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OS DIREITOS SOCIAlS NO PROJECTO 
DE CONSTITUI<_;A.o EUROPEIA 

Albino Mendes Baptista 





OS DIREITOS SOCIAlS NO PROJECTO 
DE CONSTITUI<;AO EUROPEIA * 

Albino Mendes Baptista"" 

I 

Antes de tudo agrade<;:o ao Professor Manuel Pires o convite que me 
dirigiu para estar presente neste coloquio, cumprimento todos os presentes e 
felicito a Universidade Lusiada por esta importante iniciativa. 

A este proposito mantem inteira actualidade as seguintes palavras de 
FRANCISCO LUCAS PIRES pronunciadas em 1995: 

"A proxima revisao dos Tratados ja nao pode ficar so na mao do tripe de 
ministros, diplomatas e burocratas ( ... ). E preciso submeter a Europa ao 
veredicto da opiniao publica, ultrapassando o "sindrome da pe<;:a de porcelana 
delicada" que se pode admirar mas nao tocar" 1

• 

Quando no preambulo do Projecto de Constitui<;:ao Europeia2
• 

3 se le 
"Gratos aos membros da Conven<;:ao Europeia por terem elaborado a presente 
Constitui<;:ao em nome dos cidadaos e dos Estados da Europa.", fica-se corn a 
sensa<;:ao de que a discussao desta materia pode significar urn gesto de ingra
tidao por parte de urn cidadao europeu. 

Mas, a Universidade e, por natureza, uma institui<;:ao rebelde ... 
Na verdade, em momentos decisivos como este a Academia tern de estar 

presente, mas corn urn olhar cientifico. Por isso tera de saber promover urn 

* Corresponde a interven~ao feita no Col6quio ""Aspectos Pluridisciplinares do Projecto de 
Constitui~ao Europeia"", que teve lugar na Universidade Lusfada de Lisboa, no dia 4 de Dezembro 
de 2003. 0 presente texto foi publicado na Minerva - Revista de Estudos Laborais, n.Q 4, 2004, pp. 41 
e ss .. 

** Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusfada de Lisboa. Mestre em Direito. 
1 F. Lucas Fires, Portugal e o futuro da Uniiio Europeia, Lisboa, 1995, p. 13. 
2 Doravante ""Projecto"". Todos os artigos referidos no texto, sem indica~ao da respectiva fonte, 

referem-se ao Projecto de Constitui~ao Europeia. 
3 0 Projecto de Constitui~ao Europeia foi apresentado ao Conselho Europeu reunido em 

Sal6nica em 20 de Julho de 2003, aprovado por consenso pela Conven~ao Europeia em 13 de Junho 
e 10 de Julho de 2003, e entregue ao Presidente do Conselho Europeu, em Roma, a 18 de Julho de 
2003. 0 texto do Projecto pode ser consultado em htt: I I europa.eu.int/ futurum/ constitution/ 
index_pt.htm. 
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debate, sereno e ponderado, do Projecto de Constitui<_;ao Europeia. E corn a 
"objectividade universitaria" de que fala Teixeira Ribeiro. 

II 

E sabido que a Europa nasceu sob o signo do econ6mico, de que as 
designa<_;oes das Comunidades sao sintoma. 

Como se sabe, a materia dos direitos fundamentais, em geral, nao constava 
da versao originaria dos Tratados. A sua recep<_;ao pelo Direito Comunitario 
deu-se por intermedio do Tribunal de Justi<_;a4

, ap6s algumas hesita<_;oes iniciais5, 

mas foi urn recepr;ao imposta pelas tradi<_;oes constitucionais nacionais e pelos 
instrumentos internacionais subscritos pelos Estados-Membros, corn destaque 
para a Conven<_;ao Europeia dos Direitos do Homem, e determinada por razoes 
de sobrevivencia da propria ordem juridica comunitaria. 

Embora o Acto Unico Europeu (1986) contenha a primeira referenda aos 
direitos fundamentais, e o Tratado da Uniao Europeia (Maastricht, 1991) que 
constitui o momento de viragem ao referir-se aos direitos fundamentais em 
varios momentos, ao aludir a Conven<_;ao Europeia dos Direitos do Homem6 

e ao acentuar a vertente social da integra<_;ao comunitaria. 
0 Tratado de Amesterdao (1997) adita urn considerando ao preambulo 

no qual se afirma o "apego aos direitos sociais fundamentais", introduz o 
Protocolo Social e o Acordo sobre Politica Social anexos ao Tratado da Uniao 
Europeia, procede a modifica<_;oes no sentido do refor<_;o dos direitos sociais e 
introduz urn titulo relativo ao emprego. 

A Carta Comunitaria dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalha
dores, de 1989, que inicialmente era uma (mera) declara<_;ao politica, nao 
obstante estar vocacionada para influenciar a adop<_;ao de instrumentos 
juridicos7

, passou a constituir urn quadro referendal da politica social comu
nitaria8 e os direitos nela consignados a participar da natureza de direitos 
fundamentais da Uniao. 

Faltava, contudo, urn catalogo (mais abrangente) dos direitos fundamen
tais e a clarificar;ao do conteudo das "tradi<_;oes constitucionais nacionais". 
Foi neste contexto que foi aprovada em Nice, em 7 de Dezembro de 2000, a 

., V d. os Ac6rdaos STAUDER, Proc. 29/96, de 12.11.69. (Rec. 1969, p. 419); INTERNATIONALE 
HANDELSGESELLSCHAFT, Proc. 11/70, de 17.12.70. (Rec. 1970, p. 1125); e NOLD, Proc. 4/73, de 
14.5.74. (Rec. 1974, p. 491). 

5 V d. MIGUEL GORJAO-HENRIQUES, "A evolu~ao da protec~ao dos direitos fundamentais 
na espa~o comunitario", em AAVV, A Carta de Direitos Fundamentais da Uniiio Europeia, Coimbra, 
2001, pp. 27 e ss .. 

6 0 art. F, n.Q 2 (actual art.Q 6.Q), estipula que a Uniao respeita os direitos fundamentais, tal 
como sao garantidos pela Conven~ao Europeia dos Direitos do Homem, e tal como resultam das 
tradi~6es constitucionais comuns aos Estados membros enquanto prindpios gerais de direito. 

180 

7 Ponto n.2 28 da Carta Comunitaria dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores. 
" Art.9 136.9 do Tratado CE. 
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"Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia"9
, mais urn passo da 

constrw;;ao europeia, e primeiro passo para uma Constitui<;;ao Europeia. Bern 
dizia Shuman, numa nota de realismo e antevisao politica, que a Europa se 
faria passo a passo ... 

A "Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia" nao tern, como 
se sabe, cankter vinculativo, o que nao significa que nao tenha valor jur:idico10

. 

Pois bem, o Projecto de Constitui~ao Europeia dedica integralmente a 
Parte II a "Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia" 11

, integrando
-a no Tratado12

, e pretendendo conferir-lhe indiscut:ivel caracter vinculativo. 

HI 

Importa relevar que a Carta constitui urn momento da maior importancia 
para a afirma~ao dos direitos sociais enquanto categoria de direitos funda
mentais. Os direitos sociais passaram de parentes pobres dos direitos civis e 
politicos a parentes remediados. E sabido que os direitos sociais sofreram 
sempre de uma capitis deminutio, que foi sendo lentamente debelada. 

Tenha-se presente que no seio da ONU os direitos civis e politicos e os 
direitos sociais sempre foram parentes afastados e desencontrados. A par do 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos (1976) temos o Pacto Inter
nacional de Direitos Economicos, Sociais e Culturais (1976). 0 mesmo sucedeu 
no ambito do Conselho da Europa em que a Conven~ao Europeia dos Direitos 
do Homem (1950) vive ao lado da Carta Social Europeia (1961), que, alias, 
nasceu mais de uma decada depois. 

A Carta, como nos diz JORGE PEREIRA DA SILVA, acaba corn este "regi
me de apartheid" 13

, recepciona o princ:ipio da indivisibilidade dos direitos 
humanos, refor~a o caracter democratico da Uniao e exprime o modo de estar 
europeu. 

Neste aspecto ela assume urn valor simbolico incontornavel e da mais 
alta relevancia14

• Nomeadamente para os Estados que aguardam a sua entrada 
na Uniao. 

A isso acresce a questao da legitimidade da actua~ao externa da Uniao 
no plano da afirma~ao dos direitos sociais como parte integrante dos direitos 
do homem. 

9 JOCE, n.Q C 364, de 18-12-2000. 
111 Assim, entre outros, JORGE PEREIRA DA SILVA, "Os direitos sociais ea Carta dos Direitos 

Fundamentais da Uniiio Europeia", Direito e Justi~a, 2001, t. 2, p. 161. 
11 Doravante "Carta". 
12 A Uniiio reconhece os direitos, liberdades e principios consagrados na Carta dos Direitos 

Fundamentais, que constitui a Parte II da presente Constitui~iio (art. 7.9
, n.9 1, da Parte I). 

13 JORGE PEREIRA DA SILVA, "Os direitos sociais e a Carta dos Direitos Fundamentais da 
Uniiio Europeia", cit., p. 155. 

14 A questiio da "dimensiio simb6lica e constitucional da Carta" e desenvolvida por FRANZ 
C. MAYER, "La Charte europeenne des droits fondamentaux et la Constitution europeenne", Revue 
trimestrielle de droit europeen, 39(2), avr.-juin, 2003, p. 191, pp.194 e ss. 
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A este proposito justifica-se trazer a cola<;ao o art.Q 47.Q da Parte I, segundo 
o qual a Uniao reconhece e promove o papel dos parceiros sociais a nivel da 
Uniao, tendo em conta a diversidade dos sistemas nacionais, e facilita o dialogo 
entre eles, no respeito pela respectiva autonomia, bem como salientar a sua 
inser<;ao sistematica no Titulo, inteiramente novo, relativo a "Vida democratica 
da Uniao"15• 

0 dialogo passa assim a ser visto, e bem, nao (apenas) como urn direito 
das associa<;oes representativas dos sujeitos colectivos laborais, mas como 
afloramento da democracia participativa. 

Mais: a justi<;a social e a solidariedade sao mesmo vistos no Projecto 
como "Valores da Uniao"16. 

IV 

Num certo sentido, a Carta acolhe as ideias da Revolu<;ao Francesa, em 
particular de "fraternidade", que rebaptiza de "solidariedade"17

• 

Na verdade, no segundo considerando do preambulo, o prindpio da 
solidariedade encontra-se ao lado da dignidade do ser humano, da liberdade 
e da igualdade, o que aponta para "a nota especificamente europeia de direitos 
fundamentais, distinta da concep<;ao americana" 18

• 

Por outro lado, prossegue a via iniciada corn a Constitui<;ao de Weimar 
de 1919, absorve em parte a critica marxista, recebe os ensinamentos 
Keynesianos (o art.Q 3.Q da Parte I do Projecto alude expressamente a "economia 
social de mercado"), e assume o contributo fundamental, que nem sempre 
tern sido sublinhado, da Doutrina Social da Igreja19

• 

No que diz respeito as fontes directas de inspira<;ao dos direitos sociais20, 

destaquem-se a Carta Comunitaria dos Direitos Sociais Fundamentais dos 
Trabalhadores e a Carta Social Europeia. 

V 

Quanto a sistematiza<;ao importa ter presente que OS direitos SOCialS se 
encontram dispersos pelo Titulo IV - Solidariedade, pelo Titulo II - Liberdades 
e pelo Titulo Ill - Igualdade. 

15 Titulo VI da Parte I. 
16 Art.Q 2.Q da Parte I. 
17 JORGE PEREIRA DA SILVA, "Os direitos sociais ea Carta dos Direitos Fundamentais da 

Uniao Europeia", cit., pp. 148 e ss .. 
18 Assim, FRANZ C. MAYER, "La Charte europeenne des droits fondamentaux et la Cons

titution europeenne", cit., p. 191. 
19 Materializada particularmente nas Enciclicas Rerum Novarum e Quadragesimo Anno. 
20 Em relac;:ao aos direitos civis e politicos importa relevar a Convenc;:ao Europeia dos Direitos 

doHomem. 
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Como manifesta<;6es de "solidariedade" temos: 

- direito a informa<;ao e a consulta dos trabalhadores na empresa21 

direito de negocia<;ao e de ac<;ao colectiva22 

direito de acesso aos servi<;os de emprego23 

protec<;ao em caso de despedimento sem justa causa24 

condi<;6es de trabalho justas e equitativas25 

protec<;ao do trabalho infantil e protec<;ao dos jovens no trabalho26 

vida familiar e vida profissionaF7 

seguran<;a social e assistencia sociaF8 . 

Como materia de "liberdades" encontramos: 

liberdade de reuniao e de associa<;ao sindicaF9 

direito de acesso a forma<;ao profissional e contfnua30 

liberdade profissional e direito ao trabalho31 

liberdade de empresa32
• 

No titulo Ill referente a igualdade aparecem-nos os seguintes direitos: 

nao discrimina<;ao33 

igualdade entre homens e mulheres34 

integra<;ao das pessoas corn deficiencia35
• 

VI 

Convem ter presente que os destinatarios da Carta sao as institui<;6es, 
6rgaos e agendas da Uniao (na observancia do princfpio da subsidiariedade), 
bem como os Estados-Membros apenas quando apliquem o direito da Uniao36

• 

Ao que acresce que a Carta nao cria quaisquer novas atribui<;6es ou compe
tencias para a Uniao37

. 

21 Artigo II - 27.Q. 
22 Artigo II - 28.Q. 
23 Artigo II - 29.Q. 
24 Artigo II - 30.Q. 
25 Artigo II - 3l.Q. 
26 Artigo II - 32.Q. 
27 Artigo II - 33.Q. 
28 Artigo II - 34.Q. 
29 Artigo II - 12.Q. 
30 Artigo II - 14.Q. 
31 Artigo II - 15.Q. 
32 Artigo II - 16.Q. 
33 Artigo II - 2l.Q. 
" Artigo II - 23.Q. 
35 Artigo II - 26.Q. 
36 Art.Q II-Sl.Q, n.Q 1. 
37 Art.Q II-Sl.Q, n.Q 2. 
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Isto implica dizer que os particulares podem invocar os direitos subjec
tivos que a Carta lhes reconhecem contra entidades ptiblicas da Uniao e dos 
Estados-Membros, o que nos situa no ambito do efeito directo vertical desses 
direitos. 

Em todo o caso, nao podem ser ignoradas situa~6es de efeito directo 
horizontal, desde que o direito invocado resulte de uma disposi~ao das outras 
Partes da Constitui\ao que possua ela propria efeito directo horizontaP8• 

Neste contexto, como escreve ANA MARIA GUERRA MARTINS, "nem 
todos os direitos sociais gozam do mesmo grau de invocabilidade."39

• 

VII 

No que concerne ao ambito e interpreta~ao dos direitos sociais, importa 
ter presente que qualquer restri\aO ao exercicio dos direitos e liberdades reco
nhecidos pela Carta deve ser prevista por lei e respeitar o contetido essencial 
desses direitos e liberdades, corn observancia do principio da proporciona
lidade40. 

Por outro lado, "na medida em que a presente Carta reconhe~a direitos 
fundamentais decorrentes das tradi~oes constitucionais comuns aos Estados
Membros, tais direitos serao interpretados de harmonia corn essas tradi~6es"41, 

0 que conduzini a adop~ao de diferentes criterios interpretativos. 
A solu~ao de compromisso encontrada e, por isso, susceptivel de com

portar uma aplica~ao geometricamente variada. Mas, coma diria FRANZ C. 
MAYER, "o direito constitucional europeu e urn direito constitucional de 
diversidade, e nao de homogeneidade."42 

De resto, tambem a Carta Social Europeia e aplicada de modo diferente 
pelos Estados-Membros do Conselho da Europa. 

Julga-se, no entanto, que a pressao que aquele principio vai gerar obri
gara, mais tarde ou mais cedo, a adop~ao de canones interpretativos comuns. 

VIII 

0 art.Q II-53.Q (nivel de protec~ao) contem uma redac~ao infeliz, porquanto 
em vez de aludir aos direitos fundamentais em geral refere-se aos "direitos do 

38 Art. II-52.Q, n.Q 2. 
39 ANA MARIA GUERRA MARTINS, "A Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia 

e os direitos sociais", Direito e Justi~a, 2001, t. 2, p. 225. 
40 Art.Q II-52.Q, n .Q 1. 
41 Art.Q II-52.Q, n.Q 4. 
42 E FRANZ C. MAYER acrescenta: "Desenvolver o principio do primado nesta perspectiva 

e compatfvel corn o art.Q 53P da Carta." Alias, para o mesmo autor, "o principio do primado nao 
implica automaticamente uma hierarquia de normas: na sua versao mais simples, o principio nao 
constitui senao uma resposta a questao de saber que norma prevalece em caso de conflito." ("La 
Charte europeenne des droits fondamentaux et la Constitution europeenne", cit., p . 188). 

184 Lusfada. Direito. Lisboa, n.Q 3 (2005) 



Os Direitos Sociais no Projecto de Constituic;:ao Europeia, p. 177-190 

Homem e liberdades fundamentais", esquecendo-se em seguida de referir a "Carta 
Social Europeia". Pensamos, todavia, que por uma razao de coerencia, nenhuma 
disposi<;ao da Carta deve ser interpretada no sentido de restringir ou lesar 
(tambem) os direitos sociais reconhecidos pelo direito da Uniao, o direito inter
nacional e as Conven<;6es intemacionais em que sao Partes a Uniao ou todos os 
Estados-Membros, nomeadamente a Carta Social Europeia, bem como pelas 
Constitui<;6es dos Estados-Membros. 

IX 

Sabemos ja que nem todos os direitos tern a mesma natureza. A par de 
direitos directamente invocaveis, como e 0 caso do direito a negocia<;ao colecti
va, existem direitos que carecem de medidas de implementa<;ao, como e o 
caso do direito a condi<;6es de trabalho justas e equitativas. 

A frequente remissao do Projecto para as legisla<;6es e praticas nacionais43
, 

sem a previsao de mecanismos integrativos, contribui para aumentar a comple
xidade da materia, o que nao deixara de dificultar o exerdcio de alguns direitos 
sociais e de criar problemas em materia de igualdade de tratamento44

• 

X 

0 discurso que por vezes se faz de que a Carta pouco representa para 
paises como Portugal, atendendo a que temos urn catalogo de direitos sociais 
muito avan<;ados, revela uma leitura unilateral da situa<;ao, pouco sensivel a 
valores de solidariedade e de aproxima<;ao, e consubstancia-se no esqueci
mento de que muitos portugueses trabalham noutras latitudes, e continuarao 
a trabalhar cada vez em maior mimero face a urn espa<;o que cada vez mais 
se assume sem fronteiras. 

Como diria J. VIEIRA DE ANDRADE, "a protec<;ao substantiva dos direi
tos fundamentais dos cidadaos portugueses nao sera nunca prejudicada pela 
entrada em vigor da Carta e pode ganhar bastante corn o refor<;o das garantias 
dos cidadaos, em especial no ambito das actua<;6es comunitarias e na de 
alguns estados membros."45 

43 Por exemplo, art. II-30.Q- "( ... )de acordo corn o direito da Uniao e as legislac;:6es e pniticas 
nacionais."; art. II-35."- "( ... ) de acordo corn as legislac;:oes e praticas nacionais"; e art.Q II-34.Q, 
n.Q 3 - "( ... ) de acordo corn o direito da Uniao e as legislac;:oes e praticas nacionais." 

44 Escreve, todavia, FRANZ C. MAYER: "Julga-se, no entanto, que a Carta pode ter "urn efeito 
estabilizante sabre a repartic;:ao das competencias entre o nfvel europeu e o nacional" ("La Charte 
europeenne des droits fondamentaux et la Constitution europeenne", cit., 39(2), p. 192). 

45 J. C. VIEIRA DE ANDRADE, "A Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e as 
Constituic;:oes Nacionais", em AAVV, A Carta de Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, cit., 
pp. 87-88. 
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Por outro lado, nao se pode ignorar que paises coma o Reino Unido, a 
Irlanda, a Austria e a Dinamarca tern niveis de protec~ao social muito aquem 
ou aquem de outros paises europeus. 

Mesmo a Lei Fundamental alema (1949) limita-se em larga medida a 
caracterizar o Estado coma urn "Estado Social" (Sozialstaatsprinzip )46, o que 
tern certamente valia interpretativa, mas nao constitui urn direito subjectivo47

• 

Na verdade, a maior parte das constitui~oes europeias sao muito modestas 
em materia de direitos sociais. Mesmo em sistemas considerados maximalistas, 
coma a Espanha, a Constitui~ao consagra os direitos sociais sob a forma de 
prindpios orientadoras da politica economica e social, ou coma a Fran~a, a 
Constitui~ao limita-se a afirma~oes genericas contidas no respectivo prefunbulo, 
ou ainda coma a Ita1ia, onde os direitos sociais sao reconhecidos de forma 
pouco consistente48• 

XI 

E verdade que as diversidades existentes nos Estados da Uniao continua
rao a dificultar a constru~ao de uma Europa social. 

Refira-se, por exemplo, que o Projecto de Constitui~ao Europeia continua 
a excluir as remunera~oes, o direito de associa~ao, o direito a greve e o direito 
ao lock-out, do ambito da actua~ao da Uniao49• 

Ou acentue-se a manuten~ao da unanimidade em materias coma a segu
ran~a social e protec~ao social dos trabalhadores, a protec~ao dos traba
lhadores em caso de rescisao do contrato de trabalho, e a de representa~ao e 
defesa colectiva dos interesses dos trabalhadores e das entidades patronais, 
incluindo a co-gestao50• 

Julga-se ainda que o Comite Economico e Social Europeu51 continua a ter 
competencias limitadas52

• 

E tambem verdade que ficam de fora do catalogo dos direitos sociais, 
importantes direitos coma, e entre outros, a protec~ao dos membros das estru
turas representativas dos trabalhadores, bem coma a protec~ao dos creditos 
salariais em caso de insolvencia do empregador. E os que ficam dentro desse 
catalogo nao sao direitos novas. Pode mesmo dizer-se que os dominios sociais, 

46 Apesar de algumas Constituic;oes dos Lander consagrarem de modo expresso direitos 
sociais. 

47 Assim, FRANZ C. MAYER, "La Charte europeenne des droits fondamentaux et la 
Constitution europeenne", cit., p. 191. 

48 JORGE PEREIRA DA SILVA, "Os direitos sociais ea Carta dos Direitos Fundamentais da 
Uniao Europeia", cit., pp. 157-158. 

49 Artigo III-104.Q, n.Q 6 (cf. corn o art.Q 137.Q, n.Q 6, do Tratado de Nice). 
50 Art.Q III-104.Q, n .Q 3. 
51 Que deveria transmutar-se em Conselho Econ6mico e Social Europeu. 
52 Vd. o Parecer do Comite Econ6mico e Social Europeu destinado a Conferencia 

Intergovernamental de 2003, de 24 de Setembro de 2003. 0 texto deste Parecer pode ser consultado 
em http: I I europa.eu.int I futurum/ documents/ other I oth240903_pt.pdf. 
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do emprego e do desenvolvimento sustentavel siio objecto de progressos rela
tivamente modestos. 

Importa, todavia, fazer urn discurso equilibrado e corn preocupa<;6es de 
autenticidade. 

Assim, niio se pode ignorar que os autores da Carta procuraram elaborar 
urn texto que niio ultrapassasse o "minimo denominador comum" aos varios 
Estados-Membros, para niio inviabilizar os consensos necessarios a sua aceita
<;iio. 

0 que niio se pode e criticar simultaneamente por se ter pouco e por se 
ter muito ... Ou criticar ao mesmo tempo, corn total falta de coerencia, o 
desrespeito pelas diversidades e a consagra<;iio de solu<;6es elas pr6prias 
norteadas pela diversidade ... 

Parece em todo o caso indiscutivel que a Carta, nas palavras de ANA 
MARIA GUERRA MARTINS, "ultrapassou o minimo denominador comum 
europeu, bem como as tradi<;6es constitucionais dos Estados mais minima
listas."53 

XII 

Tern inteira raziio autores como VITAL MOREIRA para quem o progresso 
nesta area tern de ser acompanhado de uma revisiio dos meios de tutela, ou 
seja, dos mecanismos de protec<;iio para as viola<;6es dos direitos fundamentais 
por parte dos 6rgiios da Uniiio ou dos Estados-Membros enquanto aplicadores 
do Direito da Uniiio54. 

Julgamos que deve ser equacionado o reconhecimento do direito de ac<;iio 
individual para assegurar especificamente a tutela de direitos fundamentais 
da Uniiio, inspirado no "recurso de amparo" espanhol ou na Verfassungs
beschverde alemii55, sem prejuizo de se reconhecer que o desconhecimento da 
figura na maior parte dos Estados-Membros constitui uma 6bvia dificuldade. 

53 ANA MARIA GUERRA MARTINS, "A Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia 
e os direitos sociais", cit., pp. 221-222. 

54 VITAL MOREIRA, "A Tutela dos Direitos Fundamentais na Uniao europeia", AAVV, A 
Carta de Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, cit., p. 75. 

55 No mesmo sentido, e entre outros, VITAL MOREIRA, "A Tutela dos Direitos Fundamentais 
na Uniao europeia", AAVV, A Carta de Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, cit., p. 76. Este 
autor propoe ainda: 

- a atribui<;iio ao Provedor de novas compeh<;ncias (p. 76); 
- a cria<;iio de urn 6rgao de informa<;ao e de monotoriza<;iio do respeito dos direitos 

fundamentais pelos 6rgaos da CE bem como dos Estados enquanto aplicadores do Direito 
Comunitario (p. 77); 

- a cria<;iio de agendas comunitarias especializadas (p. 77); 
- a impugna<;iio de normas "inconstitucionais" por viola<;iio dos tratados (p. 78); 
- a ac<;iio popular para tutela de interesses difusos (p. 78); e 
- a cria<;ao de tribunais comunitarios regionais (p. 81). 
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Por outro lado, o Projecto continua a circunscrever a legitimidade dos 
particulares para atacarem os actos da Uniao, ao dispor que qualquer pessoa 
pode propor uma ac<;ao contra actos de que seja destinataria ou que lhe 
digam directa e individualmente respeito56

. 

Alias, o Tribunal de Justi<;a ja se recusou (em Julho de 2002) a seguir a 
sugestao do advogado geral no sentido de alargar o campo de aplica<;ao do 
art.Q 230.Q, alfnea 4, do Tratado CE, o que teria facilitado o acesso do cidadao 
da Uniao aos tribunais europeus invocando os seus direitos fundamentais57

• 

Em todo o caso, importa reconhecer que a Carta pode ser invocada pelos 
cidadaos nacionais perante qualquer jurisdi<;ao no ambito de aplica<;ao das 
polfticas europeias. 

XIII 

A referenda a Conven<;ao Europeia dos Direitos do Homem para que 
tenha validade em toda a sua extensao pressup6e a adesao da Uniao a este 
instrumen to 58• 

0 Projecto, ao atribuir personalidade juridica a Uniao, cria urn dos meios 
necessarios para 0 efeito59• 

Mas, o Projecto vai ate mais longe ao determinar que a Uniao procurara 
aderir a Conven<;ao Europeia dos Direitos do Homem60

. 

Nao se preve, todavia, a adesao a Carta Social Europeia, o que parece 
revelar hesita<;6es em materia de direitos sociais e causa ate alguma estra
nheza, atendendo a que a adesao a este instrumento levanta ate menos objec
<;6es, uma vez que o mesmo nao disp6e de mecanismos de protec<;ao jurisdi
cional. 

56 Art.Q III-270.Q. 
57 Assim, FRANZ C. MAYER, "La Charte europeenne des droits fondamentaux et la 

Constitution europeenne", cit., p. 193. 
58 Coma sublinha MIGUEL GORJAO-HENRIQUES, "a adesao garantiria, no piano comunihirio, 

o respeito pelo princfpio do Estado de direito, aqui volvido em Comunidade de direito." ("A 
evolu~ao da protec~ao dos direitos fundamentais na espa~o comunitario", em AAVV, A Carta de 
Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, cit., p. 34). 

No mesmo sentido VITAL MOREIRA, que escreve: "De uma maneira ou de outra, dificilmente 
se pode considerar conveniente a existencia separada de dois padr6es europeus de salvaguarda 
de direitos fundamentais, corn a peculiariedade de ambos serem partilhados pelos estados membros 
da EU. Tudo aconselha que haja em ultima instiincia urn padrao unico, que s6 pode ser o de 
Estrasburgo. Por todas as raz6es: pela sua antiguidade, pelas provas dadas, pela amplitude 
geografica, pela densifica~ao doutrinal e jurisprudencial." ("A Carta e a adesao da Uniao Europeia 
a Conven~ao Europeia dos Direitos do Homem (CEDH)", AAVV, A Carta de Direitos Fundamentais 
da Uniao Europeia, cit., pp. 95-96). 

No mesmo sentido, ainda, CATARINA SAMPAIO VENTURA, nos seguintes termos: "Da 
mesma forma que os Estados-membros estao sujeitos ao mecanismo de controlo externa institufdo 
ao abrigo da CEDH, a Uniao ( ... ) deveria aceitar sujeitar-se a identico mecanismo de controlo." 
("Contexto e justifica~ao da Carta", em AAVV, A Carta de Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, 
cit., p. 50). 

59 Art.Q 6.Q da Parte I. 
60 Art.Q 7.Q, n.Q 3, da Parte I. 
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E que se imp6e que os aetas da Uniao estejam sujeitos a controlo externa. 
Como se imp6e igualmente a adop<;ao de mecanismos de uniformiza<;ao 
jurisprudencial em materia de direitos fundamentais. 

N a verdade, nada impede que ao la do de urn sistema de protec<;ao exter
na, constitufdo pela Conven<;ao Europeia dos Direitos do Homem, coexista 
urn outro sistema de protec<;ao diferente, construfdo a partir do "interior do 
sistema", que a Carta da Uniao representaria6\ o que £aria do primeiro urn 
recurso suplementar. 

XIV 

Deve rejeitar-se a ideia de que o Projecto de Constitui<;ao Europeia nao 
tern relevo em pafses que em materia de direitos sociais podem ser qualificados 
como "maximalistas", como e o caso de Portugal. 

A materia tern ate interesse imediato para efeitos de avalia<;ao da recente 
reforma da legisla<;ao laboral. 

Por exemplo, nao se sente no novo Codigo do Trabalho reflexos do art.Q 
28.Q da Carta dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia62

, onde se esta
belece: "Os trabalhadores e as entidades patronais, ou as respectivas organiza
<;6es, tern, de acordo corn o direito comunitario e as legisla<;6es e praticas 
nacionais, o direito de negociar e de celebrar conven<;6es colectivas, aos nfveis 
apropriados, bem como de recorrer, em caso de conflito de interesses, a ac<;6es 
colectivas para defesa dos seus interesses, incluindo a greve." 

Deste preceito resulta que os direitos colectivos dos trabalhadores sao 
uma expressao e uma das dimens6es do prindpio da solidariedade. 

Efectivamente, a negocia<;ao colectiva aparece no Titulo IV da Carta 
intitulado "Solidariedade" I 0 que e relevante para efeitos de enquadramento 
do papel dos sujeitos colectivos e da concep<;ao laboral de empresa. Tal inser
<;ao sistematica assume particular relevancia no confronto corn a liberdade 
sindical que e garantida no Titulo 11, epigrafado de Liberdades63

• 

Ou seja, procura-se criar urn espa<;o normativo comunitario, de acordo 
corn prindpios de solidariedade, de dignidade e de cidadania, aplicaveis 
tambem nas empresas como parte integrante desse espa<;o. 

Por outro lado, a Carta nao atribui aos sindicatos o monopolio de contra
ta<;ao colectiva. 

Como escreve ALAIN SUPIOT, por referencia a este instrumento interna
cionat "a negocia<;ao colectiva ou a ac<;ao colectiva, nao sao objecto de mono
polio sindical pois sao reconhecidas em termos gerais "aos trabalhadores e 
aos seus empregadores ou as respectivas organiza<;6es"64

• 

61 FRANZ C. MAYER, "La Charte europeenne des droits fondamentaux et la Constitution 
europeenne", cit., p. 190. 

62 Art.Q II-28.Q do Projecto de Constitui<;iio Europeia. 
63 Art.Q 12.Q. 
64 ALAIN SUPIOT, "Revisiter les droits d'action collective", Droit Social, 2001, n.Q 7/8, p. 704. 
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Pais bem, o Codigo do Trabalho continua a consagrar o monopolio sindical 
de negocia~ao colectiva, vedando tal direito, por exemplo, as comissoes de 
trabalhadores65 . 

Por outro lado, a critica que foi dirigida a 2 . ~ parte do art.Q 28.Q da Carta 
sustentando que 0 direito a greve "surge urn tanto disfar~ado coma urn 
instrumento ao servi~o do direito a negocia~ao colectiva"66, parece ignorar a 
profunda liga~ao entre os dais institutos, na medida em que a conven~ao 
colectiva co-envolve naturalmente uma auto-restri~ao do exercfcio do direito 
a greve relativamente a mah~rias nela reguladas67, tematica, de resto, 
recentemente analisada pelo Tribunal Constitucional em sede de aprecia~ao 
preventiva da Proposta de Codigo do Trabalho68

• 

Em conclusao, independentemente da constata~ao de que muito do nosso 
Direito do Trabalho recebeu importantes avan~os por for~a da legisla~ao 
comunitaria (lembre-se que corn a aprova~ao do Codigo do Trabalho e 
efectuada a transposi~ao de 17 directivas69

• 
70

), das considera~oes que possamos 
fazer em termos da nossa inser~ao num espa~o de afirma~ao do caracter 
constitucional dos direitos fundamentais, uma coisa nos parece certa: a Carta 
constitui uma relevante fonte de pondera~ao das solu~oes de direito interno, 
adoptadas ou a adoptar, e contem urn potencial aplicativo que nao deve ser 
desprezado. Pode inclusivamente contribuir para fragilizar projectos de revisao 
constitucional que, porventura, pretendam enfraqtiecer, de forma despro
porcionada, os niveis de protec~ao social adquiridos71 • 

Obrigado pela aten~ao que me quiseram dispensar. 

65 V d. ALBINO MENDES BAPTISTA, "Que futuro para as comiss6es de trabalhadores?", VI 
Congresso Nacional de Direito do Trabalho- Mem6rias, Coimbra, 2004, pp. 207 e ss .. (Texto republicado 
em Estudos sobre o C6digo do Trabalho, Coimbra, 2004, pp. 161 e ss.). 

66 JORGE PEREIRA DA SILVA, "Os direitos sociais ea Carta dos Direitos Fundamentais da 
Uniao Europeia", cit., p. 158. 

67 V d., por exemplo, o art.2 606.2 do C6digo do Trabalho. 
68 Diario da Republica, I-A Serie, de 18 de Julho de 2003. 0 ac6rdao foi tambem publicado 

em numero especial do Prontudrio de Direito do Trabalho, Centro de Estudos Judiciarios, n .2 65, 2003. 
69 V d. art.2 2.2 da Lei n .2 99 I 2003, de 27 de Agosto, que aprovou o C6digo do Trabalho. 
70 Registe-se que as Directivas sao designadas no Projecto por "leis-quadro europeias" e os 

Regulamentos por "leis europeias" (art.2 32.2 da Parte I), o que contribui igualmente para clarificar 
conceitos e uniformizar terminologia. 

71 Esta afirmac;:ao nao quer significar que a Parte Social da Constituic;:ao nao deva ser mexida. 
Em muitas ocasi6es manifestamos objecc;:6es a determinadas normas da Constituic;:ao e, em particular, 
a uma certa leitura das mesmas. 0 que se quer dizer e apenas que o modelo constitucional deve 
continuar a ser urn modelo social e nao transmutar-se num modelo liberal. 
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