OUA), em Banjul, 
Gambia, em Janeiro de 1981, e adoptada pel a XVIII Assemb1eia dos Chefes de Estado e Governo 
da OUA, em Nairobi, Quenia, em 27.7.1981 . 

1982 
A Comunidade Europeia cria a Politica Co mum do Ambiente, que vema figurar no Acto 

Unicode 1987 e e alat·gada no Tratado de Maastricht ( 1992), contemplando os seguintes dominios 
de ac<;ao: po1ui<;ao atmosferica; polui<;ao das aguas, elimina<;ao e tratamento dos detritos; riscos 
industriais; biotecnologia; ruido. 

1984 
Declara9iio Europeia sobre os Objectivos Culturais, adoptada pela 4" Conferencia de 

Ministros Europeus Responsaveis pelos Assuntos Culturais, em Berlim. 

[ 10 de Dezembro] Conven9ao Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Pen as Crueis, 
Desumanas ou Degradantes, adoptada pela Resolu<;ao 39/46, da Assembleia Geral da ONU. 
Nesse quadro, fo ram produzidas a Conven9ao Interamericana para Prevenir e Punir a Tortu
ra, adoptada pela Assembleia Geral da Organiza<;iio dos Estados Americanos, Colombia, em 9 de 
Dezembro de 1985, e a Conven9ao Europeia para a Preven9ao da Tortura e Tratamento ou 
Puni9ao Desumano ou Degradante, adoptada pelo Conselho da Europa, Estrasburgo, em 26 de 
Novembro de 1987. 
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1989 
[20 de Novembro] Conven~ao sobre os Direitos da Crian~a, adoptada e aberta a assinatura, 

ratifica~ao e adesao pel a Resoluyao L. 44 (XLIV), da Assembleia Geral das Nav5es Unidas. Esta 
Convenyao retoma, nomeadamente a Declara~ao de Genebra sobre os Direitos da Crian~a , de 
1924, a Declara~ao sobre os Direitos da Crian~a, adoptada pela Assembleia Geral da ONU, em 
20 de Novembro de 1959, e a Declara~ao sobre os Principios Sociais, Juridicos Relativos a 
Protec~ao e Bem-Estar da Crian~a, adoptada pela Resoluyao 41/85, de 3 de Dezembro de 1986, 
da Assembleia Geral da ONU. 

[9 de Dezembro] Carta Europeia dos Direitos Socia is Fundamentais dos Trabalhadores, 
adoptada no Conselho Europeu de Estrasburgo. A necessidade de aprofundar a dimensao social do 
mercado interno, segundo os objectivos da Carta, e retomada nos Tratados de Maastricht ( 1992) e 
de Amesterdao ( 1997). 

1992 
Cimeira da Terra- Agenda 21, Conferencia das Nay5es Unidas para o Ambiente e Desen

volvimento, Rio de Janeiro, na sequencia da ideia de um desenvolvimento sustentado- gestao dos 
recursos cia Terra por fo rma que as necessiclacles do presente sejam satisfeitas scm que por isso as 
gerayoes futuras fiquem impedidas de satisfazer as suas - lanyada pel a Comissao Mundi a I para o 
Ambiente e Desenvolvimento, sob pressao de um movimento social de defesa do ambiente que vem 
dos anos sessenta. 

[ 18 de Dezembro] Declara~ao Sobre a Protec~ao de Todas as Pessoas Contra Desapare
cimentos For~ados, adoptada pela Assembleia Geral cia ONU, atraves da Resolu9iio 47/133. 

1995 
[ 6-12 de Mar9o] Declara~ao e Program a de Ac~ao da Cimeira Mundial sobre o Desen

volvimento Social, organizada pel a Organizavao das Na9oes Uniclas, em Copenhaga. 

Direitos Humanos e Serv i~o Social 

Entre as profissoes de intervenviio social, instituidas no quadro sociopolitico do reconheci
mento paulatino dos direitos sociais, desde o ultimo quartel do seculo passado, o Trabalho Social 
I Servi9o Social configura-se como profissiio radicada nos direitos humanos. Direitos que se repor
tam a uma fi losofia humanista e democn!tica baseada nos valores da vida, da liberdade, da igual
dade e da nao discrimina<;iio, cia justi<;a, da solidariedade, da responsabilidade social, da evoht<;iio, 
paz e nclo violencia, cia rela<;clo entre a humanidade e a natureza 9. 

A ancoragem nestes principios idea is, como quadro valorativo do Servi90 Social, confronta-se 
com realidades econ6micas e socioculturais de ignorancia, menosprezo e violayiio dos direitos 
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humanos, manifestos, de forma despudorada, em tempo de crise - mudanc;a coincidente com a 
reemergencia do discurso liberal. Nestes tempos de convulsao como o nosso ( desemprego, pobre
za, exclusao social), as profissoes de intervenc;ao humano-social (professores, assistentes sociais, 
psic6logos, psiquiatras, arquitectos, animadores, artistas, ... ) sao sacudidas nos seus alicerces 
cognitivos, esteticos e valorativos. Sao questionadas: que sociedade e com que ciencia e arte? 

A legitimidade socioploitica das profissoes depende, em cad a momento, da sua capacidadc de 
resistencia e de ousadia propositiva, nao corporativa, mas de servic;o (ao) pttblico. A questao dos 
direitos humanos e, de facto, um decifrador. Reduzi-los, ingenuamente, aos direitos de liberdade e 
ceder ao nao respeito dos direitos de igualdade, sem os quais a liberdade desprotegida se altera em 
espiral de vio/encia. Os direitos sociais sao uma construc;ao I conquista das classes subalternas e 
exploradas quando o capitalismo liberal prometia ore/em e progresso. A defesa dos direitos econ6-
mico-sociais en contra justificac;ao empirica e te6rica nas ciencias sociais e nas ideologias de trans
formac;ao social, historicamente designadas de socialismos. 

Penso que a formac;ao inicial e p6s-graduada de assistentes sociais, obviamente dos outros 
interventores sociais, deven't, de forma sistematica, trabalhar a questao dos valores e dos direitos 
humanos, numa perspectiva filos6fica e sobretudo sociopolitica10

. Esta e crucial para elaborar o 
mapa das ve lhas e das novas desigualdades sociais: das crian~as e dos idosos, das mulheres e das 
minorias, dos nacionais e dos estrangeiros, dos paises ricos e dos pobres, da cultura dominante 
estranha aos direitos da natureza. Para entenderuma globalizac;ao que, sen do (tao) real na liberalizac;ao 
dos movimentos do capital financei ro, mundializa os problemas sociais e ( quase que) reduz os 
movimentos sociais pelas novas solidariedades a voluntarismos sem estrategia de desenvolvimen
to11. 

Comprometer rad icalmente o Servic;o Social com os direitos humanos passa por uma aprendi
zagem: pensar globalmente, agir local mente. Uma experimentac;ao que, fustigada no campo da 
intervenc;ao psicossocial, se deve al icerc;ar num novo /oca/ismo como eixo estrategico do desenvol
vimento humano e social12 

0 Futuro Pode Ser Possivel 

A Declara~ao sobre o Desenvolvimento Social reconhece no n° I: 
Pela primeira vez na hist6ria, a convite das Nac;oes Unidas, reunimo-nos na qualidade de 

Chefes de Estado e de Governo para reconhecer a importancia do desenvolvimento social e do bem-

'' Cf. Centro de Dircitos Humanos. Derechos Humanos v Tralwjo Soc ial. Gcncbra. ONU, 1995 , p. 9- 11 
'" Cf. Branco, Francisco, "A Nova Ccn tralidadc dos Di reitos Sociais c os Dcsafios a Forma~;io c 
lnte rvcn~;io em Scrv i~o Social .. , in Rev. flllenenrcJo Socialn" 13114. Lisboa. ISSS, p.41 -53. 
"C f. TORTOSA. Jose Maria, "G ioba lizncion: Tcndcncin s. ideologias y polit icas··. in Glohali:acion r 

Trahajo Social. II Congrcsso - Escu leas Univcrsitarias de Trabajo Soc ial, Madrid. 9-11 de Setembro de 
199R. p.l9 -38 
•: Cf. YANEZ. Clemente J. Navarro. "Gioba li za~;io e Socialismo: novas opo rtun idad cs para o de scn 
volvimento". in Rev. Analise Social. 143/144. Lisboa. ICSU L. 1997. p. 901-912 . 
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estar da humanidade e dar a maxima prioridade a esses objectives agorae no seculo XXI. 

E, prossegue, escancarando a consciencia e reconhecendo a urgencia do empenhamento sol ida
rio, nascido da indignac;:ao ou da revolta, por vezes, traduzido em violencia, para defender os val ores 
da dignidade e da liberdade em solidariedade, no presente com senti do de futuro. Assim, declara no 
n°2: 

Reconhecemos que a populac;:ao mundial manifesta de diversas maneiras a necessidade urgente 
de resolver graves problemas sociais, especial mente a pobreza, o desemprego e a exclusao social 
que afectam todos os paises. A nossa tarefa consiste em atacar, quer as causas subjacentes e 
estruturais, quer as suas temiveis consequencias, a fim de reduzir a incerteza e a inseguran(:Cina 
vida das pessoas. 

A ignorclncia, com a forc;:a ag6nica que I he da Camus, no romance A Peste ( 1947), e a inercia 
por anestesia intelectual (a pedantismo intelectual, como expressa Antonio Sergio), sao obstaculos 
a uma cultura dos direitos humanos, critic a e multicultural, numa 16gica de guicloemancipat6rio 
para uma politica progressista 13, em tempo de des-encanto e de promessa tambem (como sao todos 
os tempos, de forma manifesta, espectacular ou subterranea). 

N inguem esta de fora da ignorc/ncia e da inercia (melhor, das ignorancias e das inercias), dai 
a palavra- mae da poesia e dela somos sempre, eternamente, filhos: 

Vemos, ouvimos e Iemos: niio podemos ignorar. 

Com Sophia de Mello Breyner, rendemo-nos a esta evidencia, tambem do corac;clo , que a vida, 
pessoal e colectiva, e coisa sempre por achar, em aposta do homem, como espanto (ii!finitamente 
grande) e como escandalo (ii!finitamente miseravel). Assim reflectia Pascal, que nasceu em Junho 
de 1623. 

A modernidade funda-se numa consciencia I lucidez em gestac;:ao multissecular e afirma-se 
segundo pn\ticas e lutas sociais de temivel conflito (Leao Xlll, 1891 ), entre a bandeira da dignidade 
humana eo chao da geograjia dafome (Josue de Castro, 1946). Dai, nao podermos ignorar: 

0 problema fundamental em relac;:iio aos direitos do homem, hoje, niio e tanto ode justifica
los, mas ode protege-los. Trata-se de tm1 problema nao fi1os6fico mas politico14

. 

Ao ce1ebrarmos os 50 a nos da Declarac;c/o Universal dos Direitos do Hom em estamos tambem 
a comemorar os 150 anos do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. Reconhecendo o 
seu pensamento, contra a cultura das ideias (idealismo filos6fico ou tecnol6gico) sem ideal 
(todos ao molho e fe em deus e/ou no capital): 

No Iugar da antiga sociedade burguesa, com as suas classes e os seus cOJiflitos de classes, 
surge en tao uma associac;:ao on de o livre desenvolvimento de cada um e a condic;:iio do livre desen
volvimento de todos 15• 

13 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa, Por uma concep~iio multicultural de direitos humanos, in 
Re vista Critica de Ciencias Sociais , n• 4R, Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Junho 1997, p. ll -32. 
14 BOBBI O,Norbcrto, 1\ Era dos Dirci tos Humanos. Ca mpus, 1992, p.24 



18 Er nesto Fernandes 

Profecia ou principia estruturador do humanismo democratico? Fuga ou recusa dos crimes e 
loucuras da humanidade, quando o nosso mundo corre o risco de explosao e implosclo, nesta era 
dos e.xtremos, como analisa Eric Hobsbawm1r'? 

0 futuro e possivel porque na base de todos OS direi tos esta 0 direito de resistencia a 
opressiio (familiar; escolar; profissional; politica local, nacional ou da globalizac;cio; 
intersubjectividades), ou seja, o direito a indignac;:ao como a outra face da mesma viagem pelo direito 
a dignidade. Com ira santa , como canta Milton Nascimento. Em via gem de comer;ar de novo, niio 
permitindo a desesperanr;a, como, em canto de resistencia, adverte Maria Betania. Em Utopia 
como den uncia- busca -anuncia Zeca Afonso: 

Cidade 
Sem muros nem ameias 
Gente igual por dentro 
gente igual por.fora 
On de a.folha da palma 
cifctga a cantaria 
Cidade do hmnem 
Nao do lobo nws irmcio 
Capital da alegria 

Em pacta de cora gem, como clisse o Senhor Presidente cia Rep(lblica, nas comemorac;:oes do 5 
de Outubro, preocupado com a participa<;ao civica, condi<;iio para o exercicio e aprofundamento cia 
democracia. Ou seja, a necessidade de revitalizar a democracia representativa pela democracia 
participativa. Pacta de coragem para todos OS portugueses: de cada pessoa a fami lia, do campo 
escolar e profissional a polis, bairro, freguesia, concelho, regiiio, .... Pacta de cora gem em demar
cac;:ao pessoal e sociopol itica com labirinto da saudade (Eduardo Lourenc;:o) e a cegueira (Jose 
Saramago). Demarcac;:ao coma banalizar;cio (Vergilio Fweira) que mina e imbeci liza aAparic;c/o. 

Scm memoria sociohist6rica, da revoluc;:iio francesa ou do 5 de Outubro ou da queda do muro 
de Berl im, tudo se to rna cegueira .... Dai, a urgencia de ousar pensar, de ousar reflectir e de ousar agir 
como, ja ha anos, nos advertia Josue de Castro. 0 problema, o nosso problema, e de subeducac;:iio, 
isto e, de subclesenvolvimento humano. 

A educac;:iio niio e instru<;iio, e processo de aprendizagem, ao Iongo de toda a vida, assente em 
quatro pi lares: aprender a conhecer, aprender afctzer, aprender a viverjuntos - aprender a viver 
COlli os outros, aprender a ser 17• 

Uma ecluca<;iio que, dcsde o p6s-guerra, a DeclaracJio Universal dos Direitos do Homem 

15 MARX c EN GELS. IR48. Mauij£·.,·/o do l'anido CrHIIIIIIisl a. Co imbra. Ccntc lha . 197~. p. 57 . 
\ 6 Cf. HOBSBi\WiVJ. Eric. ( 1994) . . ·1 f ra dos f.nrem os. Brere 1-/i.~triria rio Shulo XX. 19 14-1 99 1. 

Li sboa . Prsc n~a. 1996 (aulor de: .·1 fra r!as Rerolu("ries 178 9-/ 848. \962: A Em do Cat>i{([/ 1848-
18 75. 1975: A Ero rio lmphio 1815-191 4. 1987) . 
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definiu, no n"2, art. 26°, como: 

A educac;:iio deve visar a plena expansiio da personalidade humana e ao reforc;:o dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensao, a tolerancia e a amizade 
entre todas as nac;:oes e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
actividades das Nac;:oes Unidas para a manutenc;:ao da paz . 

Uma educac;:iio que se experimenta na consciencia e no exercicio das responsabilidades/deveres, 
condic;:iio para proteger e abrir caminhos de aprofundamento dos novos direitos, em liberdade 
solidaria. 
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