
ACdRDAO N.e 819/2023

PROCESSO N. 0 1053-C/2023

Recurso Extraordin^rio de Inconstitucionalidade

RELATdRIOI.

0 Recorrente apresenta, em sintese, as seguintes alega :6es:

I
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3. A decisoo proferida pelo Tribunal da Relapao de Luanda contra ria o principio 
constitucional da proibipao do excesso, tambem connecido como principio da 
proporcionalidade, previsto no 57.n.e 1 da Constituteo. x

Osvaldo da Silva Goncalves, melhor identificado nos autos, veio ao Tribunal 
Constitucional, ao abrigo da a 11 nea a) do artigo 49.^ da Lei n.e 3/08, de 17 de Junho 
- Lei do Processo Constitucional (LPC), interpor recurso extraordinario de 
inconstitucionalidade do Acordao proferido, no ambit? do Processo n.e 52/22, 
pela 2.e Sec^ao da Camara Criminal do Tribunal da Relacao de Luanda.

Em nome do Povo, acordam, em Conferencia, ro Plen^rio do Tribunal 
Constitucional:

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

2. A suspensao da execupao da pena de prisao e uma pena de substituipao em 
sentido prdprio pois, para alem de ter caracier nao insvitucional jd que cumprida 
em liberdade, pressupoe ainda a previa determinapao da medida da pena de 
prisao, cujo firn politico e o afastamento do delinquente c 'a prdtica de novos crimes, 
ou seja, a prevenpao da sua reincidencia.

1. Os crimes de que foi condenado revestem o cardcter culposo, e porque nunca 
sofreu pena de prisao e a seu favor militam as circunstcncias atenuantes l.e 2.e

8.Q, 9^, 10.9e 14.9, situapao que levaria a ponderapaa do grau de culpabilidade'/ 
criminal e moral, reunem-se pressupostos para a aplicapao da suspensao da 
execupao da pena nos termos do artigo 88.9 do Cdc'igo Penal de 1886, aqui’ 
aplicdvel.
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4. Segundo este principio, o meio deve ser o mais pcupado passive! quanto a 
limita^ao dos direitos fundamentais.

5. 0 principio do proporcionalidode tem inscrito umc funpdo de controle que 
emerge sempre que a proteccao de interesses publicos posso entrar em conflito 
com os direitos fundamentais e liberdades publicas do ddadoo, o que no dmbito 
penal ocorre com frequencio.

6. Segundo Gomes Canotilho (Constituigao e Teoria de Constituigao, 7.3 Edigao\ 
pdg. 270), este principio, tambem conbecido como o prir cipio da menor ingerencio 
possivel, coloca a tdnica no ideio de que o cidoddo tem direito a menor 
desvontogem possivel.

8. Situogao que a torna eivado de vicios de inconstitucionolidade por violar o 
principio fundamental do proporcionalidode ou da proibigoo de excesso, 
consagrodo no artigo 57.Q, n.31 da Constituigao da Rep jblico de Angola.

9. 0 principio do proporcionalidode limito a octuogdo de poder publico, no sentrido 
de evitor o excesso. Ou sejo, o Tribunal, enquonto drgo o de soberonio do Est&dd^ 
noo pode por via dos suos decisdes restringir direitos e corontios fundamentais.

Outrossim, alega o Recorrente que, por superveniencie, os tipos pelos quais esta 
condenado foram amnistiados a luz da Lei n.Q 35/22, ce 23 de Dezembro, Lei da 
Amnistia, esgotando, por isso, qualquer argumento.

0 Recorrente termina, apegando-se aos fundamentos ja referenciados, pedindo 
que o Acordao do Tribunal de Relaqao de Luanda seja Jeclarado inconstitucional 
pelo Venerando Tribunal Constitucional.

0 artigo 57.3 do CRA consogrou o principio do proporcionalidode, estobelecendo 
que "A lei so pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressomente previstos no Constituigao, devendo as restrigbes limitor-se ao 
necessdrio, proportional e rozodvel numo sociedode livre e democrdtico, para 
solvaguordor outros direitos e interesses constitucionolmente protegidos".

7. A decisao proferida pelo tribunal a quo, que visa a noo suspensoo da peno, 
quondo substonciolmente se encontrovam reunidos tod ds os requisitos para a sua 
suspensoo, e bostonte oneroso poro o Recorrente. A cor 30 cooctivo do tribunal foi 
excessive e desproporcionol.

o
0 processo foi a vista do Ministerio Publico, que promovau, em sintese, oseguinte:
T . .. . 1 .......... .Tendo em considerogao 0 correlogoo dos prmcipios do proibigoo de excesso e do 
proporcionalidode, podem ser opreciodos simultoneamente, 0 que desde jd se/ 
procede:



Nestes termos, pugnamos pelo nao provimento do recui so.

Colhidos os vistos legais, cumpre, agora, apreciar para cecidir.

competEnciaII.

III. LEGITIMIDADE
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Resulta desta orgumentagao a conclusao de que o Acordao em crise ndo violou os 
principios elencados pelo Recorrente.

Subentende-se deste artigo que a CRA, ao estabelect r limites a actuagao dos 
tirgaos do Estado orientondo-os a observor o principio c a proporcionalidade, estd 
a proibir o excesso.

No caso sub judice, o Acordao recorrido fundamenta com clareza e de modo 
convincente as razdes que levaram a aplicar a pena dt prisao efectiva. Algumas 
dessas razdes apontam a intensidade da negligencia, c grau de ilicitude elevado

O Tribunal Constitucional e competente para conhecer e decidir o presente 
Recurso Extraordinario de InconstitucionaIidade, nos tei mos da alinea a) do artigo 
49.5 e do artigo 53.9, ambos da Lei n.9 3/08, de 17 de Junho, Lei do Processo 
Constitucional - LPC, bem como da alinea m) do artigo :.6.9 da Lei n.2 2/08, de 17 
de Junho — Lei Organica do Tribunal Constitucional (LOFC).

Alem disso, foi observado o previo esgotamento dos recursos ordinarios 
legalmente previstos nos tribunals comuns, conforme estatuido no § unico do 
artigo 49. 2 da LPC.

0 principio da proporcionalidade aplicado em direito [ enal, obriga o julgador a 
levar em consideroqao a relogao existente entre o bem izsodo ou posto em perigo 
e o bem de que alguem pode ser privado, devendo have r proporgao entre o crime 
e a pena. [

0 Recorrente e reu no Processo n.2 52/22, que correu os seus termos na 2^ Secqao 
da Camara Criminal do Tribunal da Relaqao de Luanda, pelo que, tern legitimidade 
para recorrer, nos termos da alinea a) do artigo 50.2 da LPC, ao abrigo do qual 
podem interpor recurso extraordinario de inconstitucic nalidade para o Tribunal 
Constitucional (...) as pessoas que, de acordo com a lei reguladora do processo em

dessas razdes apontam a intensidade da negligencia, c grau de ilicitude elevado 
face aos prejuizos causados como a morte, as ofensas qt e determinaram a doenga 
por 12 dias a menor Tircia Mario Camongua Campos Nit olau, o abandono do local 
do acidente em vez de prestar socorro imediato as viVmas, a personalidade do 
arguido manifestada em audiencia de julgamento e razees de prevengao geral que 
reclamam punigao severe aos crimes de estrada dado o seu crescimento 
preocupante, entre outras.



OBJECTOIV.

V. APRECIANDO

a) Quest3o previa
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que a sentenga foi proferida, ten ham legitimidade para del a interpor recurso 
ordindrio.

0 presente recurso extraordi na rio de inconstitucionalidade te m como objecto apreciar se 
oAcdrdaoprolactadopela 2.- Secpao da Camara Criminal do Tribunal da Relapao de 
Luanda, ofendeu ou naoo principio da proporcionalidade previsto no artigo 57.5 da 
Constituipao da Republica de Angola (CRA), invocado pelo Recorrente.

0 Recorrente foi condenado no Tribunal a quo, pela pratica de urn crime de 
"Homic'dio involuntario", na pena de 1 (urn) ano e de? meses de prisao e igual 
tempo de multa a razao de kz. 60,00 por dia; Por urn cr me de "Ofensas corporals 
involuntarias", na pena de 4 (quatro) meses de prisao <?; Por urn crime de "Dano 
culposo" na pena de Kz. 34 000,00 (trinta e quatrc mil kwanzas) de multa, 
correspondente ao salario minimo nacional.

Feito o cumulo juridico, foi o ora Recorrente condenadc na pena unica de 2 (dois) 
anos de prisao, no cumulative das penas de multa refer das supra e, ainda, em kz. 
50 000,00 de taxa de justiqa. x'

Foi ainda o reu condenado ao pagamento, a titulo ce compensapao a farnTlia 
enlutada, da quantia de kz. 1 500 000,00 (urn milhao e quinhentos mil kwanzas), 
bem como a reparar os prejuizos materials a que deu c;iusa.

Quanto a contravenqao foi o reu condenado no pagamento de 200 UCF, por 
conduzir sem habilitapao para o efeito e de 300 UCF, r ela conduqao em excesso 
de velocidade e, ainda, em seis meses de inibipao de :onduzir qualquer veiculo 
automovel.

Apreciado o recurso, o Tribunal ad quem decidiu absol /er o Recorrente do crime 
de dano culposo em que estava condenado e, no mais, cecidiu confirmar a decisao 
recorrida.

Inconformado com a decisao, o Recorrente impel rou o presente recurso 
extraordinario de inconstitucionalidade, em que alega pag. 248 in fine, que (...) 
por superveniencia, os tipos pelos quais se conde iou o Recorrente foram

Desta condenapao o aqui Recorrente interpos recurso, )or nao se conformar com 
a decisao (fls. 386), requerendo a suspensao da execup;io da pena, nos termos do 
artigo 88.5 do Codigo Penal (CP) em vigor a data dos fac tos.
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amnistiados a luz da Lei n.? 35/22, de 23 de Dezembro, L ei da Amnistia, esgotando 
qualquer argumento.

A amnistia actua sobre a propria infrac^ao que deterrrinou a aplicaqao da pena, 
fazendo-a como que desaparecer do mundo do direito ao apagar os factos 
incriminados, destruindo retroactivamente os seus efe tos e eliminando aqueles 
cuja acgao persiste, a partir dai tudo se passa como se r ao tivessem existido.

Por outro lado, a amnistia tern caracter irreversivel corr o estabelece o artigo 62. 
da CRA, segundo o qual Sao considerados vdlidos e irrevzrsiveis os efeitos juridicos 
dos actos de amnistia praticados ao abrigo de lei compt tente.

Posto istoz cabe determinar se o Recorrente se encoitra em situagao que lhe 
permita beneficiar da amnistia ou se, pelo contrario, esta incurso em alguma das 
excepgoes que afastam os beneficios concedidos pela Lai da Amnistia vigente.

Ora, desde logo se verifica que o crime de "Homicidio nvoluntario" e o crime de 
"Ofensas Corporals Involuntarias", p.p., respectivamente, pelos artigos 368.9 e 
369.9, ambos do Codigo Penal vigente a data dos facto:, em que o Recorrente foi 
condenado, visto nao serem crimes dolosos, nao estac abrangidos em nenhuma

Em fun^ao do momento em que ocorre a causa de exti ipao do direito de punir 
para caracterizar os efeitos que resultam do acto de clemencia, o n.9 2 do artigo 
139.9 do Codigo Penal Angolano (CPA) estabelece qua UA amnistia extingue o 
procedimento criminal e, no caso de ter havido condena :do, faz cessar a execugdo 
tanto da pena e dos seus efeitos como da medida de seg jronga". Isto significa que, 
se ainda nao houver condenacjao, a amnistia extingue o arocedimento criminal; se 
ja houver condena^ao, extingue as penas e medidas de seguranga.

Na verdade, este diploma legal amnistia todos os crime s comuns puniveis com a 
pena de prisao ate oito anos, cometidos por cidadaos nj cionais e estrangeiros, no 
periodo de 12 de Novembro de 2015 a 11 de Noveinbro de 2022, conforme 
estabelece o n.9 1 do artigo I.9 da supra referida lei.

Nestes termos, impende sobre este Tribunal, com fund amento no n.9 3 do artigo 
551.9 do Codigo do Processo Penal Angolano (CPPA), o dever de apreciar se e de 
declarar amnistiados os crimes em que esta condenado o Recorrente.

A amnistia e uma medida de clemencia de caracter irr pessoal, pelo que pode e 
deve ser aplicada no inicio do processo, com abstra^ao ia pessoa do delinquente. 
Neste sentido, Manuel Lopes Maia Goncalves diz que ‘ 0 acto real de amnistia e 
aquele que, por determinagao generica, manda que ficuem em esquecimento os 
factos, que enuncia, antes de praticados; e acerca deles oroibe a aplicagao das leis 
penais. Em virtude do caracter impessoal da amnistic. deve atender-se a pena 
abstractamente cominada na lei para o crime arrnistiado, e nao a pena 
concretamente aplicdvel ao delinquente". In Codigo Penal, 2.§ Edi^ao, Almedina 
Coimbra, 1972, pag. 227.



Senao vejamos:
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Segundo Ana Prata, Catarina Veiga e Jose Manuel Vila Io nga, concurso de crimes e 
a "Situacao em que vdrios tipos incriminadores sao aplicdveis ao caso e contribuem 
efectivamente para determiner a responsabilidade pena' do agente". In Diciondrio 
Juridico, Direito Penal e Direito Processual Penal, Volume II, 2J Edi^ao, 2.^ 
Reimpressao, 2009, pag. 97.

das excep(?oes a amnistia, plasmadas nas alineas a) a c) do n.Q 1, nem no n.Q 3, 
ambos, do artigo 3.9 da Lei n.e 35/22, de 21 de Dezemb ’o, Lei da amnistia.

No ambito do concurso de crimes, estabelece o n.Q 1 do artigo 28.do Codigo 
Penal Angolano, que "O numero de crimes determina-s? pelo numero de tipos de 
crime efectivamente preenchidos, ou pelo numero de v^zes que o mesmo tipo de 
crime for realizado pela conduta do agente". <

Porem, nos termos do n.Q 2 do mesmo artigo 3.2 da ref erida Lei da Amnistia, nao 
sendo o Recorrente considerado reincidente, resta ape nas aferir se o mesmo se 
encontra em situapao de concurso efectivo de infrac goes, tendo em conta a 
pluralidade de infraegdes penais em que foi incriminadc e condenado.

De acordo com Orlando Rodrigues, “Ha acumulagac ou concurso de crimes, 
sempre que o agente, mediante condutas independen es, viola diversas normas 
penais incriminadoras ou a mesma norma incriminadc 'a varies vezes. Quando a 
actividade do agente «se desdobra numa pluralidade de condutas» ha concurso de 
crimes e, neste caso, concurso material ou real de inf recedes". In Apontamentos de 
Direito Penal, Editora Escolar, 2016, pag. 298.

Referindo-se, ainda, as formas do concurso efectivo (ou verdadeiro) de infracgoes, 
afirma este mesmo Autor que "O concurso efectivo )ode assumir a forma de 
concurso real ou a de concurso ideal. Ha concurso real quando o agente, atraves 
de varies aepbes (condutas) independentes, comete ma is do que urn crime, quer 
porque com elas viola diversos preceitos penais incrirr inadores (...) quer porque 
viola urn so preceito penal incriminador diversas vezes (...). Ha concurso idea! 
quando o agente mediante uma so aegao (conduta) vic la mais do que uma vez o 
mesmo preceito penal (concurso ideal homogeneo) oc com uma so aegao viola 
mais do que urn preceito penal (concurso ideal heterogineo)". Ibidem, pags. 299- 
300.

O n.2 2 do artigo 3.2 da Lei n.2 35/22, de 23 de Dezemt ro, Lei da amnistia dispde 
que "Nao sao amnistiados os reincidentes e os aqentes a ? crimes que se encontrem 
em situapao de concurso efectivo de infracgoes". Sublinhado nosso.

, i
i

O concurso efectivo de infracgoes ocorre quando o ager te pratica varios actos que 
preenchem autonomamente varios crimes ou varias vezes o mesmo crime 
(pluralidade de acgoes), ou, ainda, quando atraves de uma mesma aegao se violam 
normas penais ou a mesma norma repetidas vezes (unidade de aegao).



b) Sobre a ofensa do princfpio da Proporcionalidad'2
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Entende, assim, o Recorrente, que a decisao proferida pelo Tribunal da Relaqao de 
Luanda contraria o princfpio constitucional da proibi;ao do excesso, tambem 
conhecido como princfpio da proporcionalidade, prevhto no n.2 1 do artigo 57.2 
da CRA.

De acordo com Ana Prata, Catarina Veiga e Jose Manu ?l Vilalonga, o princfpio da 
proporcionalidade e (...) "decorrente do principle do Estado de Direito 
democrdtico, segundo o qual as restrigdes de direitos e liberdades fundamentais 
so podem legitimamente ter lugar desde que proporcionais a gravidade e aos 
efeitos dos factos cuja prdtica as fundamenta". In Di:iondrio Juridico - Direito 
Penal, Direito Processual Penal, Volume II, 2.- Edipao, A medina, 2016.

Em Direito Penal, no ambito dos fins e fundamento: da pena, o princfpio da 
proporcionalidade indica que a severidade da sanqao ceve corresponder a maior v 
ou menor gravidade da infraqao penal, ou seja, quanto mais grave o ilfeito, mais / 
severa deve ser a pena. 0 princfpio da proporsionalidade, em sentido/ 
estrito, obriga a ponderar a gravidade da conduta, o objecto de tutela e a 
consequencia juridica.

Nestes termos, tendo sido condenado pela pratica de urn crime de "Homicidio 
Involuntario" e de urn crime de "Ofensas corporals i ivoluntarias", previstos e 
punfveis, respectivamente, pelos artigos 368.Q e 369.Q, Jo Codigo Penal vigente a 
data dos factos, encontra-se o Recorrente em situaqao de concurs© efectivo de 
infracqoes, pelo que, nos termos do n.2 2 do artigo 3.2 Ja Lei n.2 35/22, de 23 de 
Dezembro, Lei da amnistia, nao pode ser amnistiada, ou seja, nao esta em 
condiqoes de beneficiar da amnistia resultante da lei ac ma referida. /

0 Recorrente alega que os crimes em que foi condanado revestem caracter l' 
culposo e que, porque o mesmo nunca sofreu pena de prisao e a seu favor militam' •> 
circunstancias atenuantes tendentes a ponderaqao do grau de culpabilidad^ 
criminal e moral, reunem-se os pressupostos para a aplicapao da suspensao'da 
execu^ao da pena nos termos do artigo 88.2 do Codigo Penal de 1886, aplicavel a 
data dos factos.

Entretanto, nada obsta a que 0 Recorrente possa ter a sua pena perdoada em 
(urn quarto), nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 2.2 da Lei n.2 35/22, de 23 
de Dezembro, Lei da amnistia.

Deste modo, porque nao ha fundamento legal para declarar o crime amnistiado, 
urge, no ambito das alegaqbes do Recorrente, apreci; r se 0 Acbrdao recorrido 
ofende ou nao prinefpios, direitos ou garantias, consagr ados na CRA.
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Como seu corolario, o principio da proibipao do excosso, segundo o qual, na 
consecupao de um fim, deve-se utilizar o meio estritamente adequado, evitando- 
se todo excesso, proibe a restripao excessiva de qualquer direito fundamental.

De acordo com Vitalino Canas "0 principio da pro.bipao do excesso ou da 
proporcionalidade cldssica e considerado por muitos o mais importante principio 
do Direito Constitutional gerado pelas perspetivas pds positivistas do direito e o 
centro da dogmdtica dos direitos fundamentais. A sia universalidade tem-se 
acentuado, sendo visto como um dos pilares do vo:abuldrio comum de um 
constitucionalismo global". In 0 principio da proibigao d d excesso na conformagao 
e no controlo de atos legislativos, Almedina, 2019, Reim pressao, pag. 9.

No ambito da suspensao da execupao da pena, o arligo 88.Q do Codigo Penal 
vigente a data da ocorrencia dos factos, estabelece que "Em caso de condenagao, 
a pena de prisao, ou de multa, ou de prisao e multa, o ju z, tendo ponderado o grau 
de culpabilidade e comportamento moral do delinque ite e as circunstancias da 
infracgao, poderd declarer suspense a execugao da per a, se o reu nao tiver ainda 
sofrido condenagao em pena de prisao. A sentengc indicard os motives da 
suspensao da pena".

A suspensao da execupao da pena de prisao consiste n 3 interruppao da execupao 
da pena privativa de liberdade aplicada pelo juiz na sen :enpa condenatdria, desde 
que presentes os requisites legais, ficando o condenaco sujeito ao cumprimento 
de certas condipdes durante o periodo de prova ieterminado tambem na 
sentenpa, de forma que, se apos seu termino, o senten :iado nao tiver dado causa 
a revogapgo do beneficio, sera declarada extinta a pen;.

No mesmo sentido, o n.9 1 do artigo 50.9 do Codigo Penal Angolano (CPA) 
prescrevendo a suspensao da execupao da prisao dispde que "0 Tribunal pode 
suspender a execugao da prisao aplicada em medida nao superior a 3 anos se, < 
atendendo a personalidade do agente, as condigbes an sua vida, a sua conduta/ 
anterior e posterior ao crime e as circunstancias deste, concluir que a censure do 
facto e a ameaga da prisao realize ram de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punigao".

No caso vertente, o Recorrente interpos recurso para o Tribunal da Rela^ao de 
Luanda, pedindo a suspensao da execugao da pena no: termos do artigo 88.9 do 
Codigo Penal, tendo, contudo, este Tribunal confirmaco a pena de dois anos de 
prisao aplicada, nao obstante ter absolvido o Recorrente do crime de "Dano 
culposo".

Assim, urge apreciar se o Acordao recorrido violou o principio da, / 
proporcionalidade, previsto no artigo 57.9 da CRA, pelo facto de ter confirmado 
pena aplicada pelo Tribunal a quo e nao ter decidido suspender a execugao da o 
pena, uma vez que, segundo alegagdes do Recorrente, estavam preenchidostodos /T"l\ 
os pressupostos necessarios para o efeito.
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Resulta igualmente da factualidade dada como prove da que o arguido apds o 
encontrao decidiu parar a viatura distante do local do s jeedido, tendo regressado 
minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o arguido deixou de 
prestar, atempadamente o socorro devido as vitimas.

Assim, e dados as circunstancios em que os factos occ rreram de que resultou a 
morte da condutora do segundo veiculo em conseqeencia do encontrao, este 
Tribunal e de atribuir uma prognose social desfavordvd ao arguido, com efeito, 
decide em manter a decisao recorrida, com excepgao 10 crime de dano, por ser 
particular.

Neste mesmo sentido, Manuel Simas Santos sustenza que "(...) a apontada 
suspensdo nao e nem deve ser mere substituigao autorm tica da prisao. Com efeito, 
como reaegao de conteudo pedagdgico e reeducativo qt e e, so deve ser decretada 
quando o tribunal o julgar conveniente e concluir, em face da personalidade do 
agente, das condigdes da sua vida e de outras circunstc ncias enunciadas nonAl 
do artigo 5O.Q, que a censuro do facto e a ameaga da pdsao realizaram de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punigao. Compete ao tribunal essa 
indagagao e a escolha responsdvel que sobre ela vier a fazer". In Direito Penal de 
Angola, Escolar Editora, 2021, pag. 179.

No caso em aprego, resulta do aresto recorrido que sc bendo o arguido que nao 
estava habilitado a conduzir qualquer tipo de viatura, isto e, nao possuia carta de 
condugao, nao se inibiu de langar-se a estrada ao volante de uma viatura, 
conduzindo-a e em excesso de velocidade, desrespeitaido, desta feita, todas as 
regras bdsicas do transito rodovidrio, ossumindo ele me smo, as consequencias do 
seu comportamento a todos os titulos reprovdveis:

Pelas disposiqoes aplicaveis, evidencia-se que se trata ce uma medida alternativa 
ao cumprimento efectivo da pena de prisao, que tern de ser declarada pelo 
Tribunal, apreciados os seus pressupostos e mediante f indamentagao. /

Assim, tendo a suspensao da execuqao da pena sido f edida pelo Recorrente, o 
Acordao recorrido, fls. 213 e 213 verso, cumpiindo com o dever de 
fundamentaqao das decisoes judiciais e das sentences, penal em especial, como 
garantia constitucional imanente a urn Estado Democratico de Direito, expres5tf 
no n.s 1 do artigo 158.9 do Cddigo do Processo Civil (C 3C) e no artigo 17.9 da Lei 
Organica sobre a Organizapao e Funcionamento dos Tribunals da Jurisdiqao 
Comum (LOFTJC) - Lei n.9 29/22, de 29 de Agosto, ap'eciou acentuadamente o 
pedido, destacando-se os seguintes termos:

Trata-se de uma medida de politica criminal vigente no ordenamento juridico 
angolano, que tern por firn estimular o condenado a viver de acordo com os 
imperatives sociais cristalizados na lei penal, sendo necessario, para ser 
concedida, haver convicqao de que nao havera perigos >ara a sociedade.



Nestes Termos,

DECIDINDO

Notifique.

Tribunal Constitucional, em Luanda, aos 23 de Maio de 2023.

OSJUfZES CONSELHEIROS

Dra. Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso (Presidente)

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

Dr. Carlos Alberto B. Burity da Silva (Relator)

Dr. Gilberto de Faria Magalhaes

Dr. Simao de Sousa Victor

Dr. Vitorino Domingos Hossi 
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Destarte, tendo apreciado as considerapoes de fundementagao do Tribunal da 
Relagao de Luanda, no Acordao recorrido, o Tribunal Co istitucional entende que o 
mesmo nao ofende o principio da proibigao do excess: ou da proporcionalidade, 
consagrado no artigo 57.e da CRA e alegado pelo Recorre ite.

Sem custas, nos termos do artigo 15.Q da Lei n.e 3/0$, de 17 de Julho - Lei do 
Processo Constitucional.

Dr. Carlos Manuel dos Santos Teixeira.

Tudo visto e ponderado, acqrdam em Plenario, os Juize; Conselheiros do Tribunal 
Constitucional, em: ^^^2^

Dra. Julia de Fatima Leite S. FerreiraQ\A\^<?(_ cHjl

Dra. Maria da Conceigao de Almeida Sango 

^5 -K 0 T

Dra. Maria Fatima de Lima D1 A. B. da Silva. J—

A-, ( 


