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Em nome do Povo, acordam, em Conferencia, no PlenSrio do Tribunal 
Constitucional:

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Maria Manuela Ferreira Bastos e Esposo, melhor identi icados nos autos, vieram 
ao Tribunal Constitucional interpor o presente recurso extraordinario de 
inconstitucionalidade do Acdrdao de 23 de Julho de 2021, proferido pela 1.^ 
Secgao da Camara do Civel, Administrative, Fiscal e Aduar eiro do Tribunal Supremo 
no ambito do Processo n.2 2427/17, que negou provimanto a sua reclamagao e, 
em consequencia, confirmou a decisao do Acdrdao reck mado, prolactado aos 17 
de Outubro de 2019.

Os Recorrentes, inconformados com a decisao do Acdrdao recorrido, que revogou 
parcialmente a decisao do Tribunal a quo, na parta que os condenou no 
pagamento da indemniza^ao por danos morais e materials e declarou a imediata 
entrega do imdvel livre de onus e encargos, reccnhecendo o direito de 
propriedade da autora (apelada), regularmente notificados, deduziram as suas 
alegaqdes arguindo, essencialmente, que: '

1. 0 Acdrdao recorrido viola de forma grave os prircipios da legalidade e da 
irreversibilidade das nacionalizaqdes e dos confiscos previstos nos artigos 
6.9 e 97.9 da Constituiqao da Republica de Angole (CRA), respectivamente, 
e as leis n.9 43/76, de 19 de Julho e 7/95, de 1 de Setembro.

2. 0 Tribunal de primeira instancia, para fundamenzar a sua decisao, alegou 
que, no concernente ao confisco, o mesmo e efectivado mediante urn 
despacho. Logo, dos documentos juntos aos autes nao se verifica nenhum
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despacho de confisco de imdvel (5.5 paragrafo pag. 6, senten^a fls. 190- 
205).

3. 0 Juiz do Tribunal de Recurso (apelapao) funcamentou a sua decisao 
dizendo que nao ha provas nos autos de que a au ora/apelada saiu do pais, 
injustificadamente, por 45 dias, durante a vigenc a da Lei n.5 43/76, de 19 
de Junho, Lei do Confisco (ultimo paragrafo, pag. 16, Acdrdao fls. 308).

4. Todavia, na reclama^ao, o Tribunal fundamertou declarando que se
constata que, por um lado, a questao do confis:o ou nao do imdvel em 
causa, foi devidamente apreciada, quer pelo Tiibunal a quo, quer pelo 
Tribunal ad quem, tendo os mesmos concluido qu e o referido imdvel nao se 
encontra confiscado pelo Estado angolano. /

5. Entende o Tribunal ad quem que, pelo facto de r ao existir o despacho 
confisco, propriamente dito, o imdvel nao se encontra confiscado pelo 
Estado.

No acto da celebra^ao do negdcio jundico em 2001, o senhor Antonio 
Alberto Coelho Campos, vendedor, nao tinha cireitos para transmitir o/ 
imdvel. Nemo plus juris in a Hum transfere potest cuam ipse ha bet.

7. A questao fundamental no caso sub Judice rajica na legitimidade do 
vendedor em alienar um bem a non domino, ou seja, quando celebrou o 
contrato de compra e venda, ja o imdvel se enconzrava abrangido pelas leis 
n.2S 3/76, 43/76 e 7/95.

8. Com a publicapao da Lei n.5 7/95, de 1 de Setemaro, independentemente 
de qualquer formalismo, todos os demais imdveis abrangidos pelas leis n.5 
43/76 e 3/76 consideraram-se confiscados e integrados no patrimdnio do 
Estado, por isso o bem em litigio deve ser considerado confiscado.

9. Assim, estavam reunidos os pressupostos legais para o confisco do imdvel, 
uma vez que o proprietario originario do imdvel cbandonou o pais no ano 
de 1975, tendo fixado residencia em Portugal, on de faleceu, em 1980. Por 
isso, a ausencia foi superior a 45 dias.

10.0 suposto herdeiro, que celebrou o contrato de compra e venda com a 
autora/apelada, apenas habilitou-se a heranpa 15 anos apds a morte do 
proprietario originario, numa altura em que estava em vigor a Lei n.5 7/95/ 
de 1 de Setembro, e o bem ja nao se encomrava na esfera jun'dico- 
patrimonial do de cujus.

11. A Republica de Angola, enquanto Estado Eemocratico de Direito, 
salvaguarda os direitos plasmados nas Leis n.^s 3/76 e 43/76, garantindo a 
validade e a irreversibilidade de todos os efeitos juridicos produzidos.
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O processo foi ao Ministerio Publico que, no essencial, promoveu a seguinte vista: 

(...) Todavia, a 18 deJulho de 1995, o Direcgao Provincid de Habita^ao de Luanda 
anulou por despacho o referido contrato, por ter tornado :onhecimento da certidao 
do Ministerio das Finanpas de 21 de Janeiro de 1995, fls. 31, de que o imdvel 
arrendado aos Recorrentes ndo e propriedade do Estado. Refere o despacho que os 
dados contidos na carta da Requerente do contrato, Ma ia Manuela Bustos, e que 
convenceram aquele servigo publico a celebrar o contrato nao eram verdadeiros, 
porquanto, o imdvel objecto do contrato nao tin ha sido confiscado. Esta 
constatapao leva-nos a conclusao de que os Recorrentes agiram com propdsito de 
induzir o Estado ao erro. /

Nestes termos, pugnamos pelo nao provimento ao recurso. (

Colhidos os vistos legais dos Juizes Conselheiros, cum ore, agora, apreciar para 
decidir.

0 presente recurso foi interposto nos termos e com os f jndamentos previstos na 
alinea a) do artigo 49.5 da Lei n.5 3/08, de 17 de Jjnho - Lei do Processo 
Constitucional (LPC), norma que estabelece o ambito do 'ecurso extraordinario de 

inconstitucionalidade, para o Tribunal Constitucional, como sendo as sentenpas 
dos dema is tribunals que contenham fundamentos d= direito e decisoes que 
contrariem principios, direitos, liberdades e garantias previstos na Constituipao da 
Republica de Angola.

Os Recorrentes foram apelantes do Processo n.5 2AT1I'. 7, que correu termos na 
1.- Secqao da Camara do Civel, Administrative, Fiscal a Aduaneiro do Tribunal 
Supremo e nao viram o seu pedido atendido. Por essa raz ao, tern legitimidade para 
interpor o presente recurso, nos termos da alinea a) co artigo 50.5 da LPC, ao 
abrigo do qual, no caso de sentenpas, podem interpor i ecurso extraordinario de

Concluem requerendo que o Acordao recorrido seja daclarado inconstitucional, 
por estar em desconformidade com a CRA e a Lei.

Alem disso, foi observado o principio do previo esgotamento dos recursos 
ordinarios legalmente previstos nos demais tribunals, conforme o estatuido no 
paragrafo unico do artigo 49.5 da LPC, pelo que tern o Tribunal Constitucional 

competencia para decidir este recurso. /
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Ante esse quadro profundamente afectado por fluxos migratorios de cidadaos 
nacionais e estrangeiros que, por diferentes motive3, abandonaram 0 pais, 
registou-se um elevado exodo que veio enfraquecer o s?ctor economico privado, 
dando espa^o a prevalencia da economia centralizada e ie resistencia, dominadas 
pela prepondergneia do Estado na defesa da soberania e do interesse nacional.

inconstitucionalidade para o Tribunal Constitutional, o Ministerio Publico e as 

pessoas que, de acordo com a lei reguladora do processo em que a sentenga foi 
proferida, tenhom legitimidade para dela interpor recurs 0 ordindrio.

V. APRECIANDO k

0 caso sub Judice consiste num litfgio que opbe a senhos a Catarina Joao Lourengo 
de Sousa e os aqui Recorrentes sobre a propriedade de um predio urbano situado 
em Luanda, na rua Saturnino Oliveira (ex Joao de Deus) n.e 85, Nelito Soares, 
Rangel, inscrito na matriz predial sob 0 n.^ 43057 fls. 13 e verso, do livro B-117.

A lei constitucional angolana aprovada em 1975 estabeleceu uma baliza entre 
Estado colonial e 0 Estado novo, proclamado pela inde jendencia de Angola, em 
Novembro de 1975, cujo paradigma introduziu uma prof jnda reforma econdmica, 
acentuadamente vincada pela envolvencia poh'tica-revolucionaria emanada dos 
ideais do socialismo, da resistencia e da ideologia marx sta-leninista imperante a 
epoca no pais.

Partindo dessas premissas historicas e politicas, a Carta Magna de 1975 edificou 
um novo umbral no dominio do direito de propriedade, configurado pela 
estatizagao da propriedade privada, atraves de actos de confisco e de 
nacionalizagbes que permitiram a apropriagao legitimada de bens privados do 
sector imobiliario transferidos para a esfera juridica do Estado.

E neste contexto que a primeira Constituigao Econbmica concretizou a sua matriz, 
ao definir uma panoplia de normas ordinarias disciplin adoras, inseridas nas Leis 
n.^s 3/76, de 3 de Margo e 43/76, de 19 de Julho, assentes na imposigao de 
limitagbes e restrigbes ao direito de propriedade, que permitiram ao Estado, por 
via desses normativos, proteger direitos econbmicos e socials inerentes a

0 presente recurso tern por objecto verificar se 0 Acor Jao prolactado aos 23 de 
Julho de 2021, pela l.? Secgao da Camara do Civel, Administrativo, Fiscal e 
Aduaneiro do Tribunal Supremo, no ambito do Processc n.9 2427/17, ofendeu os 
principios constitucionais prescritos nos artigos 6.2 (Sup emacia da Constituigao e 
legalidade) e 97.9 (|rreversibilidade das nacionalizagbes ? dos confiscos).
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dignidade da pessoa Humana. Essa legislapao restritiva f xou requisites n'gidos, de 
pendor orientador, justificados pelo compromisso de ’ealizagao de ambiciosos 
interesses politicos nacionais soberanos, bem como de escopos ideologicos 
prosseguidos pela primeira Republica angolana, que eclodiu no periodo pbs- 
independencia.

Sobre esta materia, asseveram Raul Carlos Vasques Arcujo e Elisa Rangel Nunes' 
que: "Em Angola grande parte dos confiscos teve, apenas, por fundamento o 
abandono dos bens pelos seus proprietaries, havendo cases de verdadeiras 
infraegdes, atentatdrias dos interesses nacionais. Por issi, a Lei nS 3/76 absorveu 
quer as nacionalizaqoes quer os confiscos para dar silugao a necessidade de 
acautelar tais interesses, colocados em risco pelo abanc ono de bens econdmicos, 
tais como empresas que eram relevantes para a economic''. In Constituigao da 
Republica de Angola, Anotada, Tomo I, Luanda, 2014, pag. 494.

g'

Quanto a Lei n.9 3/76, de 3 de Margo - da Nacionalizaqa a e Confisco de Empresas 
e outros Bens, aprovada pelo Conselho da Revoluqao, como se pode ver pela sua 
designaqao, tratou de inserir varias disposiqoes reladonadas com a politica 
econbmica de resistencia, vigente, caracterizada pt?la construgao de uma 
economia planificada, na qual coexistiam tres sectores as unidades economical 
estatais, as cooperativas e as empresas privadas. /

No caso em aprego, a percepgao dos Recorrentes e de que o Acordao em 
sindicancia, prolactado pela Secgao da Camara do Cival, Administrativo, Fiscal e 
Aduaneiro do Tribunal Supremo, ofendeu os principios c a legalidade (artigo 6.Q) e 
da irreversibilidade das nacionalizagbes e dos confisco; (artigo 97.9), ambos da 
CRA, bem como os diplomas legais ordinarios sobre conlisco, constantes da Lei n.9 
43/76, de 19 de Julho, que define a forma de reversao a favor do Estado, dos 
predios ou parte deles, pertencentes a cidadaos nacionais ou estrangeiros, cujos 
titulares se encontrassem injustificadamente ausentes co Pais ha mais de 45 dias, 
e da Lei n.9 7/95, de 1 de Setembro sobre o Patrimbnio mobiliario do Estado.

Ainda sobre esta tematica, afirma Manuel Ennes Ferreira que: "Com intuito de 
poder exercer a direegao sobre as diversas «empresas c bandonadas» ou em vias 
de serem confiscadas, nacionalizadas ou intervencionad is pelo Estado, foi publico 
a Lei n.Q 3/76 em Margo de 1976. Pretendia-se, por es;a via, responder a grave 
crise que era patente nos diferentes sectores econdmicos do pais na sequencia da 
independencia do pais, nomeadamente no sector indus rial''. In Nacionalizagao e 
Confisco do Capital portugues na Industrie Transforrr adora de Angola (1975- 
1990), Analise Social, vol. XXXVII (162), 2002, pags. 54 e 55 (site:/0 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218731429R ltDL7zf7Wc57TP6.pdf). /

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218731429R_ltDL7zf7Wc57TP6.pdf
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Assistira alguma razao aos Recorrentes, sobre os funcamentos aqui trazidos a 
colaqao, quanto a questao da constitucionalidade?

Desta feita, parece inequivoco que a ratio deste direito, respaldado pelos ditames 
constitucionais (1992 e 2010), tem base numa dualidade axial, amparada sob duas 
perspectivas distintas, sendo que, a primeira, atribui d direito de propriedade

Ora, evidencia-se na teleologia da consagraqao constiticional supra citada que o 
legislador constituinte, em grande medida, pretendeu reequilibrar os dois sectores 
vitais da economia (publico e privado), aos interes:es nacionais e aos fins 
econdmicos. Ao mesmo tempo em que almeja bu;car a consolidaqao das 
conquistas granjeadas da gestao da economia planificaca (centralizada), de modo 
a evitar que os direitos socialmente definidos e protegidos pelo Estado, perdessem 
os seus efeitos ou fossem objecto de eventuais desconfiscos de imoveis que 
mitigassem principios constitucionais estruturantes do Estado de Direito, 
(confianqa, legalidade e da seguranqa juridica), afectanco a legitimidade dos seus 
titulares. >

0 patamar que a Lei atribui ao principio em presenqa e demonstrative da 
pretensao de conceder uma maior relevancia juridica nc que respeita a proteeqao 
e justiciabilidade do direito de propriedade privada, como, notoriamente, 
evidenciam os textos constitucionais de 1992 e de 2010, ao realqarem a 
importancia fulcral deste direito e a sua inserqao ro catalogo dos direitos, 
liberdades e garantias fundamentals previstos na Constii uiqao.

a) Do Princfpio da Irreversibilidade das NacionalizaQoes e dos Confiscos

Historicamente, o principio da irreversibilidade das nacionalizaqoes e dos confiscos 
tem a sua genese no artigo 13.2 da Lei Constitucional de 1992 (Lei n.2 23/92, de 16 
de Setembro), reafirmado, a posteriori, no artigo 97.2 da Constituiqao de 2010. 
Sem embargo, este principio constitucional reflects uma manifestaqao da 
soberania do Estado angolano tendente a legitimar e at ibuir caracter definitivo a 
actos de natureza politico-economicos (nacionali :aqao), ou meramente 
administrativos (confisco), que recairam sobre bens juridicos e direitos que 
pertenceram a pessoas colectivas e singulares, cujo temor a actos de guerra ou de 
situaqoes de outra natureza, as impeliu a ausentarem-se definitivamente de 
Angola, deixando os seus bens sem qualquer gestao (abandonados).

Estatui a Constituiqao da Republica de Angola, no seu artigo 97.2, que Sao 
considerados vdlidos e irreversiveis todos os efeitos juridicos dos actos de 
nacionalizapao e confisco praticados ao abrigo da lei coi ipetente, sem prejuizo do x 
disposto em legislapao especifica sobre reprivatizapoes.
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privada sobre os imoveis, uma versao mais progress! ;ta conformada com um 
espapo maior de liberdade plena de posse, uso e gozo d.i sua titularidade. Quanto 
a segunda, promana da garantia e asseguramento de plenitude dos legitimos 
titulares desse direito no periodo pos-independencia de;de que em cumprimento 
com a CRAe a Lei.

Acresce que vistos os autos in examine, vislumbra-se iue nao houve nenhuma 
apropriaqao desse bem juridico a favor do Estado, pelo q je se deve considerar que 
nao houve nenhum acto formal de transferencia da titu aridade com fundamento 
material nos supramencionados criterios essenciais (/) ausencia injustificada, (//) 
por um periodo superior ha 45 dias. Sendo assim, e insofismavel que a inexistencia 
do confisco declina a aplicabilidade do principio da irreversibilidade, pois que nao 
pode existir desconfisco sem confisco. /

E de observar que a Lei n.e 43/76, definiu os pressupostos necessaries para a 
nacionalizaqao e para o confisco, admitindo a reversal a favor do Estado, dos 
predios ou parte deles, pertencentes a cidadaos nacioneis ou estrangeiros, que se 
encontrassem injustificadamente ausentes do Pais ha mais de 45 dias. Assim, para 
se operar a transferencia do acervo patrimonial do particular para o Estado, o 
legislador fixou tais premissas como criterios essenciais Alem do mais, a referida 
lei atribuiu competencias ao Ministerio da Justiqa e a Secretaria de Estado da 
Habitaqao para promover a todo o tempo os competent es actos de registo a favor 
do Estado, dos imoveis objecto de nacionalizaqao e confisco, constituindo para este 
efeito tftulo bastante o despacho conjunto dos orgaos p jblicos competentes.

Vale aqui sublinhar, que da definiqao e delimitaqao conceptual destes institutes 
juridicos (nacionalizaqao e confisco), assinala-se a corren :e dogmatica pugnada por 
Eduardo Paz Ferreira que, em termos conceptuais, dem area: predios rusticos 
e ou urbanos ou ainda de outros bens de pessoas privodc s para entidades publicas, 
por razdes de politica econdmica e social. Eia, distingue-s ? do confisco, que consiste- 
na apreensao e perda a favor do Estado de todo ou pa te do patrimonio medida 
coactiva que determine a transferencia do agente de uma infraegao sem que haja 
lugar a qualquer indemnizagao". In Direito da Economic, Editora AAFDL, Abril de 
2001, pags. 225 e 229.

Na mesma linha de pensamento, Lazarino Poulson defende que desconfisco e "o 
acto administrative ou judicial que consiste na anulagao iu declaragao de nulidade 
de um acto de confisco e, consequentemente, a transferencia para a esfera juridica 
do bem confiscado". In Pensar Direito, Editora Casa das Ideias, 2008, pag. 66.

Sobre esta materia, assevera, ainda, Maria Luisa Abrantes que “restituida a 
titularidade (posse) da propriedade partindo-se do pres tuposto de que o confisco 
inicial estava eivado de vicio de forma de card:ter administrativo, por
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incompetencia dos Orgaos odministrativos quo procede ram ao confisco, ou vicio 
de vontade desses mesmos orgdos, baseodos no erro, r o dolo ou na coacqao, ou 
ainda pela ausencia do facto que daria origem ao corfisco tornando-o ilegal e 
irregular". In A Privatizagao do Sector Em presa ria I do Estado em Angola, Faculdade 
de Direito da Universidade Agostinho Neto, 2011, pag. 52.

Por isso, nesta sede, no que respeita a questao de ccnstitucionalidade, nao se 
tratando de um confisco propriamente dito, tampouco se podera invocar vicios ou 
irregularidades para credibilizar a ofensa aos principios constitucionais transcritos 
pelos Recorrentes nos presentes autos. /

Destarte, a mesma compreensao subjaz da fundamenta;ao material das decisoes 
dos Tribunals a quo e ad quern (fls. 190 a 205 e 308), iguj Imente, reproduzidas nas 
alegaqoes dos Recorrentes ao exporem que o tribunal na valoraqao da prova 
produzida afirmou, que a questao do confisco ou nao do imdvel em causa, foi 
devidamente apreciada querpelo Tribunal a quo quer pel j Tribunal ad quern, tendo 
os mesmos concluldo que o referido imbvel nao se encon ra confiscado pelo Estado 
angolano. Ou seja, entende o tribunal ad quern que c imdvel nao se encontr^ 
confiscado pelo Estado, por falta do despacho de confisc o propriamente dito.

Tai soluqao prolactada pelo Tribunal ad quern no Acdrdao recorrido demonstra ser 
a mais logica, justa e consistente, por se compaginar a C e a Lei. 0 legislador, ao 
estabelecer um procedimento administrativo, formal Dara o acto de confisco, 
empenhou-se em evitar discricionariedades ou caprichos subjectivistas 
susceptfveis de promover abusos indesejaveis quanto a transferencia da 
titularidade por essa via (confisco).

Sustentam os Recorrentes que o imdvel em causa, ao at rigo das Leis n.^s 43/76 e 
7/95, seria passive! de confisco. Todavia, tai nao ocorrej, porquanto, nos termos 
da lei, era da competencia conjunta do Ministerio da .ustiqa e da Secretaria d^ 
Estado da Habitapao, regularizar e promover a todo terr po os competentes actos 
de confisco e de registo a favor do Estado, dos imdveis e fracqoes autdnomas 
abrangidas pelo regime legal dos referidos diplomas. Neszes termos, o competente 
despacho conjunto e que constitui titulo bastante, camprovativo do acto de 
confisco, mediante a verificaqao dos pressupostos legalmente estabelecidos, 
designadamente: a comprovada ausencia injustificada d d pais por mais de 45 dias 
e o abandono do bem em causa, isto e, sem qualquer ge stao.

Acresce que este entendimento firmou jurisprudencia c o Tribunal Constitucional 
fixada no Acdrdao n.Q 484/2018, de 21 de Junho que concluiu o seguinte:

"Ademais, do elenco de materias arroladas dos autos nao se verifica nenhum 
despacho de confisco, que oferega prova de que o imovel objecto do presente 
processo a data da sua venda pendia onus ou encargot sobre ele. Pois, se assim
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fosse a compradoro nao tend feito o registo do imdvel.unto da Conservatdria do 
Registo Predial. Ou seja, o que se afere e que isto so fo possivel porque o imdvel 
nao se encontrava na esfera juridica patrimonial do Es^ado, como bem ilustra a 
certidao da Conservatdria do Registo Predial da Comarca de Luanda".

Outra questao de relevancia na materia em apreco, sjscitada pelo Tribunal ad 
quern (fls. 293 a 314), prende-se com o facto dos Recorr entes, em carta datada de 
22 de Janeiro de 1996 (fls. 25), terem reconhecido que habitavam o imdvel a titulo 

gratuito, por se encontrarem na altura numa situapao deoloravel e sem residencia. 
Perante esse circunstancialismo depreende-se que os Recorrentes tinham plena 
consciencia e conhecimento de que o imdvel nao se encontrava em estado de 
abandono, muito menos confiscado, tratando-se apenas de uma motivapao 
ardilosa e dilatdria que argumentam para intento dos seus interesses. Por isso, 
parece mais lapidar considerar estar-se em presenpa do institute juridico do 
comodato previsto no artigo 1129.- do Cddigo Civil e nao apropriadamente de um 
confisco de imdvel, enquanto medida compulsdria de restripao de direitos 
fundamentals.

De resto, resulta ainda da materia probatdria dos autos que se deu como assente 
no juizo de valorapao da prova feita pelo Tribunal ad quern que a guarda e a 
conservaqao do imdvel ficaram a responsabilidade dos Fecorrentes, sob auspicios 
e consentimento do herdeiro, com quern eles, beneficial ios, varias vezes tentaram 
convence-lo a celebrar contrato de arrendamento, sem ograrem exito.

Ocorre que, a^odados e influenciados pelos Recorrentes a Secretaria de Estado de 
Habitapao celebrou com estes o desejado contrato de arrendamento, seguindo-se 
o inicio da tramitapao do processo de aquisiqao do imd/el, com o pagamento do 
imposto de sisa sobre a transmissao de imobiliarios. Em virtude disso, e apos ; 
reclamapao de Antonio Alberto Coelho de Campos, herdeiro do anterior/ ' < 
proprietario, o supra citado orgao publico foi elucidado de que os Recorrentes 
ocupavam o imdvel por mera generosidade, tendo adq jirido a fruipao em 1983, 
por via de um acordo de cavalheiros, atraves d) qual lhes foi cedido vV" 
temporariamente a sua ocupapao.

Assim, e pondo de lado a optica de razao dos Recorrentes, a titularidade do imdvel 
afigura-se inteiramente cabal e legitima a favor da Apela Ja. Vista a esta luz, nao se 
pode confundir o despacho de anulapao do aludido contrato de arrendamento 
com a suposta existencia de um acto de confisco ou de c esconfisco.

Aqui chegados, o Tribunal Constitutional, no seu juizo de valorapao, considera que 
nao tendo havido acto de confisco (despacho conjunto), nao ha fundamento para 
alegar a ofensa do principio da irreversibilidade das necionalizapoes e confiscos 
plasmado no artigo 97.2 da Constituipao, como aduzem )s Recorrentes.
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Pelos motives expostos, conclui esteTribunal que o Acbrc ao recorrido nao ofendeu 
o principio da legalidade nem o principio da irreversibil dade das nacionalizaqoes 
e dos confiscos previstos nos artigos 6.5 e 97.2Z ambos da CRA.

0 principio da legalidade constitui o pilar estruturanta que e trave-mestra do 
Estado de direito democratico. Nos termos da Lei Magna do ordenamento juridico 

angolano, o Estado subordina-se a Constituigao e funda-se na legalidade, (artigo 
6.5).

Posto isto, apesar do que sustentam os Recorrentes ao alegarem que o Acordao 
sindicado ofendeu a exegese do principio da legalidade, 6 de convir que os mesmos 
nao ofereceram elementos probatdrios demonstrati' os que inculcassem na 
valoraqao do Juiz ad quem a convicqao de que os pressupostos essenciais 
estruturantes do confisco tivessem sido preenchidos, designadamente a ausencia 
injustificada dos titulares do imdvel por urn periodo superior ha 45 dias, e o 
abandono do imdvel.

A dialectica da vida hodierna impoe cada vez mais exigercias de densificaqao deste 
principio, mormente na vertente da legalidade admimstrativa, ao determinar a 
obrigatoriedade dos poderes publicos na sua actunqao compatibilizarem o 
exercicio das suas atribuiqoes, em conformidade com a CRA e a lei. No contexto 
desta norma jusfundamental, este principio cumpre uma dupla funqao ao 
salvaguardar a prossecuqao dos principios do interesse oublico e a proteeqao dos 
direitos e garantias legalmente protegidos dos cidadaos.

A este respeito, Luisa Neto apregoa que "em obediencia as normas constitucionais, 
o principio da legalidade que jusdfica e fundamenta o Go 'erno per leges e sub leges 
enquanto forma superior de Governo - implica quer a "primazia da lei" quer a 
«reserva de /ei»". In Enciclopedia da Constituigao Portucuesa, Coordenaqao Jorge 
Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Quid Juris 2013, pag. 221.

Na mesma esteira dogmatica, vale aqui citar Raul Carlos Vasques Araujo e Elisa 
Rangel Nunes, que defendem que "0 Estado de Direito nao e apenas urn Estado 
Constitutional. Ele e na sua essentia urn Estado de direito que sefunda no respeito 
da legalidade pelo que na sua actividade e dos seus orgdos e agentes se deve 
pautar pelo estrito respeito da lei. A nao conformidade dos actos normativos, dos 
actos administrativos e dos actos dos brgaos do pode ■ local ou qualquer outra 
entidade publica apenas sao vdlidos se estiverem em conformidade com a 
Constituigao". In Constituigao da Republica de Angola, An atada, Tomo 1,2014, pags. 
200 e 201. 7



Nestes termos,

DECIDINDO,

Notifique-se.

Tribunal Constitucional, em Luanda, 01 de Agosto de 2C23.

OSJUfZES CONSELHEIROS

Dra. Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso (President

Dr. Carlos Alberto B. Burity da Silva 

Dr. Carlos Manuel dos Santos Teixeira  

Dr. Gilberto de Faria Magalhaes

Dra. Maria da Conceiqao de Almeida Sango.

Dra. Maria de Fatima de Lima D'A. B. da Silva 
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Custas pelos Recorrentes, nos termos do artigo 15.Q da Lei n.Q 3/08, de 17 de 
Junho, LPC- Lei do Processo Constitucional.

I

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

»k>s )l^

Tudo visto e ponderado, acordam, em Plenario, os Juizes Conselheiros do Tribunal
Constitucional, em: fl 

Cu y~ Vo •----- ------------— ’ " ~Z

Dra. Josefa Antonia dos Santos Neto ■ Av

Dra. Julia de Fatima Leite S. Ferreira (Relatbra)a


