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relatdrio de trabalho a precariedade desumar a que vivenciou. Porem, o
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PROCESSO N 8 975-A/2022
Recurso ExtraordinSrio de Inconstitucionalidade
Em nome do Povo, acordam, em Conferencia, 
Constitucional:

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

no Plenario do Tribunal

I. relatOrio

Kiawete Nsinkani, melhor identificado nos autos, veio so Tribunal Constitucional 
interpor o presente recurso extraordinario de inconstii ucionalidade do Acordao 
prolactado pela Secgao da Camara do Trabalho co Tribunal Supremo, no 
ambito do Processo n.2 208/19, que negou provimento ao seu pedido mantendo 
a sentenga do Tribunal a quo.
0 Recorrente, regularmente notificado para deduzir as suas alegapbes, arguiu, > 
essencialmente, que:

1. Ao abrigo de urn contrato de trabalho por tempo indeterminado, firmado 
em 19 de Janeiro de 2011, com a empresa Truck Tecnic e Service- 
Transportes Rodoviarios exerceu a actividade pr<)fissional de motorista de 
pesados auferindo o salario base mensal de Kz 24 000,00 (vinte e quatro mil 
kwanzas).

2. Durante o periodo contratual sempre desempe rhou o seu trabalho conT 
lealdade, zelo e dedica?ao, por isso nunca lhe foi instaurado procedimento 
disciplinar. Apesar disso, nunca auferiu do pagamento do subsfdio de 

ferias.
Em cumprimento das ordens expressas do seu superior hierarquico 
efectuou o carregamento e transporte de uma mercadoria ate ao Porto. 
Porem, chegado ao destino foi obrigado a permanecer naquele local 
durante tres dias, sem condiQoes de alojamento, de higiene e de 
alimentapao.

4. Devido as condipoes em que esteve submetido resses tres dias, consignou
no i
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II. competEncia

0 presente recurso foi interposto nos termos do artigo 4 5.5 da Lei n.5 3/08, de 17 
de Junho - Lei do Processo Constitucional (LPC), norma ^ue estabelece o ambito 
do recurso extraordinario de inconstitucionalidade, para o Tribunal Constitucional,

empregador instrui-o a elaborar outro relatbric omitindo essa situa^ao, 
tendo o mesmo se recusado.
Na sequencia da sua recusa, foi de imediato suspense deixando de auferir 
a sua remuneraqao. Seguidamente, foi-lhe instaurado um processo 
disciplinar eivado de vicios, por nao ter respeizado os requisites legais 
previstos na Lei Geral do Trabalho (LGT), que teve como desfecho o seu 
despedimento.
Apenas por ter reclamado dos seus Ifdimos direitos foi despedido 
arbitrariamente no dia 29/7/2015, sem que os seus creditos salariais 
tivessem sido liquidados.
0 Tribunal a quo ao dirimir o litigio em causa cingi j-se apenas as excepqbes 
suscitadas na contestapao deduzida pelo empregador, decidindo em 
Despacho saneador absolver a re da instancia.
Como tai, entendeu o Tribunal ad quem manter a Jecisao do Tribunal a quo 
que julgou nulo e inepto o requerimento inicial que apresentou na fase 
judicial, em virtude dos pedidos nao se harmorizarem coma fase pre - 
judicial de conciliaqao de conflitos.

Ao desconsiderar a apreciagao da materia de facto, o Tribunal a quo nao 
relevou que desde 2012 sofria descontos indevidos e pagamentos salariais 
com atraso, alem daqueles que nunca auferiu. Por outro lado, ficou privado 
de receber os subsidios de natal, de ferias e os .alarios em atraso desde 
Julho de 2015 a Julho de 2016. j

O Recorrente concluiu pedindo que seja procedente o seu pedido, e se declare 
inconstitucional o Acbrdao recorrido por contender com os principios, direitos e 
garantias fundamentals previstos na CRA.

O Processo foi ao Ministerio Publico que, no essencial, pr )moveu a seguinte vista: 

O Tribunal socorreu-se do n.s 3 do referido artigo pcro dar como provada a 
excepqao dilatdria prevista nos artigos 493.9 e 494.9, am jos do CPC (...).

Tratando-se de uma questao procedimental que ncio afecta o direito da 
contraparte, nao seria censurdvel a decisao do Juiz c ue mondosse corrigir o 
requerimento, para fazerjustiga material.

Deste modo, e nosso entendimento que o Acdrdao recorrido violou os principios e 
direitos alegados pelo Recorrente, termos em que pugne mos pelo provimento do 
recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre, agora, apreciar para de zidir.



IV. OBJECTO
0 objecto do presente recurso extraordinario de incons' itucionalidade e saber se 
o Acordao proferido pela 1.- Secpao da Camara do Trabalho do Tribunal Supremo 
no ambito do Processo n.e 208/19, violou principios, direitos, liberdades e 
garantias previstos na Constituipao da Republica de Angola, invocados pelo 
Recorrente.

III. LEGITIMIDADE
0 Recorrente foi apelante do Processo n.5 208/19, q je correu termos na 1.- 
Secpao da Camara do Trabalho do Tribunal Supremo, tendo sido vencido e nao se 
conformando, veio recorrer da decisao, por isso asshte-lhe legitimidade para 
interpor o presente recurso, nos termos da alinea a) do artigo 50.- da LPC.

V. APRECIANDO
0 caso em present retrata urn conflito laboral cujo desfecho culminou no alegadc/ 
despedimento sem justa causa do Recorrente. Em coisequencia, da aplicaqao 
dessa medida disciplinar interpos uma acgao judicial no Tribunal a quo, 
reclamando a violaqao dos seus legitimos direitos e garantias constitucionais, que 
foi antecedida de uma tentativa de concilia^ao no Orgao de ConciliaQao de 
Conflitos que, todavia, resultou infrutifera porfalta de acardo das partes litigantes. 
Entretanto, aquele Tribunal na sua decisao considerou procedente a exceppao 
dilatoria arguida pelo empregador, com fundamento na inadmissibilidade do 
articulado superveniente do requerimento inicial, absoh endo-o da instancia.

Inconformado, o Recorrente persistiu na sua reck ma^ao concernente ao 
pagamento dos creditos salariais vencidos que nao foram pagos pelo empregador, 
e na existencia de vicios e irregularidades no processo d sciplinar que determinou 
o seu despedimento sem justa causa. Estes factos, susc tados nos requerimentos 
petitorios que apresentou no Orgao de Conciliaqao de Conflitos e no Tribunal a 
quo nao foram considerados por aquela instancia judic al, pela razao de nao ter 
apreciado a materia de facto, com fundamento na f rocedencia da exceppao 
dilatoria.
No entanto, na instancia de recurso, o Tribunal ad qutm manteve a decisao do 
Tribunal o quo. Por isso, entende o ora Recorrente que c aresto recorrido ofendeu
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como sendo "as sentenqas dos demais tribunals que cortenham fundamentos de 
direito e de decisoes que contrariem principios, direitcs, liberdades e garantias 
previstos na Constitui(;ao da Republica de Angola".

Alem disso, foi observado o previo esgotamento ios recursos ordinaries 
legalmente previstos, nos demais tribunals, conforme estatuido no paragrafo 
unico do artigo 499. da LPC, pelo que o Tribunal Constit jcional tern competencia 
para apreciar este recurso.



os principios da legalidade, do contraditdrio, da denega^ao da justiga, da verdade 
material, da igualdade de armas, do acesso ao direito e ti tela jurisdicional efectiva 
e violou o direito a ampla defesa, o direito ao trabalho e o direito a seguran^a no 
emprego.
Em face do cotejo de principios e direitos enunciados pelo Recorrente, a sua 
apreciagao no presente recurso ira obedecer uma metod alogia global e conjunta.

A tltulo previo, enfatiza-se que a especificidade e natjreza jurldico-laboral da 
materia controvertida justifica a men^ao de urn reparo xeliminar respeitante ao 
facto de, no ambito do direito processual laboral avulterem principios e normas 
nao codificados, disperses por diversos diplomas legcis. E nesta linha que se 
compreende que nao ha propriamente uma discipli ia juridica sedimentada 
e propiciadora de uma maior aplicabilidade e uma nelhor eficacia juridico 
processual impelindo, mutotis mutondi, nao rara; vezes, o recurso a 
subsidiariedade das normas processuais civis nos conf itos laborais, desde que 
compativeis com as peculiaridades desta ciencia - Direito Processual Laboral.

Apesar disso, existem principios norteadores proprios no ambito dos direitos 
fundamentals processuais que devem ser considerados primacialmente neste 
ramo jurldico-processual, e que balizam limites a discricionariedade do julgador, 
mormente impondo-lhe uma actua^ao pautada ao respt ito a CRA e a lei.

Ab initio, cabe exaurir que os principios, os direitos e as garantias trazidos a lipa 
pelo Recorrente constituem o nucleo dos direitos jusfundamentais respaldados na 
Constituipao angolana e nos instrumentos jurldicos internacionais regularmente 
ratificados e adoptados por Angola.
A emanapao preclpua desses valores jurldicos traduz a sua pertinencia e relevancia 
no domlnio dos direitos jusfundamentais, razao pela qual, nao podem ser 
preteridos sob pena de nao se alcan^arem os efeitos colimados com a sua 
concepqao da dignidade da pessoa Humana.
0 princlpio da legalidade e a ancora de concretizapac dos demais principios e 
subprinclpios fundamentals preceituados na Carta Magna com amparo no artigo 
6.-, como tai, o primado da Constituiqao e a garantia oo Estado de Direito cujos 
preceitos devem ser escrupulosamente respeitados e assegurados pelos 
tribunais.
No Direito do Trabalho, os principios constitucionai s ou infraconstitucionais 
ordenam-se e aplicam-se de forma integrativa, confarmadora e hollstica na 
prossecupao da dignidade da pessoa humana. Deste modo, tambem o direito 
adjective laboral angolano se deve adequar para responder aos grandes desafios 
que despontam deste ramo do saber, convocando talquam, principios e canones 
juspositivos de consagraqao constitucionai para a plena efectivagao da apregoada 
justiQa completa, cuja maior expressividade deve residir em conferir ao julgador a 
primazia de ordenar diligencias e promover actos conducentes a pratica e 
suprimentos de todas as irregularidades processuais, sot retudo convidar as partes
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priorizem o prosseguimento dos autos ate a realizacao da
a completar e aperfeicoar os articulados do processo de nodo a que os interesses 
a boa decisao da causa priorizem o prosseguimento dos autos ate a realizacao da 

justipa material.
Ademais, importa aquilatar que o direito adjectivo d? trabalho e urn direito 
instrumental que serve como veio de realiza^ao do direito substantive, o direito 
do trabalho. Neste sentido, estando em causa a alegada viola^ao aos basilares 
direitos fundamentals do trabalhador (Recorrente) cuja proteegao mereceu wtela 
na CRA, na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Fovos, nas Convengbes da 
OIT e no Pacto dos Direitos Economicos Sociais e Cultunis, seria desejavel que, o 
Tribunal a quo, em consonancia com o fundamento corstitucional, no ambito do 
controlo difuso da constitucionalidade, apurasse a evocada violapao dos direitos 
trabalhistas, cuja inser^ao na Lei Magna imbrica com o; principios da paz social, 
da justipa social e do proclamado Estado de direito erigido pela CRA.

Na visao de Celso Antonio Bandeira de Mello, A nao observancio de um 
principio constitui-se em seria ofensa ao Direito. Viola r um principio e muito ma is 
grave do que transgredir uma norma. A desatengao ao pi incipio implica ofensa nao 
apenas a um especifico mandamento obrigatdrio, mis a todo o sistema de 
comandos. E a ma is grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme 
o escalao do principio violado, porque represents insurgencia contra todo o 
sistema, subversao de seus valores fundamentals, contumelia a seu arcabouQO 
logico e corrosao de sua estrutura mestra". In Ato Ad ninistrativo e Direito dos, 
Administradores, Sao Paulo: RT, 1981, pag. 88.
Atente-se que, no caso vertente, esta em causa um direr o constitucional, o direito 
ao trabalho (n.e 4 do artigo 76.^ da CRA), que, devido a declarapao de ineptidao 
da petipao inicial, quer o Tribunal a quo quer a Camara do Trabalho do Tribunal 
Supremo, nao se pronunciaram sobre o fundo da qjestao, ou seja, sobre a 
substancia do pedido formulado pelo Recorrente.
E de realpar que no principio do acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva 
integram-se direitos e garantias constitucionais reconi'ecidos aos cidadaos, que 
visam promover a actividade jurisdicional, a firn de fazar valer de modo pleno e 
equanime direitos e interesses legalmente protegidos.
Neste sentido, J. J. Gomes Canotilho, ensina que "(•..) a determinagao legal da via 
judicidria adequada nao se traduza, na prdtica, num jogo formal sistematicamente 
reconduzivel a existencia de formalidades e pressepostos processuais cuja 
"desatencao" pelos particulares implica a "perda aulomdtica das causes". Os 
autores aludem aqui ao dever funcional dos juizes convidarem as partes a 
regularizagao do processo". In Direito Constitucional e eoria da Constituigao, 7.- 
Edipao, ll.§ Reimpressao, Editora Almedina, pag. 498.

Sobre esta tematica, na mesma obra, o referido autor assevera, ainda, o seguinte: 

"Doi que o direito a tutela jurisdicional nao pode ficar c.omprometido em virtude 
da exigencia legal de pressupostos processuais desnecessdrios, nao adequados e
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aplica^ao das normas
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Albino Mendes Baptista, o juiz laboral deve procurer 
verdade material, explorando todas as vias possiveis p ira 
Processo Laboral, 3.- Edipao, Almedina, 2018, pag. 63.
Na mesma esteira, o principio da concordancia pratica e de harmonizagao e um 
corolario concretizador que demanda a interpretaqao e ; .

desproporcionados. Compreende-se, pois, que o direito cd processo implique: (1) a 
proibipdo de requisites processuais desnecessdrios ou iesviados de um sentido 
conforme ao direito fundamental de acesso aos tribunals, (2) a exigencia defixapao 
legal previa dos requisites e pressupostos processuais de s recursos e acgoes; (3) a 
sana^do de irregularidadesprocessuais como exigencia oo direito a tutela judicial". 

Ibidem, pags. 498 e 499.
Adentro desta logica de raciocinio dogmatico, no processo adjectivo laboral, os 
principios da justiqa, da informalidade, da economia pro zessual, da celeridade, do 
suprimento oficioso de vicios e irregularidades, da verdade material e da 
prevalencia da justiqa material sobre a justiqa formal constituem apanagio da 
realizaqao dos direitos e das garantias dos cidadaos qie recorrem aos tribunals 
porque depositam confianqa na justiqa e no Estado de d reito. Estes pressupostos 
sao essenciais e a sua respeitabilidade impbe-se como um marco imperativo de 

consolidaqao da actividade judicativa.
Relativamente ao principio da justiga, nas palavras de Paula Quintas e Helder 
Quintas “todo e qualquer cidadao tern direito e cria expectativas de ter um 
julgamento justo, ou seja, de ver analisada e apreciada a sua pretensao de modo 
justo e equitativo. (...) impoe a obrigatoriedade das partes serem tratadas, no 
acesso, na defesa, na porticipagao e na aprecia^ao com igualdade". In Manual de 
Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho, Editora A medina, 2016, 5.- Ediqao, 

pag. 313.
Na mesma senda, quanto ao principio da prevalencia da justiqa formal sobre a 
justiqa material, teorizam na sua dogmatica "que de acordo com este principio o 
tribunal deve procurer a reconstrugao historica dos fact as, sem se sujeitar apenas 
a contribuigao das partes e a existencia de irregularidades formais, recorrendo-se 
dos meios processualmente admissiveis - suprimento de excepgoes dilatorias e 
convite ao aperfeigoamento". Obra citada, pag. 312.

Como fulcro dessa filosofia de pensamento, pressupce-se, claramente, que as 
normas materials nao tern supremacia sobre as normas formais, nao podendo 
constituir fundamento de denegaqao de justiqa, ma<ime por ser a justiqa o 
principio ancora do sistema global constitucional, am materia de direitos, 
liberdades e garantias fundamentals. Por isso, veda-se a ocorrencia de restriqoes 
desses normativos sobretudo quando a decisao recorrida se afigura lesiva e 
perturbadora enfraquecendo direitos jusfundamentais.
A este proposito, apregoa Alcides Martins que "o p'oeesso laboral nao deve 
permitir que a verdade formal prevalega sobre a verdaae material. Como escreveu 

com especial empenho a
a obter". In Direito do
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Aqui chegados, verifica-se que o busilis da questao aflorada tem a sua ratio na 
incompatibilidade desses dois requerimentos que, a egadamente, consignam 
pedidos distintos, por esta razao, foram invocados come fundamento da excepqao 
dilatoria sustentada pelo empregador e como tai, admitida por ambas as 
instancias judicials (a quo e ad quem).

Nesta conformidade, o juiz a quo ao declarar inepta a peti^ao inicial e nulo o 
processado por alegados pedidos cumulativos incompai iveis ou contraditbrios no 
processo, absolveu o empregador da instancia, nao obstante constatar-se que urn 
dos requerimentos se reporta a fase conciliatoria (Minkterio Publico) e o outro a 
fase judicial (Tribunals), que a priori, podiam ser considei ados pedidos interligados 
ou conciliaveis. Ora, se assim e, nao se pode corcluir que essa eventual 
incompactibilidade ou contrariedade seja susceptivel de inviabilizar a apreciaqao 
da materia de facto, declinando o direito a urn julgamento justo e conforme ao 
Recorrente.

Por outro lado, o julgador tem a faculdade de convidar o autor a aperfeiqoar ou 
corrigir o requerimento petitorio, ou entao, convida-lc a desistir do pedido em 
contradigao e a optar por urn dos pedidos em causa. Dei que nao pode deixar de

constitucionais, colocando, deste modo, a unidade e a s jpremacia da constituiqao 
no vertice do ordenamento juridico formal e material.

Na sua essencialidade, o Acordao revidado, tanto na fundamentagao como na 
conclusao, perfilha a excepgao dilatoria como uma causa da extingao da instancia. 
Ocorre que, a invocada excepgao, a fortiori, e aferivel como uma eventual 
irregularidade de ordem formal e como tai passive! de s jprimento ou de sanagao, 
pelo que e irrefragavel que a decisao controvertida nao esta em harmonia com os 
canones constitucionais.

Existe doutrina firmada defendida por Andre Herta Moreno Veneziano, 
esclarecendo que "a excepgao e uma forma de defesa indirecta que ataca o 
processo e nao o merito". In Direito e Processo do Traba'ho, 2009, Editora Saraiva, 
pag. 225.
Ante todo o expendido, refira-se que a fundamentagac da decisao recorrida nao 
postula arcabougo juridico-constitucional sustentavel, afigurando-se fragil para 
estribar o afastamento de direitos e garantias juspositiyas inerentes a dignidade 
da pessoa Humana.

No caso in examinem, vistos os autos, denota-se que, primeiramente, o 
Recorrente, na fase pre-judicial, de auto-composigac de litigios, submeteu o 
diferendo ao Orgao de Conciliagao de Conflitos Laborais, sob os auspicios do 
Ministerio Publico, sem que houvesse solugao do dissidio. Em seguida, enveredou 
pela via judicial, interpondo aegao de conflito individual de trabalho na Sala de 
Trabalho do Tribunal Provincial. Ora, esta tramitegao processual permite 
compreender a eventual motivagao sobre a existencia de dois requerimentos 
petitorios distintos apresentados pelo trabalhador em cada urn destes Orgaos.
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inquietar o alheamento indevido do reconhecimento do prindpio da simpliddade 
formal do processo de trabalho no ordenamento juridiso angolano, justamente 
porque se pretends salvaguardar a efectivaqao da justiqa material, celere, 
confiavel e justa. Assim, declarar extinta a instancia per irregularidades formais 
decorrentes da ineptidao do requerimento processual petitorio fere o direito de 

acessoa justiqa.
Destarte, a possibilidade ou oportunidade do Recorrente aperfeipoar ou corrigir a 
aludida petiQao, permits ria anular eventuais actos imper inentes, vincando os que 
fossem mais necessarios e uteis para que o julgador conhecesse o merito da causa, 
com vista a alcanqar a verdade material, a equidade e c direito a urn julgamento 

justo e conforme.
Como ensina Joao Chimbungule Garcia, a "coopera^do formal traduz-se na 
obrigapao de o juiz suprir os obstdculos com que as parte s se deparam, fornecendo 
informagdes ou documentos necessarios para que estar possum exercer alguma 
faculdade que reputem necessdria, urn onus ou cumprir jm dever processual.
Pela natureza alimentar do saldrio e tambem pelo fuco de as partes poderem 
litigar sem o acompanhamento de profissional de Direitc, faz todo o sentido que o 
processo laborol sejo o mais simples e menos burocrdtico possivel". In Manual de 
Processo do Trabalho Angolano, auto ediqao, Outubro 2 )20, pags. 45 e 53.

Na mesma linha dogmatica, explicita Osvaldo Luacuti Eszevao que ao processo do 
trabalho deve ter uma tramitagao bastante simplificodc e deve garantir o acesso 
facilitado aos tribunals, direito constitucionalmente garentido (artigo 29^ da CPA) 
para proporcionar uma solupao rdpida, econdmica e efectiva . In Direito 
Processual do Trabalho Angolano, Luanda, 2021, pag. Iz2.

Acrescendo, ainda o mesmo autor "esta nossa posiqao e confirmada pelo n^ 2 do 
artigo 28 * da UL, jd citado quando tratamos do principio da prevalencia da 
verdade material sobre a verdade formal, nos termos oo quol a forma dos actos 
sera a mais simples e adequada ao apuramento da veraade e a obtenqao de uma 
solugao justa. Temos aqui a consagragao legal e err. termos genericos deste 
principio, para quern e mais importante e relevante a justiga da decisao do que a 
observancia rigorosa da tramitaqdo processual". Obra cizada, pag. 122.

A esta luz, parece lapidar extrair que os valores e direitos humanos, sociais e 
econdmicos tutelados pelo processo de trabalho resultam de comandos 
constitucionais que impbem criterios axiologicos, de orientaqao hermeneutica ao 
julgador na tramitaqao do processo de trabalho, em busca efectiva da verdade 
real. Com efeito, em sede processual laboral, os juizes ■ rabalhistas devem lan^ar 
maos a uma actuaqao activa, holistica e inter-sistemica reforqando amplamente 
o seu poder inquisitive ou inquisitorio para que se esgotem todas as 
oportunidades de esclarecimento da verdade objectiva, permitindo, deste modo, 
a prolac^ao de uma decisao que ponha termo ao conflito de interesses em causa.



Nestes termos,

DECIDINDO

OSJUfZES CONSELHEIROS

Dr. Carlos Alberto B. Burity da Silva 

Dr. Carlos Manuel dos Santos Teixeira

Dr. Gilberto de Faria Magalhaes.  

Dra. Maria da Concei^ao de Almeida Sango.

Dra. Maria de Fatima de Lima D'A. B. da Silva (Declarou-se impedida)
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For tudo o que se expos, este Tribunal conclui que assiste razao ao Recorrente 
quanto a invocada ofensa aos principios da legalidade, de acesso ao direito e tutela 
jurisdicional efectiva, do direito a julgamento justo e sonforme e do direito a 
seguranqa no emprego.

Notifique-se.

Tribunal Constitucional, em Luanda, 03 de Agosto de 20< 3.

Sob este pano de fundo, o Tribunal Constitucional entende que os vicios formais 
escorados no Acordao sindicado podiam ser esbatido: devido a sua irrigidez e 
plasticidade, em manifesta vantagem da economia prccessual e da preservaqao 
do interesse relevante para a causa face a necessidade da justa composiqao do 
litigio, em homenagem aos principios da estabilidade do emprego e da justa causa 
de despedimento previstos na CRA.

Na situapao dos autos, os efeitos juridicos da decisao recorrida opoem-se ao 
sentido hermeneutico e axial da Carta Magna esvaziando in totum principios 
constitucionais e direitos fundamentals.

Dra. Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso (President^^^^^^^^^^^

Dra. Victoria Manuel da Silva Izata (Vice-Presidente) \ftrUuCv Q •
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Dra. Josefa Antonia dos Santos Neto

Dra. Julia de Fatima Leite S. Ferreira (Relatora) 

Tudo visto e ponderado, acordam em PlenSrio, os Juizes Conselheiros do Tribunal 
Constitucional, em: Uusvi yv-ecxAo cco

€^€44^ olo uvf 2 jto Czc
\rMpGa- S CaSVv S '—---------------------------------- -—'
Sem custas, nos termos do artigo IS.2 da Lei n.2 3/08 de 17 de Junho, Lei do 
Processo Constitucional.


