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NOTAS DE EXPLICACAO
 

As notas a seguir sdu fomecidas em reacqao aos comentdrios transmitidos aos consultores 
pelo Minist6rio da Justiqa de Mozambique, atravds de AID/Maputo. Estas notas suplementam 
e explicam as mudangas que foram feitas (ou ndo feitas) no texto como consequ6ncia dos 
comentrios do Minist6rio da Justiga. 

ESTUDO DO SECTOR JURIDICO 

1. 0 Minist6rio da Justiqa declara que existe um sistema de carreira profissional de jufzes 
em Moqambique. A consultora concorda, mas nota que este sistema ndo estA ainda inteiramente 
a funcionar visto o processo de implementagdo do estatuto, que deu origem a esse sistema, ter 
sido recentemente iniciado. (Ver a pdgina 4 do relat6rio). 

2. A consultora ndo deixa de concordar corn a necessidade de participaqco de indivfduos 
formados em direito no Tribunal Administrativo e no! Registos, mas tern ddividas acerca do
nimero de advogados que o Grupo do Trabalho do projecto do Banco Mundial calcula ser 
necess rio. Ela sugere que se estude cuidadosamente o potencial de participaqdo possfvel de 
individu',, rec6m-formados em administraqfo pilblica e em outras materias nestas instituiq6es,
considerando-se a grande despesa e o tempo que leva at novos advogados se licenciarem. 

PLANO DE ACCAO DE EDUCACAO JURIDICA 

1, A consultora reconhece a disponibilidade de certas oportunidades de treino para ajudantes
de advogadc, escrivdes e t6cnicosjurfdicos. Contudo, na opini~o da consultora, ndo 6 necessdrio 
dar tanta enfase Alicenciatura. 

2. 0 relat6rio informativo na pAgina 10 (ponto 8) deste relat6rio, 6 apresentadado apenas 
como urn tipo de actividade que se poderia considerar. A consultora reconhece que nao ser. 
possive! dar alta prioridade a esta act vidade. 

3. 0 Minist6rio da Justiqa fez o comentirio que somente se poderi dar prioiLdade baixa ao 
melhoramento de treino de pessoal para o CEJ devido aos poucos instrutores que est~o 
disponfveis, muitos deles trabalhando como jufzes e advogados, a tempo integral. Nfo obstante 
esta limitaqdo, que a consultora reconhece, ela recomenda o treino de instrutores como uma 
medida importante para a preparagdo do pessoal que se prev6 seri necessirio. 

4. 0 Minist6rio da Justiqa tomou nota do facto que Portugal parece ndo poder fornecer 
fundos para TA (assist6ncia t6cnica) do CEJ portugu~s. A consultora reconhece que tal seri urn 
problema importante mas ndo recomenda que AID/Maputo contribua a quantia que falta. 0 
Banco Mundial podeni ser uma fonte mais apropriada de fundos para esta actividade, jAi que o 
Banco estA altamente envolvido em Moainbique na esfera de actividades de aumento de 
capacidade. 



PLANO DE AC(AO DE REFORMA JURIDICA 

1. A lista das provisoes de c6digo que devem ser revistas devido Aincompatibilidade corn 
os requisitos de implementaqdo, corno resultado da nova constituiqdo, foi eliminada da parte
principal do relat6rio, em reacqdo ao comentArio do Ministdrio da Justiqa quanto A falta de 
utilidade dela. Contudo, a consultora muito recomenda que se faqa um inventrio desse tipo e 
que o Minist6rio da Justiqa e os minist6rios de outros sectores cheguem a um consenso quanto
As Areas de prioridade para reforma jur'dica e que tais listas sejam actualizadas periodicamente.
A lista da consultora mantem-se, no Anexo 6, e poder, ser utilizada como ponto de partida para 
uma relac~o inais detalhada das mudanqas prescritas pela nova constituiqdo. 

2. A consultora procurou, em reacqdo aos comentrios do Minist6rio da Justiqa a respeito
das prioridades actuais, modificar a ordem e enfase das diversas secq6es do relat6rio dela. 
Contudo, o trabalho da consultora focou-se especialmente nas prioridades declaradas pelo
Minist6rio da Justiqa na data da sua visita a Moqambique. 0 Minist6rio da Justiqa em 
comentArios mais recentes exp6s prioridades um tanto diferentes das que a consultora tinha
percebido ao fazer a sua visita. Os comentArios do Ministdrio da Justiqa tamb6m parecem indicar 
que o Minist6rio esperava uma discussio completa dos c6digos e legislaqdo revistos pela
consultora. De modo contrtrio, a consultora finha interpretado que o objectivo da sua consulta 
era a delineagdo de ura estrat6gia em vez de ura andlise completa da legislaqdo. Infelizmente, 
a esta altura, a possibilidade da consultora poder reorientar o relat6rio era remota. 

Por esta razo, a consultora sugere os passos seguintes para actividades futuras nesta 
Area. 0 Minist6rio da Justiqa deverA decidir, sern perda de tempo, se 6 preferfvel rever todos 
os c6digos para se determinar se estdo de acordo com a Constituiqdo e leis pr6vias ou aproveitar
esta oportunidade especial de modernizar a legislaqdo completamente. Tamb6m seria
aconselhdvel que os professores d: Faculdade de Direito, os jufzes do Supremo Tribunal, os 
membros do INAJ e da Ordem dos Advogados prepararassem relat6rios acerca das mudanqas 
que eles gostariam de ver na nova legislago. 

3. A falta de acesso a textos jurfdicos importantes tamb6m criou problemas para a 
consultora e, presentemente, muito dificulta a sua habilidade de dirigir-se As Areasnovas 
identificadas pelos comentArios do Minist6rio da Justiqa. A consultora ndo tem Adisposiqdo os 
textos judicidrios pertinentes As Areas cobertas pelo relat6rio original, atrav6s dos materiais que
trouxe de Moqambique ou das colectAneas jurfdicas estrangeiras em Washington. A consultora 
tem tido de depender do pals visitado para obter informaqdo acerca da legislaqdo actual. 
Contudo, como se discute no relat6rio, todos os textos aplicAveis ndo estiveram disponiveis, 
mesmo no caso de Areas abordadas durante a visita a Mogambique, apesar das suas tentativas 
para obte-los. A16m disso, at6 mesmo com a disponibilidade de uma biblioteca (e ndo houve),
ndo teria sido prdtico rever toda a legislaqdo considerando as limitaq6es impostas pela duraqo
da visita e o Ambito do trabalho. Tamb6m, n~o existe fndice das leis ou acesso a elas de forma 
computarizada. 
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V~rias das falhas no relat6rio, mencionadas pelo Minist6rio da Justiqa, foram causadas 
por este problema. A consultora recomenda que no futuro a USAID e o Ministdrio da Justiqa
proporcionem acesso aos textos dos c6digos, leis que modificam os c6digos, diplomas, ordens 
do Supremo Tribunal, jurisprudencia e outros documentos relacionados com o objectivo da 
consulta, para que o(a) consultor(a) tenha base firme para o trabalho dele(a). 

4. Os comentdrios do Minist6rio da Justiqa indicarn o direito ambiental 6que n.o 
presentemente uma prioridade alta e que tamb6m n.o estA sujeito ao mandato do Minist6rio da 
Justiqa. Durante a visita a Moxambique, a consultora teve a impressdo de que os Minist6rios 
e a USAID desejavam que ela prestAsse atenq.o especial ao direito ambiental e recursos naturais. 
O relat6rio foi escrito tendo essa ideia em mente. Tambdrn, at6 2ste ponto, a consultora ndo 
estava ciente de que o Ministrrio da Justiqa ndo se considerava ser 6rg.o corn jurisdiqdo sobre 
o direito de recursos naturais. Revendo o C6digo Civil de Moqambique, acham-se artigos sobre 
problemas a respeito de recursos naturais e, de acordo corn os comentArios, parece haver 
jurisdiqo do Ministdrio da Justiqa sobre o C6digo Civil. Em reacqao aos comentArios do 
Minist~rio da Justiqa, a consultora deu ao direito ambiental/recursos naturais unia prioridade
mais baixa do que no relat6rio original. 

5. Os comentdrios do Ministrrio da Justiqa indicam o desejo de que a USAID fomeqa
assistencia para preparaqdo de urn novo C6digo Civil. Consequentemente, o relat6rio foi 
modificado de acordo corn tal mas os comentdrios do Ministrrio da Justiqa n.o esclarecem que 
partes do C6digo Civil deverdo ser o foco da revisdo. 

6. 0 Ministrrio da Justiga indicou que a preparaqdo de novos c6digos de direito e processo
penal sdo prioridades altas. Durante a sua estadia em Morambique, a consultora esteve no 
escrit6rio do Procurador Geral em quatro ocasi6es diferentes e entenieu, pelos comentArios dos 
entrevistados, que tinha havido algum trabalho preparat6rio feito em relacao a urn novo C6digo
Penal. A consultora entendeu que o Covemo tinha preparado uma norma que n.o lhe tinha sido 
mostrada. Para compilar informaqdo para um novo c6digo penal, o Govemo da Reptiblica de 
Moqambique deverd fomecer A consultora disponibilidade da documentacqo Fzguinte: (1)
Estatfsticas nacionais de actos d-- crime para determinar o tipo de crimes e ntimero de 
criminosos, (2) crimes novos, e (3) outra legislaqo contendo provis6es acerca de crimes - por
exemplo, a Lei da Imprensa e Leis de Saiidc. Tambrm se deverdi visualizar os crimes que
poderio surgir k medida que se desenvolve uma sociedade mais complexa no pais. A coasultora 
fez modificaq6es no texto conforme estas sugestoes. 

Corn respeito ao c6digo do processo penal, como mencionado no relat6rio, a Consultora 
foi informada de que haver- assistencia neste campo dada pelo governo de Portugal. Por essa 
razfio, esta ndo 6 uma prioridade para auxflio AID. Contudo, se tal auxflio n~o vier de Portugal, 
um serviqo consultor para a preparaqo de urn c6digo do processo penal poder-A ser adicionado 
aos termos de referencia do C6digo Penal, no Anexo 3 do relat6rio. 

7. Os comentArios do Ministrrio da Justiqa parecern referir-se a auxflio de USAID para
preparacdo do direito marftimo. De acordo corn os conhecimentLos da consultora a este respeito, 
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houve algum trabalho feito por um consultor do Banco Mundial. Pode-se obter a identidade do 
consultor atravds do Banco Mundial em Maputo. 
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I. 	 INTRODUIXO 

Em 1991, a Missdo de A.I.D. a Moqambique entrou em um acordo com o Govemo de 
Moqarnbique (GRM) para executar o projecto de Iniciativas Democrdticas. 0 projecto deverd 
fomecer auxfilio, rapidamente e corn flexibilidade, ao GRM e As entidades ndo governamentais 
corn o objectivo de facilitar a transiq5o A democracia e de comeqar a enfrentar vdrios dos 
problemas mais imediatos causados pelas grandes restricq6es governamentais identificadas e 
permitir que o governo dos Estados Unidos continue a aprofundar o seu conhecimento dos 
problemas de governar Moqambique, caso mais tarde se faqa a decisdo de dar appoio a 
intervenqbes do projecto corn objectivos a longo prazo. 

O projecto inclui, entre outros objectivos, a institucionalizaqdo de urn poder judicidrio
independente e a elaboraqdo da legislaqdo necessria como parte integral do objectivo de 
estabelecer o princfpio geral de direito. Entre os resultados visados pelo projecto, incluem-se: 

* 	 um estudo do sector juridico, o qual deverd: (i) avaliar a relaqdo entre o braqo
executivo do GRM e o judicidirio e sugerir as medidas a tomar para promover a 
independencia do poder judicidrio; e (ii) analisar estructura do sistemaa 
judicii'o, inclusive o exanie da administracdo de justiqa e tambdm fazer 
reconiendaq6es especfficas relativas ao seu aperfeiqoamento e revisdo; 

* 	 a avaliaqdo da necessidade de treino para juizes e outros membros do braqo 
judicil.iio e de ajudantes de advogado; 

S uin piano de acqdo de ensino juridico que reve as actividades e as necessidades 
de ensino jurfdico actuais; define opq6es a prazo curto, mdio e longo para o 
ensino jurfdico de advogados, jufzes, pessoal que trabaha nos tribunais e 
ajudantes de advogado, assim como o pdblico, e que desenvolve urn plano de 
implementacdo para intervenq6es apropriadas; 

* uma andlise da Constituiqdo e da legislaqdo existente, inclusive recomendaq6es 
para a proteccfo dos direitos definitidos pela Constituiqdo; e 

urn piano de acqdo de reforma jurfdica, identificando o nirmero e os tipos das leis 
que devem ser preparadas ou alteradas, e desenvolvendo um piano de assistencia 
tcnica que vd ao encontro dos requisitos da reforma jurfdica, e provendo um 
modelo que auxilie a revisdo e preparaq~o da legislagdo. 

Na primeira etapa do projecto, para alcanqar o objectivo desejado, a Missdo solicitou a 
participaqdo de serviqos consultivos de Checchi and Company Consulting, Inc. ("Checchi"), sob 
IQC NO AOJ-00542-1-00-2006-00. Em resposta, Checchi ofereceu os serviqos de tres 
consultores: urn para preparar um estudo do sector jurfdico; urn segundo para analisar as 
necessidades de nova legislaqdo e a refoirma de legislaoo e tambdm preparar urn plano de acqfo 
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inicial que se dirigisse a tais necessidades; e um terceiro consultor para avaliar as necessidades 
de treino do sector de justiqa e preparar op6es para resolver essas necessidades, assim como 
um 
piano de acqdo inicial para seguir o m6todo recomendado. 0 consultor que preparou o estudo
do sector jurfdico esteve em Moqambique durante o perfodo de 4 a 28 de Maio; os outros dois 
consultores estiveram em Moqambique entre 3 de Maio e 3 de Julho de 1992. Cada um dos 
consultores preparou um relat6rio separado, c6pias dos quais seguem este sumr"io. A 
metodologia usada pela agencia contratante incluiu: o exame de documentos do Governo da
Reptiblica de Moqambique, dos Estados Unidos e outros documentos de doadores, entrevistas 
corn representantes do Governo da Reptiblica de Moqambique e do Governo dos Estados Unidos 
e corn indivfduos do sector privado, andlises dos dados, visiias ts localidades, observaqdo dos
procedimentos processuais de tribunais em sessdo, visitas a cursos de treino, e grupos de 
discussio com estudantes. Incluem-se, em anexo aos relat6iios indiiduais, listas de pessoa:
contactadas e os documentos consultados. 

Este relat6rio sumariza o contetido desses tr6s relat6rios. Todos os relat6rios foram
primeiramente submetidos em rascunho AMissdo para os coment'Iios desta. A versdo final dos 
relat6rios tomou tais comentdrios em consideraqo. 

II. A SITUA ,AO ACTUAL DO SECTOR DE JUSTICA 

Sistema Jurfdico: 

0 Governo da Reptiblica de Mocambique (GRM) adoptou polfticas visando o aumento 
da importAncia de propriedade privada e de organizaq6es privadas na vida da naqdo, forfalecendo 
o princfpio geral de direito e adoptando um sisterna multipartidrio assim como outras medidas 
para apoiar a democratizaqo da vida pdblica. A Constituiq~o de 1990 inclui o sistema padrdo
de direitos bAsicos, conhecidos pelo mundo desenvolvido ocidental. Ela estabelece um sistema 
de tribunais independentes ' um Procurador Geral aut6nomo. Contudo, a implementa(o das 
provisCe-s da Constituicdo fica para ser feita por legislaqo futura. Tamb6m, em efeito, continua 
a antiga lei portuguesa do perfodo colonial aplicdvel a Moambique, at6 a um ponto compatfvel 
corn a Constituiqo e a legialaqo que se passou desde a independencia. 0 sistema jurfdico
portugu~s e as suas instituiq6es pertencem Atradiqo dos pases de direito civil, mas o sisterna 
portugu6s 6 considerado um dos mais complicados, formalfsticos e arcaicos dessa tradico. 
Desde a independ6ncia, em 1975, passou-se pouco legislaqo. Assim, hd grande necessidade de 
preparar a nova legislaqdo para implementar as provisfes da Constituiqdo e para fornecer uma 
estrutura jurfdica moderna em que se possa basear uma economia de mercado e a democracia 
multipartidd.ria. 

Corpo de Profissionais Jurfdicos 

Hi uma grande falta de profi.sionais corn treino jurfdico em Moqambique. Hd
aproximadamente 100 advogados licenciados na nacao em contraste com a estimativa de mais 
de 800 advogados que s~o necess,.rios. Dos 100 advogados, apenas 56 deles estdo registados 
para 
o exercfcio privado da profisso. Os advogados restantes estdo empregados em posiqfes 
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do governo ou dedicam-se inteiramente a organizaq6es privadas. A Uinica escola de direito do 
pais forma apenas aproximadamente 40 advogados por ano. Al6m disso, hA aproximadamente
50 pessoas (tdcnicos jurfdicos) com formatura bdsica e 30 a 40 pessoas (assistentes judicidrios) 
que recebeeram algurn treino especializado em direito, al6m da educaqdo bdsica primAtria ou 
secund .ria. 

Minist6rio da Justica: 

O Minist6rio da Justiqa tern sido o lfder tradicional do sector de justiqa em Morambique.
Corn o afastamento recente, do sistema de tribunais e da reparticoo do Procurador Geral da sua 
tutela, o Minist6rio da Justiqa 6 agora o 6rgdo responsdvel por organizar o treino do pessoal das 
organizaq6es do sector de justia, conduzir a pesquisa de t6picos de interesse para o sector, e 
preparaz legislaoo nova assim como reformd-la, para que o govemo a proponha AAssembleia 
Nacional. 0 Minist6rio da Justiqa tamb6m estA Atesta da operaqao do sistema de pris6es, o 
sistema de registos e notariados e o Instituto Nacional de Assist6ncia Judicidria (INAJ), o qual
6 responsdvel pela organizaq.o e fiscalizaoo da provisdo de serviqos jurfdicos e da educago 
cfvica do ptiblico. 

O MI"Aist6rio da Justiga ndo tem o pessoal suficiente para o desempenho das suas 
responsabilidades. Conta apenas corn oito advogados formados (quatro deles trabalharn somente 
parte do tempo), e 14 t6cnicos judiciArios. 0 departamento de pesquisa e legislaqdo do
Minist6rio consta apenas de urn advogado e dois estudantes. 0 pessoal do INAJ consiste de um 
escrit6rio central com dois advogados, parte do tempo, dois assistentes judicid"ios setee 
empregados na secq.o administrativa, ao passo que os escrit6rios das provfncias trm 
aproximadamente 30 a 35 assistentes judicidrios. 0 sistema de registos e notariados term mais 
pessoal. Nenhum dos departamentos ou depend6ncias contain actualmente com o tipo de apoio 
e os mecanismos de controlo necessrios. 

Sistema Comurn de Tribunal 

O sistema independente de tribunais estd organizado num piano tradicional de hierarquia
Os 118 tribunais de distrito estdo ao nfvel mais baixo, corn jurisdiq~o penal e civil limitada, nas 
Areas geogrdficas respectivas. A seguir, acham-se os 11 tribunals das provincias corn jurisdiqdo
civil e penal dentro da provfncia, para todos os casos que nao sejarn reservados para os tiribunais 
de distrito e o Supremo Tribunal. Estes sdo tambern os tribunais de apelaoo dos tribunais de 
distrito nas provincias respectivas. Na posiqdo mais elevada acha-se o Tribunal Supremo, o qual
6 responsAvel pela operagdo de todo o sistema de tribunas, recebe as apelaq6es dos Tribunais 
das provfncias, e tem jurisdico dos julgamentos em casos envolvendo altos funcionArios do 
governo e autoridades judicidrias. A Constituiqdo tamb6m requer que haja o establecimento de 
um nfvel de apelaqo intermedidrio entre os tribunals da provfncia e o Supremo Tribunal, e de 
urn Conselho Constitucional Aparte do Tribunal Supremo, para decidir a constitucionalidade da 
legislagdo e de decretos govemamentais. Nenhuma destas entidades foi ainda criada. Entretanto, 
o Tribunal Supremn responsabiliza-se por estas funq6es. 
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Os tribunais consistem de jufzes profissionais que devem ser advogados licenciados, nio
exercfcio da carreira jurfdica, e de jufzes que ser~o eleitos por 6rgdos legislativos nacionais,
provinciais e locais. Presenternente, os jufzes eleitos foram seleccionados por organizaq6es da 
comunidade e organizaq6es ptiblicas. Estes jufzes eleitos devem participar apenas na indagaq.o
dos factos, mas permite-se que votem no caso de decis6es feitas pelos tribunais sob os quais 
servem. Como os jufzes que foram eleitos e estAo a servir actualmente ndo sdo remuncrados 
pelos serviqos, estA-se a tomar cada vez mais diffcil haver a seguranqa de que serviro quando
for necessArio. Devido Afalta de advogo.dos, apenas 17 das 50 posiqbes profissionais de jufz nos 
tribunais da provincia sao preenchidas por advogados e nenhuma das 120 posiq6es profissionais
de juiz, autorizadas nos tribunais de distrito, foram preenchid,'s por advogados. Metade das 
posiq6es profissionais de juiz nas provfncias n.o estdo preenchidas e nas restantes servem 
tdcnicos judicitrios. A nfvel dos distritos, a maior parte dos jufzes profissionais completaram
 
apenas a educaqo prii-nAia. Al6m disso, o sistema dos tribunais 
n.o tem o nimero suficiente
 
de posiq6es de juiz para que possa haver tribunais corn diversos juizes, como seria preferfvel.
 

O sistema de tribunais pouco apoio dd ao trabalho dos jufzes. HIIA uma pequena biblioteca 
no Supremo Tribunal mas ndo estA bem organizada e ndo hd modo de ser utilizada pelo resto 
do sistema. Ndo se fornece informaq.o sobre a lei aos jufzes ou ao pdiblico, e ndo se compila 
ou analisa informaq.o relativa Aoperaqco dos pr6prios tribunais e para orientar o trabalL: - do 
sistema. A direcq~o do pessoal e a preparaqdo de orqamentos 6 uma funqo que se acha muito 
descentralizada e que se faz principalmente em cada um dos tribunals. A implementaqdo do 
sistema de carreira foi iniciado apenas hA alguns meses, e vdrios dos elementos-chave ndo estdo 
ainda a funcionar. Apenas se estA a fomecer treino muito limitado a alguns dos juizes do tribunal 
de distrito. 

Tribunais Especializados 

Al6m do sistema normal de tribunal, hA entidades judicidrias corn jurisdiq6es especiais.
Estas incluern tribunals militares, tribunals de trabalho, tribunais fiscais e aduaneiros e o 
Tribunal Aministrativo. Os tribunais fiscais e aduaneiros sdo entidades do Minist6rio de Finanqas 
e o pessoal deles 6 do Minist6rio. As decis6es destes tribunais podem ser apeladas ao Tribunal 
Administrativo. Esta instituioo tamb6m tern a funqo de auditoria de todo o governo; rev6 todas 
as acq6es do governo rojativas a pessoal, envolvendo a aplicaqdo de furldos; e estA envolvida, 
tanto como jufzo de primeira instAncia como tribunal, em todos os casos relativos a contratos 
do governo. As suas decis6es n.o podem ser apeladas. Devido As limitaq6es causadas por pouco
pessoal e a falta de uma estrutura organizacional, o Tribunal Administrativo tern estado 
practicamente inactivo hd jd vdrios anos. 

Tribunais ComunitArios 

Tamb6m Aparte do sistema nor:aal dos tribunais, hA 880 tribunals comunitrios servidos 
por juizes eleitos, ndo profissionais. Estes tribunals tomam conta de assuntos de famflia, 
pequenas disc6rdias e ofensas que possam resultar numa pena mAxima de 30 dias de trabalho 
comunitArio. 0 emprego destes tribunais 6 voluntArio e as suas decis6es podem ndo ser seguidas. 
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Estes tribunais sdo semelhantes, de muitos modos, a centros de conciliag~o. Contudo, o seu 
trabalho parece ser de utilidade visto que ajudam a conservar muitos casos fora do sistema 
formal e usam as lIfnguas das localidades, assim como portugues, proporcionando uma maneira 
de respeitar os costumes e principios de justiqa locals para resolver problemas. Os tribunais 
comunituios devein ter o apoio dos governos das provincias. 

Procurador Geral 

0 offcij de Procurador Geral constitui uma entidade aut6noma que representa o governo 
em assuntos de natureza jurfdica, representa a funqdo de promotor pdblico e tem a 
responsabilidade de se certificar de que os empregados do governo e das agencias, assim como 
dos tribunais de justiqa, est~o a observar a lei. Tambdm desempenha muitas das 
responsabilidades sob o c6digo do processo penal que, em outras jurisdiq6es de direito civil, se 
acham nas mdos dos jufzes de investigagdo. Por exemplo, supervisiona o recolhimento de 
evidencia pela polfcia e faz as decis6cs iniciais para determinar se os casos devem ser 
submetidos a julgamento. 0 escrit6rio do Procurador Geral estA organizado a nivel central,
provincial e de distrito, do mesmo modo que o sistema de tribunas, visto os seus representantes
participarem no trabalho do sistema de tribunais a cada urn desses nfveis. 0 pessoal empregado 
tern ainda menos qualificaq6es do que o do sistema dos trii-unais. HA apenas 54 representantes 
a nfvel de ditrito, nenhuns deles sdo advogados e muitos deles completararn apenas a educaqo
prim.ria. HA somente 10 representantes a nfvel orovincial, e quatro deles tamb6rn tem esse cargo 
a nfvel central visto apenas duas pessoas terem sido designadas nesse nfvel. De mais de 2.000 
empregados administrativos autorizados, hd apenas 40 a 50 deles a servir actualmente. Ndo se 
disp6e de treino para estes empregados. 0 sistema para se seguir carreira na organizaqdo n.o 
foi ainda organizado e o sistema de apoio para o trabalho dos agentes tern os mesmos pontos
fracos do sistema dos tribunais. A16m disso, hA dois problemas intrfnsecos, na natureza da 
funq.o de Procurador Geral: como manter autonomia embora o Procurador Geral se ache numa 
posiqco subordinada ao presiderite da nagdo, e como combinar a responsabilidade de fiscalizar 
a legalidade de todas as acqoes governamentais enquanto mantem a responsabilidade de executar 
acq6es governmantais de alta importAncia, como as envolvidas na funqdo de acusador. 

QQdem dos Advogados 

Actualmente, deve haver disponibilidade de todos os servigos jdrfdicos, para o pdblico, 
pot interm&iio de pessoal corn funqo jurfdica registado no INAJ e esses servigos sero ubtidos 
e pagos atrav~s do INAJ. 0 GRM est, a prepzrar urn estatuto para modificar o sistema corn a 
criaqo de uma Ordem dos Advogados privados, a qual fiscalizaria os servigos jurfdicos por 
esses advogados privados. Contudo, os honordrios pagos pelos serviqos continuariarn a ser 
regulados pelo Ministdrio da Justiqa e o Minist6rio das Finanqas e o INAJ continuaria a ser 
responsdvel pelo auxflio a serviqos jurfdicos prestados aos necessitados e pela administrago da 
provisdo de serviqos jurfdicos por t&cnicos judicidrios e assistentes judici'ios, os quais n~o 
estariam qualificados a pertencer AOrdem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tamb6m 
propurcionaria urn modo de verificar se o requisito de urn ano de aprendizagem estA a ser 
cumprido pelos membros e de desempenho das funq~es gerais de servigo da e para a profissdo 
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jurfdica. 

Educag~o e Treino 

HA apenas uma escola de direito em exist6ncia no pais. Reabriu em 1988 ap6s urn 
encerramento de cinco anos pelo governo. Esta escola oferece um programa completo para
licenciar advogados. 0 currfculo 6 fixo. N.o hd mat6rias opcionais. A faculdade consiste de oito 
professores, a tempo integral, e 31, a tempo parcial. Todos eles sao advogados. Tr~s dos 
professores a tempo integral e oito dos professores a tempo parcial s~o portugueses. A escola 
de direito tern o objectivo de adquirir 19 professores permanentes. Hd aproximadamente 100 
alunos na nova classe que estA a dar entrada e dois terqos destes estudantes tambdm estdo 
empregados. 0 nmero de desist6ncias e em geral tdo alto que se espera que apenas 40 alunos 
se formem este ano. 

Nem a escola de direito nem o INAJ tern Adisposiqo urn curso de educaqdo suplementar 
para advogados formados. HA apenas, de vez em quando, discursos feitos por advogados em 
visita do estrangeiro. 0 treino do pessoal das organizaq6es do sector de justiqa, durante o 
serviqo, estA limitado a insirucqo para alguns dos jufzes a nfvel de distrito. 0 treino consiste 
de trabalho preparat6rio relativo a t6picos do nfvel de ensino primdrio e secunddirio e a 
apresentaq.o dos textos dos c6digos bAsicos. Para melhorar o programa de treino no serviqo, o 
Minist6rio da Justia prop6e a criaqo de um Centro de Estudos Judicilrios, o qual organizaria 
o treino das organizaqfes do sector, provavelmente usando fundos de cada uma delas. 

IH. PLANOS DO GOVERNO DE MOV;AMBIQUE E DE AGfENCIAS DE AUXiLIO 

0 Governo da Reptiblica de Moqambique ndo tern uma estrat~gia para o sector dejustiqa 
ou um piano de desenvolvimento e tamb~m ndo tern ainda pianos para a melhoria do 
desempenho das organizaq6es do sector. Contudo, em relaqdo prepa-raqdo de urn projecto do 
Banco Mundial, houve uma reunido de urn Grupo de Trabalho em, Fevereiro de 1992 na qual 
as principais organizaq6es do sector apresentaram as suas necessidades e pedidos. A nfase 
principal foi no fornecimento de educaqdo e treino, no pals e no estrangeiro, atrav~s da escola 
de direito e do Centro de Educaqdo Judicidria projectado. Lnfase secundria foi dada 
preparaqfo de legislaqdo nova e a reforma de legislaoo e ao avigorainento do sistema para 
recolher, analisar e distrib'jir informaqao acerca da lei e a opera¢ o das organizaq6es do sector 
de justia. 

At6 hoje tern havido relativamentc pouca ajuda ao sector judiciArio por parte de doadores 
externos. A USIS deu auxilio para algumas viagens de observaoo aos Estados Unidos porjuizes 
e agentes da repartiq~o do Procurador Geral. A Embaixada dos Estados Unidos tern dado auxflio 
a treino, dentro do pals, para os jufzes a nfvel de distrito acima mencionados. Instituiq6es 
portuguesas puzeram Adisposiqdo diversos professorcs visitantes para leccionar na escola de 
direito e aceitararn v ios representantes de organizaqies do sector de justiqa para treino, a longo 
prazo, em Portrugal. 0 suporte mais activo foi dado pelo programa de ajuda dinamarque.s, o 
qual se encarregou de urn programa de 2,5 milh6es de d6lares em 1991. Este programa seri de 
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grande import~ncia para dar suporte ao desenvolvimento da escola de direito, para ajudar o INAJ 
a estabelecer mais escrit6rios nas provfncie2 e expandir o seu programa de educaqo cfvica, e 
ajudar a aumentar a disponibilidade de informaqo jurfdica, em associaqdo corn o Tribunal 
Supremo, corn a escola de direito e outras entidades interessadas. Embora se tenha atrasado, este 
programa estA agora a ser iniciado. 

Diversos doadores estdo a considerar o aumento da sua participaqdo no trabaho do sector
de justiqa. 0 governo sueco estA a dar seu auxflio para urea angise das necessidades do sector.
A A.I.D. p6s 500.000 d6ares de parte, do seu projecto actual de Iniciativas Democrdticas, para
auxiliar o sector de justiqa, comeqando por dar apoio aos programas consultivos que resultaram 
nestes relat6rios. Contnudo, a actividade mais importante que estA a ser planeada 6 o projecto de 
"Capacity Building" do Banco Mundial, sob o qual 6 a 7 milh6es de d6lares serdo fomecidos 
para trabahos com o sector de justiqa. Formou-se um Grupo de Trabaho Moqambicano para
coordenar as preparaq6es do projecto, e o pessoal do Banco tem encorajado os doadores 
estrangeiros a apoiar o programa do projecto. 0 projecto, que deveri ser iniciado em 1993,
deverd dar maior 6nfase ao melhoramento da educaqdo e do treino e dar suporte Apreparacdo
de uma estrat6gia do sector de justiqa e de planos anuais de operaq6es, os quais poderio ser 
modificados de ac,o corn as circunstdncias. 

IV. PROGRAMA(CAO A.I.D. DO SECTOR JURiDICO 

A. Quest6es principas a considerar 

HA diversos aspectos positivos das condiq6es enfrentando o sector de justiqa. A
organizaqdo das entidades do sector estA tanto no princfpio que ndo 6 necessdrio vencer os
obstdculos de outros arranjos jA estabelecidos. Hd a intenqdo sincera de dar apoio ao papel do 
sector privado na vida econ6mica e legal do pafs. HA aceitaqdo dos princfpios-chave da 
independedicia dos tribunais, da autonomia da funcqo do Procurador Geral, e de uma base de 
carreira profissional para jufzes e promotores puiblicos. HA jd alguma experi~ncia corn processos
orais os quais podem servir de base. 0 baixo ndimero de advogados poderA resultar em mais fAcil
coordenaqAo do sector inteiro. HA ni6todos inovativos que se polerio tomar eficazes para
melhorar o desempenho do sector de justiqa - especialmente o uso x juifzes eleitos ou jufzes
profissionais em todos os tribunais e o sistema de tribunals comunit;-os. 

Problemas e necessidades 

Tambdm hA problemas graves e faltas no sector dejustiqa, os quaisjd foram mencionados 
na descriqdo da situaqo actual do sector de justiqa. Os que merecem atengdo especial sdo os 
seguintes: 

Falta de pessoal com treino: Hd ura grande falta de pessoal corn treino, o que impede 
a operaqdo das instituiq6es do sector. Aldm do mais, a falta de advogados 6 agravada
pela natureza complicada e formalistica do sistema jurfdico que resulta na perda de tempo
dos advogados; a tend.ncia de considerar advogados necess,,ios em posiq6es que seriam 
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bern servidas por profissionais com menos treino; a incapacidade aparente da escola de 
direito de formar mais de 40 advogados por ano; e a nfase dada A restauraqdo do 
prestigio da profissao juridica. 

Uso limitado do sistema de justipaformd: Ndo hi uma forte tradiqdo de utilizar o
sistema formal de justiqa para resolver disputas. A maioria da populaqdo no se sente A
vontade na lIfngua portuguesa. Os costumes e o sentimento de justiqa sao muito diferentes 
em regiies diferentes do pals. As pessoas procurarn muitas vezes os lfderes tradicionais 
(tais como chefes regionais e religiosos) para resolver disputas. Devido ao mau estado
do sistema de comunicaqfes do pafs, Mhpouco acesso a tribunals. A educaq.o cfvica,
inclusive a educaq.o relacionada A lei e ao uso do sistema juridico, tem sido muito 
limitada. 

Pontosfracos relativos il independncia do sistema de tribunais e il autonomia da 
funfdo de procuradorgerl: Hd pontos fracos importantes relacionados corn a
independencia do sistema de tribunas ae corn a autonomia do Procurador Geral. Hdi 
tradiqdo de um forte braqo executivo. Os tribunais e a funqdo de procurador geral foram
afastados do Minist rio da Justiqa ipenas s6 nos tiltimos cinco anos, e os lderes do braqo
executivo nacional e das provfncias continuarn a tentar intervir nas decis6es do sistema 
de justiqa. 0 facto 6 que o procurador geral estA numa posiqao de depend~ncia perante 
o presidente do pais. Nem o sistema de tribunais nem o cargo de procurador geral tern 
acesso a um sistema de carreira profissional em boa operaoo e ambos tm faltas s&ias 
de pessoal. Nenhurn deles prepara orqamentos unificados para os sistemas respectivos e
precisam de fazer pedidos de, e receber, fundos por interm~dio do Ministdrio das
Finanqas. Ambos tbm problemas de auxflio administrativo e operacional. 

Programadesorganizado de reforna legislativa: 0 programa para preparar legislagdo 
nova e reformada para ser considerado na Assembleia Nacional ndo estA indo bem. A 
unidade do Minist±rio da Justiga que tem a cargo a pesquisa e suporte do programa ndo 
tem o pessoal necessArio. Ndo hAi piano de operag6es priorizadas ou urn processo de 
consulta corn grupos cujos interesses estio envolvidos na legislaoo estudada. A escola 
un.versit ia de direito ndo est, envolvida, como instituigo, neste processo. 

Pontosfracos nos pianos de avigommento dos progranas de educardo e treino: A 
escola de direito ndo estA a preparar advogados suficientes para as necessidades do 
sistema de justiqa, e o tipo de ensino fornecido n.o permite que rec~m-formados sirvam 
no sistema de tribunais sern treino adicional. Contudo, ndo existe nenhum programa de 
treino para pessoas que estao a entrar para as organizaq6es do sector de justiqa e somente 
pequenas tentativas no caso dos que jA estio a servir no sistema de tribunais. A1m disso,
ndo existe urn sistema para avaliar, continuadamente, a necessidade de tal treino ou a 
eficAcia e impacto do treino jA dado. 

Falta de informapdo acerca da lei e a operagdo do sector de justipa: 0 Tribunal 
Supremo, a repartiqo do Procurador Geral, o Minist~rio da Justiqa e a escola de direito 
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todos t m bib!ietecas de material jurfdico. Contudo, sdo pequenas e a maior parte do 
material 6 antigo. Ndo estdo bern organizadas c tamb6m n~o hA cooperagdo entre elas. 
As organizaqes de justica ngo fomecem informaqdo acerca da lei aos empregados, os 
quais ndo t~m facilidade de acesso As bibliotecas nos escrit6rios centrais, e tamb6m ndo 
hA uma compilaqdo sistemAtica, andlises, de 

Morambique e o Banco Mundial estarem a preparar urn programa ambicioso para melhor 

ou informaqdo acerca das operaq6es.
T6cnicas de computador n.o estdo a ser utilizadas. Actualmente, nenhuma das 
organizaqfes publica relat6rios a respeito das suas decis6es ou acqoes. 

Natureza limilada das refonnas propostas. Apesar do Govemo da Reptiblica de 

a operaqdo do sector de justiqa, hA diversos aspectos que deverdo ser considerados em 
major detalhe. 

t possfvel que se esteja dando demasiada 6nfase A experiencia e As estruturas 
institucionais portuguesas como modelos. 

A combinaqdo de funqfSes, que ndo se relacionam, no tribunal administrativo e a 
natureza das suas decis6es, as quais ndo podern ser apeladas, poderA causar 
problemas. 

* A combinaqdo continuada das fungfes de litfgio e de vigilincia governamental na 
posioo de Procurador Geral pode ser demais para uma s6 organizaqdo poder 
desempenhar de modo satisfat6rio. 

t possfvel que os esforgos por treinar e aumentar o ntimero de pessoa! podem 
estar demasiado concentrados em advogados licenciados, ndo se considerando a 
possibilidade de utilizar t6cnicos judicidrios que se poderiam encarregar de 
algumas responsabilidades legais, a longo prazo, e tamb6m como expediente a 
usar durante o perfodo de transiqo. 

* 	 As implicaq6es da criaqdo de uma Ordein dos Advogados e fortalecer o sector 
jurfdico privado podem ndo ser completamente compreendidas, e a limitaqdo de 
membros da Ordem dos Advogados aos que sdo advogados licenciados pode 
resultar contraproducente. 

Faltade capacidadede absorfdo: Hd irdi:caq6es de uma limitagdo s6ria da capacidade
do sector de justiqa de absorver assistencia externa. S6 algumas poucas das actividades 
que podem aceitar auxflio sob os protccolos corn Portugal foram por diante e est~o-se a 
dar atrasos no programa de auxflio dinamarqueis. 0 Minist6rio da Justiqa ndo tern pessoal
suficiente para tomar conta dos diversos programas de assiste.ncia. Na realidade, hA 
alguns 	indivfduos dedicadcs e coin ialento que estao a ser usados em grande e variado 
rnmero de actividades. No entanto, o projecto do Banco Mundial 6 de tal tamanho e 
Ambito que a dificuldade de imi.plcnientaqo por parte das organizaq6es do sector tornar
se-A muitas vezes maior. 

9 



B. 	 Elementos de estrat gia 

Tomando em consideraqdo as condiq6es enfrentando o sector de justiqa e os planos de 
outras agencias de assist ncia, sugerem-se os seguintes elementos de uma estrat6gia para ser 
seguida por A.I.D. 

Foco nas necessidades das instituig6es-base do sector de justiqa - o sistema de 
tribunal, a funqdo de Procurador Geral, o Ministdrio da Justiqa (especialmente em 
seu trabalho de promocio de reforma de Legislaqo e possivelmente da colheita 
e disseminaoo de informaqo juridica), a Ordem dos Advogados e INAJ 
(especialmente o seu trabalho para fornecer auxflio jurfdico aos necessitados.) 

Enfase ao avigoramento institucional das organizaq~es base do sector de justiqa, 
mencionadas acima, corn atenq~o especial aos administradores. 

* ftnfase Aavaliaqdo de programas de treino, no serviqo, a criaoAo de um sistema 
para avaliaqdo contfn!,a das necessidades e da preparaqgo e modificaqdo do 
currfculo, e a ligaqoo dos pianos de treino e trabalho de modo a facilitar a 
reforma legislativa e o avigoramento institucional. 

* 	 Suporte das actividades relacionadas com a preparaqo de nova legislaoo, e de 
revis6es, com enfase nas pr6prias organizag6es do sector de justiqa, e criar um 
sistema para priorizar o trabalho, para consultas entre os grupos que podem ser, 
potencialmente, afectados e para fornecer treino na preparaqdo de legislaqo.
Deve haver certeza de que o esforqo de reforma legisiativa inclui planos para
trabalho auxiliar de treino e avigoramento institucional. 

Fomentago de atengdo aos aspectos dos pianos actuais do sectr.r que poderdo 
causar dificuldades e dos t6picos que ndo foram ainda discutidos. T6picos dessa 
natureza incluem: 

A relaqZo do Conselho Constitucional e do Tribunal Administrativo com 
o sistema normal de tribunal. 

A combinaqo das fung6es de litfgio e de vigilncia governamental na 
fungdo 	de Procurador Geral. 

0 uso de t~cnicos judicidrios e outras pessoas com treino jurfdico mas n~o 
licenciadas para o cargo de funq6es que actualmente se considera que 
requerem os serviqos de um advogado. Isto dever, incluir uma 
reconsiderago das necessidades dos sistemas de registos e de notArios. 

Alternativas para fornecer assist~ncia jurfdica aos necessitados. 

10 



0 papel desempenhado pela Ordem dos Advogados, como organizagdo que 
presta serviqos. 

T&cnicas de implementaqgo da funqdo de litfgio, inclusive t6pico deo 
discrigdo da acq~o penal e vigilfincia da polfcia. 

T6cnicas de conciliaqdo e arbitragem par aplicago pelo sistema de 
tribunal. 

Estfmulo do estudo do uso de t~cnicas e de modelos diferentes da tradiqdo 
portuguesa. 

* 	 Foco em mais trabalho analftico e em se experimentarem e avaliarem actividades 
especfficas, deixando para mais tarde as decis6es sobre a possibilidade de 
implementar um projecto tradicional A.I.D. 

C. Actividades sugeridas para auxflio A.I.D.
 

No pr6ximo ano e meio, pode ser que a A.I.D. d8 apoio As actividades seguintes para
 
tomar o sector de justiga mais eficaz em Moqambique. 

Consultas e semindrios no pafs 

As actividades acima mencionadas devern ser priorizadas, e os indivfduos com 
expefiincia nestes t6picos devem ser trazidos para discuti-los com os representantes dos lfderes
jurfdicos e polfticos da nac~o. As discuss6es deverio ser conduzidas de modo a se poder chegar 
a conclus6es o mais concretas possfveis a repeito de acq~es futuras. Uma organizacio
intermedidria dos E.U.A. poderia servir neste sentido, mas 6aconselh~vel obter os servigos de 
possoas dos E.U.A. e de pafses com leis de direito civil. 

An~lise-s insitucionais e piano de actividades para melhoramento da administraco 

Assist~ncia t~cnica poder- ser fomecida para uma an.lise detalhada das necessidades 
administrativas de operac~o do sistema dos tribunais e da fungdo de Procurador Geral. A 
experiencia dos Estados Unidos, de meihoramentos de administraqdo de tribunais e de operaco
da funqdo de litfgio, poder, ser bern utilizada. Os resultados devem incluir recomendaq6es
especfficas para modificaq6es e para mais actividades. A implementaqdo rApida destas actividades 
poder- tambm ser apoiada. 

Piano e implementagfo do programa de treino 

Assist&ncia T&cnica deverA ser fomecida para: 

* 	 avaliar as actividades de'treino, no serviqo, que foram conduzidas atd hoje; 
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0 planear um sistema para avaliag~o contfnua das necessidades de treino do pessoal 
das instituiq6es-base do sector; 

* 	 planear currfcijlos e material de instrugdo que se enquadrem com os resultados 
das avaliag6es e as estimativas das necessidades; 

* 	 projectar a estrutura organizacional e padr6es de operagdo do Centro de Educagio 
Judicidrio proposto; e 

0 	 planear programas de treino para levar a cabo as recomendaq6es feitas pelos 

semindrios realizados no pals. 

Para maior elaboragdo Gas sugest6es acima mencionadas ver a parte V, a seguir. 

Pesquisa e reforma de legislacio 

Assist~ncia Tdcnica deverA ser fornecida para criar um sistema para conduzir a pesquisa 
e as consultas e que tenha a capacidade de preparar legisl2~o, actividades que serdo necessrias 
para prosseguir de modo correcto corn a reforma de legislago que provavelmente continuar, 
por um perfodo indefinido de tempo. Dever haver nfase em um fortalecimento da capacidade
institucional do Minist6rio da Justiga e em conseguir coordenago entre essa organizago e o 
trabalho da universidade e, possivelmente, a Ordem dos Aodogados. Priorizacdo da legislaq~o 
a considerar e sugest6es para os m6todos a seguir sdo indicados parcialmente na parte VI a 
seguir. 

Piano e implementgao de actividades par levar a cabo os resultados dos seminlfos 
realizados no pafs 

t muito provivel que haja necessidade de auxflio de fora para a implementagdo das 
conclus6es e dos resultados dos semin~rios realizados no pafs, como se sugeriu acima. No caso 
de ndo haver outras agencias que queiram faz&lo, seria aconselhivel que A.I.D. fornecesse essa 
assist6ncia, pelo menos selectivamente, para haver certeza de q.:e o investimento do trabalho 
analftico ndo foi em v~o. 

Pano 	de ontinuaco do proiecto 

Se a experiO.ncia da A.I.D. de realizar as actividades supracitadas tiver sido positiva e 
houver progresso suficiente para iniciar o projecto do Banco Mundial e se continuar a 
implementar o projecto dinamarques de ajuda, seria apropriado que A.I.D. prepar-Asse um 
projecto para o aumei to do nfvel de assistncia ao sector de justiga. Anticipando esse trabalho, 
a A.I.D. poderia dar suporte t colheita de dados bisicos relacionados corn a criaqio de um 
sistema para a compilaqlo e administragdo de informagdo acerca da operagdo das instituiq6es do 
sector de justiga. 
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V. AUXILIO PARA ENSINO JURIDICO 

O relat6rio do Consultor de Educaqdo e Treino Jurfdico apresenta avaliaq6es priorizadas
das necessidades e pianos; a descriqdo de um Centro de Educaqdo Judicidria (CEJ) que se 
prop e; organizaqies dos Es~ados Unidos que se sugere participem no programa; e actividades 
especiicas de treino para auxflio possivel da A.I.D. 0 contratador passou tempo considerdvel 
fazendo revista de programas de outros doadores e tambdm fez duas visitas ao programa em 
Matola, patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos, de treino de jufzes a nfvel de distrito. 
As visitas incluiram quatro horas de observaqdo de instruq~o na classe de aula assim corno uma 
reunido e discussdo corn tres estudantes das regi6es do norte, centro e sul do pais. 

O relat6rio discute as quatro opqfes seguintes na Area de treino: 

Nao participar no sector de Justiga a menos que agumas reformas difceis sejam 
instituidas pelo sector de justica 

Uma opqo para A.I.D. 6 ndo se envolver no sector de justiqa visto haver muitos pianos
de outros doadores e de haver vlrios aspectos importantes do programa geral envolvendo 
problemas que ainda ndo foram resolvidos, discutidos na parte IV, acima. Contudo, hd algo
ocorrendo que poderA ter impacto positivo no sector e treino serA uma prioridade alta. Por esta 
razo, a A.I.D. deverA se distanciar do esforo sornente se se tornar evidente que a sua 
contribuigdo ndo 6 necessuia ou que ndo ser, bern utilizada. 

Assist ncia directa ao projecto planeado pelo Banco Mundial 

Esta opco significa, de modo geral, o preenchimento de falhas nos recursos disponfveis 
para apoiar o programa de campo preparado pelo Grupo de Trabalho para o projecto planeado
pelo Banco Mundial. 0 programa tem ainda vrias matdrias ou problemas a resolver. 

* A estimativa dos custos 6 alta; 

* HA1 falta de priorizaqio para os programas de treino propostos; 

0 A enfase maior 6 para treino de advogados; 

* Os pianos do CEJ precisam de mais elaborao; 

0 HA necessidade de mais assistencia tdcnica do que se est, a planear; 

0 Pessoal chave para dirigir o programa ndo foi ainda nomeado. 

Em breve, o programa proposto, como delineado, procura dar treino a um grande nilmero de 
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indivfduos a custo relativamente alto. Hd muitos assuntos a decidir no futuro pr6ximo. A
necess.Irio haver mais andlise e fazer pianos cuidadosamente. A A.I.D. n.o deverd tentar 
satisfazer a falta de fundos para o programa pleaneado atd que, pelo menos, se considerem estes 
aspectos do programa. 

Prover assist6ncia t6cnica limitada e treino at6 ao final de 1992 e principios de 1993 

O projecto do Banco Mundial, assim como as actividades de outros doadores, iri prover
informaqdo importante para o sector de justiqa a partir de 1993. Entretanto, o projecto das 
Iniciativas DemocrAticas da A.I.D. seria a modalidade apropriada para fornecer assistncia 
t&cnica e treino durante o ano de 1992 e at6 princfpios de 1993. 0 relat6rio sugere que A.I.D. 
utilize os recursos deste projecto para assistir o Governo da Reptiblica de Moqambique a 
preparar sistemas para permitir o uso dos recursos do Banco Mundial, quando estiverem 
disponiveis, e auxiliar algumas actividades limitadas de treino e verificar os elementos do 
sistema. 

De acordo corn o 6xito das actividades, a prazo curto. seguir na direcgdo de apoio 
institucional em 1993-1994, 

A lideranqa do sector de justiqa estA muito incentivada e deseja implementar o seu 
programa. Quando a informaqdo da A.I.D. for completada e a avaliaqdo dos resultados e/ou 
progresso tiver terminado, a A.I.D. poderA entdo decidir dar suporte adicional para treino de 
grupos especfficos especiais e de alta prioridade, tais como jufzes a nfvel de distrito e 
promotores de justiqa. 

Actividades pfioizadas 

O relat6rio indika as actividades p,.incipais de treino que se devem executar para que o 
programa tenha influencia duradoura. 0 relat6rio trata de cada uma das Areas e sugere agumas
das responsabilidades para organizaqCes diferentes. 0 contratador sugere que A.I.D. poderia
desempenhar uma funqdo catalisadora para dar partida a alguns destes programas, mas que
suporte considerdvel serA requerido do Governo da Repdblica de Moqambique e de outros 
doadores. As Areas de actividade, com sugest6es de patrocinadores possiveis em par~nteses, sdo: 

0 Estrutura com capacidade de reagir, continuadamente, As necessidades de treino 
condizendo corn muitas das reformas e mudanas (CEJ); 

0 Treino dos instrutores (CEJ); 

0 Sugest6es das necessidades para o material de instrugo, informagdo e 
equipamento (CEJ); 

* Selecc~o dos materias de treino (CEJ); 
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0 Desenvolvimento dos currfculos e dos esboqos dos cursos (CEJ); 

0 	 Fomecimento de treino para profissionais, no campo jurfdico, sem treino 
profissional (CEJ, INAJ e a Faculdade de Direito); 

0 	 Fornecimento de treino nas provfncias e a nfvel de distrito, para pessoas 
envolvidas em serviqos de justiqa (CEJ); 

0 Comparaqdo do direito comum e civil em parses subdesenvolvidos (Faculdade de 
Direito, Minist6rio da Justiqa, A.I.D., e outros doadores); 

0 	 Implementaqdo de urn sistema de avaliaoo relativo ao treino fornecido (CEJ); e 

0 	 Identificaqdo de intervenq6es de educaqoo prdtica para aumentar os conhecimentos 
do ptiblico a respeito do sistema jurfdico (MOJ, MOE, INAJ, DANIDA, e 
A.I.D.). 

Centro 	de educapdo judicidria 

A maior parte da preparaoo analftica deverd ser concentrada em auxflio do Minist~rio 
da Justiqa para que este possa estabelecer o CE. Espera-se que os resultados sejam os seguintes: 

• pianos de treino anual delineando o ntimero e tipos de cursos a serem 
patrocinados; 

* 	 padr6es para a selecqo de pessoas que participar-o nos cursos; 

0 metodologias de treino para cada tipo de actividade de treino;
 

0 currfculos e materiais de instrugdo para os cursos;
 

* 	 30 actividades de treino para 560 ou mais estagidrios, inclusive o treino de 
instrutores; 

0 	 avaliaqdo do efeito e utilidade de cada tipo de actividade de treino; 

0 	 pianos finais, inclusive especificag6es, para a preparago da instalagdo 
seleccionada; e 

• 	 pianos finais para instalaqfes com equiparnento para o CE. 

Grupos especiais 

A respeito de treino directo, os seguintes grupos teriam prioridade, comegando com os 
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mais importantes. Deu-se prioridade mais alta a grupos, corn poucas qualificaqfes ou treino, que
fornecem serviqos do ramo de justiqa nos nfveis mais baixos. Assim, dA-se prioridade ao 
seguinte pessoal nesse nfvel: 

Nfvel de distrito: 

0 Juizes e representantes do serviqo de Procurador Geral que estso a servir 
presentemente, 

* Novo pessoal administrativo auxiliar da repartiqdo do Procurador Geral. 

* Pessoal administrativo, auxiliar, dos tribunais, 

* Novos jufzes e representantes do servigo de Procurador Geral.
 

DA-se segunda prioridade ao mesmo tipo de pessoal a nfvel de provfncia.
 

DA-se terceira prioridade ao pessoal profissional de Registos e Notariados. Esta
 
6 uma prioridade alta em Moqambique 
 devido Aposigdo destes escrit6rios no 
sistema judicidrio. Aldm disso, quando o juiz de distrito ndo est,5 disponivel, o 
conservador da localidade pode substitui-lo. 

DA-se quarta prioridade ao pessoal do Tribunal Administrativo. 

Estas duas tiltimas prioridades so mais baixas porque as instituiq6es envolvidas seguem a forma 
das de Portugal as quais, provavelmente, .lhes fornecerdo treino. 

Contribuifres sugeridas 

o contratador recomenda a doaAo modesta de assistencia t~cnica (TA) da A.I.D. e o
treino dos participantes. Esta assist~ncia tern o prop6sito de facilitar o estabelecimento do CEJ 
e de treinar o 7essoal do Centro. De acordo com o resultado destas contribuiq6es, a A.I.D. 
deverd estar no futura em posioo de fornecer algumas assistencia directa de treino aos grupos
especiais, supracitados, mas tal treino ndo faz parte do plano imediato indicado abaixo. Tamb6m,
ndo se planeia assist ncia, de acordo corn este plano, para a universidade Eduardo Mondlane 
visto que o nfvel de assist~ncia a ser provido por outras agencias doadoras 6 considernvel. 

Assistancia tdcnica 

Centro de Treino Judicidrio da Calif6mia - 2-3 meses de assistencia 
t&cnica. 

CEJ - Portugal - 2-3 meses, assist~ncia tdcnica com fundos portugueses 
ou do Banco Mundial. 
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Assist~ncia t~cnica dos Estados Unidos ou de um terceiro pals para treinar 

instrutores - 12 meses. 

Sugest6es de tipos e fontes de treino 

Centro Judici rio da Calif6mia - 3 membros do pessoal de CEJ (2 meses 
cada urn), corn fundos da A.I.D. 

CEJ/Portugal - 3 membros do pessoal de CEJ (2 meses para cada urn), 
corn fundos portugueses ou do Banco Mundial. 

O contratador sugeriu as seguintes fases de contribuiqdo da A.I.D., por ano e tipo. 

CONTRIBUIC(OES DA A.I.D. 
$(000) 

Ano e Fase 

Tipo de Fase I (1992) Fase II (1992) Fase III (1993) Total
 
contribuigdo
 

Treino 50 100 150 

Assistencia
 
T~cnica 
 240 - 295
 
Totais 105 240 100 445
 

Organizafies de Treino 

O relat6rio sugere aproximadamente 13 organizag~es dos Estados Unidos que podern
ajudar a fornecer assist~ncia t&:nica, desenvolver associaq6es com universidades ameAcanas e 
mecanismos para troca de informaoo. 0 relat6rio indica o nome da pessoa a contactar, o
endereqo e ndimero de telefone de cada organizaqo assim como uma descriqdo breve dos 
serviqos que e0,da orgarizaqdo pode fornecer. 

VI AUXILIO PARA REFORMA JUR[DICA 

A consultora de reforma jurfdica passou dois emmeses Maputo recolhendo
informaqdo, sobre necessidades e prioridades de reforma juridica, do Ministrio da Justiga e de 
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diferentes ministdrios de outros sectores, e identificando legislaqdo e revis6esjurfdicas requeridas
pela nova Constituiqdo de Moqambique. Ela tamb6m avaliou o tipo e nfvel de assistencia t6cnica
 
disponivel de outras fontes, determinou 
o treino e os recursos de materais relacionados corn as 
reformas jurfdicas necessArias, e tambdm discutiu a relaq.o entre sistemas de direito civil e
 
comum, especialmente um
no que diz respeito a assuntos de direito de famflia. Apresenta-se
relat6rio sobre o piano de acqdo para Reforma Jurdica, baseado nos dados recolhidos durante 
o perfodo de consulta, o qual analisa deficicncias e faltas na Constituiq.o e na totalidade de
 
estatutos e regulamentos 
em existncia, assim como no sistema geral de desenvolvimento e de

preparaqdo de legislaqdo em Moqambique. 0 relat6rio apresenta uma lista de acqes

recomendadas, priorizadas, corn termos de refer~ncia para levar a cabo cada elemento do piano.
 

Andlise do processo de preparafdo de leis 

Sob o sistema actual, a preparaqdo de legislaoo origina no minist~rio apropriado ou em 
ura comiss,5o e entdo 6 encaminhada pelo Minist6rio da Justiqa para o Grupo de Trabalho 
intermedidrio para andlise e revisdo. Ent~o passa para o Conselho de Ministros para a revisdo 
final. 0 desenvolvimento e a preparaq.o da legislaqfo so coordenados pelo Centro de 
Investigaq.o e Pesquisa (DIL) do Minist6rio da Justiga. 

0 DIL dirige o processo de gestdo de novas leis e, como parte de tal processo, cria
 
compilaq6es de estatutos e jurisprud~ncia e produz estudos de Areas seleccionadas da lei para

facilitar o desenvolvimento de novas leis. 0 DIL n.o tern pessoal suficiente, 
n.o tern recursos 
suficientes e tern demasiado trabalho. Alm do mais, o Governo da Reptiblica de Mozambique, 
n.o tern actualmente, nem encoraja, o desenvolvimento de profissionais para preparar
 
legislaqdo.
 

Embora Portugal, a Dinamarca e o Banco Mundial tenham prometido aguns recursos 
para fins de aumentar os recursos e capacidade do DIL, a USAID poderia participar de modo 
constructivo, fomecendo assist6ncia para o treino de profissionais competentes para preparar
legislaqdo. 0 Instituto de Direito Internacional, urn instituto de treino em Washington, oferece 
cursos a juristas de paises subdesenvolvidos para projectar e preparar nova leis. ILI poderia ser 
urn recurso ideal de treino nesta Aea. Tamb6m, a USAID podera trabalhar corn outros doadores 
americanc - e internacionais que assistarn o DIL a adquirir textos jurfdicos pertinentes e material 
de referencia para uso do DIL no desenvolvimento de nova legislaqdo. 

Andlise de leis seleccionadase sugest6es de revisies 

Baseando-se nos termos de refer~ncia, assirn como na ;nformaqdo que a Consultora de 
Reforma Jurfdica obteve dos funciondrios apropriados quanto As Areas de prioridade para reforma 
jurfdica, o relat6rio apresenta uma anAlise de leis e de regulamentos relacionados assirn como 
de procedimentos que devern ser revistos. Primeiramente, fez-se uma avaliaqdo geral da 
necessidade de revir.o jurfdica como consequ~ncia de inconsistencias entre os estatutos existentes 
e as provis6es da nova Constitui0o. Estas necessidades incluem revis6es ou nova legislaqdo nos 
campos de direito de famflia, administrativo, trabalho, eleiq6es, e de leis do governo local. 

18 

'1V
 



Identificaram-se 51 reformas especfficas que se apresentam neste relat6rion, em anexo. 

A seguir, analisaram-se certas leis do corpo de estatutos herdado do governo portugu6s
colonial. Estas andlises resumen-se a seguir: 

1. 	 Direito de Famflia: Existem diversas provis6es, escritas nesta Area, as quais
necessitarn de revisdo devido A sua inconsistncia corn os requisitos
constitucionais de igual tratamento de mulheres e homens, de acordo corn a lei, 
assim como outras provis6es. A16m disso, uma vista geral dos sistemas de direito 
de famflia, tradicional e religioso, indicou haver necessidade de estudos acerca 
das priticas sob esses sistemas e a sua interaccao corn o sistema jurfdico do 
Estado em Areas tais como registo de casamento civil, para ajudar a integrar leis 
locais e sistemas com as provisfes constitucionais e o c6digo estadual de direito 
de famflia. 

2. 	 Cddigo de Processo Civil: Pesquisas revelaram o nimero de problemas nesta 
Area, inclusive formalismo excessivo e inflexibilidade, provisfes antiquadas e falta 
de mecanismos que permitam o encaminhamento livre de informaqa.o ou a 
resoluqo informal de disputas. 

3. 	 Direito Comercial: Este c6digo, que 6 essencialmente o c6digo comercial de 
Portugal de 1888, ainda n.o foi modificado em reacqdo As necessidades 
comerciais actuais. Identificou-se a necessidade de revisies nas Areas de papel
comercial, venda de mercadorias, seguro e outras Areas. Al6m disso, o relat6rio 
discute os problemas descobertos nos C6digos de Registo e nas prAticas abaixo 
delas, tais como requerimentos excessivos de documentaqco, m6todos e tecnologia 
antiquados e capacidade de registo limitada. Estes problemas afectam transacgoes 
comerciais, assim como outros assuntos relativos Alei, adversamente. 

4. 	 Direito Penal e CMdigos de Processo: Analisou-se o C6digo Penal e achou-se 
que continha diversas provis~es que requerem revisdo devido a inconsist6ncias 
corn a Constituiqdo. 0 C6digo de Processo Penal, que data de 1929, tamb6m foi 
analisado. Revelaram-se diversos problemas, tais como falta de clareza de certas 
provis~es sobre os deveres da polfcia e os direitos do acusado, provis6es
demasiado gerais a respeito de detenqdo preventiva e protecoo inadequada 
concernente a mdtodos de interrogaqdo. 

Vrias leis do perfodo ap6s a independencia tambm foram revistas. Esta andlise resume
se a seguir: 

1. 	 Lei organica sobre a funfdto do ProcuradorGeral: Tambem se discute a 
legislacdo existente nesta Area no relat6rio do Estudo do Sector Jurfdico. A 
Constituiqo requer que este campo seja regido por uma lei especifica e, nesta 
Area, a legislaqdo de 1989 ndo estA completa. E'possfvel vir a ser necessArio uma 
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nova lei ou a revisdo dela para controlar a estrutura, obrigaq-es e procedimentos
da funqo do Procurador Geral e do seu pessoal. 

2. Direito ambiental- Este aspecto da lei foi analisado em bastante detalhe no 
relat6rio, como resultado de necessidades comunicadas A consultora pelos
funciondrios pertinentes. Apesar de haver em exist8ncia uma Comiss o Nacional 
do Ambien:e e uma nova lei ambiental estar a ser preparada, com a assistencia 
da UNDP, vdrios dos processos e instituiq6es essenciais . proteqo do ambiente 
sdo ou fracos ou inexistentes. Hi necessidade especial de desenvolver processos
de Avaliaq.o de Impacto ao Ambiente assim como padrbes de pureza da Agua.
Alm disso, o relat6rio chama atenq.o As fahas e inconsist~ncias em algumas 
partes da lei e de regulamentos que afc-aam este campo, tal como o Direito de
Agua, leis que govemam a posse e uso de terras, e normas para impostos. Aldm 
das actividades consultivas discutidas abaixo, relat6rio sugere que AID,o em 
cooperaq~o corn outras agencias, tais como a Ag~ncia de Protecqdo ao Ambiente 
dos E.U.A., ponham Adisposiqdo do DIL e de outros participantes pertinentes
material de recursos tdcnicos sobre aspectos da protecq.o ao ambiente. 

3. A imprensa e as leis de trabalho: Em reacqo aos pedidos pelos funcionlrios 
pertinentes, a Consultora passou revista AlegislaqAo governando a imprensa e leis 
de trabalho para verificar a sua consist~ncia corn a Constituiqdo assim como a 
consist~ncia interna e relaqdo As necessidades econ6micas e sociais. 

Recomendagies de priorizardode acfdo e termos de referenci" 

Conclui-se o relat6rio Piano de Acoo de Reforma Jurfdica com a apresentaqdo
de recomendaq6es de acq6es prioritdrias, com os actuais termos de referencia incluidos em urn 
apendice. Estas recomendaqges reflectem ndo s6 as prioridades comunicadas por funciondrios 
do Governo da Reptiblica de Mocambique assim como tamb6m a assist6ncia que jAi est, a ser
fornecida por outras agencias doadoras em dreas seleccionadas de reforma jurfdica. Seguem-se 
as recomendaqfes em ordem de prioridade: 

1. Desenvolvirnento da capacidade de preparar legislagdo: A deveUSAID 
contribuir auxflio para um curso de prcparaqdo de legislaqo para pelo menos dois 
dos advogados do Governo da Reptiblica de Moqambique, possivelmente
membros do pessoal de DIL. Este treino poderia ser patrocinado pelo Instituto 
Internacional de Direito. EsCa actividade poderia mais tarde contribuir para o 
desenvolvimento de urn curso local de treino de preparaq~o de legislacdo,
possivelmente na Universidade Eduardo Mondlane. 

2. Revisdo do direito defamtiia: a USAID deve prover assistncia ao Governo da 
Reptiblica de Mogambique para reforma neste campo, corn a disponibilidade de 
dois consultores. Um consultor, um advogado especializado em direito de famflia,
pode rever os estatutos e ajudar o DIL a desenvolver um novo c6digo de direito 
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de famflia. 0 segundo consultor, um antrop6logo jurfdico, pode rever as decis6es 
e os processos dos Tribunais ComunitArios na &ea de direito de famflia, com o 
prop6sito de prover assist~ncia para o desenvolvimento global do c6digo de 
direito de farniflia, inclusive os processos de registo de casamento. A realizaqdo
desta Oitima recomendaqdo dependerd da mudanqa de condiq5es fora de Maputo.
Estes projectos consultivos poderdo ter de esperar at6 saber o resultado dose 
debate polftico actual sobre direito de famflia. 

Outras actividades: Na medida do possfvel, a USAID deverd. prover assistencia 
t6cnica para o desenvolvimento das Areas seguintes: 

Preparaqo de um novo C6digo Penal 

Preparaq~o de um novo C6digo de Processo Civil 

Preparaqao ou revis.o de leis de direito comercial, regendo papel 
comercial, venda de mercadorias, e prAticas de seguro, assim corno o 
fornecimento de assist~ncia para reformar processos de registo e 
notariado. 

Preparaqo d%, um estatuto para criar normas para governar a Ordern dos 
Advogados 

Preparaqdo dos requerimentos de Avaliaqdo de Impacto ao Ambiente e 
novos Padr6es de Agua. 
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I. INTRODUICO 

Em 1991, a Missdo de A.I.D. a Mocambique entrou em acordo com o Govemo de 
Moqambique (GRM) para levar a cabo o Projecto de Iniciativas Democriticas. 0 projecto 6 
designado a prover assistencia, rdpida e flexfvel, ao GRM e a entidades na-o governamentais para
facilitar a transiqdo Ademocracia e tambdm para considerar vdrios dos problemas mais imediatos 
causados pelas grandes limitaqes governamentais identificadas -- e permitir que o govemo dos
Estados Unidos continue a aprofundar os conhecimentos de problemas a respeito de 
regulamentaq~o em Moqambique, no caso da deciso ser feita de apoiar no futuro intervenq6es 
no projeto corn objectivos a longo prazo. 

O projecto incluiu, como um de seus prop6sitos, a implantaq~o de um braqo judicidrio
independente corno parte do esforqo global de estabelecer o princfpio geral de direito. Como um
primeiro passo para alcangar esse objectivo, a Missdo solicitou que Checchi and Company
Consulting, Inc. ("Checchi") lhe forecesse serviqos consultivos, sob IQC NO AOJ-00542-1-00
2006-00 para preparar ura avaiaoo das necessidades de diversos sectores para determinar os 
requerimentos de sistemas de legislago, judicidrios e outros requerimentos de sistemas jurfdicos 
para avigorar o melhoramento efectivo de direitos juridicos em Moqambique." Este trabalho 
seria, especificamente, para: 

* avaliar as relaqfes entre o braqo executivo e o brago judiciirio e sugerir medidas 
para promover a independ6ncia do judicidrio; 

analisar a estrutura do sistema de justiga em Mocambiqu, e fazer recomendaq6es 
para c seu desenvolvimento ou revisdo.' 

O consultor posto Adisposigdo por Checchi para realizar os servigos solicitados passou 
o perfodo de 4 a 28 de Maio de 1992 em Mogambique. Ele conduziu entrevistas com 
aproximadamente 42 representantes do Govemo da Reptiblica de Mogambique, o Govemo dos 
Estados Unidos, outras ag6ncias colaboradoras, e indivfduos particulares com conhecimentos a 

'0 Ambito original do trabalho tambdm requeria que o estudo inclufsse uma avaliaqgo
preliminar das necessidades de treino, mas foi decidido que seria mais apropriado que esse 
trabalho fosse levado a cabo pela pessoa seleccionada para preparar o piano de acqo de ensino 
de direito. Essa pessoa esteve em Mogambique ao mesmo tempo que o consultor a trabalhar no 
sector de avaliaqdo. 



respeito do funcionamento do sector de justiqa. Ele tamb6m reviu o material informativo que
estava Adisposiqdo relativo Aestrutura e operaqdo do sistema de justiqa. 0 consultor tamb6m 
falou corn representantes do Banco Mundial em Washington a respeito das suas observaqfes 
acerca do sistema de justiga. A lista de pessoas entrevistadas e os documentos consultados 
acham-se nos Anexos 1 e 2. Este relat6rio transmite as observaq5es e sugest6es do consultor. 

0 trabalho do consultor foi grandem.nte facilitado por dois relat6rios que tinham sido
preparados em 1991 por Ann Williams e Beverley Carl. A primeira faz parte do pessoal da
A.I.D. Ela foi respons~vel pela preparaqdo das andlises da Constituiq.o de 1990 de Moqambique 
e de uma Andlise T6cnica do Sistema Jurfdico Moqambicano para o Relat6rio do Projecto da 
Missdo. A segunda 6 consultora jurfdica do Banco Mundial e preparou um relat6rio sobre o
sistema jurfdico de Moqambique, em relaqdo A preparaq~o do projecto "Capacity Building
Project" do Banco Mundial. 

Enquanto trabalhava na avaliacao, o consultur tentou se dirigir ao que estava ocorrendo 
na realidade, em vez de se concentrar no que as leis e documentos formais declararavam iria 
ocorrer. Tal trabalho demonstrou-se diffcil de desempenhar por vArias raz6es. 0 tempo
disponivel para recolher opinifes e dados foi relativamente curto; tinha-se dado grande
importAncia a entrevistas minuciosas mas foi diffcil planeA-las e realiz,-las devido aos hordrios 
especialmente apertados do nimero relativamente pequeno de pessoas id6neas; dados dignos de
confianqa (especialmente dados quantificados sobre a operaqdo das instituiq6es do sector) s o
inexistentes ou diffceis de obter; e hd tamb6m alguma tendende.ncia pela parte de funciondrios 
moqambicanos de descrever as coisas como esperam que sejam no futuro, de acordo com o 
plano, em vez de as descrever como sdo actualmente. 0 resultado 6, portanto, que a descriqdo 
no relat6rio deve ser considerada aproximada, e essa desriqo dever ser aperfeiqoada (e
possivelmente corrigida) durante o processo de trabalho futuro analftico e de gestdo que se 
sugere. 

Devido ao tempo limitado de que o consultor dispunha, ele limitou a atenqo As principais
instituiqes do sector dejustiga em vez de fazer a tentativa de dedicar-se As operaqes do sistema 
jurfdico inteiro do pals. Assim, o relat6rio inclui discussfes sobre o sistema de tribunais, a
fungdo de Procurador Geral, o Minist6rio da Justiqa (e as instituiqes subordinadas - os Registos 
e Notariados e o Instituto Nacional de Assiste.ncia Judicidria), a escola universitAria de direito 
e o exercfcio privado de direito. 0 relat6rio ndo faz tentativa de analisar as operaqfes de 
unidades administrativas, tais como a alfdndega e tribunais fiscais, tribunais militares e outras 
unidades especializadas judicidrias, ou de se dirigir ao papel dos advogados no trabalho do sector
geral piblico. Embora tivesse sido preferfvel dedicar-se a uma 6rea mais extensa, a Missdo de
A.I.D. concordou que nas circunstAncias actuais seria melhor analisar completamente as 
instituig6es centrals do sector de justiqa. 
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I. SITUA(I;O ACTUAL DO SECTOR DE JUSTIVA 

A. A Constituigdo e a Estrutura Jurfdica 

0 Governo de Mocambique (GRM) adoptou uma polftica que tem o objectivo de
 
aumentar a regra de propriedade e organizaq6es privadas na vida do pais, de avigorar o principio

geral de direito e de adoptar um sistema multipartidd.rio, assim como outras medidas para apoiar 
o processo de democratizaq~o da vida ptiblica. Um pilar importante de tal polftica 6 a
Constituiqdo de Novembro de 1990, a qual incorpora diversos direitos bdsicos bem conhecidos
 
no mundo ocidental. A detenq.o de pessoas s6 pode feita de acordo Existe a
ser com a lei. 
presunqo de inocencia. Acqes ndo podem ser consideradas crimes, retroactivamente. Pessoas
 
acusadas tem o direito de defesa e de assist6ncia jurfdica. Detenq.o preventiva pode ser somente
 
usada em casos que tenham sido estabelecidos pela lei. Pessoas que fora'n presas comparecerao
 
perante as autoridades judicidrias dentro do prazo de tempo devido, estabelecido pela lei. Existe 
o mandado de habeas corpus. 0 estado tern responsabilidade pelos actos ilegais de seus agentes.

Direitos fundamentais poderdo ser suspendidos somente em obedi6ncia 
a condiq6es declaradas
 
na pr6pria Constituiqdo. A Constituiqdo tamb6m estabelece 
um braqo judici i"io independente

cujas decis6es de)'em ter precedencia sobre as decis6es de outras autoridades. A Consfituiqdo

declara a criaqdo dos seguintes tribunais: Supremo Tribunal e outros tribunais de justiqa,

Tribunal Administrativo, tribunas militares, fiscais, tribunais
tribunais trbuna.s de trabalho,

aduaneiros e tribunais marftimos. A Constituiqdo tamb6m cria a posiqdo de Procurador Geral.
O Procurador Geral tem autonomia por6m, dd conta de si ao Presidente e 6 responsivel pela

funqdo de promotor ptiblico.
 

Apesar de tais provis6es pela Constituioo, o sistema jurfdico de Mocambique continua 
a ser alvo de crftica. A falta de advogados corn treino 6 muitas vezes citada como urma condigdo 
que torna diffcil a protecqdo de direitos. A principal fonte de abuso de direitos fundamentals 
parece ocorrer por parte das forqas militares, apesar do facto de que a jurisdiqdo de tribunals 
militares sobre o piblico foi abolida e as forqas armadas ndo tem poder de prender indivfduos 
que ndo so militares. A Constituigdo deixa que a implementaoo dos seus princfpios e estruturas 
bdsicas seja efectuada por meio da passagem de leis, mas at6 hoje houve passagem de poucos
estatutos para implementd-las. Al6m do mais, a Constituigdo declara que as leis portuguesas
aplicdveis a Moqambique na 6poca da independencia continuam em vigor, a menos que esteja' 
em conflito com a Constituicdo ou as leis que foram passadas desde a independ~ncia. Contudo, 
nem a Constituico nem as leis implementadoras adoptadas at6 hoje especificarn quais sao os
conflitos referidos. Por essa raz~o, o direito substancial e processual que se aplica ao sistema
de justiqa 6 fundamentalmente o mesmo que foi introduzido durante a administracdo colonial 
portuguesa. Esse corpo de leis e processos faz parte da tradicio de direito civil mas considera-se 
uma das variedades mais complicadas, formalfsticas e antiquadas. A sua agrava asnatureza 
dificuldades enfrentadas pelo estudo e exercfcio de direito e torna ainda mais grave a falta de 
informaq~o acerca de lei em Mocambique. 

B. Estruturae peraao do Minist6rio daJustia 
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1. 	 Gama de Responsabilidades 

O Ministdrio da Justiqa (MOJ) tern sido a instituiqo predominante do sector legal
jurfdico desde a vit6ria da independ6ncia de Moqambique em 1975. A funqdo do Ministdrio foi 
formalizada pelo Decreto Presidencial NO 69 de 1983, o qua. reuniu a experi6ncia das unidades 
populares de jusfiqa, que tinham sido mantidas pelo partido FIRELIMO, para se usar no sistema 
de justiqa, como modelo. Esse Decreto estabe!eceu a responsabilidade do Minist6rio da Justiqa 
de: 

* 	 operar o sistema de tribunals (inclusive o Tribunal Supremo); 
* 	 promover reformas de legislaq.o; 
* 	 registar actos legais e as identidades dos cidadaos; 
* 	 assegurar a legalidade das acqes do govemo; 
* 	 agir como advogado do Govemo; 
* 	 assegurar a defesa legal da populaqdo; 
* 	 recrutar juristas corn atitudes socials correctas; 
* 	 dirigir as pris~es; e 
* 	 prover informaqdo acerca das leis requeridas pelo pessoal de organizaq6es do 

sector pdblico e pelo pdblico. 

Em 1985, o braqo executivo publicou o Diploma Vinculado NO 42, o qual prescreveu a 
estructura do Minist6rio da Justiqa. As responsabilidades foram agrupadas em cinco Areas 
principals: judicidria, registo de actos judicials, pris6es, assuntos religiosos e pesquisa e 
legislaq~o. 0 Diploma fez provisdo para Direct6rios ou Departamentos para cada uma das 
responsabilidades mencionadas corn a excepgao da judiciAria, e adic. (ou Departamentos de 
Pessoal e Treino e de Administraqdo e Finanqas. 0 Departamento de .ressoal e Treino tern a 
responsabilidade da orientaqdo do pessoal e de treino par todas as o.ganizaqfes piiblicas no 
sector de justiqa enquanto que o Departamento de Administraq~o e Finangas tem que ver com 
as opeaqfes internas do Minist6rio da Justiga. Em 1986 criou-se o Instituto Nacional de 
Assist6ncia Judicidria (INAJ) o qual se situou dentro do Minist6rio de Justiqa. (Ver a secqdo (3)
abaixo.) Posteriormente, fez-se a decisdo do afastamento das responsabilidades para a operaqo
do sistema de tribunals e da funqdo de Procurador Geral do Minist6rio da Justiqa. (Ver as 
secgfes C e D abalxo.) 

0 Diploma tambm criou tr~s comit6s para participar no trabalho do Ministdrio da 
Justiga. 0 primeiro 6o Comit6 Consultivo, o qual consiste do Ministro, o Procurador Geral, o
Presidente do Tribunal Superior de Apelos (que ndo foi ainda criado), os chefes dos Direct6rios 
e Departamentos do Minist6rio da Justiqa e quaisquer outros nomeados pelo Ministro. Este 
comit6 	dever-d estudar as decis6es do partido e do governo para se assegurar de sua justiga e 
legalidade e para analisar e dar opini6es relativas A operaqdo do Minist6rio. 0 segundo 6o 
Comit6 de Coordenacdo mas inclui tambm os Presidentes dos Tribunais Provinciais e dos 
representantes provincials do Minist6rio da Justiqa. Este comitd devert assistir a planear,
coordenar e controlar o trabalho do Minist6rio. 0 terceiro 6o Comit6 Tkcnico o qual consiste 
de pessoas nomeadas pelo Ministro. As responsabilidades deste comit6 sdo analisar quest6es 
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especiais e dar opini6es e orientacoo sobre prioridades ao Departamento de Pesquisa e 
Legislaqco. 

Actualmente, o Minist6rio da Justiqa tem a responsabilidade prim~ria de desenvolver nova
legislaqdo em nome do governo, organizar o treino antes e durante o serviqo para entidades 
pdblicas do sector de justica e a operaq~o do Conselho Directivo Nacional de Registos e 
Notariados e do INAJ. 0 Minist6rio da Justiqa tem tamb~m a responsabilidade geral de encorajar 
e coordenar o trabalho de todas as entidades do sector de justiqa, tais como o melhoramento da 
disponibilidade de informaqdo jurfdica, e tamb6m funciona como o canal atrav6s do qual
doadores intemacionais se dirigem As organizaq6es do sector. 0 Minist6riu ternda Juti"a 
tamb6m a responsabilide de operar a Administracdo de Pris6es, mas tal funqdo ndo 6 um dos 
interesses desta avaliaqdo. 

°
No Diploma N 66 de 1987, o Ministdrio da Justiqa estabeleceu as funq6es gerais de, e 
os requerimentos para, categorias de posiq6es em seus Departamentos, Direct6rios e no Serviqo
de Registos e Notariados. (0 Diploma n~o abrange o INAJ ou o Direct6rio de Pris6es). Os 
ndmeros de posiq6es para cada uma das categorias era para ser estabelecido posteriormente e 
esse ndmero dever- ser revisto anualmente. Os nfveis de saldrios das posiq6es deverdo ser 
declarados conjuntamente pelo Minist&io da Justica e o Minist~rio do Trabalho. A nomeagdo
de pessoas que preencherdo essas posiq6es dever- ser feita directamente pelo Ministro (para
posig6es a nfvel superior) ou atrav6s de concursos que serdo organizados e realizados pelo
Ministro. No Diploma NO 115 de 1991, o ndmero de posiq6es foi estabelecido a 2.376. Este 
nmero 6 distribuido pelos grupos principais seguintes: 

Categor_ 	 Ngmero de Posigfes 

* 	 gerencia e direcqco 62 
* 	 carreira t6cnica, geral a8 
* 	 carreira t~cnica, especffica
 

(especialmente registo e notariado) 728
 
* 	 carreira admir.istrativa (inclui 563 estagidrios) 637 
• carreira de secretariado 431
 
* outras ocupag6es 438
 

Preentemente, o Minist6io da Justiqa estA a preparar regulamentos internos para modificar este 
Diploma e reflectir mudanrqas, na estrutura do Minist~rio da Justiqa, posteriores Apublicag~o e 
para se dirigir aos muitos aspectos da operaqio do Minist6rio da Justiga que ndo foram tratados 
adequadamente nesse Diploma. 

O Minist6rio da Justiqa enfrenta diversos problemas importantes e limitaq6es ao procurar
desempenhar as suas responsabilidades. Tem pouco pessoal a nfvel profissional. Tern apenas oito 
advogados licenciados (seis dos quais sdo conselheiros do Ministro), 14 t&cnicos judiciArios e 
dois indivfduos com graus universitrios e tres que ainda ndo os completaram, em outros 
campos, diferentes de direito. At6 hoje, o Ministrio ndo abriu ainda nenhuns dos escrit6rios, 
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a nfvel provincial, para que hA autorizaqdo. Ainda n.o se prepararam descriq6es detalhadas das 
posiqoes ou normas para o pessoal e processos. N.o existe um sistema para avaliar o
desempenho no trabalho ou para transferir pessoas de ura Dosiqdo para outra. 0 Minist6rio
recebe pouca informaqdo acerca da operaq~o de registos e notariados pelos quais 6 responsivel.
Na realidade, tern jurisdiqdo somente para disciplinar o pessoal do departamento central e
direct6rios. N.o existe piano de desenvolvimento ou nenhuma declaraqdo de prioridades para 
o trabalho do Minist6rio. Muitas das posiq~es autorizadas ndo foram preenchidas. (Em parte,
isto reflecte o facto que a lista de posiq6es autorizadas no foi publicada at6 outono de 1991 e 
a falta de recursos para pagar os salrios.) Al6m disso, as posiqfes que ndo foram preenchidas
incluem diversas de importf.ncia vital para a administragdo -- por exemplo, ndo hd director de 
pessoal ou chefe de recursos humanos e treino. A ilnica biblioteca de material jurfdico 6pequena
e estA situada no escrit6rio do Ministro, e ndo hd nenhum sistema para fornecer informaqdo
jurfdica ao pessoal do Ministdrio. Os comit6s consultivo e coordenador ndo estdo activos. 
Por6m, o comit6 t6cnico estA a funcionar corn quatro advogados, a tempo integral, e quatro
advogados, a tempo parcial, de fora do Minist6rio, que nao recebem remuneraq.o pelos serviqos. 

2. Pesquisa e Legislag~o 

O Diploma do Minist6rio da Justiqa de 1985 declara que o Departamento de Pesquisa e 
Legislaqdo tern as funqes seguintes: 

* preparar e comentar a respeito da legislaqo; 
* analisar a experi~ncia dos tribunals populares; 
* conduzir estudos sociais; 
* conduzir estudos de lei comparativa;
* promover a educaqo cfvica do pdblico;
 
* organizar um centro de documentac~o e de informaclo judicigria;

* preparar e publicar publicaqfes sobre legislago;
• publicar estudos legais especia,izados. 

Este departamento ndo prepara leis. Oferece opini6es e comentdrios ao Comit6 T&nico que 
prepara o esboqo das leis. 

Hd aproximadamente 20 posiq6es autorizadas no departamento, mas actualmente o 
pessoal consta de apenas tr s pessoas -- um profissional e dois estudantes. 0 chefe formal do
departamento estA em Londres a estudar para o doutorado. 0 chefe do departamento, em
exercfcio, 6 o dnico indivfduo do pessoal que tern preparagdo profissional. Outros pesquisadores
profissionais que anteriormente tinham tido o suporte de fundos de doadores estrangeiros ndo 
estao mais associados corn o trabalho. 

A produqo do departamento tem sido desapontadora. Contudo, os pesquisadores
treinc'1os profissionalmente que tiveram suporte de fundos de doadores estrangeiros escreveram 
diversos art'gos sobre t6picos relacionados Aexperi~ncia dos tribunals comunitArios, e o chefe 
de departamento, em exercfcio, preparou urn estudo in~dito acerca de diversos aspectos de 
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direito de famflia. Apesar disso, nenhum destes esforqos resultou na preparaqdo de legislaqo.
Na verdade, o departmaneto ndo possui a especializaq~o necessria -- atravds do seu pr6prio
pessoal ou atravds de arranjos corn terceiros, tais como a universidade -- para dar conselhos e 
fazer comer.tArios titeis ao comit6 tdcnico. Alm do mais, o departamento n~o fez preparaqbes 
para a publicaqdo de leis aprovadas recentemente e tambdm n.o tem planos para providenciar 
para a compilaqdo e distribuiq.o de informaqdo jurfdica ou dar auxflio para a publicaqdo de 
estudos e comentdrios junfdicos por outros. Pode ser que o problema mais s6rio seja o facto que 
o departamento n.o possui uma metodologia detalhada para a andlise e consideraq.o de vd.rios 
aspectos envolvidos na prepara,'-io de legislaqdo nova ou reformada ou para que tal legislaq.o
seja considerada e aceite pelos segmentos da sociedade que possam ser mais afectados por ela.
Assim, embora a falta de recursos humanos e de materiais seja um impedimento s6rio ao 
trabalho do departamento, 6 igualmente problemttica a falta de conceito do melhor modo de 
organizar o trabalho e a falta de prioridades. 

3. INAJ 

Em 1975, o Governo de Mcqambique aboliu o exercfcio privado de direito e criou o
Serviqo Nacional de Consulta Jurfdica e Assist~ncia Judici~.ria, sob a funqdo de Procurador 
Geral. Com o recomNeo do exercfcio privado de direito, o governo criou o Instituto Nacional
de Assistencia Judicidria (INAJ) em 1986 para organizar, dirigir e vigiar a provisdo de serviqos
juridicos. Enquanto estava sob o Minist6rio da Justiga, foi dada a INAJ personalidade legal e 
autonomia financeira e administrativa. 0 Instituto tern as seguintes responsabilidades: 

• outorgar autorizaqdo de exercer a profissdo de direito;
• garantir que os seus membros observam as regras e boa conduta; 
* prover disciplina aos membros: 
* defender os interesses dos membros; 
* avaliar a capacidade tdcnica dos membros; 
* auxiliar o estudo e divulgacdo de informaq.o jurfdica. 

A estructura do INAJ consiste de diversas entidades. A Assembleia Geral 6 composta de 
todos os membros. Tem a responsabilidade de reunir-se uma vez por ano para deliberar estatutos 
em curso, pianos e polfticas e aprovar o relat6rio anual das operaqes do INAJ. A Assembleia 
Geral tambdm escolhe cinco membros do Conselho de Controlo e Inspecqdo os quais servem por
perfodos de cinco anos. 0 Ministro da Justiqa tambdm pode nomear os membros do Conselho 
e suspender a operaqdo do Conselho ou rejeitar as suas decisbes. 0 Conselho tem a obrigaqdo
de vigiar as acq6es profissionais dos membros; tratar de queixas contra eles; e conduzir 
processos disciplinares. A Assembleia Geral tambdm escolhe cinco membros do Conselho 
T6cnico e estes servem por cinco anos. Tambdm neste caso, o Ministro da Justiqa pode nomear 
membros e suspender as operaq6es ou rejeitar as decis6es do Conselho Tdcnico, o qual estA 
encarregado de dar opini6es acerca de quest6es de lei e da autorizaoo para exercer a profissio
de direito. 0 director e o director adjunto do INAJ sdo nomeados pelo Ministro da Justiqa, e o
pessoal do INAJ estA subordinado a ambos. 0 orqamento da INAJ faz parte do orqamento do 
MOJ. 
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0 INAJ 6 constituido por todos os individuos a quem foi dada autorizaqdo de exercer a
profissdo de direito em Moqambique. Para se tormar membro do INAJ, 6 necesstrio satisfazer 
os requisitos de educaq.o e ter boa reputaqdo polftica. HA tr~s categorias de membros. A mais
alta 6 para advogados licenciados, corn grau universitrio de direito (concedido ap6s cinco anos
de estudo e da apresentaqdo de tese) e tamb6m com urn ano de aprendizagem. Eles estdo aptos
a desempenhar qualquer funqdo jurfdica. Hd aproximadamente 47 membros com estas 
qualificaq6es. A segunda categoria de membro 6 a de t6cnicos judicidrios. Eles devem ter o 
grau bisico de direito (em geral concedido ap6s tr~s anos de estudo). Eles podem servir como 
advogados em casos que envolvam penas de ndo mais de 16 anos de encarceramento ou em 
disputas sobre propriedade, que envolvam um valor n.o superior ao equivalente de 44 d6ares, 
ou em qualquer assunto nas provfncias, onde n.o houver nenhum advogado a residir. HA 
aproximadamente 40 membros deste tipo. A terceira categoria de membro 6 a de assistentes 
judicidrios, os quais tem algum treino judic~rio, al6m da educaqdo secunddria bdsica. De facto,
estes assistentes judicidrios trabalham em geral para instituiq6es p6blicas, tais como o INMAJ, o
sistema judicidrio e o escrit6rio do Procurador Geral. A16m disso, o Minist6rio da Justiqa tem 
o poder de autorizar residentes estrangeiros em Moqambique a dar assist~ncia consultiva relativa 
a assuntos j urfdicos. Indivfduos que satisfaqam as qualificaq6es supracitadas podem, todavia, n.o 
ser ainda membros do INAJ (tendo autorizaqdo para o exercfcio privado da profiss~o) por dois 
anos ap6s se retirarem de certas posiq6es de serviqo ptblic, como membros do gabinete
ministerial, directores de agencias administrativas, da policia ou ag6ncias fiscais; magistrados
dos tribunais e o Minist6rio Pdiblico; funcion ios dos tribunas; notff'ios ou arquivistas dos 
Registos. 

Em teoria, uma pessoa pode obter serviqos jurfdicos em Morambique indo ao INAJ para
obter uma recomendaqo de advogado. 0 pagamento 6 feito de acordo cum uma tabela de 
pagamentos publicada conjuntamente pelo Minist6rio da Justiqa e pelo Minist6rio das Finanqas.Opagamento 6 feito ao INAJ, o qual ret6m 20 por cento para os seus custos e cobra urn imposto
de 30 por cento sobre os 80 por cento restantes antes de pagar o advogado. Mas, na realidade, 
os serviqos jurfdicos sdo, em geral, obtidos ap6s contacto directo entre o advogado e o cliente 
e sAo pagos directamentr ao advogado a urn nfvel de pagamento negociado entre eles -- um nivel 
que 6 em geral mais alto do que o da tabela oficial. 

Embora o INAJ tenha o dever de conduzir processos disciplinares, ainda s6 houve quatro
investigag6es de queixas contra membros. Todas resultaram em suspens6es temporArias do 
exercicio da profissdo. Houve mais denincias do que investigag6es visto o INAJ ndo ter meio 
de fazer mais investigaq6es. 

Al6m da sua responsabilidade de regular a profissdo jurfdica, o INAJ estA encarregado
de prover de ^-.a em casos de actos criminosos e de encorajar educaqo cfvica. A
responsabilidade de prover a funoo de defesa 6 desempenhada atrav6s da nomeaqdo de 
advogados privados (em geral pelos tribunais) os quais s~o entgo pagos pelo INAJ, dos seus
pr6prios recursos, se o rdu apresentar o certificado de necessidade requerido, concedido pelo
minist6rio apropriado. Contudo, este sistema ndo funciona bern. Os advogados privados estdo 
ocupados demais para aceitar nomeaq6es como advogados de defesa, e os rdus ndo sabem como 
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conseguir os certificados de necessidade. 0 resultado 6 que, em geral, sao os assistentes 
judicid.rios, na folha de pagamento do INAJ, que exercem a funq.o de defesa e tal defesa 6, em 
geral, apenas uma formalidade. (Discute-se o treino e as responsabilidades de educaqac civica 
na secqdo F, abaixo.) 

Para satisfazer as suas responsabilidades, o INAJ tern pessoal no escrit6rio central -- dois 
advogados, a tempo parcial, dois assistentes judici.rics, a tempo integral, e sete indivfduos que
fazem parte do pessoal administrativo. 0 INAJ tamb6m tern v.rios escrit6rios nas provincias
cujo pessoal consta e.- aproximadamente 30 assistentes judicidrios. Este nfvel de empregados estA 
abaixo do ntimero requerido para desempenhar todas as responsabilidades outorgadas ao INAJ,
cujos recursos materiais tamb6m n.o s io adequados. Al6m disso, 6 tzmb6m necessirio discutir 
quais sdo as responsabilidades apropriadas como funq6es do INAJ. 0 INAJ est, a colaborar na 
criaqio de uma Ordem dos Advogados independente, a qual se encarregaria da major parte das 
responsabilidades relacionadas corn o vigiamento e suporte do exercfcio privado de direito. (Ver 
a secq.o E, abaixo.) Se tal esforqo for bern sucedido, o INAJ poderia devotar a sua atenqdo A 
criaqdo de um sistema eficiente para prover assist6ncia jurfdica financiada atrav6s de fundos 
ptblicos a pessoas necessitadas e dar fmpeto a educaqdo cfvica. Ambas actividades ho-de 
requerer colaboraqdo com as outras organizaqfes do sector. 

4. Registos e Servicos de Notariado 

O sistema jurfdico portugu6s dA importAncia ao registo de actos jurfdicos formais, tais 
como casamentos e mortes, transacq6es de propriedade e terras, a criapdo de organizaq6es
comerciais e outras, assim como testamentos e fideicomissos. 0 registo do acto ou da 
propriedade dd prova convincente de probidade e possesso. Por essa razo, o sistema jurfdico
colonial portugues criou uma s6rie de escrit6fios de registo atrav6s do pals. Estes escrit6rios 
representavam o ponto de contacto mais comum entre o povo e o sistemajurfdico formal. t esse 
o caso ainda hoje. 

Um Diploma de 1986 do Minist6rio da Justriga criou a Direcqdo Nacional de Registos 
e Notariados para coordenar o trabalho dos vdios registos em existencia. Em consequencia desse 
Diploma, o pessoal dos registos foi reunido em um s6 serviqo. Autorizaram-se 1.596 posiq6es 
e desse ntimero aproximadamente 929 foram preenchidas. De todos esses indivfduos apenas tr6s 
sdo not ios oficiais. Nenhuns deles sdo advogados licenciados embora, presentemente, o 
Director esteja a estudar para obter a licenciatura. 0 orqamento dos registos consiste de verbas 
do Minist6rio da Justiga e da retenqdo de 60 por cento das quantias pagas. Todo o trabalho dos 
registos 6 feito manualmente. N~o se usam computadores. 

Os problemas principais de operaqdo do sistema sdo o actimulo de documentos para
arquivar, atrasos na localizacdo de documentos solicitados (uma m6dia de oito dias ose 
documento se acha na provfncia onde o pedido 6 feito, mas tr6s a seis meses se estiver nuiia 
outra provfncia) e o arquivo incorrecto dos impressos preenchidos. Para corrigir estes 
problemas, a direcqdo do sistema de registos dd enfase Aimportdncia de dar instruqdo ao pessoal 
do departamento -- inclusive treino jurfdico -- e preparaqdo de uma Lei Orginica para o 
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serviqo que servird de base para ura maior elaboraqgo. Jd foi preparado urn esboqo da Lei 
OrgAnica, criando urn serviqo de carreira profissional para o pessoal a trabalhar no sistema. 
Como parte do processo de adoptar e implementar uma Lei Orghnica, parece ser aconselhdvel 
haver discuss6es sobre a vantagem de empregar urn ntimero considerdvel de recursos humanos 
e de materiais, os quais se necess,.rios,pensa serem para que o sistema funcione melhor. A 
grande maioria de pessoas em Mozambique, corn qualquer ligaqdo ao sistema jurfdico, pensam 
que o sistema de registo precisa de pessoal muito melhor treinado e de instalaqes modernizadas. 
Contudo, uma minoria de morambicanos pergunta se ndo seria melhor tratar a funqao como uma 
conveni~ncia administrativa, o que necessitaria urn investimento mais modesto de recursos. 

5. Coordenagdo e Auxflio ao Sector 

Apesar do sistema judicidrio e o Procurador Geral terern sido afastados do Minist6rio da 
Justiqa, o Minist6rio continua a ser considerado o lider do sector de justiqa. Ele 6 responsvel 
por organizar o treino das organizaq6es do sector e de tratar corn ag~ncias doadoras estrangeiras 
e estA a dedicar-se a essas responsabilidades. Dois dos seus outros encargos importantes de 
coordenaqdo do sector s~o os de facilitar a disponibilidade de informaqo jurfdica e de encorajar
acq6es de apoio mtituo entre as organizaq~es do sector e o resto do governo. 0 Minist6rio da 
Justiqa parece n~o ter planos ou actividades concretas que se dirigem a urn ou outro destes 
encargos. 0 Banco Mundial e o programa dinamarqu6s de auxflio estdo a dar nfase ao primeiro
deles. A respeito do segundo, pode-se dizer que -- se se considerar o mirero modesto de 
advogados corn treino que exercern a profiss~o no pafs, o facto de terem contacto entre si, a 
tradiqdo de lideranqa do Minist6rio da Justiqa e uniformidade polftica Ja administraqo actual 
- colaboraqdo informal 6 ainda possivel. Mas esta situaqdo pode mudar no caso de uma 
administrago multipartid~ria e de aumento do nimero de advogados corn responsabilidade nas 
organizaq6es do sector. 

C. Estrutura e Oerag.o do Sistema Judicitrio 

1. Sistema Judici~rio Formal 

Em 1978 jd tinha sido organizado, pelo Minist6rio da J,.istiqa, o sistema judicidrio da 
nagdo que finha ganho a independencia recentemente. Ei 1 1989, o Supremo Tribunal e o sistema 
judicirio que operava sob ele foram separados do Minist6rio da Justiga. A Constituiqdo de 1990 
estabeleceu a independ6ncia do sistema judicidrio -- e a Lei Orgdnica, que entrou em efeito nesse 
ano, e a lei de 1991, que governa a carreira judiciA'ia, fornecern a estrutura do sistema. 

0 sistema judicidrio formal de tribunais de Mocambique segue o modelo tradicional de 
hierarquia. No nfvel mais baixo acham-se os 118 tribunals de distrito -- juizo de primeira
inst,.ncia com jurisdiqdo geogrdfica limitada para crimes cuja pena r..o excede oito anos de 
prisdo, para assuntos de famflia e para acqoes de direito civil cujo valor ndo excede 
aproximadamente 650 d6ares. No pr6ximo nfvel acham-se os onze tribunals provinciais, corn 
jurisdiq:o por toda a provfncia, para todas as acq6es relativas a crime e civis que n.o foram 
reservadas para o Tribunal Supremo ou outros tribunais especiais e para apelaqdo dos tribunals 
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de distrito nas respectivas prcvfncias. No nfvel mais elevado est, o Tribunal Supremo, o qual
tem jurisdiqdo sobre toda a naqdo. E o jufzo de primeira inst.ncia para acq6es criminosas contra 
altos funcionirios do governo e judicidrios, e para acq5es relacionadas com danos e prejufzos
causados a altos funcionrios judiciirios. Contudo, a responsabilidade principal 6 a de ser o 
iltimo 	tribunal da relaqo e da operaqdo do sistema judicid.rio atrav6s da resoluq~o de conflitos 
entre outros tribunals e da adopqdo de medidas conducentes a boa administratdo. 0 Tribunal 
Supremo 6 auxiliado pelo trabalho de um Conselho Judicidirio e de um Comit6 Consultivo. A 
Constituiqdo tamb6m requer o estabelecimento de: (i) um Conselho Constitucional para declarar 
inconstitucional ou ilegal os actos legislativos ou estatufdos de 6rg.os do estado e de resolver 
conflictos entre os 6rgdos governamentais mais altos, e (ii) tribunals de apelaq~o intermedid.rios 
entre os tribunais provinciais e o Supremo Tribunal. Contudo, ner uma nem outra destas 
instituiqes foi ainda estabelecida. 

A Lei Orgdnica de 1992 estabelece diversos princfpios fundamentais de organizaqo e de 
operaq.o, inclusive virios que nao sao comuns em outras jurisdiqes de direito civil. Entre des 
acham-se os seguintes: 

0 	 todar as audiencias perante um tribunal devern ser ptiblicas a menos que haja uma 
lei ou ura decisdo especifica do tribunal fazendo outra proviso; 

* 	 jufzes eleitos participardo na investigaqdo dos factos; 

0 	 os factos descobertos a nfvel de primeira inst.ncia podem ser apelados somente 
uma vez; 

* 	 a funq~o do Procurador Geral serd representada em cada tribunal; 

* 	 tribunais de jurisdiqdo superior podem dar ordens a tribunais a nfvel mais baixo 
sobre as suas actividades (ndo apenas sobre quest6es de lei); 

0 	 o presidente do Conselho Superior pode aumentar, temporariamente, o ntimero 
de jufzes num tribunal; 

0 	 ndo 6 permitido retirar casos de um tribunal competente excepto quando 6 
prescritc expressamente pela lei; 

* 	 a divisdo judiciLria da naq~o ser, a mesma que a divisdo administrativa, sempre 
que possfvel; e 

0 podem-se criar tribunais de jurisdiqdo especial, por lei. 

Supremo Tribunal: Este tribunal consiste de sete juizes profissionais, nomeados pelo
Presidente do pals, os quais servirdo at6 a sua aposentaqdo ou afastamento do serviqo por justa 
causa, 16 jufzes eleitos e oito jufzes suplementares. A nomeaco tern de ser ratificada pela 
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Assembleia. Quando actua como tribunal de apelaqdo ou como tribunal geral de segunda
instincia, o Supremo Tribunal 6 composto somente por jufzes profissionais. Esta instAncia tem 
como objectivo: 

0 realizar uniformidade de jurisprud6ncia, 

0 resolver conflitos entre tribunals e outras autoridades govemamentais, 

0 resolver conflitos de leis discordantes ou de decis6es entre as divisaes judiciais, 
e 

0 	 prover uma forma de apelaqdo pela; suas pr6prias secq6es. 

Quando o Tribunal Supremo actua como um tribunal que coi nbina as funq~es de julgamento e
apelaqdo, osjufzes aleitos devem participar e requer-se um qu6.lim de dois terqos dos membros.
Esta instdncia 6 usada no julgamento de crimes por, ou processos por prejuazos contra, altos 
funciondrios do governo e altos magistrados do sistema judici~rio e da repartiqo do Procurador 
Geral. 

O Supremo Tribunal tamb6m opera em secqfes. A compet6ncia de cada secqdo dever, 
ser determinada por meio de regulamentos internos do tribunal. 0 Presidente do Supremo
Tribunal nomeia os juizes As diversas secqfes, cada uma das quais deveri ser dirigida pelo juiz
profissional mais antigo. Cada secqdo deveri ter pelo menos dois juizes profissionais e, se
investigaqdo de factos for requerida, peio menos dois juizes eleitos. A jurisdigdo de apelaqdo das 
secqfes serve para: 

0 	 resolver conflitos relativos a competencia dentro dos tribunais provincials e entre 
eles e os tribunais de distrito; 

* 	 revr sentengas civis e penais; 

* 	 suspender anular impostas por tribunalsou sentenqas inferiores se tal for 
solicitado pelo representante do Procurador Geral; 

0 	 prover revista de apelaqdo de ambos, facto e lei; 

* propor medidas ao Supremo Tribunal inteiro para obter jurisprud~ncia uniforme 
e boa administraqdo. 

Usa-se jurisdicdo de primeira instfncia no julgamento de crimes ou processos por prejufzos
envolvendo membros do Congresso e altos funciondrios do govemo e magistrados os quais ndo 
se acham sob a jurisdiqo do tribunal inteiro. 

Tibunais da Prvfncia: Aldm da jurisdiqdo bdsica sobre casos criminosos e civis, os 
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quais n.o foram destinados a outras tribunais, os tribunals da provfncia ouvem acq6es relativas 
a crimes, danos e prejufzos contra jufzes e magistrados do escrit6rio do Procurador Geral, a 
nfvel de distrito. Como no caso do Supremo Tribunal, os tribunals da provfncia podern ser 
divididos em secq6es as quais ccnsistirdo de jufzes profissionais e dc jufzes eleitos. 0 presidente
do tribunal da provfncia prop6e a transfer6ncia dos jufzes do tribunal de distrito que serd 
submetida ao Supremo Tribunal para aprovaqdo; distribui os jufzes eleitos entre as secqoes;
anuncia regulamentos para a operaqo dos tribunals de distrito; e disciplina os seus membros. 

Tribunais de Distrito: Os tribunais de distrito tamb6m consistem de jufzes profissionais
e eleitos e podem ser divididos em secq6es. Estes tribunals tamb6m devem ser divididos em duas 
classes dependendo da jurisdiq.o abrangida por eles. At6 que o novo sistema esteja
completamente em operaqdo, todos os tribunais de distrito sero considerados como sendo de 
segunda classe. 

Corpo de Jufzes 

Jufzes profissionais ndo podern participar em politica ou ter outros empregos excepto no 
caso de pesquisa e ensino. Eles devem residir na jurisdiq.o por que term responsabilidade a ndo 
ser que o Conselho Superior faqa uma excepcdo. Alrn dos saliios, que sdo fixos de acordo 
corn as categorias estabelecidas, os jufzes te.m o direito a receber assisteiicia mdica gratuita para
si e famflias, casa mobilada, gritis, ou um subsfdio de residencia, uso grAtis de transportes
publicos em suas jurisdiqfes e protecqdo especial para eles e os membros mais pr6ximos da 
famflia. Jufzes profissionais tambm tem direito a certos privil6gios que facilitern o se: trabalho 
e independ6ncia, como: documentos especiais de identidade, licenqa de usar armas em legftima
defesa, livre acesso a todas as Areas cm suas jurisdiq6es, direito de n.o ser defido,
preventivamente, excepto em caso de ser encontrado em ura acqdo flagrante de perpetrar urn 
crime s6rio, is6ncia do requisito de fazer declaraq6es oficiais. sern a aprovagao prdvia do
Conselho Superior e formas especiais e processos em quaisquer acqoes penais ou civis feitas 
relacionadas com o desempenho dos seus deveres oficiais. 

HaverA cinco classes dejufzes profissionais. A classe mais alta consiste dos magistrados,
do Tribunal Supremo, os quals sdo sekccionados do grupo de jufzes de direito, de primeira
classe. Abaixo dos magistrados acham-se os jufzes de direito, primeira classe e segunda classe, 
e jufzes, primeira classe e segunda classe. A promocdo nas classes de julzes requer dois anos 
nessa posiqao, para jufzes, e tres anos no caso de jufzes de direito, assim como classificaq6es 
a nfvel de born ou melhor no desempenho do serviqo. No caso de promoqoes, da categoria de 
juiz para a categoria de juiz de direito, havera exames de mat6rias especfficas. As promoq6es
serdo feitas para vagas especfficas e em resultado do concorrencia, entre os jufzes corn as 
qualificaq6es devidas, atrav6s de documentos submetidos por eles. 

Al6m de servirem em tribunals, os jufzes profissionais podern ser incumbidos de serviqo 
como magistrados no escrit6rio do Procurador Geral, membros do serviqo de inspecq.o
judiciAria, professores no sistema de treino judiciArio, chefes de unidades administrativas no 
sistema judicidrio, secretario do Conselho Superior ou Secrettrio Geral do Supremo Tribunal. 
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Em teoria, a maior parte dos tribunais tem mais de um juiz profissional e pode-se
distribuir algum do trabalho entre secqoes, cada uma com jufzes diferentes. As secq6es podem 
ser especializadas de acordo cnm o t6pico (por exemplo, assuntos relativos a crimes) ou podem 
ser usadas apenas para dividir o nmero de casos entre elas. Na pritica, somente o Tribunal 
Supremo e o tribunal provincial da cidade de Maputo estdo organizados em secq6es porque ndo 
hA juizes suficientes. Ser ddivida que a falta de jufzes 6 severa. 0 Tribunal Supremo tern sete 
membros profissionais, todos eles advogados licenciados. Contudo, das 50 posiq6es de jufzes
profissionais autorizadas nos tribunals da provincia, somente 17 est~o actualmente preenchidas 
por advogados licenciados e em 25 delas ndo hi nenhuns titulares. A malor parte deste juizes
profissionais foram treinados em Portugal. Das 120 posiq6es profissionais de juiz, a nfvel de 
tribunal de distrito, nenhumas delas estdo preenchidas pr advogados licenciados e a maior parte
dos 100 jufzes a servir apenas completaram a educaq~o formal bltsica. Para permitir que estes 
tribunals operem em secq6es seria preciso haver outras 100 posiq6es de juiz. Em parte devido 
a esta falta, estA a aumentar o nimero de casos em curso dos tribunals, corn um movimento de 
595.185 casos em Janeiro de 1990 para 606.783 casos em Janeiro de 1991. 

A falta de jufzes 6 um tanto mitigada por diversos factores. Em primeiro lugar, o 
escrit6ric do Procurador Geral est, encarregado de dirigir a investigaqdo e persecuqdo criminal, 
uma funqdo que 6, em muitas jurisdiq6es de direito civil, a responsabilidade de um juiz da causa. 
Em segundo lugar, a Consfituiqdo prescreve que todos os tribunals terdo jufzes, eleitos pelas
legislaturas -- nacional, das provfncias e de distritos -- os quas participario e votardo em 
quest6es de facto na formaqdo da opinido, a nfvel de julgamento. Ndo foi preparada ainda a 
legislaq~o a respeito das eleiq6es e do prazo de serviqo e de remuneraqdo destes jufzes.
Entretanto, jufzes compartveis, os quais tinham jd sido eleitos por diversas organizaqces, sem 
considerar a preparacdo continuam a servir.sua formal, Contudo, como eles servem 
presentemente sem remuneracdo, estA-se a tomar diffcil conseguir que desempenhem os seus 
deveres consistentemente. Em terceiro lugar, hA aproximadamente 880 tribunals comunitArios 
cujos juizes sdo todos eleitos. Eles tratam de assuntos relativos A f.milia, pequenos conflitos 
civis e infracq6es que ndo justifiquem multas acima de 4 a 5 d6lares ou mais de 30 dias de
serviqo comunidade. Estes tribunals ndo sao de jurisdiqlo obrigat6ria e se aparentam mais a 
centros de conciliaqdo. Ndo 6 necessrio aceitar as suas decis&es. Contudo, os observadores 
acham que sdo de importfncia para manter mais baixo o volume de trabalho do sistema formal 
de tribunals, e tamb6m fornecem informaqdo a respeito das atitudes e experiencias da gente 
comum. 

0 Sistema de Carreira Profissional 

Coin o fim de acentuar o profissionalismo e independencia dos juizes profissionais, a 
Constituiqdo faz provisdo, e em 1991 adoptou-se uma lei, para a criaqdo do Conselho Superior
do Poder Judicirio, o qual tem a responsabilidade de implementar normas e m6todos de 
nomear, remunerar, considerar as qualificaq6es, promover e disciplinar os jufzes. 0 Conselho 
Superior consiste do Presidente e Vice-Presidente do Supremo Tribunal, dois representantes
nomeados pelo braqo do poder executivo, quatro eleitos pela Assembleia Nacional e sete jufzes
eleitos por indivfduos do mesmo nfvel. 0 Conselho Superior prop6e ao Presidente do pafs, dois 
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nomes para cada lugar vago no Tribunal Supremo e nomeia os outros juizes profissionais e os 
funciondrios do sistema do tribunal. Tamb6m investiga e faz decis6es sobre dendincias de jufzes.
As suas decis6es podem ser apeladas ao Supremo Tribunal. Dever-se-A reunir tr~s vezes por ano 
e, de outro modo, funcionard como uma junta permanente de seis. 

A regra jurfdica estabelece os seguintes requisitos para jufzes -- devem ser cidaddos com 
todos os direitos civis e corn mais de 25 anos de idade (35 anos no caso do Supremo Tribunal),
ter grau de direito e satisfazer outros crit6rios estabelecidos pela lei. Contudo, a regra tambdm 
prescreve que tais normas podem ser desatendidas se tal for necessArio em perfodo de transiq.o -
- corn a excepqo do requisito que exige que os jufzes tenham o grau universitiio de direito. 
A lei de 1991 tamb6m cont6m as normas e indica os procedimentos a seguir para implementar 
o sistema de carreira profissional. As regras para a aposenlaqo de jufzes Sao as mesmas que sao 
usadas para serviqo ptiblico geral. Transfer~ncias e nomeaQ?. baseiam-se no ntimero de anos
servidos, na categoria de serviqo envolvido. Os juizes nao podem pedir ou ser forqados a aceitar 
transferncia dentro de tr~s anos ap6s a sua nomeaco, excepto em caso de promoqo ou de
acqdo disciplinar. Podem-se fazer inqu6ritos a respeito das acq~es de um juiz e podem-se fazer
investigaqfes especiais relacionadas corn o seu desempenho geral, se houver razo para tal fazer. 
Normas de disciplina e o procedimento detalhado s o tamb6m estabelecidos pela lei. 0 sistema 
de avaliaqdo seri baseado no desempenho individual, preparaqdo t6cnica, capacidade intelectual 
e idoneidade. Classificaq6es para o desempenho de trabalho serio dadas pelo menos cada tres 
anos. As classificaq6es -erdo baseadas nos resultados de quaisquer inspecq6es jurfdicas e de
inqu6ritos relacionados com o desempenho, assim como no resultado de processos disciplinares, 
tempo de serviqo e publicaq6es acerca de matdrias jurdicas. HA cinco nfveis de classificagao 
para desempenho. Uma classificaqdo do nfvel mais baixo resultar' em suspensao do serviqo e 
um inqudrito a respeito da aptiddo para carreira jurfdica. 

0 sistema, que ser-, administrado pelo Conselho Superior, comegou funcionar ema 
princfpios de 1992. 0 sistema tern nove posiq6es autorizadas, das quais cinco jd foram 
preenchidas. 0 pessoal send dirigido pelo juiz do Tribunal da Provfncia. Este julz teni a 
obrigaq~o de dois anos de serviqo como Secretrio Geral. Os pr6prios jufzes do Supremo
Tribunal t~m desempenhado muito do trabalho relacionado corn pessoal -- por exemplo, eles 
fazem a avaliaqdo de outros jufzes no sistema e esto encarregados dos 15 casos disciplinares 
em curso, a nivel nacional. 

Administragio e Servicos de Apoio 

Para auxiliar o Supremo Tribunal na administraoo do sistemajudicidrio, a Lei Orga.nica
providencia urn Conselho Jurfdico para analisar e decidir as quest6es b~lsicas de operaqo e ura 
Junta Consultiva para dar opini6es sobre os programas anuais dos departamenios administrativos 
a prop6sito das ordens propostas para jufzos inferiores e regulamentos. 0 Conselho Jurfdico 
consiste dos membros do Supremo Tribunal, o Presidente dos Tribunals de Provincia e o 
Secretirio Geral do Supremo Tribunal. 0 Conselho Consultivo n~o inclui osjufzes dos Tribunais 
de Provfncia. Os dois Conselhos sdo dirigidos pelo Presidente do Supremo Tribunal. Conselhos 
semelhantes podem ser criados a nfvel de provfncia e de distrito se forem aprovados pelo 
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Presidente do Supremo Tribunal. Nenhum destes conselhos estA ainda em operaqdo. 

A administraqdo do sistema judicitrio 6 a responsabilidade do SecretArio Geral,
subordinado ao Presidente do Supremo Tribunal. Essa posiqdo estA vaga presentemente. A 
administraqoo do sistema judiciArio 6 desempenhada por aproximadamente 700 empregados
administrativos (hd autorizado para cerca de 1.000 posiq6es). 0 pessoal est, muito 
descentralizado, havendo apenas 30 a trabalhar nos departamentos centrais sob o Supremo
Tribunal e sendo dirigidos pelos tribunais individuals onde a maior parte do pessoal trabalha. 
As normas para este trabalho foram anunciadas num regulamento de 1989 pelo Minis'&io da
Justiqa antes do sistemajudicidrio ter sido afastado desse Minist~rio. Esse regulamento descreve 
as posiq6es tfpicas e o pessoal tfpico para cada um dos tipos de tribunal. 

Os serviqos de apoio a serem providenciados para o trabalho do sistema judiciIrio sao
fracos. Ndo se publica informaqo sobre as operaq6es periodicamente. Recolhem-se algumas
estatfsticas relativas a causas judici .rias mas ndo se analisam e ndo hd modo de seguir as acq6es 
a nenhum nfvel, e menos ainda de segui-las no sistema inteiro. Processadores de texto e 
computadores sdo usados de maneira muito limitada. Livros e outro material relacionado com 
a lei ndo estdo tdisposiqo, com a excepq~o da biblioteca nas repartiq6es do Supremo Tribunal, 
e essa mesma biblioteca tem limitaq6es e ndo estA bem organizada corn fndices. Ndo existem 
manuals para dirigir a operaoo do sistema. As inspecq6es t6cnicas de opemr o dos tribunais 
que, de acordo corn a Lei Orgalnica, sio o cargo do Conselho Superior do Poder JudiciArio ndo 
se estfo ainda a realizar. 

Orarmento 

Ndo existe urn orgamento unificado para o sistema judicidrio. 0 Supremo Tribunal e cada 
um dos Tribunals de Provfncia fazem os seus pr6prios orqamentos os quais sao apresentados pelo
Minist6rio das Finanqas -- do Supremo Tribunal repartiqo central do Minist6rio das Finanqas
 
e os Tribunais 
 de Provfncia (em seu favor e dos tribunals de distrito) s repartiq6es das
provincfas do Minist~rio das Finanqas. 0 Minist6rio decide que orqamento apresentard
Assembleia Nacional e desembolsa os fundos directamente ao Supremo Tribunal e aos Tribunals 
das Provfncias. 0 Supremo Tribunal estA a considerar a criaqdo de um orqamento unificado para 
o sistema, mas mesmo assim ndo teria interesse em canalizar os fundos desembolsados. 
Preferiria submeter o orqamento do sistema directamente Assembleia Nacional mas pensa que 
o Ministdrio das Finanqas se oporia a tal. 

Alrn dos fundos fornecidos por interm&lio do Minist~rio das Finanqas, o sistema 
judicidrio produz o ingresso de verbas que guarda para seu pr6prio uso. Estes valores originam 
em caca um dos tribunais, os quais trn direito de gastar uma quantia, previamente concordada, 
e qualquer excesso 6 encaminhado para uma conta central. Embora assim haja malor 
flexibilidade na implementag~o do orqamento, as quantias envolvidas sao pequenas comparadas 
corn a diferenqa entre os recursos que se avalia serem necess,.rios para a opera,,o do sistema 
e os que sdo, providenciados na realidade. 
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Necessidades e Pianos 

A principal prioridade do sistema judicidrio 6 o melhoramento da aptiddo do pessoal
atravds de instruqco tanto para o pessoal profissional e administrativo actual como para aquelas 
pessoas que estdo a entrar no serviqo. (Discute-se este t6pico em mais detalhe na seccqo F,
abaixo). 0 sistema judicirio tambdm estA desejoso de obter material jurfdico em major
quantidade e melhor organizado para w-sibilitar a produqdo de uma publicaqdo peri6dica
relatando as suas acq6es e tambdm para empreender a sistematizagdo de informaqdo acercas das 
suas operaqoes. 

ComentArios feitos por advogados privados indicam que eles acham que o sistema 
judicirio deve dar prioridade a: 

* 	 combater a tradiqdo de inteferencia polftica nos tribunais -- especialmente pelos 
governadores das provfncias; 

0 	 encaminhar materials jurfdicos aos jufzes para que as suas opini6es tenham 
melhor fundamentaqdo; 

* aumentar o corpo dejufzes e reduzir o ntlmero das actividades ndojudicidrias dos 
jufzes (e especialmente dos magistrados do Supremo Tribunal) de modo que os 
casos possam ser deliberados mais rapidamente. 

0 	 iniciar o sistema da carreira profissional de juizes de modo a tomd-los mais 
independentes e respons~veis; e 

0 	 enfrentar os obstAculos, ao uso do sistema judici/rio formal, que existem devido 
ao costume do povo de ir a tribunais comunitrios e indivfduos de influencia 
religiosa para resolver disputas, e tamrbm porque uma grande proporgdo da 
populagdo ndo fala portugues. 

2. Tribunal IAdministrativo 

Aldm do sistemajudicidrio tradicional e tribunals comunitArios, hA diversas entidades com 
funq6es do tipo de tribunal. Entre estas, a mais importante 6 o Tribunal Administrativo, o qual
combina vdrias funq3es. 0 Tribunal Administrativo tern o cargo de rever a maior parte das 
acq6es principais, relacionadas corn o pessoal, efectuadas pelo govemo (aproximadamente
23.000 por ano) para assegurar-se de que estdo em conformidade corn as leis e regulamentos.
O Tribunal fornece serviqos de contabilidade e de exame de contas para o govemo inteiro. t5 o 
tribunal de apelacAo para decisbes feitas pelo tribunal fiscal e o tribunal aduaneiro, os quais est.o 
situados no Minist6rio das Finangas e cujos empregados sdo do Ministdrio. Tem jurisdiqco a 
ambos nfveis, de julgamento e apelaqdo, sobre disputas relativas a contratos do governo e de 
acqbes contra 6rgdos de soberania do govemo e seus lfderes. 0 Tribunal Administrativo estA 
organizado em trs secq6es especializadas e em secgbes de todo o tribunal para o desempenho 
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do serviqo. Ndo hA apelaqdo de decis6es feitas em sess6es plendrias. 0 Tribunal opera apenas 
na capital. 

Passou-se uma nova lei orgdnica para o Tribunal Administrativo a qual exige um tribunal
de 10 jufzes; dd a esses jufzes o mesmo saldrio e beneficios dos membros do Supremo Tribunal;
inclui esses jufzes no sistema profissional de carreira judicidria normal; expande ajurisdiqdo que
tem de modo a incluir as acq6es de todos os altos funciondrios do governo (inclusive os
militares). A nova lei orgdnica ainda n.o foi publicada e n.o entrou em vigor. Entretanto, devido 
aos saldrios baixos e a outros factores, o Tribunal Administrativo tern apenas dois jufzes e um
total de 15 empregados. 0 resultado 6 que o Tribunal praticamente parou o desempenho de todas 
as suas responsabilidades. Porque o Tribunal Administrativo seguiu o modelo de ura instituico 
semelhante em Portugal, espera-se que indivfduos familiarizados corn a operaqdo dessa
instituico estejam disponfveis par ajudar o Tribunal Administrativo a organizar o trabalho e,
tamb6m, que o treino do pessoal profissional e outros do Tribunal Administrativo seja
providenciado em Portugal ou por pessoas vindas de Portugal. 

3. Tribunals ComunitArios 

Hd aproximadamente 880 tribunals comunitArios a funcionar no pais. Em 1992 passou-se
uma lei b sica para governar as suas operaq6es. 0 sistema que foi estabelecido pela nova lei
incorpora os tribunals em exist6ncia nas v rias localidades e bairros. Cada tribunal comunit'io 
terA oito membros -- cinco membros principais e tr6s suplementares. Os membros serdo eleitos 
por entidades locais representativas e servirdo por urn perfodo de tr6s anos. Pode-se eleger
qualquer cidaddo corn 25 anos de idade ou mais idade que possui todos os direitors civis. Ndo
hA nenhumas exig~ncias educacionais ou profissionais a satisfazer. Os governadores dasprovfncias tem a responsabilidade de oganizar as eleiq6es, os jufzes e apoiarremunerar a 
operacqo dos tribunais. Contudo, at6 hoje ndo houve eleiq6es havidoe ndo tern remuneraao 
para osjufzes. Os tribunais de distrito d.o todo o auxflio que os tribunals comunitArios recebem. 

0 procedimento processual dos tribunals comunitArios deve ser sem formalidades -- n~o
6 necessirio que um advogado esteja presente e pode-se falar qualquer Ifngua da localidade 
durante os processos. Contudo, hd um registo escrito A miquina, em portugues, por um
empregado. 0 registo consiste das alegaq6es decis6ese as e explicaq6es pelos jufzes. Estes
registos estdo Adisposiqio para exame pelo sistema judici.rio formal. Al6m disso, o ambiente 
e os procedimentos usados nos L'Ib.inais comunitrios assemelham-se aos de um tribunal formal, 
com os jufzes recebendo mostras de respeito (tais como as testemunhas que se levantam par dar
testemunho) e os jufzes citando as provi.;ies da lei em que se basearam os julgamentos. 

Estes tribunals surgiram em cons4que.ncia da experi6ncia do partido FRELIMO durante 
a revoluc~o que levou Aindepend~ncia. At6 certo ponto, os tribunais servem para substituir o
serviqo judicidrio dos lideres tradicionais, tais como chefes de tribos. Assim sendo, estes 
tribunais podem causar disc6rdias entre o govemo presente e a resistencia armada. Estes 
tribunals tamb6m, at6 certo ponto, preocupam os profissionais do campo jurfdico devido Afalta
de independencia que se lhes atribui quanto a influ6ncias externas e ao facto de que normas 
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locais sdo usadas em vez das nacionais. Contudo, a andlise limitada que foi feita a respeito da 

operaqdo destes tribunais indica que eles estdo a fornecer um serviqo ditil. 

D. Organizagdo e Operag.o da Repartigo do Procurador Geral 

A Constituiqdo de 1990 inclui a responsabilidade de Procurador Geral e a funqo de 
promotor pdiblico nessa divisdo. 0 Procurador Geral tern as seguintes responsabilidades:
representar o Estado no tribunal, aconselhar o Conselho de Ministros acerca de interpretaq6es
da lei (inclusive a constitucionalidade de leis rec~m-passadas, antes de publicadasserem e
implantadas); iniciar persecuqdo criminal; fazer cumprir sentenqas; controlar a legalidade e a 
duracqo de sentenqas penais; assegurar a defesa jurfdica de menores de idade e de invdlidos; e 
controlar a legalidade de todas as acq6es do governo, inclusive as dos serviqos das forqas
armadas. 0 Procurador Geral 6 nomeado e serve Adiscriqdo do Presidente do pais, mas tambdm 
serve como conselheiro do Conselho de Ministros e da Assembleia Nacional. 

A organizaqdo e as responsabilidades do serviqo de Procurador Geral estdo presentemente
delineadas na Lei Orgdnica de 1989, a qual declara que o serviqo 6 o 6rgdo govemamental do 
Minis'trio Pdiblico e tern autonomia em relaoo a todas as outras entidades govemamentais. A 
Lei Orgalnica de 1989 estA sendo revista para determinar que mudanqas podem ter de ser feitas 
devido AConstitui-qo de 1990 e tamb~m devido Aevoluoo da polftica do govemo a respeito de 
reforma judicidria e administraqdo de justiqa. As mudanqas principas serdo provavelmente
relacionadas com a proviso de serviqo profissional carreira e urnde sistema de apoio
aperfeiqoado e mais independente. 

A repartiq~o de Procurador Geral estA organizado de a reflectir omodo sistema 
judicid.rio, corn o nfvel central e nfveis de provfncia distrito.e A nfvel central acham-se o
Procurador Geral, o Vice-Procurador Geral, Procuradores Adjuntos, Conselhos Superiores e 
Tdcnicos e diversos outros departamentos auxiliares relacionados. 0 Procurador Geral 
comparece nas sess6es da Assembleia Nacional e do Conselho de Ministros quando assuntos 
jurfdicos sdo discutidos; nomeia e dirige o trabalho dos procuradores corn a excepoo do Vice-
Procurador Geral; rejeita as decis6es de outros procuradores se elas n.o foran feitas em 
conformidade corn a lei; e representa a funqo do serviqo em sessdes plendrias do Supremo
Tribunal. 0 Vice-Procurador Geral dirige o trabalho dos departamentos e promove a cooperaoo
entre o trabalho do serviqo e do sistema judicidrio. Os Procuradores Adjuntos representam o 
serviqo em vrias secq s do Suprerno Tribunal e t6m o cargo de vd"ios departamentos. Haverd 
serviqos do Procurador Geral a nfvci de provfncia e distrito. Os procuradores encarregados deles 
representar~o o serviqo a nfveis correspondentes ao sistema judicidirio. Tambm haverd 
procuradores adjuntos a nfvel de provfncia. 

0 Supremo Tribunal 6 constituido pelo Procurador Geral, o Vice-Procurador Geral, os
Procuradores Adjuntos e os procuradores a nfvel de provfncia. 0 Supremo Tribunal reunir-se-A 
duas vezes por ano para analisar o piano de operaq6es proposto e aprovar o relat6rio anual, o 
piano de inspecq6es, e modificaq6es dos regulamentos intemos do servico. 0 Conselho T~cnico, 
o qual tern os mesmos membros corn a excepoo de procuradores a nfvel de provfncia, darA as 
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opini6es que o serviqo do Procurador Geral preparou. Contudo, o pr6prio Procurador Geral
decide se as decis6es deverdo ser consideradas "doutrina" que tern de ser seguida por todos os 
procuradores. 0 Supremo Tribunal comeqou a funcionar em 1991. 0 Conselho T6cnico 
comeqarA a funcionar logo que os procuradores tenham sido nomeados. 

Haveri departamentos encarregados de mat6rias relativas a crime, famflia, menores de
idade, e relaq6es trabalhistas e domfnio de legalidade. Tamb6m haveri um SecretArio Geral e 
um serviqo de inspecqo. Este 6itimo fari a avaliaqdo do trabalho dos procuradores e vigiard a
legalidade do trabalho de outras ag~ncias governamentais. Os diplomas serdo distribuidos 
anunciando em detalhe as responsabilidades dos departamentos, do SecretAfio Geral e do serviqo
de inspecqo, mas n.o foram ainda aprontados. 

Pessoal Jurfdico 

0 Serviqo do Procurador Geral ainda ndo publicou uma lista das posiq6es profissionais 
ou uma declaraqdo das suas responsabilidades e as qualificag6es requeridas. 0 serviqo estA 
presentemente a trabalhar nas minutas que servirdo de base para a criaqdo de um serviqo formal 
de carreira para a organizaqdo. Contudo, 6 evidente que a repartiqo do Procurador Geral estA 
a operar com falta die pessoal profissional. Actualmente, conta apenas com 77 procuradores, dos 
quais s6 15 ,doadvogados licenciados, enquanto que um ntimero praticamente igual teve algum
treino universitArio. Os restantes apenas completaram o ensino bisico primdrio parte daou 
educaqdo secundiria. A nfvel central, hA seis posiq6es para procuradores. Destas posiq6es, as 
Lnicas preenchidas sio as de Procurador Geral e Vice-Procurador Geral. Nas quatro posiq6es
de Procurador Adj unto, procuradores a nfvel de provfncia estdo a servir provisoriamente. Todos 
eles formaram-se em direito. A nfvel de provincia, hd 14 posiq6es para procuradores mas apenas
10 delas foram preenchidas e, desse ntimero, quatro estdo tamb6m a servir a nfvel central. A 
nfvel de distrio, hA somente 54 procuradores par servir aproximadamente 120 tribunas de
distritos. A maior parte destes indivfduos tern apenas educaqdo primdi'ia (como tamb6rm se dd 
no caso de jufzes a nfvel de distrito). 

Esta falta de pessoal profissional 6 muito sdria porque, sob a lei que govema o processo
penal, os procuradores agem como promotores ptiblicos e tem agumas das funq6es que o juiz
investigador tern em outros sistemas de direito civil, assim como assinar documentos diversos 
e comparecern perante os tribunais para indicar se foram seguidos todos os procedimentos
devidos. (Pelo que parece, os procuradores muitas vezes ndo est~o presentes nas audiencias dos
tribunais e, para que o processo ndo se atrase, o dito requisito 6 muitas vezes simplesmente
desatendido. Al6rm disso, quando os procuradores seguem as regras, a participaoo deles 6 em
geral superficial). A falta de pessoal tambm impede a nomeagdo de pessoal profissional a todas 
as agencias do govemo para haver certeza de que hAi fidelidade Alei e aos processos oficiais (em
vez de haver algumas pessoas A disposioo para se dirigirem a queixas especfficas) e para
examinar as minutas de legislaoo -- uma responsabilidade que ainda n.o se poude iniciar. Esta 
falta tambdm pode ter contribuido para o facto de que at hoje s6 houve um caso em que o
Procurador Geral declarou perante o Supremo Tribunal que uma ag~ncia do govemo n~o tinha
agido em conformidade corn a lei. A mesma raz~o 6 dada como motivo principal do uso do 
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mesmo pessoal pam cargos de fiscaliza,,o de outras entidades governmentais e tamb6m de 

investigaqdo e persecuqdo de crimes. 

Pessoal Auxiliar 

Um Despacho de 1991 inclui ura lista de 2.268 posiq6es que foram autorizadas ,ara
apoio administrativo do trabalho relativo A funqdo de Procurador Geral. A lista atiuncia 68 
posiq6es a nfvel central, 177 a nfvel da provfncia e 2.063 a nfvel de distrito. Contudo, somente 
40 a 50 destas posiqSes foram preenchidas. 0 orgamento do serviqo tern fundos para as posiq6es 
a nfvel central, mas os fundos para as posiq6es a nfvel de provfncia e de distrito deverdo vir dos 
orqamentos dos governos das provincias, os quais at hole n~o t m podido dar qualquer apoio
significante. Assim, o servigo do Procurador Geral continua a depender principalmente do 
sistema judicidrio para a sua administraqdo -- muitas vezcs usando o mesmo pessoal
administrativo como jufzes e o espaqo provido nos ediffcios dos tribunais, a nfvel de provfncia 
e distrito. Alim do mais, as funq6es do serviqo central ndo t~m pessoal suficiente. HAi apenas 
tres pessoas a trabalhar em orqamentos, quatro emrnmatrias de administra~go de pessoal e tr~s 
em controlo do processo. 0 serviqo administvativo s6 trata de promo6es e de ac6es 
disciplinares relativas ao pessoal central enquanto que o serviqo das provfncias trata de assuntos 
relacionados ao nfvel do pessoal na provfncia respe4'tiva. 

HA aproximadamente dois anos que o escrit6rio do Procurador Geral estabeleceu ura unidade 
para acompanhar o progresso dos casos e de quaisquer queixas que tivessern sido feitas a 
respeito deles. Contudo, a tentativa teve de ser abandonada devido A falta de pessoal.
Actualmente, a tinica informagdo que est, a ser recolhida 6 atrav6s dos relat6rios mensais, das 
repartiq~es a nfvel de provfncia, ao Vice-Procurador Geral. Por vezes estes relat6rios podern ser 
o foco de perguntas e comentdrios pelo Vice-Procurador Geral, mas tal ndo pode ser considerado 
um sistema de informacdo ou levar a anilises de problernas ou medidas operacionais as quais
ajudariam a distribuir melhor o trabalho ou a desempenhd.-lo. 

Ormento 

Como se dd no caso do sistemajjudiciArio, nfo hd um orgamento unificado para o servigo
do Procurador Geral. 0 nfvel central solicita o orqamento, que 6 submetido ao Minist~rio das 
Finangas, o qual, por sua vez, faz a apresentagdo do orgamento A Assembleia Nacional. Os 
recursos orqamentais fornecidos pela Assembleia National sao entao desembolsados por
intermdio do Ministro das Finanqas. Em contraste, a nfvel de provfncia e distrito da repartigdo
do Procurador Geral, apresentam-se as solicitaq6es de orgamentos aos governos das provfncias, 
os quais fazem os pedidos ao Minist6rio das Finanas em nome deles e desembolsam os fundos 
que ser-o postos Adisposiqdo. Os fundos para a construgo de instalaq6es v~m do orgamento do 
Minist~io de Planificaq;o. Tem-se pensado na possibilidade de criar um oramento unificado 
para o serviqo, mas julga-se que o Ministro das Finanqas ngo o apoiaria. 

Educaao e Trein0 
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Embora o serviqo do Procurador Geral reconheqa que a falta de pessoal treinado 
adequadamente 6 um dos maiores problemas que tern, e talvez tambdm o mais s6rio, ndo 
providencia nenhuns programas de treino. Gostaria de poder responsabilizar-se pela educaq.o
de alguns dos seus empregados em uma escola de direito, para a licenciatura, e pela educaqio
superior suplementar no estrangeiro para alguns empregados que jA possuem qualificaqbes
jurfdicas. Tambem gostaria de dar nfase a treino para os empregados na gxea jurfdica, a nfvel 
de distrito, por meio de treino no serviqo, mas ndo tern tido os recursos orqamentais para dar 
ao Ministdrio da Justiga para que este organize o programa de treino. No futuro, o serviqo
desejaria que todos os procuradores tivessem o curso completo de direito. 

Pianos e Pedidos 

A reparticdo do Procurador Geral n.o projectou ainda urn piano de desenvolvimento ou 
uma declaraoo detalhada de prioridades. Contudo, tern dado nfase A necessidade de 
empregados adicionais, treino dos empregados e equipmento e outro auxflio para as repartiq6es
da provfncia e de ou iniciar. Devidodistritos que go..aria aumentar imensidade destes 
problemas, a repartiqdo ndo tem concentrado muita atenqo em problemas de organizaqdo,
melhoramentos operacionais e a necessidade de esclarecer as suas responsabilidades. No entanto, 
parece estar realmente interessada em aproveitar a experi~ncia de outros pafses. Alguns dos 
t6picos que poderiam ser considerados sdo: 

* tdcnicas de dirigir unidades de investigaqo da policia; 
* t&cnicas de organizar um grupo independente de pessoal do processo penal; 
• administraqo de casos e normas de examinaqdo; 
* normas e procedimentos par administrar um sistema de carreira. 

E. A Profiss~o de Direito 

1. JExercfcio Privado da Profiss o 

Quando Moqambique ganhou a independencia de Portugal havia aproximadamente 25 
advogados no pais. Entdo, o govemo tomou ilegal o exercfcio privado de direito. Em 
consequ~ncia, quase todos os advogados largaram o pafs. Os que ficaram foram trabalhar para 
o govemo ou organizaq6es privadas corn laqos no estrangeiro. A16m disso, a escola universitAria 
de direito que tinha sido estabelecida em 1975 foi fechada em 1983 e s6 voltou a abrir as portas 
em 1987. No interim, os moqambicanos foram obter treino de direito nos pafses socialistas da 
Europa Oriental. Embora a proibiqo do exercfcio privado de direito n~o tenha sido eliminada 
formalmente, o seu cumprimento ndo est, a ser exigido e a polftica presente do governo 6 de 
aceitar, e at encorajar, o exercfcio privado da profissdo. 

A lista actual de profissionais de direito registados no INAJ indica que hd 56 advogados
(todos eles em Maputo), 50 t&cnicos judicidrios (a maior parte em Maputo) e 32 assistentes 
judici rios (17 em Maputo e 15 nas provfncias). Contudo, nem todos os advogados que estio 
registados no INAJ estdo de facto envolvidos no exercfcio da profissdo, a tempo integral. 
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Calcula-se que talvez haja apenas 13 advogados que o estejam a fazer e o resto deles esteja a 
trabalhar para organizaq6es comerciais, s6 de vez em quando fornecendo serviqos jurfdicos a 
outras pessoas. AI6m dos advogados registados no INAJ, hd outros que trabalham para igencias
do governo e nos tribunais e na repartiq.o do Procurador Geral e, portanto, n.o podem ser 
aceites para se registarem. Contando estes indivfduos, o ndmero de advogados corn treino passa 
a ser aproximadamente 100. Tal ntimero pode ser comparado com o cdlculo de mais de 800 
advogados que devem ser necessrios (19 para ensinar na escola de direito, 111 para o 
Minist6rio da Justiqa, 120 para o sistema judiciArio, 140 para a reparticdo do Procurador Geral,
12 para o Tribunal Administrativo, 150 para o exercfcio privado de direito, 110 para ag6ncias
executivas do estado e 150 para a polfcia e 6rgdos investigadores). Embora este ndmero possa 
parecer exagerado, n.o hd ddvida que hd uma falta sria. 

A falta de advogados licenciados 6 a certo ponto mitigada pelo uso de t6cricos judici'Irios 
e assistentes, e a concentraqdo desproporcional de pessoas treinadas em direito em Maputo 6 um 
tanto aliviada pelo fazto de que um advogado pode exerc.r a profissdo em qualquer parte do 
pals. Contudo, dado o nimero actual de indivfduos formados pela escola de direito, o sistema 
provavelmente ndo teri um aumento anual de mais de 40 novos advogados; e a pocura por
serviqos juridfcos deverd aumentar mais rapidamente Amedida que aumenta o ntimero de pessoal 
nos sectores juridicos das instituiqces piblicas e corn o crescimento da economia privada de 
Mocambique e A medida que o perigo diminui nas provfncias, graqas ao processo de paz,
tornando o pals mais interessante para investimentos e actividades comerciais. 

Al6m da falta de profissionais com treino, parece haver outros impedimentos importantes 
ao exercfcio eficaz de direito. Conversas corn advogados em Moqambique indicam que os mais 
severos sdo: (i) a falta de preparaqdo e a falta de suporte para pessoas corn responsabilidade nas 
instituiq6es do sector de justia (especialmente os tribunas e a repartiq.o do Procurador Geral);
(ii) a operaqdo vagarosa e inconsistente por parte do sistema de justiqa penal devido Anatureza 
diffcil do c6digo do processo penal, o trabalho imperfeito da polfcia e a atitude dos jufzes que 
n~o estdo acostumados a tratar activamente com advogados de defesa; (iii) a accdo vagarosa do 
c6digo processual civil complicado; (iv) a continuaqdo de interfere~ncia polftica no trabalho do 
poder judiciLio, especialmente a nivel de provfncia; e (v) a existencia de corrupqo,
especialmente nas unidades judicidrias administrativas, tais como os tribunais aduaneiros e 
fiscais. Hd quem considere a falta de material jurfdico e de informaqdo acerca da lei um grande
impedimento para o exercfcio da profiss~o de direito. Contudo, outros garantem que tal ndo 6 
grande problema para advogados privados visto ndo haver muitas leis, p6s-independ ncia, a 
seguir e as decisfes dos tribunals ndo s.o de imortncia to grande que o facto de ndo serem 
publicadas seja crftico. 

2. A Ordem dos Advogados 

Como parte de sua polftica de intensificar a participaqo do sector privado na vida 
econ6mica e polftica do pdis, o govemo estA a encorajar a criaqo de uma Ordem dos 
Advogados. Em 1991, o INAJ e alguns advogados achegados redigiram as minutas de um 
estatuto criando a Ordem dos Advogados. 0 seu modelo 6a Ordem dos Advogados de Portugal. 
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E necess,.uio pertencer AOrdem para o exercfcio da profissdo, com a excepqo de advogados 
que trabalham para outras organizaq6es como empregados e os membros da faculdade de direito 
cujas opini6es sdo escritas. Os membros da Ordem t~m de ser advogados (niio t6cnicos 
judicitrios ou assistentes). Contudo, como parte de uma medida provis6ria, os t&cnicos 
judicidrios e assistentes podem servir em situag6es limitadas, e como advogados, se ndo houver 
nenhum advogado formado Adisposioo najurisdiqo em quest~o. A Ordem dos Advogados terA 
poderes diciplinares sobre a conduta dos advogados. Os advogados deverdo pagar uma quota
mensal, que ser- determinada pela Ordem dos Advogados. Contudo, os hononIurios que os 
advogados recebem continuar~o a ser determinados pelo acordo comum entre o Minist6rio da 
Justiqa e o Ministdrio das Finanqas. A este respeito deve-se notar que nas minutas do estatuto 
se proifbe que advogados usem honordrios condicionais e honortrios partilhados corn advogados 
que ndo estdo envolvidos no caso, ou o uso de publicidade, e recusar-se, sem justa causa, a 
aceitar um serviqo oficial de um tribunal. 

As minutas do estatuto requerem que haja um ano de aprendizagem al6m dc. forrnatura 
pela universidade. (A aprendizagem deve ser de cinco anos no caso de indivfduos formados em 
direito fora do pals). 0 tempo de trabalho na posigdo de magistrados de tribunal ou no 
Ministdrio Pdiblico pode ser contado para esta aprendizagem. (Presentemente, ht o requisito de 
que todos os indivfduos formados por uma universidade devem trabalhar para o governo por um 
perfodo de tempo equivalente ao tempo passado a estudar na universidade. Contudo, este 
requisito ndo parece estar a ser cumprido e provavelmente seni eliminado). 0 requisito de 
aprendizagem ndo se aplica aos advogados que foram registados pelo INAJ e que exerceram a 
profissdo por um perfodo de cinco anos ou que sdo professores da faculdade de direito. 

As minutas do estatuto tamb6m estabelecem a organizago da Ordem dos Advogados.
Dever-se-A formar um Congresso, eleito pela Assembleia Geral, de todos os membros. A 
Assembleia tamb~m escolhe um Director, por um perfodo de cinco anos, Atesta da Assembleia,
Congresso e Conselho T~cnico. Ele deve tero 10 anos de experifncia no exercfcio da profiss~o.
A assembleia tamb6m elege oito membros a um Conselho Superior e cinco membros uma 

Conselho T6cnico. E necesslrio que estas 
pessoas tenham tido oito anos de experi~ncia no 
exercfcio de direito. 0 Conselho Superior estari envolvido em procedimentos disciplinares e o
Conselho T&cnico farA recomendaq6es relativas a honorrios. Em qualquer das provfncias,
cidade ou distrito onde haja pelo menos 10 advogados, havera uma assembleia local e um 
conselho de quatro pessoas. At6 haver eleiq6es para todas estas unidades, a organizaqdo presente
do INAJ governari. 0 Presidente da Assembleia actual deverA agir como Director; o Conselho 
de Controlo e Inspecco deveri agir como Conselho Superior; e o Conselho T6cnico 
desempenhar- as suas responsabilidades presentes. 

As minutas do estatuto contm detalhes consideriveis sobre os direitos e privil6gios de 
advogados e anunciam que a Ordem dos Advogados deve dar apoio e treino Aprofissao. Estas 
provis6es, e o conceito de que apenas advogados profissionais treinados licenciados podem ser
membros, t~m o. intuito de restaurar o prestfgio da profissdo o qual tinha diminuido devido As 
acq6es do governo ap6s a independ~ncia. Contudo, hd cepticismo considenivel no sector privado
relativo Apraficalidade de criar um serviqo completo da Ordem dos Advogados -- inclusive 
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medidas para a criaqdo do seu pr6prio sistema de informaq~o jurfdica -- em urn pas onde hA tio 
poucos advogados a exercer a profissdo. Alm disso, a intenqdo do estatuto que o governo
continuard a determinar honor.rios para serviqos jurfdicos parece indicar uma falta de realismo, 
uma atitude deliberadaemtne polftica ou uma falta de apreciagdo do que estA envolvido na 
autorizaoo do exercfcio privado da profissio. 

F. Educacdo e Programas de Treino 

1. Escola de Direito 

Durante o perfodo colonial ndo havia escola de direito em Mogambique. As pessoas que
desejavam se formar em direito iam a uma universidade em Portugal. Com a independ6ncia em
1975, estabeleceu-se uma escola de direito na dinica universidade em exist6ncia no pafs. Durante 
o perfodo de 1975 a 1977, a escola de direito 3fereceu um curso de dois anos para o 
bachalerado. Entre 1977 e 1983 o currfculo aumentou de modo que o curso de estudo completo
de direito levava quatro anos. Contudo, em 1983, o govemo fechou a escola de direito, dando 
como motivo o facto da escola ndo dar a preparaq ,, necessria para advogados sob o govemo
rcolucion~rio e a economia socialista. A escola de direito veio reabrir 1987 coma em o 
objectivo de oferecer um cuirso de cinco anos para completar o curso completo de direito. 
Contudo, ndo se fizeram preparaq6es de an'emao par melhorar o currfculo ou para a preparaqdo 
dos membros da faculdade. 

A escola de direito tern aproximadamente 342 estudantes, dos quais dois terqos tambdm 
trabalham em emprogos, a tempo integral. Hi 97 estudantes no prirmeiro ano, 106 no segundo,
88 no terceiro e 51 no quarto ano. Por enquanto ndo hd estudantes no quinto ano. Todos os
estudantes do mesmo ano constituem um gnipo, os mesmos Ndo hd cursostirando cursos. 
opcionais. Se um dos estudantes nao passa uma mat6ria, ele tem de repetir esse curso, por si, 
no pr6ximo ano. Se passar o curso, pode continuar com essa classe para o curso completo
durante o ano seguinte. Se ndo passar o curso uma segunda vez, tern de sair da universidade por
pelo menos dois anos. Devido A grande proporqo de estudantes que trabalham e As regras
rfgidas quanto A repetiqdo de cursos, tern sido alto o ndimero de estudantes que largam a 
universdade completamente. Actualmente, prev6-se que apenas 4.0 estudantes acabardo por
completar o curso e forma,-se, de uma classe inicial de aproximadarnente 100 estudantes. Outras 
crfticas a respeito da escola de direito so que tempo demasiado 6 passado em estudo para
remediar a falta de preparaco em assuntos de ensino secund .rio, como portugu~s e ingl~s, e 
que hd um niimero demasiado alto de estudantes nas classes para que se possa aprender bern. 
H quem tambm diga que o currfculo deveria ser mais flexfvel, com 'lasses de mat6rias 
opcionais permitidas. Presentemente, o currfcuio estA a ser aperfeigoado, mas espera-se que
quaisquer mudanqas resultantes ndo sejam grandes ou designadas a efectuar quaisquer 
modificaqes fundamentais. 

A faculdade da escola de direito consiste, actualmente, de um corpo docente de oito 
professores, a tempo integral, e 31 professores, a tempo parcial. Dos membros da faculdade a 
tempo integral, tr6s deles sdo expatriados e cinco sao moqambicanos que se formaram em direito 
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em Portugal. Dos membros da faculdade, leccionando a tempo parcial, oito deles sdo de Porugal 
e os restantes de Mocambique. Todos eles formaram-se em direito. As normas e regulamentos 
que se aplicam aos professores sdo as mesmas que se usam por toda a universidade. Os saldrios 
pagos sdo equivalentes aos du governo, mas sem beneffcios sociais. (Por exemplo, professores
na posicAo mais alta sdo pagos ao nfvel de "directores nacionais"). 0 treino de professores que 
se planeou na Dinamarca (Ver a parte III C abaixo) no foi a,1 ida iniciado devido A falta de 
pessoas competentes que estejam interessadas em participar no programa. Muitas pessoas t~m 
outros empregos, visto serem membros da faculdade a tempo parcial, e outras tern famflias e
ndo meios para que elas os possam acompanhar, ou n.o querem deixar as famflias em 
Morambique. 

A biblioteca da escola de direito tern apenas aproximadamente 8.500 livros, muitos dos
quais estdo muito velhos e o acesso a eles 6 limitado. Presentemente, a escola de direito estA
utilizando instalaq3es em conjunto com o Centro para Estudos Africanos na cidade universiria 
nos subtirbios de Maputo. Actualmente, os pianos sdo de obter instalaq6es mais espaqosas para
a escola de direito, nos ediffcios universitArios que estdo a ser usados actualmente pela Faculdade 
dos Trabalhadores, que estA em processo de reduco progressiva. 

Necessidades e Pianos 

Na apresentaqdo ao Grupo de Trabalho fazendo pianos para o projecto do Banco 
Mundial, a escola de direito declarou que se propunha: 

* estabilizar e melhorar o corpo docente;
* consolidar o corpo decente actual corn professores de direito estrangeiros

interessados, os quais leccionaro e darao instruq~o prtica suplementar aos 
membros da faculdade; 

* melhorar o sistema de modo que mais estudantes passcm de ano;

* 
 aumentar o ntimero de livros e outros recursos da biblioteca; e 
* melhorar as instalag6es da escola. 

A curto prazo, a escola de direito prop6e: 

* aumentar os conhecimentos do corpo docente atrav~s de educaqlo suplementar;
* contratar seis professores siplementares (tr s mogambicanos e tr s expatriados);
* dar treino ao pessoai tcnico-administrativo; 
* estabelecer estudos dos programas de ensino "a distAncia"; 
• estabelecer um centro de pesquiss; 
* reorganizar o currfculo presente;

* 
 continuar o ensino de mat~rias importantes para a transformaq~o econ6mica do 

pafs; 
* preparar urn manual para guiar o trabalho dos professoroes;
• estabelecer um fundo que ajude alunos distintos a leccionar na escola de direito; 
* computarizar tarefas administrativas da escola de direito; e 
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• criar uma publicagdo peri6dica para a escola de direito. 

A meio prazo, a escola de direito prop6e: 

contratar cinco professores permanentes adicionais (para alcanqar um nfvel de 13 
professores, em comparaqdo com o objectivo de 19 professores);

* aumentar o ndmero e a qualidade dos estudantes que entrain na escola;
* implantar um programa de instruoo "a distAncia"; e 
* implantar um centro de pesquisas. 

Conversas corn o vice-reitor da esiola de direito indicam, com um ponto de vista prtico,

que a escola de direito tem pianos ae concentrar os seus esforgos no curso actual de cinco aaos
 
para preparar advogados. Ndo hi pianos de se oferecer urn grau 
 je bacharelado, como se tinha

feito antes da escola ter fechado, por se pensar que o retorno a esse programa seria urn factor
 
que complicaria o piano do curriculo da escola. No hA pianos para oferecer nenhum programa
designado a satisfazer o requerimento 'e aprendizagem ap6s a formatura; e, pelo que se pode
antever, haver, cursos de aperfeiqoantento para advogados formados, dados apenas por
professores visitantes de Portugal. A escola de direito ndo ve a possibilidade de um aumento
 
significante do nimero de individuos que se 
formam. Contudo, considerar, a possibilidade deiniciar ensino "a distAncia". Ndo favorece a criaqdo de outras escolas de direito (que

provavelmente seriam particulares) para aumentar o nirmero de novos advogados.
 

A escola de direito est, a considerar um pedido para reservar 20 lugares na escola de

direito para magistrados, do sistemajudicidrio e da repartigdo do Procurador Geral, que desejam

formar-se em direito. Contudo, n~o 
houve tempo de concluir as discuss6es sobre as normas a 
usar para estes aplicantes antes dos exames para a nova classe de direito serem dados, mas as
 
discuss6es serio continuadas.
 

2. Treino. no Servigo. para FuncionArios do Sector Ptiblico 

O Minist6rio da Justiqa tern estado a implementar um prograrna de treino para jtlfzes.
Presentemente, hA aproximadamente 25 jufzes a participar neste programa de cinco meses. 0 
programa centra-se nos jufzes de tribunals de distrito. A matdria do curso corresponde a
recomendaqfes do Tribunal Supremo. 0 curso concentra-se em mat6rias de ensino secunddrio 
e em aprender os textos dos c6digos jurfdicos existentes. Os instrutores que ensinarn os c6digos
s~o jufzes a nfvel mais alto ou outras pessoas que se formaramn em direito. A Embaixada dos
E.U.A. proveu auxflio para o financiamento deste treino. Este 6 o segundo curso deste tipo que
estA ser dado -- o primeiro foi dado em 1988. 0 Supremo Tribunal e o Ministdrio da Justiqa
gostariam que cursos semelhantes fossem obrigat6rios para todos os jufzes. Contudo, ndo foi
ainda feita uma avaliagdo da efichcia do programa e o seu efeito ou se determinou se o custo 6
razoivel. (Para uma discussdo mais extensa acerca destes cursos, ver o relat6rio adjunto sobre 
treino.) 

O Minist6rio da Justiqa tern pianos de oferecer um programa de treino para emprega6os 
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dos tribunais e outro pessoal administrativo do sistema judiciArio. 0 curso serd de seis meses 
para os novos empregados e tres meses para pessoas que jA estdo empregadas. 0 Minist6rio da 
Justiqa ndo desenvolveu treino no serviqo para as outras organizaq6es do segmento pdblico
sector judicidrio, em 

no 
parte devido A falta de fundos. Gostaria de poder faze-lo, assim como 

continuar o treino que foi comegado no sistema judicidrio. Contudo, a sua organizaq.o para
fornecer o treino no 6 eficaz. Por exemplo, n.o hd nenhuma pessoa A testa do projecto. 

Centro de Estudos Judicidrios 

Na apresentaq~o ao Grupo de Trabalho do projecto do Banco Mundial, o Minist6rio da
Justiqa advogou a criagdo de um Centro de Estudos JudiciArios que fomecesse cursos a curto 
prazo, t6cnicos e profissionais, por um ou dois anos e cursos especializados de tres a cinco 
meses. 0 Centro comeqaria como uma insfituicdo t6cnico-profissional e tomar-se-ia uma
instituico com capacidade de oferecer instruao superior e especializada. A curto prazo, o 
Minist6rio da Justicga dedicar-se-ia a: 

implementar cursos de estudo de um ano e cursos de seis meses de habilitaq.o de 
jufzes e de magistrados na repartigo do Procurador Geral; 

implementar cursos de tres mesesa cinco para estudo e habilitagdo do pessoal 
profissional e de apoio para as organizaq6es do sector de justiqa; 

* fazer andlises para definir os pianos para o Centro sobre: 

- a natureza dos cursos oferecidos a nfvel m&eio, 
- os requerimentos para dar entrada nos cursos,
 
- os currifculos gerais,
 
- os materials de ensino a serem usados, 
e
 
- o tipo de instalag6es necessArias.
 

k meio prazo, o Minist6rio da Justiga implementaria a criagdo do Centro, comegaria a
implementar cursos "p6s-foripatura" ("post-graduate") e a fornecer treino relativo a contratos 
financeiros internacionais e outras Areas especializadas. 

Para iniciar o processo, o Minist6rio da Justiga gostaria de trazer conselheiros, a curto 
prazo, do escrit6rio de treino do Estado da Calif6mia e da escola de direito de Portugal para
aujar a delinear mais concretamente o teor e a prepaaoo do Centro. As discuss6es deveriam 
incluir o grau a que todas as organizag6es de treino do sector judicial se deverio centralizar em 
um sistema ou instituiq~o, a enfase relativa que deve ser dada ao treino de pessoas que desejam
dar entrada nas organizag6es do sector e nas que jA estdo a cperar dentro do sector, e a
metodologia que deve ser usada para ensino "a distncia". Outro t6pico a explorar 6 a relaqo 
que deverA haver entre o Centro proposto e a escola proposta para agentes de polfcia e 
inspectores. 
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3. 	 Educag~o Suplementar ("Continuing Education") de Advogados do Sector 
Privado 

Presentemente, n.o existe um programa de educagdo suplementar ("continuing
education") para advogados privados. A escola universitAria de direito estA a considerar a ideia 
de organizar um programa desse tipo corn professores expatriados. A provisdo de tal treino 6 
agora a responsablidade do INAJ e 6 teoricamente uma das razfes para a criaqdo da Ordem dos 
Advogados. Contudo, ndo hA pianos concretos ou propostas para avanqar tais ideias. 

4. 	 Educago Cfvica 

Presentemente, o INAJ estA a dirigir alguma educaoo ptblica a respeito de direito. 0
INAJ afirma que os seus programas de rAdio t6m tido efeito nas percepl6es do ptiblico e tern 
pianos de preparar panfletos, integrando a orientagdo e os textos que t m feito parte do programa
de r, dio. Tem havido auxflio do USIS e do programa dinamarqu6s de ajuda neste sentido. (0
auxflio dinamarqu6s continuar,). A natureza e o futuro deste programa sdo discutidos no 
relat6rio adjunto a respeito do piano de accdo de treino. 
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1I. PROGRAMAS E PLANOS ACTUAIS 

A. Prioridades e Pianos do Governo de Moambipue 

0 Governo da Reptiblica de Mocambique exprimiu a sua intengo de intensificar a
operaqdo do sector jurfdico e das suas instituiq6es, considerando-se tal urn dos passos mais
importantes na transioo para democracia multipartiddria e o princfpio geral de direito. 0 
Governo reconhece a importfncia da independencia do braqo judiciArio e o papel desempenhado
por advogados com treino, tanto dentro dos diversos departarnentos do governo como fora,
operando independentemente dele. Tammrn dl nfase A necessidade de preparar e passar
legislaqo para efectuar as provis6es da Constituiqo de 1990 e modernizar o serviqo jurfdico 
numa economia de mercado. De facto, a importAncia que o Governo da Repulblica de
Morambique aparenta dar ao treino de profissionais de direito e preparaqAo de legislaqdo de 
reforma 6 tal que 6 possfvel que a necessidade de outras reformas no sector seja atenuada. 

Contudo, o Governo da Reptiblica de Mogambique nao tern urn piano formal ou
declaraqdo de prioridades para trabaho no sector jurfdico. 0 que se aproxima mais de tal 6 o
relat6rio narrando as conclus6es do semin rio de Fevereiro de 1991 organizado pCI3 Banco 
Mundial. 0 relat6rio baseou-se principalmente em declaraqSes feitas por cada uma das entidades
principas do sector no que diz respeito As necessidades e as formas de actuar. As discuss~es na 
secqo anterior, parte II, incluirarn os pontos principas de tais declaraq~es. Como essas 
declaraq6es ndo foram integradas num programa ou se fizeram escolhas a respeito do foco ou
6poca para implantar um piano geral, o Banco Mundial darA suporte Apreparaqdo de uma 
estrat6gia noe pianos de acr~o, como pare do seu projecto, o qual dever, ser implantado 
comeqo de 1993. Essa estrat~gia deverA identificar as principais reformas, da polftica e
instituiq6es, a serern feitas pel Governo da RepdLblica de Moqambique. 

B. Actividades com Suporte do Governo dos Estados Unidos 

1. AID 

0 primeiro auxflio da A.I.D. ao sector de justiga foi a inclusio de 500.000 d6iares no 
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Projecto das Instituiq~es Democriticas para dar assist6ncia As an1ises e actividades priorit.rias 
para avigorar o sector. 0 primeiro uso de fundos em conformidade com este projecto foi para 
os tr s consultores, os quais elaboraram este relat6rio eos dois relat6rios adjuntos relacionados 
a um plano de acqdo para treino e um piano de acqdo para reforma judicial. Podem-se usar as 
recomendaq6es nestes relat6rios como base para actividades adicionais, as quais receberdo 
fundos, de acordo com o projecto actual, ou para a preparaq.o de um projecto a longo prazo, 
o qual deveria vir a receber fundos pr6prios, em separado. 

2. uSlS 

USIS fez arranjos para tr6s viagens de observaqdo aos Estados Unidos por representantes
do sector jurfdico de Mogambique. A primeira foi uma visita de um ms, em outono de 1989, 
por dois membros do Supremo Tribunal e um juiz, a nivel de provfncia, de Maputo. A segunda 
e terceira visitas de um ms, na primavera de 1991, foram de dois juizes do Supremo Tribunal,
dois jufzes dos tribunals das provfncias, dois promotores pdblicos a nfvel de provfncia e o chefe 
da divisfo jurfdica da vice-presid~ncia. 0 foco das viagens foi a independ6ncia judiciAria. Al6m 
disso, a USIS patrocinou a visita de tr6s professores americanos e um jufz, tamb6m americano, 
ao semindrio-em Agosto de 1991 do Centro para o Estudo de Direitos Humanos de Columbia 
University, re2 ada um Uganda e em que compareceram representantes desse pals, ZAmbia,
Zimbabud e Mogambique. No futuro, USIS gostaria de mandar professores dos Estados Unidos 
a Mogambique para trabalho relativo a treino jurfdico de juizes. 

3. Secc~o Polftica da Embaixada dos Estados Unidos 

A Secqdo Polftica da Embaixada dos Estados Unidos forneceu auxflio de 70.000 d6lares 
ao Govemo da Repdlblica de Moqambique para apoiar o treino de 25 jufzes do Jufzo Federal em 
Maputo. (Ver a secq~o II F 2, acima). 

C. Outras Instituices Doadoras 

At6 hoje, a Dinamarca tern sido o doador mais activo no sector de justiga em 
Mocgambique, mas a implantago de seu programa ocorreu apenas hA um ano. No futuro, o 
doador predominante ao sector jurfdico serd muito provavelmente o ,S3. por duas..'co Mundial 
raz6es -- o tamanho do projecto que estA a planear e o papel que provavelmente ird assumir na 
coordenaqdo das actividades dos outros doadores. 

1. Banco Mundial 

Como parte da sua preparago para urn grande projecto de muitos sectores ("Capacity
Building Project"), o Banco Mundial tern estado a estudar as necessidades do sector jurfdico de 
Mogambique e a preparar um programa que vA de encontro a essas necessidades. No curso 
destas preparaq6es, tem cooperado com o programa de auxflio sueco, e o consultor jurfdico do 
Banco Mundial tern tido contacto em seu trabalho com o reitor da escola de direito. Em 
Fevereiro de 1992, organizou-se um seminirio em Mocambique, corn o auxflio de um professor 
portugu~s de direito da escola de direito, para discutir os relat6rios apresentados por vdrias 
instituiqtes do sector e chegar a concluses relativas s necessidades merecedoras de atengo. 
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O Minist6rio da Justiga formou um Grupo de Trabalho corn representantes da escola de direito,
sistema 	judicidrio, INAJ, a reparticqdo do Procurador Geral e o Tribunal Administrativo. 0
Grupo 	de Trabalho devenr preparar a proposta final do projecto, para ser apresentada ao Banco
Mundial, e dirigir a implantag~o do projecto. 0 foco do projecto 6 avigorar a escola de direito,
computarizar a informaqdo jurfdica e dar treino ao pessoal das instituiq6es do sector jurfdico.o Banco Mundial tern dado 6nfase A necessidade de se preparar, discutir e aprovar uma
estrat6gia a longo prazo para o aumento da capacidade jurfdica; assim como a necessidade de
esforqos especiais para coordenar as actividades de todas as instituiges do sector e das vdrias
organizaq6es doadoras. Para apoiar tal coordenaqo, o pessoal do Banco organizou reuni6es dos 
representantes dos principais doadores bilaterais em Moqambique para explicar o processo do
projecto e encorajar a coordenaqdo dos programas dos doadores e do projecto proposto. 

A componente do projecto do Banco Mundial visardo o envigoramento das instituigbes
jurfdicas e treino estA a ser planeada, a um custo bdsico de 7 milh6es de d6ares. As 
componentes consistiriam de "actividades nas Areas -e: 

(a) 	 Delineaq:o e implantaqo de uma estn't6gia a longo prazo e um piano de acqo 
para avigorar a profissdo jurfdica e o sistema judicidrio em Morambique (U.S.$ 
800.000); 

(b) 	 Melhoramento da qualidade e eficiencia de serviqos jurfdicos, assim como treino 
para o braqo judicidrio (U.S.$ 3,4 milh6es); 

(c) 	 Facilitaqo da disseminago das leis e administraqo de justiqa atrav6s da
instalaq~o de sistemas modernos e automatizados de informagdo jurfdica; elevar 
o nfvel de qualidade dos recursos e operaq6es das bibliotecas de direito; dar 
assistencia ao processo de reforma jurfdica atrav6s de serviqos consultivos, 
semind.rios, e a preparagdo de materiais jurfdicos (U.S. $932.000); 

(d) 	 Assistncia ao desenvolvimento de instituic,6es-chave jurfdicas, tais como o 
Tribunal Administrativo, o Centro para Estudos Judicirios, a Ordem dos 
Advogados, e MULEIDE (U.S. $610.000); e 

(e) 	 Avigoraramento das instituiq6es responsdveis pela implementagdo do projecto(U.S. 	 $1,3 milhdo)." 

Este programa 6 grande e global. Contudo, ndo 6 provivel que o Banco Mundial possa
dispor de todos os recursos que se calcula serem necessdrios e estA a procurar financiamento 
para suplementar estas quantias. Os fundos suplementares seriam destinados ao treino local de
jufzes, t6cnicos judiciArios, arquivistas e notArios; para treino no estrangeiro, a curto prazo, de
pessoal administrativo das institui, es do sector; e treino jurfdico, a longo prazo, no estrangeiro
(muito provavelmente em Portugal). Al6m disso, o pessoal do Banco Mundial tem a opinido que
o programa ndo serd suficiente para abranger todas as necessidades do sector e pediu que outros 
doadores considerissem a adicdo de seus recursos para tal fazer. 
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Em especial, o Banco Mundial sugeliu que AID considersse dar auxflio As actividades 
seguintes, a curto prazo: 

0 serviqos consultivos, a curto prazo, dos Estados Unidos e Portugal para
determinar a viabilidade institucional, financeira e t~cnica de estabelecer um 
Centro para Estudos Judicirios (custo aproximado U.S.$ 50.000); 

0 serviqos consultivos, a curto prazo, para analisar e fazer recomendaq6es sobre os 
sistemas apropriados para computarizar vtrias instituiq6es do sector (custo 
aproximado U.S.$ 20.000); 

* 	 visita de estudo a programas de reforma judicidria de AID em Col6mbia, 
Venezuela, ou Guatemala (custo aproximado U.S.$ 40.000); 

* 	 custos de viagens de dois membros do pessoal, da repartiqdo do Procurador 
Geral, que receberam bolsas de estudo, para obter treino pr-tico na repartiqdo do 
Procurador Geral de Portugal (custo aproximado U.S.$ 4.500); 

* investigaqo de arranjos possiveis, para emparceirar a escola de direito corn 
vArias das principas escolas de direito dos Estados Unidos (custo aproximado 
U.S.$ 20.000); 

a 	 estudo da necessidade de revisdo do direito comercial (custo aproximado U.S.$ 
12.000). 

O pessoal do Banco Mundial sugeriu que AID consider-sse dar auxflio As seguintes 
actividades, a prazo mais longo: 

* criagdo da Ordem dos Advogados privada que se prop6s,
 

0 avigoramento dos tribunals comunitrios,
 

* 
 delineag~o de formas de apoio ao INAJ para melhorar o fomecimento de serviqos 
juridicos aos necessitados, 

0 exploragdo de m~todos altemativos de resolver disputas, 

a preparago de um c6digo de direito ambiental, 

0 revisdo 	do direito de famflia, e 

• aperfeiqoamento da lei do processo penal.
 

lf evidente que o tamanho e natureza do projecto planeado o colocam em posiq~o de
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ronice em discuss6es de trabalho futuro no sector jurfdico em Mozambique. Polfticas ou 
actividades que ndo sejam consistentes com a sua orientaqdo ndo terdo probabilidade de ir para 
a frente. Contudo, hd certos aspectos do projecto que se podem tornar pontos fracos ou
problemAticos e que merecem consideraqo. Com tal em mente, a AID deve-se associar 
activamente corn o Banco Mundial e outros doadores interessados em suas actividades. Os 
t6picos mais provAveis para tal atenqdo futura sdo: 

* 	 a capacidade retentiva das instituiq6es do sector jurfdico e a relagdo entre o 
avigoramento dessa capacidade e a programaoo das actividades do projecto; 

* 	 a necessidade de concentraq~o e de definir as actividades de modo mais concreto; 

* a necessidade de identificar a poliftica e as reformas institucionais que devem ser 
apoiadas; 

* 	 a necessidade de incorporar, propositadamente, a experi ncia de sistemas 
jurfdicos modemos Aparte da de Portugal; 

0 	 a aceitabilidade dos custos de diversos programas de treino que estao a ser 
propostos; e 

* 	 a necessidade de incluir avaliaq6es e reformas de metodologia nas actividades de 
treino a receberem apoio. 

2. 	 Bral 

O Brasil ndo dd assist~ncia financeira a Mocambique no sector jurfdico. Contudo, a 
Embaixada Brasileira faz arranjos para o intercfmbio de pessoas, se houver a contribuiqdo de 
fundos para os financiar. Por exemplo, a Embaixada Brasileira fez pianos recentemente para a
visita de uma semana a Moqambique de dois professores brasileiros para leccionarem sobre a 
organizaq~o do poder judicidrio do Brasil, sob a constituiqdo de 1988, e o processo civil 
brasileiro, e estA agora o fazer preparativos para a visita ao Brasil de quatro juristas e 
professores mocambicanos que desejam observar o modo como o sistema judicitrio brasileiro 
fiscaliza as eleiqes. Aldm disso, pode haver profissionais brasileiros cuja estadia em 
Moqambique resultou de arranjos feitos Aparte da Embaixada. Actualmente, ndo hA pianos de 
modificar esta situaqo. 

3. 	 Dinamarca 

Em consequencia de discuss6es que ocorreram durante 1989 e 1990, e de uma missdo 
de avaliaoo em finais de 1990, o Departamento de Desenvolvimento e Cooperaqio Internacional 
da Dinamarca (DANIDA) preparou um programa de assistncia ao sector jurfdico para ser 
implementado durante um perfodo de tr~s anos, a partir de Maio de 1991. 0 nfvel de auxflio 
financeiro 6 estimado a 2,5 milh6es de d6lares. Os objectivos do programa sdo: aumentar a 
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qualidade do ensino universitArio de direito; avigorar o desempenho do Tribunal Supremo e do
 
INAJ; melhorar os conhecimentos do pLblico acerca dos processos democriticos e de direito
 
civil e direitos humanos; e estabelecer ura colaboraqdo entre as instituiqfes acaddmicas de
 
Moqambique e Dinamarca. As instituiq5es principais dinamarquesas que estio envolvidas sdo:
 
a Faculdade de Economia e de Com6rcio e a Faculdade de Linguas Modernas da Escola de
 
Comrcio de Copenhaga, a Universidade de Copenhaga (especialmente os seus cursos de direito
 
em ingl6s atrav6s do programa de interc:mbio Erasmo), e o programa doutoral do Centro da
 
Universidade Roskild, em ci6ncias sociais. As instituig6es mogambicanas principals que

beneficiam sdo a escola de direito universitdria, o INAJ e o Tribunal Supremo. 

As actividades relacionadas com a escola de direito da universidade incluem as seguintes: 

um programa experimental durante o primeiro ano consistindo de: (i) sete 
estudantos do quinto ano da escola de direito que ir.o estudar ingles em 
Zimbabu6 antes de seguirem para um programa de treino na escola de direito da 
Dinamarca e depois regressardo para ensinar na escola de direito, (ii) tr6s 
estudantes do quinto ano de direito que irdo estudar por um ano em Portugal e 
depois regressar o para ensinar na escola de direito, (iii) membros antigos da 
faculdade da escola de direito q le irdo a semintrios de duas a tr6s semanas na 
Dinamarca, (iv) professores da eO, -)la de direito dinamarquesa que irdo organizar
semindrios de tres semanas em Mocambique, e (v) professores da escola de 
direito de Portugal que ir.o leccionar na escola de direito; 

professores de direito morambicanos frequentando semin rios regionais na Africa; 

orogramas de doutorado no estrangeiro para dois professores de direito; 

fornecimento de livros, jornais, equipamento e mobflia para a biblioteca da escola 
de direito assim como os servigos, por dois anos, de um bibliotecArio expatriado, 
o qual 	treinar, tres assistentes mogambicanos; 

* doacqo 	de livros de direito para os estudantes; 

0 	 construg~o de um centro social para estudantes; 

* 	 renovaqdo de instalaq6es, inclusive mobflia e equipamento; 

* 	 fomecimento de vefculos para transporte dos membros da faculdade e de 
empregados administrativos. 

Suplementos salariais para membros da faculdade de direito 6 uma possibilidade que serd 
considerada -- mas apenas se estiver integrada numa politica salarial coordenada do governo -
assim como o fornecimento de apoio a pesquisa ap6s ter sido feita ura avaliagdo da aptiddo da 
escola 	de direito nesse sentido. 
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As actividades corn o INAJ incluirdo as seguintes: 

* 	 fornecimento de mobflia, livros, equipamento e artigos de consumo t repartiqdo 
central e repartiqfes secund ias em seis provfncias; 

0 auxflio 	do bibliotecdrio dinamarqu6s acima mencionado; 

0 auxflio para treino de assistentes judicidrios das repartiqes da provincia por meio 
de seminLios anuais de tres semanas em Maputo; 

0 	 auxflio para educaqdo cfvica atravds de: (i) financiamento de transmiss~es pela
r'Adio, (ii) financiamento da publicaqdo de um boletim corn circulaqdo de 5.000, 
e (iii) fornecim2nto dos serviqos de um consultor de meios publicitrios por dois 
perfodos, de tr6s meses por cada perfodo. 

As actividades relacionadas com o Supremo Tribunal incluirao as seguintes: 

- o fornecimento de livros de direito e de jornais para a biblioteca (inclusive 
assinaturas contfnuas de, materiais portugueses); 

-	 auxflio financeiro para a publicaqdo de urn boletim peri6dico; 

- fomecimento de hardware e software de computadores para fun 6es 
administrativas (que serdo identificadas mais tarde pelo consultor a curto prazo); 

- auxflio para a criagdo de uma classificaq~o computarizada de informacdo jurfdica 
da biblioteca; 

- uma visita pelos membros do Supremo Tribunal Dinamarca para observar os 
procedimentos de fiscalizagdo de eleiq6es. 

At6 hoje, aproximadamente 50.000 d6lares foram providenciados para equipamento de 
escrit6rio e artigos de consumo. Tr6s professores de direito de Portugal term estado a ensinar na 
escola de direito; o consultor de meios publicitrios de Mocambique para o programa de rddio 
do INAJ jA foi identificado; e a bibliotecdda dinarmarquesa tambrn ji foi identificada e fizeram
se preparativos para a chegada dela em Agosto de 1992. 

4. 	 Nruega 

O programa de auxflio noruegu~s jd deu apoio a diversos programas de pesquisa no 
sector jurfdico. Um deles foi conduzido pela escola de direito corn o objectivo de incorporar o 
direito comurn de famflia no c6digo penal. Outro deles foi dirigido pelo Departamento de 
Investigacqo e Legislacdo do Ministdrio da Justiga para elaborar artigos e livros. 0 primeiro 
programa n~o se completou. 0 segund& resultou em diversos artigos, mas as pessoas envolvidas 
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deixaram o pals e descontinuou-se o trabalho. Aldm disso, uma advogada norueguesa associada 
corn o programa noruegu~s de ajuda em Moqambique e uma pessoa do Centro para Estudos 
Africanos artalisaram a experi6ncia das mulheres em tribunais comunitUios em Maputo. Neste 
momento, ndo hi piano de actividades adicionais de ajuda ao sector jurfdico. Contudo, no 
futuro, a advogada norueguesa deverd concentrar a sua atenoo na continuaqdo da andlise do 
trabalho dos tribunais comunitAfios e o trabalho corn grupos de mulheres. 

5. 	 Portugal 

O auxflio de Portugal ao sector jurfdico moqambicano 6 transmitido de dois modos: 
atravds do acordo entre a Universidade de Coimbra de Portugal e a escola de direito e de urn
protocolo entre os minist6rios dajustiqa de Portugal e Morambique. A princfpio, os dois acordos 
eram apenas para os anos de 1991 e 1992, mas esse perfodo foi prolongado devido b 
implementaqdo lenta. 

Conforme o acordo entre as universidades, tr6s profesores de direito portugueses t6m 
estado a leccionar na escola de direito. 0 protocolo entre os ministdrios de justiqa prescreve
actividades conduzidas nas seguintes dreas: 

a 	 Seis jufzes moambicanos ser-o mandados a Portugal, todos os anos, para treino 
no Centro de Treino Judicidrio de Portugal. 

0 	 Haverd treino, a curto prazo, de jufzes em Mocambique a partir de 1993. 

0 	 Haver, treino dos magistrados da reparticdo do Procurador Geral. 

* 	 Assist6ncia t~cnica ser-f providenciada para reformular o sistema judicidrio
(especialmente em relagdo ao processo penal e ao trabalho nos Registos). 

0 	 Assist~ncia tenica serd providenciada para a computarizaqdo das operaq6es do 
Minist6rio da Justiqa. 

* Oito pessoas do sector de pris6es irdo a Portugal para receber treino. 

* Os magistrados e o pessoal de apoio do Tribunal Administrativo receberdo tr6s 
meses de treino em Portugal a partir de 1993. 

* 	 Assist~ncia t&nica serd providenciada para preparar uma lei org~nica para o 
Tribunal Administrativo. 

0 Treino serd fornecido ao pessoal de apoio do sistemajudicilio, corn duas pessoas
indo a Portugal por dois meses por ano e instrutores portugueses indo a 
Mocambiaque por tr~s meses para trabalho corn o pessoal dos tribunais de 
provincia e distrito. 
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0 Livros 	e publicag6es peri6dicas sero fomecidos Abiblioteca do Ministdrio da 
Justiqa. 

Treino serA fomecido ao pessoal dos Registos e Notariados atrav6s de seis a oito 
meses de treino pr~tico em Portugal e frequentando um curso suplementar ("post
graduate") de seis meses na Universidade de Coimbra. 

0 	 Treino serd fomecido a seis agentes da policia investigativa, por seis meses, em 
Portugal e a 45 agentes em Moqambique. 

* 	 Assist6ncia t6cnica serA providenciada a unidades da polfcia nos campos de 
anilise, projecq.o e implantaqo. 

Da lista acima, apenas se iniciou o treino, a longo prazo, de jufzes e treino "post-graduate" de 
um advogado do Registo em Portugal. Para levar a cabo as outras actividades sern preciso 
esperar a preparaqdo de propostas concretas da parte de Mogambique e a disponibilidade de 
fundos. 

6. 	 Su1ci 

O programa de auxflio sueco gostaria de se tomar activo e auxiliar o processo de 
democratizaqo de Moqambique, inclusive o avigoramento do princfpio geral de direito. 0 
programa est, a usar (., serviqos de um professor sueco de sociologia de direito para ajudar a 
analisar a situaqo mNoambicana. Espera-se o seu relat6rio no ver-o de 1992. 
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Capitulo IV 

SUGESTOES DE ORGANIZAC/)ES DE TREINO DOS ESTADOS UNIDOS 

Este cqpftu!o dA sugestfes de v~rias organizaqfes dos Estados Unidos que ajudam a
fornecer assist~nciu tdcnica e a desenvolver associaqges com universidades americanas assin 
como mecanismos para a troca de informagdo. A seguir, sumarizamos a informaqdo obtida,
dando o nome da pessoa a contactar, endereqo e ntimero de telefone assim como uma descriqdo
breve dos serviqos que fornecem: 

A. 	 Center for Judicial Education and Research (Centro de Educa io Judicidria e 
Pesquisa) 

Paul M. Li, Director
 
2000 Powell Street Suite 850
 
Emeryville, CA 94608-1899
 
(510) 464-3828 

0 pessoal do CJER pode planear e conduzir programas de treino especializados em 
Moqambique ou forecer treino no CJER da Calif6mia. No segundo caso, C,+:reino pode ser feito 
com o auxflio de int6rpretes portugueses. 

B. 	 The National Judicial College (Universidade Tudiciaria Nacional) 

V. Robert Payant, Dean (Reitor)
 
University of Nevada, Reno
 
Reno, Nevada 89557
 
(702) 784-6747 

Esta universidade tem delineado e apresentado programas especiais parajufzes estrangeiros e tem 

tradutores h disposiqo. 

C. 	 Howard University School ofLaw (Escola de Direito da Howard University) 

Henry Ramsey, Dean (Reitor)
 
2900 Van Ness Street, N.W.
 
Washington, D.C. 20008
 
(202) 806-8000 

A Universidade Howard tem fomecido cursos curtos e visitas de estudo a jufzes da 
Africa. 
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D. 	 University of California, Davis (Universidade da Calif6rnia, Davis) 

University Extension
 
Beth Greenwood
 
Da ,is, CA 95616
 
(916) 757-8569 

A "University Extension" em Davis oferece urn curso de Orientaq~o em Direito 
Americano para advogados estrangeiros e pessoal judicidrio, corn 6nfase na administraqgo 
de justiqa. 

E. 	 International Law Institute (Instituto Internacional de Direito) 

Stewart Kerr, Executive Director (Director Executivo)

1615 New Hampshire Avenue, N.W.
 
Washington, D.C. 20009
 

ILI oferece cursos de quatro semanas a funcionbrios, advogados e pessoal judicidrio
estrangeiro em Administraqgo de Justiqa, Orientaqdo ao Sistema Judici;rio dos Estados 
Unidos e outros. 

F. 	 Southwestern Legal Foundation (Fundaoo Jurfdica do Sudoeste) 

P.O. Box 830707
 
Richardson, Texas 75083-0707
 
(214) 690-2370 

A Fundaqdo apresenta a Academia de Direito Americano e Intemacional, a qual oferece 

cursos, tais como Introduqo ao Processo Jurfdico Americano. 

G. 	 African-American Institute (Instituto Africo-Americano) 

1625 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20036 
(202) 667-5635 

O Instituto conduz semindrios e visitas de estudo para funciondrios africanos, inclusive 
o pessoal do sector judicidrio. Intdrpretes estar~o Adisposigdo se for necessdrio. 

H. 	 Outras Institui 6es dos Estados Unidos que oferecem treino judici.rio e ddo lugar a 
jufzes estrangeiros, em seus cursos e em visitas de observago do sistema judicidrio dos 
Estados Unidos, incluem: 

1. 	 Center for the Administration of Justice, Florida International University (Centro 
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para Administragdo de Justiqa. Universidade Internacional da Fl6rida), (Miami, 
Fl6rida).

2. 	 National College of Juvenile and Family Court Judges (Universidade Nacional de 
Jufzo de Menores e de Famflia), (Reno, Nevada).

3. 	 Michigan Judicial Institute (Instituto Judicirio de Michigan), (Lansing, Michigan)
4. 	 Federal Judicial Center (Centro Judicidrio Federal), (Washington, District of 

Columbia)
5. 	 Florida Judicial College (Universidade Judicidria de Fl6rida)
6. 	 New Jersey Administrative Office of Courts (Escrit6rio Administrativo dos 

Tribunais de Nova Jersey) 

No que diz respeito a outras instituiq6es, t International Development Law Institute 
(Instituto de Direito de Desenvolvimento Internacional) em Roma oferece cursos relativos Alei,
embora ndo tenha cursos especificamente designados para pessoal do sector judiciLio ou 
administrativo. Hi tambdm centros de treino judicidrio, na Espanha e Franqa, que podem ser 
de interesse. Em conclusdo, tambdm deveremos considerar os centros de treino no Brasil e a 
disponibiliade de instrutores competentes que falem portugu~s. 

Logo que informaqdo adicional estiver t disposiq~o, Checchi encaminhd-la-A Miss~o. 
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Capftulo V
 

SUMARIO DAS ACTIVIDADES DE TREINO
 

Este Capftulo final identifica dez das maiores actividades de treino que deveriam ser
realizadas para que o programa tenha influencia permanente. Cada ura das dreas 6 identificada 
e sugerem-se algumas responsabilidades para as diversas organizag6es, como se descreve nos 
Capftulos I a IV. 0 contratador sugere que A.I.D. poderia ser o catalisador para iniciar alguns
destes programas mas apoio considerAvel ser-A necessfrio por parte do Governo da Reptiblica de
Moqambique e outros doadores. As gxeas de actividades e patrocinadores sugeridos seguem 
abaixo: 

1. 	 Organizar o modo de identificar, continuamente, as necessidades de treino 
conforme as mudangas (CEJ); 

2. 	 Treinar instrutores (CEJ); 

3. 	 Seleccionar os materiais de treino (CEJ); 

4. 	 Desenvolver currfculos e delinear o piano dos cursos (CEJ); 

5. 	 Propor programas para profissionais jurfdicos que n.o receberam treino 
profissional (CEJ e a Faculdade de Direito); 

6. 	 Efectuar o treino de pessoas empregadas em serviqos de justiga, a nfvel de 
provfncia e distrito (CEJ); 

7. 	 Identificar intervenq6es de instrugdo prdtica para aumentar a compreensdo do 
ptiblico a respeito do sistema jurfdico (MOJ, INAJ, DANIDA, e A.I.D.); 

8. 	 Sugerir as necessidades de materiais de treino, informagao e equipamento (CEJ); 

9. 	 Investigar as relaq6es entre o direito comum e civil em pafses subdesenvolvidos 
(Faculdade de Direito, A.I.D., e outros doadores); 

10. 	 Achar um sistema para avaliar o treino fomecido (CET). 

4
 



Oito das dez dreas supracitadas indicam responsabilidade por parte do CEJ, o qual serd 
encarregado de implementar um ambicioso programa, enorme e complexo, para treinar o grande
ndmero de pessoal do sector de justiqa. Os ndmeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 Sao discutidos no 
Capftulo II ou Capftulo III. 0 ndmero 7 e ntlmero 9 s o descritos a seguir visto o Ambito do 
trabalho do contratador os abranger. 

A. 	 Identificagio das intervengies de instrugo prdtica para aumentar a compreensa0 
do sistema juridico do pdblico . 

Os 6rg5.os de comunicago das organizaq6es do sector t~m seguido uma orientaqgo
tradicional -- fazendo menqdo dos chefes de organizaq6es quando estes aparecem em pessoa e
de cnviar boletins Aimprensa. Aldm disso, o jornalismo de Morambique estA na infAncia, corn 
poucos profissionais que reveberam treino jornalfstico. Em geral, eles ndo tem tido a tend~ncia 
de divulgar informaqao sobre os programas e os problemas enfrentados pelo sector de justiqa.
Atd certo ponto, no que diz respeito Adivulgaqdo de notfcias do sector de justiqa, esta situaqgo
tern resultado numa 6nfase em crimes violentos, por parte dos media em massa. Esta situaqdo
contribui Aimpress~o negativa que a maior parte do povo tern acerca da operaqdo do sector de
justiga. E importante que o pdblico compreenda que as novas actividades significam um 
melhoramento. 0 contratador sugere que o sector de justiga de Mozambique e outros doadores 
apoiem esforqos para que esse objectivo seja alcanqado, favorecendo a criaqdo de ura nova
estratdgia de relaq6es piiblicas nas organizaqes-chave do sector e a divulgaqdo de informaqdo,
sdria e digna de confianqa, sobre o sector e os seus programas pelos media em massa. 

HA urma variedade de programas que o Governo da Repdlblica de Morambique pode
considerar para se certificar de que os t6picos de importAncia do programa de reforma do sector 
s~o explicados adequadamente ao pdblico. Em outros parses, dd-se a implantaqgo de projectos 
para financiar a compra de espaqo, em dois ou tres jornais de alta circulagdo, todas as semanas, 
para a divulgaqdo de informaqo ao pulblico acerca dos programas. Este tipo de actividade 
tamb~m pode servir para instruir os jomalistas e os orgdos de comunicagdo seleccionados acerca 
do sistema de justiqa e os seus problemas. Seria de esperar que esses jornalistas possam preparar
artigos sobre os t6picos seleccionados para serem discutidos, assim como quaisquer cutros quC 
os pr6prios jomalistas possam propor e que podem tambdm ser aprovados e incluidos. Hd a 
possibilidade de se fomecer um fundo para fins de pesquisa por jomalistas. Contudo, essa 
actividade ndo deverd ser utilizada para exercer controlo sobre o conteddo dos artigos ou das 
editoriais a serem publicadas. Essa serd a responsabilidade dos 6rg~os de comunicagdo e dos 
jornalistas seleccionados. 

DANIDA (A. I.D. Dinamarquesa) estA a fornecer auxflio extenso As instituiqfes jurfdicas
morambicanas, com um orqamento de 17.269.000 DKK (cerca de 3 milh6es de d6lares). 
nosso grupo reveu a informagao e as campanhas dos 6rgdos de comunicaqdo que DANIDA estA 
a auxiliar, atrav6s do INAJ (Instituto de Assist~ncia Judicidria), na sua tentativa de levar a cabo 
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a divulgaqco de informaqao e campanhas de comunicaqdo sobre problemas relacionados corn a
justiqa, na vida do dia-a-dia, corn assist ncia financeira e t6cnica -- a 6iltima para o 
desenvolvimento e comunicaq.o dos media. DANIDA esti a auxiliar o INAJ nas transmiss6es 
pela nidio e na preparaqdo de comunicaq6es impressas corn informaq.o sobre problemas
jurfdicos diversos e os direitos e deveres dos cidaddos, de acordo corn a nova constituiqdo.
Prev&se a divulgaqo de informaq~o aos cidaddos sobre o sistema muitipartidtrio, processos
eleitorais e nova legislaqdo em consequ~ncia da nova constituiqdo, etc. 0 INAJ tambdm se estA 
a preparar para publicar um boletim trimestral corn o auxflio de DANIDA. 

0 INAJ estA a identificar e elaborar outros meios de informaqdo e de t~cnicas de 
comunicaqdo, em colaboraqo corn um consultor de media/comunicaq6es, o qual tern experiencia 
nos media de imprensa e programas de rAdio/audio em parses subdesenvolvidos. 

De modo geral, a campanha dos media em massa do INAJ parece estar a progredir
satisfat6riamente. Por essa razo, presentemente, o consultor ndo estA a recomendar a 
participaqdo de USAID/Maputo, visto se terem identificado muitos outros projectos da A.I.D. 
de alta prioridade. E muito provdvel que a situa~o mude quando a Missdo der auxflio ao 
Govemo Federal de Moqambique relacionado corn os processos eleitorais. 

B. Relaoo entre o Direito Comum e Civil em Parses Subdesenvolvidos 

A partir de 1980, o Minist~rio da Justiqa comeqou a investigar as relaq6es entre o direito 
comurn e civil, nomeadamente a relaio deles ao direito de famflia. 0 piano de acqdo de 
reforma jurfdica, o qual faz parte integral deste projecto, resume essas investigaq6es e 
recomenda as etapas necessdrias para incorporar Areas complexas do direito tradicional. 
Infelizmente, a grande falta de seguranqa tern impossibilitado os estudos no campo, que tinharn 
sido planeados, e ndo foi possfvel fazer visitas s localidades. Contudo, o Governo da Reptiblica
de Morambique parece desejar prosseguir com reformas nestas Areas importantes. 
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Capftulo VI 

CONCLUSAO 

Em conclusdo, no plano de acqdo de ensino jurfdico deste trabalho, notou-se que o 
Governo da Reptiblica de Moqambique identificou um grande ndmero de empregados do sector 
de justiqa que deverdo receber treino. Ap6s discuss6es e andlises extensas, conclui-se que,
actualmente, ndo existe um sistema adequado para desenvolver, realizar, avaliar e continuar um 
programa considervel de treino. 0 piano de acqdo recomenda que USAID/Maputo d8 auxilio 
ao Ministdrio da Justiga para estabelecer um centro judicihrio de educaqdo (CEJ). Os recursos 
sugeridos para AID contribuir sdo assist6ncia t6cnica seleccionada e treino a curto prazo nos 
Estados Unidos e/ou terceiros parses para o novo pessoal do CEJ (3 pessoas), sendo o custo 
aproximado de financiamento US$ 445.000. Tambm se submetern outras op6es e actividades 
para consideraqlo e andlise da USAID. 
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Capitulo m 

RECOMENDAC,6ES DE ACC6ES PRIORITARIAS 

Desenvolvimento da Capacidade de Preparar Legislapdo 

A falta de pessoal do DIL, a falta de recursos tais como textos legais, material de 
refer~ncia e profissionais para preparar legislaqdo, limitam consideravelmente a capacidade da 
instituiqdo elaborar legislaqdo eficaz. Por esta razdo, deve-se dar a prioridade mais alta Acriaqa-o 
de postos e incentivos para o pessoal que trabalha no sector jurfdico, especialmente os que 
preparam as leis, e para obter o material necessrio para esse irabalho. Tamb~m, apesar dos 
projectos iniciais portugueses-moqambicanos no ramo de prepa'aqdAo de legislaqio, este sector 
6 suficientemente importante e a necessidade tdo grande que A.I.D. deve dar prioridade a auxflio 
para reforma jurfdica. 

Para comerar, o Consultor recomenda que a USAID auxilie o Governo de Mogambique 
corn os fundos necess,.rios para um semindrio para advogados morambicanos em que se realqe 
a importAncia da preparaqdo de leis. Como se explicou no Capftulo I, a USAID poderd entrar 
em contacto corn o Instituto Internacional de Direito (International Law Institute) nos Estados 
Unidos, em Washington, D.C. a respeito de treino de preparaqo legislativa. A Ordem dos 
Advogados americana poderd fornecer mais informaqdo acerca de programas de educaqdo 
jurfdica suplementar para advogados moqambicanos. Al6m disso, a USAID pode fornecer livros 
seleccionados e materias de refer~ncia, sobre a preparagdo de leis, dos Estados Unidos, Brasil, 
Portugal e o Reino Unido. Outra medida 6itil seria o treino de dois advogados moqambicanos na 
preparaqdo de leis, de modo que eles, por sua vez, possam ensinar outros. A16m dos 
mencionados, um curso opcional deveria ser adicionado ao currfculo da Escola de Direito da 
Universidade Edward Mondlane de pesquisa jurfdica e preparaq~o de legislaqdo para preparar 
o pessoal para o DIL. 

Revisio do Direito de Famiia 

0 Consultor recomenda, como segunda prioridade, que o Governo dos Estados Unidos 
fornera um especialista na preparaqdo de direito de famflia. Ap6s analisar o tratamento do direito 
da famflia na Constituiq~o, o Consultor concorda corn o Governo de Moqambique que o direito 
de famflia do pafs deve ser modificado de modo a aderir AConstituiro e tamb~m para servir 
a populaoo heterog~nea. Para tal realizar, o Consultor recomenda que USAID fornera ,!r, 
antrop6logo jurfdico para examinar e analisar a variedade complicada dos diferentes grupos 
6tnicos do pafs para inclusdo possfvel nos sistemas de direito de famflia. Isto 6 necessrio porque 
as leis tradicionais seguidas pelos grupos 6tnicos diversos estAo muitas vezes em oposiq.o ao 
direito de famflia da Constituiqdo, caso ele esteja a ser considerado. 

Deve-se notar que os autores da primeira Constituiqdo de Morambique tinham o intuito 
de estabelecer urn sistema jurfdico unitArio em vez de aceitar o dualismo que existe nos sistemas 



de justiqa de outros paises africanos. Assim, a nova Constituiqao prescreve o direito de famflia 
em vez de permitir sisternas paralelos de direito de famflia, tradicionais e modemos, operando 
lado a lado. Pordm, isto ndo significa que os princfpios tradicionais sejam totalmente excluidos 
do direito de famflia modemo. Visto uima das funq6es do DIL ser reunir e pesquisar as decis6es 
dos Tribunais ComunitArios (nos quais as priticas tradicionais sdo tomadas em consideraqdo), 
esta informaqdo poderd ser integrada corn os pianos para formar um novo direito de familia. 
Corn o auxflio de um antrop6logo jurfdico posto Adisposigdo pela USAID ao Centro de Estudos 
Africanos, 6 possfvel que, As vezes, se possam reconciliar os princfpios tradicionais e modemos 
relacionados corn o direito de famflia. 

Desde a apresentaq.o do Piano de Acqdo de Reforma Jurfdica, o Minist6rio da Justiqa
indicou que a revisdo de direito de famflia em Moambique deve aguardar o desenvolvimento 
de um consenso polftico a respeito da direcoo da reforma. Isto ndo altera o facto que a revisio 
do direito de famflia 6 uma alta prioridade, e tamb6m ni' altera os termos de refer8ncia dados 
no Anexo 3. Esta parte do Piano de Acqdo simplesmente teria de esperar a declaraq~o, pelo
Minist6rio da Justiqa, de que a ideia de utilizar um consultor para direito de farnflia poderA
seguir por diante e que se poderia incorporar a orientaq.o dada pelo processo polftico nos 
resultados. 

Outras Prioridades 

A A.I.D. deverA considerar que auxflio adicional poderd dar ao Govemo da Repdblica 
de Moqambique no desempenho de outras acqes prioritArias, a seguir: 

Urna terceira prioridade para USAID 6auxflio ao Governo de Moqambique para preparar 
um novo C6digo Penal. A este respeito, ddo-se detalhes acerca do trabalho de um Consultor no 
Anexo 3. 

Uma quarta prioridade deve ser a prepai-aqo de um novo Processo de C6digo Civil. 
Fornecem-se termos de refer~ncia no Anexo 3. Isto 6 essencial para que a sociedade e a 
comunidade comercial tenham lugar onde resolver disputas de modo rApido e satisfat6rio. 

Uma quinta prioridade 6 assistir o Govemo na preparago e implementaqdo de direito 
comercial. Tal inclui as leis que governam papel negocidvel, vendas e pr-ticas de seguro. Uma 
necessidade relacionada 6 a de auxflio para preparar novos procedimentos de registo e notariado. 
D~o-se detalhes acerca deste serviqo consultor no Anexo 3. 

A sexta prioridae 6 a de prover assist~ncia ao Minist~rio da Justiqa e A Comiss~o 
Ambiental Nacional por meio dos serviqos de um Consultor para preparar e implementar os 
requisitos da Declaraqdo de Impacto Ambiental e outro Consultor para estabelecer os padr6es 
da lei relativa Aqualidade da Agua. Esta decisdo foi feita ap6s consultas meticulosas corn as 
instituiq6es que term responsabilidade nestas mat6rias. Fomecem-se termos de referencia no 
Anexo 3. 


