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Processo de Fiscaliza?§o Abstracta Sucessiva

I. RELAT6RI0

1

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONA L

0 Grupo Parlamentar da UNITA, com os demais sinais de identificagao 
especificados nos autos, intentou, com fundamento no n.e 1 do artigo 26.da Lei 
n.5 3/08, de 17 de Junho - Lei do Processo Constitucior al (LPC), a presente Acpao 
de Fiscalizapao Abstracta Sucessiva, impugnando o artigo 7.? do Regulamento n.e 
4/22, de 6 de Junho, sobre o Reconhecimento e a Acreditagao dos Observadores 
Eleitorais, aprovado pelo Plen^rio da Comissao Naconal Eleitoral (CNE), nos 
termos do n.91 do artigo 11.2 da Lei n.2 11/12, de 22 de 71 argo - Lei de Observapao 
Eleitoral (LOE), tendo, para o efeito, apresentado as se^ uintes alegagdes:

1. A Comissao Nacionol Eleitoral (CNE) e o Tribunal Constitucional (TC), 
enquanto orgaos da administragdo eleitoral inazpendente, nos termos do 
artigo 107 Q da CRA, constituem orgaos de proougao e defesa da lisura do 
processo eleitoral e da prevengao de actos que possum configurer fraude 
eleitoral. Z

Conferencia, ro Plenario do TribunalEm nome do Povo, acordam, em 
Constitucional:

2. Nos termos da lei, entende-se por observe gao eleitoral na ci on a I a 
verificagao da regularidade dos processes eieitorais desenvolvida por 
entidades ou organizagbes angolanas, com personalidade juridica e 
entende-se por observagao eleitoral interne cional a verificagao da 
regularidade dos processes eleitorais desen^olvidas por organizagbes 
regionais e internacionais, organizagbes nao estatais, governos
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11. Em bom rigor, a redugao do observagao o 2 000 observe dores torn a 
inefectivo o observagao eleitoral, diminuindo o extensoo e o alconce do 
conteudo essencial do direito de participagao a olitica no ambito do qua! 
co be o observoqoo, n.Q 2 do ortigo 57.^ do CRA.

8. Noo se vislumbra justificogoo e por ousencio de j jstificogdo esso redugoo e 
inconstitucional, nos termos do n.g 1 do ortigo 57.Q do CRA.

9. Mesmo que se odmitisse o existencia de umo just ficoqdo poro o redugoo do 
numero de observodores o 2 000, poro solvoguor lor urn direito ou interesse 
constitucionolmente protegido, o restriqdo ou li nitoqdo terio de respeitar 
os principios do necessidode, proporcionolidode e rozoobilidode.

estrongeiros ou por personolidodes de reconhea do experiencio e prestigio 
internacionais.

10. A distribuigdo de 2 000 observodores por vdrias c rgonizapoes poro observor 
13 212 ossembleios de voto para ossegurorem pe<o menos o ocesso as actas 
sintese das ossembleios de voto violario os prmcipios da razoabilidade, 
necessidode e proporcionolidode de ocordo con onAl do ortigo 57.Q do 
CRA.

3. A observogoo incide no verificagdo do imporciolidi ide dos octos do Comissdo 
National Eleitoral e no verificoqdo do implantagd 3 efuncionolidode da CNE 
e seus drgdos em todo o territdrio notional, de ocordo com o que estabelece 
o Lei Orgdnico sobre as Eleipdes Gerais. f

4. As eleigdes e o restriqdo oos direitos fundomentais constituem duos- 
moterios de reservo obsoluto de competencio 'egislotivo do Assembleio 
Notional, nos termos dos a I Ineos c) e d) do ortige 164.Q do CRA.

5. A observogdo eleitoral co be no ambito de irotecgdo do direito de 
participogdo politico.

6. A restrigdo ou limitogdo do direito de observogdi eleitoral so e admissive! 
para solvoguardor outros direitos ou interesses constitucionolmente 
protegidos.

7. Qual e o direito ou interesse constitucionalment ? protegido que justifica o 
redugdo do numero de observodores a 2 000 poro todo o territdrio national?

0 Requerente termina solicitando a fiscalizaqao abstracta sucessiva da 
constitucionalidade da norma do artigo 7.5 do Regulamento n.5 42/22, de 6 de
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Em obediencia ao disposto na alinea c) do n.s 2 do ; rtigo 29.5 da LPC ez por 
Despacho de 25 de Agosto de 2022 (fls. 13), a Veneranda Juiza Conselheirk 
Presidente do Tribunal Constitucional notificou a CNE pa -a, querendo, no prazo de 
15 dias, se pronunciar sobre a presente acgao e oferecer as correspondentes 
contra alega$6es.

Consequentemente, a CNE veio, no dia 28 de Outubro de 2022, apresentar as suas 
contra alega^oes (fls. 17 a 21), invocando, no essencial, que:

Junho, aprovado pela Comissao Nacional Eleitoral e, en consequencia, que seja 
declarada a sua inconstitucionalidade e nulidade, nos tei mos do n.e 3 do artigo 6.5 
e dos n.2s 1 e 2 do artigo 226.2, ambos da CRA, por restringir direitos de 
participaqao dos cidadaos no ambito da observagao elei :oral.

3. A observagao eleitoral tern em vista a realizacao de constatagbes e a 
emissao de recomendaqbes, em relaqao aos processes eleitorais, para 
abordar as conformidades com as normas a olicaveis, bem como as 
inconsistencias ou lacunas no ambito dos piocessos eleitorais e na 
legislapao, por forma a melhorar a realizacao dos processos eleitorais 
futures.

4. Por isso, nao se pretende absolutista, ao ponto de abranger a totalidade 
das mesas e assembleias de voto do pais, dado que se pretende apenas 
colher amostras significativas sobre os actos inere ntes ao processo eleitoral 
e, com isto, emitir uma opiniao sobre o processo e as recomendapbes 
devidas para a melhoria dos processos eleitorais ;uturos.

1. A legislapao angolana sobre a materia define a ebservaqao eleitoral como . v 
sendo a verificaqao da regularidade dos processo; eleitorais, realizados por y 
entidades ou organizaqbes nacionais ou estranpeiras com personalidade / 
jurfdica, nos termos dos artigos 2.5 e 3.2 da Lei n 211/12, de 22 de Margo,/ / 
Lei de Observagao Eleitoral (LOE). L

5. Nos termos da lei, a base para a observagao eleitoral sao os circulos 
provincials, como dispbe o n.9 1 do artigo 28.2 de LOE.

6. A perspectiva da observagao eleitoral nao se pode confundir com a 
fiscalizapao dos processos eleitorais. Esta fungao e, efectivamente, dos 
partidos politicos por via dos seus delegados de lista (fiscais de listas), que 
tomam parte dos actos de votagao, subscreverr as actas produzidas nas 
mesas e assembleias de voto, tai como estabelec em os artigos 93.9 e 95.2

2. A observapao eleitoral e urn processo sistematico de recolha, tratamento, 
analise e informagbes independentes sobre os Kocessos eleitorais, com 
base em modelos de referencias plasmados nas leis dos paises e no$ 
compromissos regionais do pais em que as eleigees sao observadas. <
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da Lei n.e 36/11, de 21 de Dezembro, Lei Organics sobre as Elei^oes Gerais, 
com as alteracoes que lhe foram introduzidas pe a Lei n.Q 30/21, de 30 de 
Novembro. /

13. A deliberate do Plenario da ONE que aprovoi o Regulamento sobre a 
Observato Eleitoral foi adoptada por unanimidede, sendo que, a LOE nao 
impoe e nem determina que a ONE ao elaborar c u aprovar o Regulamento 
deve consultar algum orgao ou os partidos politicos concorrentes.

A Requerida, ONE, termina pedindo ao Tribunal Constitucional que julgue 
improcedente o pedido formulado pelo Requerente, uma vez que o referido 
Regulamento esta em conformidade com a CRA e os imperatives legais, nao 
enfermando de vlcios que importariam a sua declaraqac de inconstitucionalidade.

0 processo foi ao Ministerio Publico que, no essencial, t romoveu a seguinte vista:

9. Trata-se de uma competencia discricionaria, ou seja, uma concessao 
legislative que confere a ONE um espaqo decisoric para a concretizaqao das 
normas vigentes.

10. Na legislaqao existente, nao ha fixaqao de um numero maximo nem 
mfnimo, deixando ao criterio do orgao encarreg le de organizar e realizar, 
eleiqoes, em atenqao a experiencia e a pratica internacional.

11. A finalidade da observaqao eleitoral nao e a distr buito dos observadores
em todas as assembleias de vote e mesas de votes, mas sim, a observaqao 
por circulos provincials eleitorais. /

7. A aprovaqao de normas relatives as materias sob e a observaqao eleito^at 
constitui reserva legislative absolute de com jetencie de Assembleie 
Nacional que, no caso, aprovou a Lei n.Q 11/12, de 22 de Margo, Lei de 
Observagao Eleitoral.

12.0 Requerente, como Integra um Partido Politico com assento na 
Assembleia Nacional, pode, se entender que a lei nao esta conforme, 
desencadear os procedimentos internos necessa'ios para alteraqao da lei.

8. No entanto, a competencia para a determinagao do numero de 
observadores no ambito dos processes eleitorais e deferida, 
exclusivamente, a CNE, por emanagao expresse do legisledor conforme .jy 
dispoe o n.e 1 do ertigo 11.2 da LOE e do artigo 1: .9 da Lei n.2 12/12; de 13 
de Abril, Lei Organica sobre a Organizagao e Funzionamento da Comissao > 
Nacional Eleitoral.
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0 Tribunal Constitucional aprecia e declara, com farpa obrigatoria geral a 
inconstitucionalidade de qualquer norma, ao abrigo da alfnea a) do n.- 2 do artigo 
181.- e do n.5 1 do artigo 230.5, ambos da Constituipaa da Republica de Angola 
(CRA).

A Lei n.Q 2/08, de 17 de Junho - Lei Organica do Tribi nal Constitucional (LOTC) 
estatui na alinea a) do artigo 16.5 (com a redacpao dad a pelo artigo 2.5 da Lei n.5 
24/10, de 3 de Dezembro), que compete ao Tribunal Constitucional apreciar a 
constitucionalidade dos lets, dos decretos presidenc ois, dos resolupdes, dos 
trotados, dos convenpdes e dos acordos internocionois r otificodos e de quaisquer 
normas, nos termos previstos na alinea a) do n.9 2 do a tigo 181.5 da CRA.

Refere a Lei n.5 3/08, de 17 de Junho (LPC), no seu arzigo 26.5 (com a redacpao 
dada pelo artigo 7.5 da Lei n.5 25/10, de 3 de Dezembro que, nos termos previstos 
pelo artigo 230.^ do Constituigdo, pode ser requerida i oprecioqdo sucessivo da 
constitucionalidade de qualquer norma contido em dip lomo publicado em Diorio 
da Republica, nomeodamente de lei, decreto-lei, decreto, resolugao e tratado 
internacionol.

Considerando que o artigo 7.9 do Regulamento n.5 4/22, de 6 de Junho, cuja 
constitucionalidade se requerer, foi publicado no Diar o da Republica, I Serie n.- 
102, de 6 de Junho, o Tribunal Constitucional tern competencia para apreciar a sua 
conformidade com a Constituipao.

(...) compete a CNE operocionalizar os principios e normas sobre o processo 
eleitoral conforme vontode do legislador expressa nos ollneos g) e n) do artigo 13S 
e no ollneo o) do n.~ 1 do ortigo 17.-, todos do Lei n.-12/12, de 13 de Abril.

O legislador noo previu, propositadamente, o numero de observodores nacionois, 
deixondo esso torefo para a CNE regulomentor pontualnente. Pelo que a CNE 
Io no uso do sua competencia. ( x

Outrossim, nao havendo na Lei urn numero definido ie observodores, noo se 
compreende o sentido de reduqdo utilizado pelo Requerente, pois, reduzir implica 
diminuir algo jd existente.

Deste modo, e solvo melhor entendimento, o ortigo 7.Q do Regulamento n.^ 4/22, 
de 6 de Junho, aprovado pela Comissdo Nacional Eleito al, estd conforme a CRA, 
devendo, por esto rozoo, ser confirmodo e mantido.

Colhidos os vistos legais, cumpre, agora, apreciar para decidir.
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Estatui o n.e 2 do artigo 230.9 da CRA que podem raquerer a declaraqao de 
inconstitucionalidade abstracta sucessiva as seguintes entidades: a) o Presidents 
da Republica; b) 1/10 dos Deputados a Assembleia Na:ional em efectividade de 
fundoes; c) os Grupos Parlamentares; d) o Procurador-Geral da Republica; e). 
Provedor de Justice; ef) a Ordem dos Advogados de Anc ola. (

Por sua vez, o artigo 27.9 da LPC dispde que, nos termes do nS 2 do artigo 230? 
da Constituigdo, tem legitimidade para solicitor ao rribunol Constitucional a 
fiscalizagao abstracta sucessiva da constitucionalidade c e quaisquer normas (...) as 
entidades acima enumeradas, onde se inclui os Grupos ^arlamentares.

Assim sendo, o Requerente, Grupo Parlamentar de UNI TA, tem legitimidade para 
requerer o processo de fiscalizaqao sucessiva que ora submete a apreciaqao do 
Tribunal Constitucional.

0 Requerente aduz nas suas alegaqoes que: "A Comissco Nacional Eleitoral (CNE) 
e o Tribunal Constitucional (TC), enquanto drgaos di Administragao Eleitoral 
Independente, nos termos do artigo 107? da CRA, const’tuem drgaos de produgao 
e defesa do lisuro do processo eleitoral e do prevent do de octos que possam 
configurerfraude eleitoral".

Importa, no entanto, esclarecer que, o Tribunal Constitucional e, nos termos da 
alinea c) do artigo 181.9 da CRA, urn brgao jurisdicic nal com competencia de 
administrar a justipa sob questbes de natureza juridico -constitucional, eleitoral e 
politico-partidaria, nao integrando, por conseguinte, a administragao eleitoral 
independente, como erroneamente alega o Requerente.

Feita a apreciaqao da questao previa, passa-se, agon, a analise do pedido do 
Requerente:

0 objecto do presente Processo de fiscalizaqao sucess va e apreciar se a norma 
estabelecida no artigo 7.9 do Regulamento n.9 4/22, de 5 de Junho, aprovado pela 
CNE viola o direito de participagao politica e o princiaio da proporcionalidade 
previstos, respectivamente, nos artigos 52.9, n.Q i e 57 q, ambos da Constituigao 
da Republica de Angola.
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Tai como se extra! do Acordao n.s 412/2016, de 6 d? Dezembro, que firmou 
jurisprudencia do Tribunal Constitucional, “Asnormas dcsn.^s 1 e 2 do ortigo 107.Q 
soo normas programdticas, isto e, sao normas de orientagao constitucional 
superior, cuja moterializagao e imputada oo legislodoi ordindrio, competindo a 
estefoze-lo nos termos e efeitos determinodos pelo Con. tituigoo".

No caso vertente, o Requerente, Grupo Parlamentar di UNITA, focaliza nas suas 
alega^oes que, no seu entendimento, o artigo 7.^ do Regulamento n.s 4/22 de 6 
de Junho, sobre o Reconhecimento e a Acreditaqao dos Observadores Eleitorais, 
restringe o direito de participaqao politica dos cidadaos e o principio da 
proporcionalidade, por isso, requer que seja declarado i iconstitucional.

Por sua vez, adicionalmente, a Lei n.s 12/12, de 13 de A )ril - Lei Organica sobre a 
Organizaqao e Funcionamento da Comissao Nacionel Eleitoral (LOOFCNE) e 
demais diplomas legais aplicaveis, vieram densificar a soncretizaqao da aludida

A Constitute da Republica de Angola erige o principo democratico como urn 
pilar edificador do Estado de direito, assente no pluraliimo, na transparencia, na 
participapao publics e no respeito dos elementares e sacrossantos direitos 
fundamentais. 0 desenho constitucional do sistema ele toral angolano, tern o seu 
trapo fundante assente num manancial de principio; pluralistas cujo nucleo 
essencial reside na democracia participativa, na democ racia representativa e no 
exercicio da ampla cidadania eleitoral, sem desprimor de outros principios, naa 
menos importantes, incorporados no Direito eleitoral. /

Por conseguinte, a luz do quadro juridico-constitucional vigente cabe a CNE, 
enquanto brgao de administraqao eleitoral, a coordenaqao e organizaqao do 
processo eleitoral lato sensu, primando pela isenpao, imparcialidade e 
objectividade, bem como pela preservaqao dos principios, direitos e garantias jus 
fundamentais respaldados na CRA.

Sob esse prisma, o ordenamento juridico-eleitoral es rutura-se como urn eTxO 
axial, sistemico, integrado e harmonizado, constituido por urn conjunto de normas 
juridicas disciplinadoras, reguladoras e concretizadorasusceptiveis de propiciar o 
necessario fortalecimento, transparencia, democratiodade e incolumidade ao 
processo eleitoral, de modo a que cada cidadao se sinta parte inclusiva de urn 
processo que permita a participapao equanime dos governados na escolha livre e 
justa dos seus governantes.

Na analise desta questao, e primacial referir-se que no a nbito do direito patrio, as 
normas positivas instituem no n.5 1 do artigo 107/ da CRA (administrate 
eleitoral) que os processos eleitorais sao orgonizodos po ■ drgaos de odministragao 
eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionc mento, composigao e 
competencies sao definidos por lei. Daqui decorre, que os esteios da legitimidade 
eleitoral da CNE resultam do primado da Constituiqao que clama pela 
normatizapao ordinaria para a efectivagao da sua positivapao.



8

Neste conspecto, vale apontar que, seguindo essa ilosofia de pensamento, 
configuram-se compativeis com a lei as atribuiqoes con eridas a CNE, no dominio 
da acredita^ao, credenciamento e reconhecimento dos abservadores eleitorais.

Hoje, e unanime o reconhecimento, pugnado por ccrrentes dogmaticas e de 
jurisprudencia firmada, donde se sobreleva a impartancia, a aceitapao, a 
pertinencia e a utilidade dos actos praticados pelos drgaos de administraqao 
eleitoral, configurados como autenticas fontes do Direi :o, no contexto da ciencia 
eleitoral.

A este proposito, enuncia-se o seguinte pensamento: ‘ Na arena da organiza^ao 
do processo eleitoral, os actos praticados pela CNE constituem instrumentos 
reitores orientadores, de grande valia, conducentes a cincretizagao do direito de 
sufrdgio pelos cidadaos, sedimentado no cultivo e aperft igoamento do exercicio da 
cidadonia e da democracio participative (...).

0 cardcter normativo e vinculativo dessas regras eleitorais, oriundas de uma 
«deliberagao-regra» e o seu trago abstracto e genera I izado ocupam um lugar 
privilegiado no piano das fontes do Direito angola no, com valor parametrico 
especifico (normas gue sao pressupostos normativos de outras normas)". Cfr. 
FERREIRA, Julia, Estudos Sobre a Emergencia do Direito Eleitoral Angolano, In JURIS 
Estudos em Homenagem ao Professor Aderito Correia, Faculdade de Direito da 
Universidade Catolica de Angola, 2016, pags. 174 e 175

Posto isto, fazendo apologia a perspectiva jundico-conslitucional, afigura-se que a 
CNE tern legitimaqao propria para, de forma abrang(>nte e ampla, cuidar dos 
aspectos inerentes a organizaqao de todas as fase: essenciais do processo 
eleitoral. Para tanto, aprova regulamentos, directivas, resoluqdes, instrutivos e 
deliberaqoes que produzem efeitos erga omnes com eficacia geral e abstracta.

norma programatica. Com efeito, a Lei n.Q 36/ 11, ie 21 de Dezembro -Lei 
Organica sobre as Eleiqoes Gerais (LOEG), alterada e republicada pela Lei n.e 
30/21, de 30 de Novembro , a LOOFCNE, a LOE e o Regu amento n.9 4/22, de 6 de 
Junho, sobre o Reconhecimento e a Acreditaqao dos Observadores Eleitorais 
atrelados a CRA, propiciam uma harmonizaqao de coerencia logica de regras e 
tarefas, inspiradas na Carta Republicana e nos instrumentos juridicos 
internacionais acolhidos no ordenamento juridico angolano, respeitantes a 
materia eleitoral. /

A funqao reservada ao orgao de administraqao eleitoral ia CRA e na lei, no ambito 
da realizapao do processo eleitoral, e tao ampla e abrangente que assenta numa 
pluridimensao cuja actuagao lhe confere o exe cicio de competencias 
administrativas, normativas e de contencioso eleitore I gracioso. No essencial, 
denota-se que a CRA instituiu, tambem, a este orgao a incumbencia da defesa dos 
bens e valores juridicos tutelados e protegidos pelo pro :esso eleitoral.
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Importa acrescer que a necessidade permanente de se ;issegurar a celeridade, a 
eficacia, o cumprimento dos prazos legais e a viabilizacao do procedimento do 
processo eleitoraI nao pode ser confrontada com posigoe s inertes, sem respostas, 
face a omissao da lei de detalhes de regulaqao sobrc materias delegadas oj^ 
confiadas a decisao do orgao de administragao eleitoral. (

A contrario sensu, uma atitude de indiferenga deste Srgao seria adoptar uTrr" 
caminho indesejavel e ofensivo aos principios repuolicanos e aos anseios 
constitucionais, em face da relevancia dos bens jun'dicos eleitorais tutelados pela 
CRA, cuja justiciabilidade clama pela prossecugao do interesse publico e do 
interesse da colectividade na promogao da democracia eleitoral.

Como tai, a dimensao, alcance e teleologia positivadoj no artigo 107.5 da CRA 
assentam em principios estruturantes do Estado de direito, designadamente os , 
principios da supremacia da Constituigao, da legalicade e o da autonomia 
funcional do orgao de administragao eleitoral. Por issc. a actuagao da CNE nao 
deve ser considerada aleatoria, nem tampouco desprovida de arrimo legal. /

A Constituigao angolana flui no n.e 1 do artigo 2.5 que ‘A Republica de Angola e 
um Estado democrdtico de direito que tem comofundarr ento a soberania popular, 
o primado da Constituigao e da lei, a separaqao de pode'es e interdependencia de 
funqdes, a unidode national, o pluralismo de expressao e de organizagao politico e 
a democracia representative e porticipotiva".

Corporizando esse primado constitucional, na sua essen :ia, a observagao eleitoral 
assume-se como a expressao da inclusao, da repress ntatividade politica e da 
democracia participativa de agentes eleitorais cue voluntariamente se 
predispoem a exercer o direito fundamental de participagao politica, com vista a 
contribuir para o fortalecimento da consolidagac da democracia e do 
desenvolvimento das Instituigbes democraticas, enquar to agentes promotores do 
aprofundamento da lisura eleitoral.

No que se reporta a questao central em pauta, a LOE ca :aloga varias categorias de 
observadores eleitorais, designadamente a nacional (entidades ou organizagoes 
angolanas com personalidade juridical e internacional (organizagoes regionais e 
internacionais, organizagoes nao estatais, governos estrangeiros ou por 
personalidades de reconhecida experiencia e prestigio internacionais) desde que 
preencham os requisites estabelecidos por Lei pan o seu reconhecimento, 
acreditagao e credenciamento.

Neste sentido, a LOOFCNE (alinea y) do artigo 6.5 e alineas n) e o) do artigo 13 5) 
e a LOE (artigos 27.5 e 29.5, n.5 1) estabelecem que e competencia da CNE 
deliberar sobre a acreditagao dos observadorei eleitorais nacionais e 
internacionais e estabelecer as suas areas de aegao.
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Ademais, o Regulamento n.e 4/22, de 6 de Junho, corpc riza no sen artigo 7.2 que 
"Paro efeito de reconhecimento e acreditagao de observadores Eleitorais 
Nacionais, a Comissao National Eleitora! fixa a quote de ate 2 000 (dois mil) 
observadores".

Dito isto, afere-se que a optimiza;ao dos direitos e valoi es fundamentais da seara 
juridico eleitoral consolidam-se, alem do mais, nos p incipios da concordancia 
pratica, da supremacia da Constituiqao, da maxima efectividade e da legalidade. 
Partindo desse prisma, a interpretagao do artigo 7.2 do Regulamento n.2 4/22, de 
6 de Junho, nao deve ser analisado de forma red Jtora, mitigada, ou seja, 
descontextualizada da objectividade, sistemica e harm 5nica do sistema eleitoral 
lato sensu.

Na mesma linha, parafraseando o que assevera Norberto Bobbio: "0 sistema 
juridico vem definido, antes de tudo o mais, pela unida ie, coerencia, completude 
e inerente complexidade". QUEIROZ, Cristina, JustiQi Constitutional, Editora 
Petrony, 2017, pag. 84.

Vale, por isso, citar Jose Augusto Delgado que reconnece a “caracteristica de 
cunho supletivo e criador das instruqoes necessdrias ao c'ireito eleitoral, mas desde 
que nao resulte, a sua aplicaqao em se tornar incjmpativel com a norma 
positivada”. Segundo o autor, "a base juridico do n gulamento eleitoral estd 
relacionada a actividade inerente a justiga eleitoral, de cardcter administrativo e 
judicidrio". In A Contribuigao da justice Eleitoral pat a o aperfeiqoamento da 
democracia. Revista de Informaqao Legislativa, Brasilia, n.2 127, 1995, pags. 109- 
118.

A chave para a interpretaqao do artigo 7.2 do Regulamen :o perpassa por uma visao 
cbsmica integrativa pautada por uma interpreta^ao coligada e conjunta dos 
demais diplomas reguladores da observaqao eleitoral, cujo patamar tern como 
norma residual os artigos 29.2 e 7.2, respectivamente, da Lei n.2 11/12, de 22 de 
Mar^o e da Lei n.2 36/11, de 21 de Dezembro.

No seguimento do acervo de legisla^ao eleitoral di;ciplinador das regras e 
procedimentos eleitorais, parece incontestavel que d legislador constituinte 
remeteu, in totum, para as normas infraconstitucionais a regulaqao da materia 
atinente a observa$ao eleitoral, com a prevalencia Ja definiqao de critezfos 
materials e formais concretizadores deste instituto. (

Como tai, o normative do artigo 7.2 do Regulamento da L ei de Observa^ao Eleitoral 
nao pode ser interpretado numa perspectiva isolada ou individualizada a margem 
da holistica dos principios hermeneuticos positivados pela CRA que atribuem 
discricionariedade ao orgao de administraqao eleitoral competencias 
organizativas eleitorais, desde que compaginadas a Lei.
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Col he o pedido do Requerente? Vejamos:

Primo facie, a estruturapao do processo de observaqao eleitoral stricto sensu, 
consiste fundamentalmente na acreditagao, no reconhecimento e na legitimaqao 
dos observadores eleitorais, enquanto agentes eleitora s e participes do processo 
eleitoral. Consequentemente, sob a egide dos prin zipios da supremacia da 
Constituiqao, da legalidade administrativa e da sedimenta^ao do procedimento 
eleitoraI, cabe ao brgao de administraqao eleitoral (CNE aprovar a admissibilidade 
e o reconhecimento dos observadores eleitorais mediante previo cumprimentoi^ 
dos requisites legais exigiveis. J

Deste modo, o questionamento reflexivo que se suscita, e saber se a inexistencia 
normativa de limites minimos ou maximos na lei, sobr ? a indicaqao numerica de 
observadores eleitorais, nao deve ser consider3do um prenuncio da 
permissibilidade legal conferida a CNE, para efeitos da sua concretizaqao, no 
ambito da sua liberdade de conformaqao (artigos 27.alinea c) e 29.Q da Lei de 
Observaqao Eleitoral). Afigura-se que sim, mormente, porque a lei elege comcc 
criterio fundamental, imperante, que seja este orgao a proceder a distribuiqao do^ 
observadores por todos os circulos politicos eleitorais, de modo a propiciar a sua '■ 
ampla operabilidade em todo o territdrio nacional.

Em razao dessa regra, denota-se que na sua funqao classica a observaqao eleitoral 
enquanto faceta representativa da democracia parzicipativa obedece a um 
formalismo prbprio para a sua efectivaqao. Posto isto, ha que considerar os 
pressupostos que apontam para criterios basicos (de fc'ma e de conteudo) para o 
seu credenciamento (artigo 27.5 da LOE), cuja inobseivancia pode determinar a 
desaprovapao do pedido de credenciamento do observador eleitoral.

Com efeito, os requisitos para a acreditaqao dos obsarvadores eleitorais estao 
elencados na Lei de Observaqao Eleitoral. Outra soluq.io legal acolhida no artigo 
28.9 da referida lei, e a que elege o principio da ter itorialidade como criterio 
definidor do ambito de actuaqao dos observadores eleitorais.

Com este alcance, pressupoe-se que, no modelo eleitcral angolano, o legislador 
constituinte remeteu para as normas infraconstitusionais a definiqao dos 
procedimentos, das regras e das tarefas atinentes a ccndu^ao e organizaqao do 
processo eleitoral. Por isso, a inexistencia provisional d? normas que definam, in 
concretum, um numerus clausus tipico acolhido literalm ante na lei que preconize, 
ipsis verbis, a fixapao do numero de observadores eleitores decorre de premissas 
legais alijadas na confiabilidade institucional compromissoria da CRA ao legislador 
ordinario para tratar dessas materias.

Constitui o cerne fulcral do presente processo, impetraco pelo Grupo Parlamentar 
da UNITA, a alegada inconstitucionalidade do artigo 7.- do supra citado 
regulamento. /
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Na mesma senda, ocorre com o principio do sufragio universal, alicerce da 
democracia, conforme prefigura Darcy Azambuja: 'o principio do sufrdgio 
universal admite a exigencio de certas condigdes, rias essas condigdes nao 
representam privilegios de riqueza ou de classe socio1. Assim sdo excluldos os 
menores, os loucos, os condenados por certos crimes", n Teoria Geral do Estadv;
4 Edipao, Sao Paulo, Globo, 2002, pag. 339. (Z

Alega o Requerente que "a distribuigdo de 2 000 observadores por varies 
orgonizaqdes para observer 13 212 assembleios de vo -o para assegurarem pelo 
menos o acesso os actos-sintese das assembleios de vo '0 violorio os princlpios do

Face a esse postulado, colhe a ideia de que o legisladcr pretendeu definir neste 
contexto, um ritualismo procedimental de criterios para a habilitapao de todos 
agentes eleitorais (jornalistas, delegados de lista, observadores, candidates, 
mesarios) sem que tai facto seja caracterizado com? limitapbes aos direitos 
fundamentals. Em boa tese, tais criterios nao vigoram so para os observadores 
eleitorais como, tambem, se impdem aos demais partic pes do processo, ex vi, de 
um tratamento isonomico que permita salvaguardar a igualdade na diferenpa, e 
cuidar da adequada planificapao, preparaejao e organiza;ao do pleito eleitoral.

Sendo assim, o que transparece e que o exercicio des: a faculdade pela CNE, de 
indicapao dessa quotizapao, nao significa propriamentr uma restripao do direito 
de participapao politica dos agentes eleitorais, porquento, nao lhes e arredado 
esse direito. Esta perspectiva, tambem, informa a fiscalizapao do processo eleitoral 
cujo rito procedimental, do ponto de vista do seu credenciamento, e conferido a 
CNE, definido por dois delegados em cada mesa de vot), o efectivo e o suplente, 
do mesmo modo em relapao a imprensa.

Acresce-se que a lei ao eleger os circulos eleitorais como criterio fulcral do 
credenciamento dos observadores eleitorais, alastou ou declinou a 
obrigatoriedade de haver observadores em todas as assembleias ou mesas de voto 
porque a sua tarefa e considerada ambulatdria, diferente de outros agentes 
eleitorais vinculados a permanencia de forma fixa junto das mesas de voto.

Nestes termos, e importante ressaltar que, partindo de jremissas diferenciadas>©- 
observador eleitoral no exercicio da sua funpao assume uma posipao dinamica no 
pleito eleitoral o que lhe permite ter acesso e observa' todas as assembleias de 
voto do circulo eleitoral, onde tiver sido credenciado, a contrario sensu, por 
exemplo, os representantes dos partidos politicos exercem a fiscalizapao, 
exclusivamente, nas mesas das assembleias de \oto onde tiverem sido 
credenciados. E precise explicitar que a ratio das ondipoes de participapao 
politica de cada um dos agentes eleitorais, supra, clan mente, nao se funda nos, 
mesmos pressupostos, todavia mantem-se a garaitia da sua inclusao e 
representatividade participativa no pleito democratico.
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Desde logo, a argui<?ao do Requerente sobre a ofensa do; principios invocados nao 
parece tao lapidar como refere nas suas alega^oes, n.i medida em que nao se 
podem conferir poderes legais que a lei nao contempla aos observadores. Na 
verdade, vislumbra-se alguma incompreensao no qie respeita a funqao do 
observador no ambito do processo eleitoral. (

Diante disto, a interpretaqao teleologica permite cogitar que o legislador incumbiu 
esta atribuiqao ao orgao de administra;ao eleitoral, enquanto instituiqao 
encarregue da preparaqao, organizaqao e materializatao do processo eleitoral, 
tendo como prevalencia a cobertura territorial dos circi los eleitorais.

De outro modo, e tai e como aludem os relatorios de ob jervaqao eleitoral, urn dos 
principals entraves obstaculizadores a observaqao eleitc ral decorre propriamente 
de dificuldades financeiras com as quais se confrontam neste exercicio. Como 
sublinha Matilde Pedro: "Desde a sua intervengdo em Angola a partir de 2008 
pode-se notar, apesar de certas falhas, que a agao da SADC no ambito da 
observagao eleitoral evoluiu positivamente e contribuiu para o fortalecimento da 
democracia em Angola e na Africa Austral. Todavia, deve reforgar a sua capacidade 
financeira e em recursos humanos para enviar atempjdamente para os poises 
organizadores de eleigoes". In 0 Papel da SADC na Obser /agao Eleitoral em Angola. 
As Eleigoes de 2012 e 2017, pags. 126 e 127.

Ora, como decorre desse excurso dogmatico, a indis oonibilidade da presenqa 
participativa alargada de observadores nas disputas eleitorais decorre, tambem,

razoabilidade, necessidade e proporcionalidade de acoido com onAl do artigo 
57.edaCRA".

0 primeiro pressuposto a ter em conta alicerqa-se no p incipio da nao ingerencia 
nas opera^bes materials, cuja essencia nao atribui competencia aos observadores 
eleitorais de assegurar o envio das actas-sintese das assembleias de voto.

0 segundo pressuposto, ja referido, assenta no princiDio da nao usurpaqao de 
competencias proprias dos delegados de lista, enquanto representantes dos 
partidos politicos.

No caso em apreqo, a legislaqao eleitoral atribui a liberdade de conformaqao 
pragmatica a CNE em materia eleitoral, para a efectivaqao da tutela da(Y 
democracia, da lisura eleitoral e da garantia da participaqao politica, o quer 
equivale dizer que, no dominio da observaqao eleitoral, nao existindo outros/ 
dispositivos legais disciplinadores do quantum numerico de observadore's 
eleitorais (limites minimos e maximos), cabe a CNE a assumpqao desta tarefa, que 
vem realizando desde as eleiqbes de 2008.

Nessa medida, a participaqao dos agentes eleitorais (observadores) decorre de ' J 
valoraqbes diferenciadas que preenchem o principio da iberdade de conformaqao 
da CNE para a sua parametrizaqao numerica.
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da exiguidade de recursos proprios disponiveis para o e- eito. Ou seja, nao se trata 
propriamente de uma restripao, mas de uma incapaddade que, por vezes, e 
evidenciada pelos proprios observadores para preencherem todos os circulos 
eleitorais nacional, como preconiza a lei.

No mesmo sentido, Jo3o Sergio Ribeiro apregoa que: "Mo verdade, os preceitos 
constitucionais que consagram os deveres fundamenta s ou os disciplinam «sao ( 
preceitos dirigidos primordialmente ao legislador ordina do a fim de este lhes dar 
conteudo»". In A Debilidade do Direito de Participa^ao Politico, Universidade do 
Minho, Tomo I, RIDB, Ano 2 (2013) n.e 6, pag. 5622. /

Sobre essas debilidades na concretizaqao do direito a pe rticipaqao politica alude, 
ainda, Joao Sergio Ribeiro que: "No piano nacional jd fcram avangadas algumas 
razdes para a debilidade da participagao, designadarm nte o facto de os novos 
direitos que tem surgido nesse dmbito estorem demasiado ligadas oo direito de 
voto (...) Desde logo os vdrios direitos de participagao estco imbuidos de um grande 
formalismo e tecnicidade o que dificulta (...) impl cando muitas vezes o 
afastamento". Obra acima citada, pag. 5621.

Como se pode depurar do exposto, e na essencia, abiangencia e natureza do 
direito de participaqao politica no ambito da observaqac eleitoral que a CNE, em 
face da envolvencia social e politica, a experiencia no dominio da organizaqao 
eleitoral e na prossecuqao do asseguramento da finalidade democratica,

Apesar da plenitude em que assents esse elementar d reito fundamental, a sua 
pragmaticidade e a possibilidade efectiva, enfermam de avanqos e recuos hoje 
notoriamente constataveis, por exemplo, com as elevadas taxas de abstenpao 
quando se realizam eleiqoes democraticas, em varios paises. (

No mesmo contexto, seguindo o lastro da teleologia r ormativa subjacente ao- 
artigo 7.9 do Regulamento, ora impugnado, dos ponto: 14 (1) (f) e 14 (2) (d) dos 
Principios e Directivas da SADC para Eleiqdes Democrat cas (Revisao de 2015) se 
resume, o seguinte: Apos a apresentagdo das listas de Onservadores pelos Estados 
Mem bros, o Secrete riado da SADC determinord o numerc de Observadores a serem 
destocados para cada Estado Membro que reoliza eleige es, tendo em conto, inter 
alia, o contexto politico, dimensao geogrdfica e capacidade financeira. (Cfr. SADC 
Principle and Guidelines Governing Democratic Election: {Revised, 2015}).

Por isso, deve-se ter em atenqao que o direito de participaqao politica constante 
no n.9 1 do artigo 52.Q (embora, de forma equivocada, o Requerente fapa 
referenda ao artigo 57.2, ambos da CRA, porque conf jnde o conteudo de um 
direito fundamental com as restripdes do referido direito), resulta de um 
normative generico, programatico agregador de diferentes direitos politicos e 
distintas formas de representapao plasmados nos prece tos constitucionais e nas 
normas infraconstitucionais cuja efectivapao e concretizada pela legislapao 
ordinaria.



15

0 Requerente alega que "Em bom rigor, o redutfk da observagao a 2000 
observadores torna inefectiva a observagao eleitoral, c’minuindo o extensao e o 
alcance do conteudo essencial do direito de participagao oolitico no dmbito do qual 
cabe a observagao, n.Q 2 do artigo 57.Q da CRA".

Porem, considerando que a quota fixada pela CNE nao foi preenchida na sua 
plenitude, como elucida a Requerida, por razoes ; lheias a este drgao da 
administraqao eleitoral, e forposo como tai admitir a violapao do direito de 
participapao politica dos observadores eleitorais nacionais no pleito realizado em 
2022, como pretensamente defende o Requerente.

No dominio eleitoral angolano, o acervo legislativo ilu;tra cautelas impostas ao 
legislador quanto a conformapao constitucional de aplicabilidade das leis 
eleitorais. Porem, tai nao significa que a CNE deve ser ralegada como urn adorno 
meramente figurative sem vocapao para o exercicio de :ompetencias proprias.

0 arcaboupo jun'dico da seara eleitoral angolana impoe; o drgao de administrapao 
eleitoral uma actuapao que respeita a sacralidade ios direitos e principios 
fundamentals embasados pelo Estado democratico ce direito, bem como os 
criterios holisticos, globais, do ponto de vista da legalidede, da proporcionalidade, 
da razoabilidade, da adequapao e da ponderapac ante as finalidades e 
competencias legais inerentes a prossecupao do interesse publico.

prescreve in concretum o numerus atribuido aos observadores eleitorais em cada 
pleito eleitoral. A este propdsito, vale sublinhar que a Fequerida esclarece que a 
quota numerica por si fixada nao foi atingida na sua tote lidade, conforme fls. 40 e 
41 dos autos.

zx ' 9(X
Quanto a invocapao da ofensa ao principio da proporci ana I idade, esgrimido pelo 
Requerente, e salutar e de incontestavel relevancia o c ue apregoam os autores, 
Joaquim de Sousa Ribeiro, Maria Joao Antunes e Onafre dos Santos, quando,. 
referem: "Mas, a nosso ver, justifica-se que o legislador constituinte angolano 
tenha aludido expressamente a razoabilidade, como criteria adiciondvel a 
proporcionalidade, para aferir da constitucionalidade das leis restritivas (...). A 
proporcionalidade tern uma estrutura argumentativa re acional pbe em confronto 
o peso relativo de sacriflcios e vantagens, como conseqt encias do acto legislativo. 
Mas, essa ponderagao deve ser posta de lado quandc o desvalor intrlnseco da 
medida restritiva e de tai ordem que afasta a partida a f. ossibilidade de se atender 
aos beneficios causados noutra esfera de interesses". In direitos Humanos/Direitos^'^ r 
Fundamentais, Os Sistemas Internacional e Angolano de ^rotegao, Editora Petrony, 
pags. 187 e 188.

Ora, na sua aceppao dogmatica, o principio da proporcionalidade visa, 
essencialmente, proibir excessos e evitar abusos dos orgaos do Estado. E urn 
principio de positivapao constitucional e flui na ordem jiiridica angolana como urn 
pressuposto da razoabilidade e da adequapao. No ceso sub Judice, o excurso
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Parafraseando Jorge Reis Novais: “Quando se aprecio a restripao a um direito 
fundamental, avalia-se a relapao entre o bem que pretende protegee ou 
prosseguir com a restrigao e o bem protegido de direito fundamental que resulta, 
em consequencia, desvantajosamente afectado. Por sui vez, a observancia ou a 
violagao do principio da proporcionalidade dependerao da verificagao da medida 
em que essa rela^do e avaliada como sendo justa, adeq icda, razodvel In As 
Restripbes aos Direitos Fundamentais, Editora AAFDL, 3* edigao, pags. 752 e753./

Ainda sobre a suposta violapao do artigo 57Q. da CRA, m )rmente dos principios da 
proporcionalidade, da necessidade e da razoabilidade va e enfatizar Jorge Miranda 
que defende: “a proibigao do excesso nao e apenas um ir strumento deponderapao 
e de harmonizagao, pois serve tarn bem como para metro nas delimitagbes das 
competencies dos drgaos do Estado". In Harmoniza^ao e Ponderagao - Uma 
Perspective Com parade Sobre Portage I e Brosil (Coorc. Vita lino Canas), Editora 
AAFDL - 2020, Lisboa, pag. 168.

Seguindo a ratio dos ensinamentos doutrinarios, ora enxertados, extrai-se que a, 
norma em sindicancia visou tao somente concretizar os referidos principios 
porque era necessario determinar o quantum de obser\ adores, de tai sorte que o 
Requerente nao ofereceu provas materials demonsirativas da existencia de 
qualquer reclamapao de um sujeito ou entidade, em (oncreto, que reunisse os 
requisites legais e nao tivesse sido credenciado, por e eito da determinapao do 
quantum fixado na norma sub Judice.

0 proposito de trazer a lipa este reparo e, fundamentalnente, para elucidar que o 
Tribunal Constitucional ja havia decidido, no Acorcao n.e 761/2022, julgar 
improcedente o pedido, negando provimento ao recuno interposto, observando

expendido aqui elencado, em torno da norma sindicada 'etira sustentapao quanto 
as razoes invocadas pelo Requerente para a procedencia do seu pedido, 
porquanto este principio sb se assume como irrazoa/el quando constitui um 
manifesto desvalor dos interesses, em fungao da lesivicade dos bens protegidos, 
o que nao se verifica nos presentes autos.

Entretanto, a margem do presente processo, o Tribuna Constitucional nao pode 
deixar de enfatizar que o Requerente, nas vestes de Recorrente do Processo n.^ 
997/2022, interpbs um recurso extraordinario de incons itucionalidade, no ambito ' 
da fiscalizapao concreta, requerendo que se declarasse a nulidade da decisao da \ 
CNE quanto a precisao do numero de observadores fixados no mencionado . 
regulamento, a participarem nas eleipbes de 2022. Pc rem, verifica-se nos dois / 
processes em que a mesma foi Requerente que houve redundancia da materia C 
factica e das alegapoes deduzidas no seu pedido, isto e, dentificam-se os mesmos 
argumentos e razoes suscitados de violapao de direitos fundamentais. Apesar do 
esgotamento jurisdicional da decisao, veio novamente o Requerente, ao abrigo do 
presente processo impugnar a materia em causa.



Nestes termos,

Dr. Carlos Alberto B. Burity da Silva.  

Dr. Simao de Sousa Victor 
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Notifique-se. ,

OS JUfZES CONSELHEIROS
Dra. Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso (President^

Dra. Victoria Manuel da Silva Izata (Vice-Presidente) 

DECIDINDO

Tudo visto e ponderado, acordam em Plenario, os Juizes Conselheiros do Tribunal 
Constitutional, em: d ;

r^e. e-LacXza. -ViaU-c JU. Jb*
Jjo - 4 I Z. 2. jLe <=^

Caxx/ ^Uh-ToasV-

Sem custas, nos termos do artigo IS.9 da Lei n.9 3/0B, de 17 de Junho, Lei do , ' 
Processo Constitucional.
Tribunal Constitucional, em Luanda, aos 07 de Junho d ? 2023.

de forma assinalavel o seguinte: Refere, ainda, o Requeisnte que, pelo numero de 
observadores definidos pela CNE, as eleiqdes seriam inobservdveis e nao crediveis, 
mas sem sustentar as razoes.

Em suma, considerar a impugnacao do normative do artigo 7.- a margem das 
demais normas que regulam o modelo eleitoral acolhido no ordenamento juridico- 
constitucional angolano revela-se desapropriado e indzuo. Como tai, conclui-se 
que a norma revidada na sua acepqao formal e mater al nao e inconstitucional, 
desrazoavel ou desproporcional, ou seja, nao esta afestada dos parametros do 
Estado Democratico de Direito.

Pelo exposto, nao se vislumbra qualquer violaqao di direito de participapao 
politica dos cidadaos nem dos principios da proporcion.ilidade, da razoabilidade e 
da necessidade consagrados na Constituipao angolana.

Dr. Carlos Manuel dos Santos Teixeira. —--gr-—-
Dr. Gilberto de Faria MlagaIhaes . _7~

Dra. Josefa Antonia dos Santos NetoLsg^.^ !

Dra. Julia de Fatima Leite S. Ferreira (Relatora) V, <£c y

Dra. Maria da Conceiqao de Almeida Sango.


