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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 69/2019

de 28 de agosto

Sumário: Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 2017/2402 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um 
regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização sim-
ples, transparente e padronizada.

Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral 

para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposição geral

Artigo 1.º

Objeto

1 — A presente lei assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 
2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece 
um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, 
transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os 
Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) n.º 648/2012, procedendo à designação das autoridades 
competentes para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 29.º do referido Regulamento.

2 — A presente lei procede:

a) À alteração ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 486/99, de 
13 de novembro; e

b) À quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 82/2002, 5 de abril, 303/2003, de 5 de dezembro, 52/2006, de 15 de março, e 211 -A/2008, de 3 
de novembro, que estabelece o regime da titularização de créditos e regula a constituição e a ativi-
dade dos fundos de titularização de créditos, das respetivas sociedades gestoras e das sociedades 
de titularização de créditos.

CAPÍTULO II

Alterações legislativas

Artigo 2.º

Alteração ao Código dos Valores Mobiliários

Os artigos 30.º, 359.º, 388.º e 404.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 30.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas, designadamente entidades com 

objeto específico de titularização, respetivas sociedades gestoras, se aplicável, e demais sociedades 
financeiras previstas na lei, sociedades de capital de risco, fundos de capital de risco e respetivas 
sociedades gestoras;

g)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 359.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) As entidades com objeto específico de titularização, cedentes, mutuantes iniciais, patroci-

nadores, gestores de créditos, entidades independentes e terceiros na titularização de créditos e 
outros ativos;

h)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 388.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

a) Instrumentos financeiros, ofertas públicas relativas a valores mobiliários, formas organizadas 
de negociação de instrumentos financeiros, sistemas de liquidação e compensação, contraparte 
central, intermediação financeira, titularização de créditos, capital de risco, fundos de capital de 
risco ou entidades legalmente habilitadas a administrar fundos de capital de risco, notação de risco, 
elaboração, administração e utilização de índices de referência e fornecimento de dados de cálculo 
para os mesmos e regime da informação e de publicidade relativa a qualquer destas matérias;

b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 404.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Revogação da autorização ou cancelamento do registo;
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro

Os artigos 1.º a 8.º, 10.º, 12.º, 18.º, 22.º, 25.º a 29.º, 31.º, 35.º a 37.º, 39.º, 41.º, 45.º, 61.º, 62.º 
e 66.º do Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.º

[...]

1 — O presente decreto -lei estabelece o regime da cessão de créditos e da transferência de 
riscos para efeitos de titularização e regula a titularização tradicional e sintética, bem como a cons-
tituição e o funcionamento dos fundos de titularização de créditos, das sociedades de titularização 
de créditos e das sociedades gestoras daqueles fundos.

2 — O presente decreto -lei executa o Regulamento (UE) 2017/2402, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017 [Regulamento (UE) 2017/2402], que estabelece um 
regime geral para a titularização (titularização não STS) e cria um regime específico para a titula-
rização simples, transparente e padronizada (titularização STS), bem como os atos delegados e 
atos de execução que o desenvolvem.
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3 — Para efeitos do disposto no presente decreto -lei, entende -se por titularização uma opera-
ção com as características enunciadas na alínea 1) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
que inclui:

a) A titularização tradicional, na aceção da alínea 9) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, mediante a cessão de créditos;

b) A titularização sintética, na aceção da alínea 10) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
mediante a transferência de fluxos financeiros, dos direitos e obrigações ou de riscos, associados a 
um conjunto de créditos, por intermédio de derivados de crédito ou garantias e sem a consequente 
cessão dos mesmos, os quais doravante se designam, para efeitos do presente decreto -lei, um 
património de referência;

c) A titularização STS, compreendendo as cessões de créditos que preencham os requisitos 
previstos nos artigos 20.º ou 24.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

d) A titularização não STS, compreendendo a transferência de riscos e a cessão de créditos 
que preencham os requisitos previstos no artigo 4.º do presente decreto -lei.

4 — O disposto no presente decreto -lei é aplicável, com as devidas adaptações, às operações 
de titularização de outros ativos, competindo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
definir, por regulamento, as regras necessárias para a concretização do respetivo regime.

Artigo 2.º

Intervenientes na titularização

1 — Nos termos do disposto no artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 26.º e no artigo 28.º do Regula-
mento (UE) 2017/2402, apenas podem ser intervenientes na titularização:

a) Entidades com objeto específico de titularização (EOET): os fundos de titularização de 
créditos e as sociedades de titularização de créditos;

b) Cedentes: as entidades referidas na alínea 3) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
incluindo o Estado e demais pessoas coletivas públicas, as instituições de crédito, as sociedades 
financeiras, as empresas de investimento, as empresas de seguros, os fundos de pensões e as 
sociedades gestoras de fundos de pensões;

c) Patrocinadores: uma instituição de crédito, localizada ou não na União Europeia, tal como 
definida na alínea 1) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento (UE) 575/2013, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições 
de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012, ou 
uma empresa de investimento, prevista no n.º 2 do artigo 293.º do Código dos Valores Mobiliários, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, distinta do cedente;

d) Gestores de créditos:

i) Quando não intervenha patrocinador na titularização, as entidades previstas no artigo 5.º 
do presente decreto -lei;

ii) Quando intervenha patrocinador na titularização, o patrocinador, ou, quando este subcontrate 
essa função, sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário, sociedades gestoras de 
fundos de investimento imobiliário, sociedades gestoras de fundos de capital de risco, instituições 
de crédito ou empresas de investimento previstas no n.º 2 do artigo 293.º e autorizadas nos termos 
do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 486/99, de 13 de 
novembro;

e) Mutuantes iniciais: as entidades que cumpram o disposto na alínea 20) do artigo 2.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402, incluindo o Estado e demais pessoas coletivas públicas, as instituições 
de crédito, as sociedades financeiras, as empresas de investimento, as empresas de seguros, os 
fundos de pensões e as sociedades gestoras de fundos de pensões;
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f) Entidades independentes: as entidades referidas no n.º 2 do artigo 22.º e no n.º 1 do artigo 26.º 
do Regulamento (UE) 2017/2402;

g) Terceiros para efeitos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento (UE) 2017/2402: os terceiros 
autorizados pela CMVM nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

2 — (Revogado.)

Artigo 3.º

[...]

1 — Na titularização tradicional só podem ser cessionários de créditos para titularização:

a) [Anterior alínea a) do corpo do artigo.]
b) [Anterior alínea b) do corpo do artigo.]

2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável no caso de titularização sintética 
com intervenção de uma EOET.

Artigo 4.º

Riscos e créditos suscetíveis de titularização não STS

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, só podem ser objeto de transferência ou 
de cessão para titularização os riscos ou os créditos, vencidos e vincendos, em relação aos quais 
se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Traduzam fluxos monetários quantificáveis ou previsíveis, designadamente com base em 

modelos estatísticos;
c) Seja garantida pelo cedente a respetiva existência e exigibilidade;
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — Podem ainda ser cedidos ou transferidos para titularização, créditos ou fluxos monetários 

futuros, respetivamente, desde que emergentes de relações e de montante conhecido ou estimável.
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — Os riscos e créditos suscetíveis de titularização podem ser garantidos por terceiro ou o 

risco de não cumprimento transferido para empresa de seguros, desde que a entidade que concede 
garantias ou assume responsabilidades pelo cumprimento não se encontre em relação de domínio 
ou de grupo com o cedente.

8 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 5.º

Gestão dos créditos quando não intervenha patrocinador

1 — Quando não intervenha patrocinador na titularização e a entidade cedente seja instituição 
de crédito, sociedade financeira, empresa de seguros, fundo de pensões ou sociedade gestora de 
fundos de pensões, deve ser sempre celebrado, simultaneamente com a cessão, contrato pelo qual 
a entidade cedente ou, no caso dos fundos de pensões, a respetiva sociedade gestora fique obrigada 
a praticar, em nome e em representação da entidade cessionária, todos os atos que se revelem ade-
quados à boa gestão dos créditos e, se for o caso, das respetivas garantias, a assegurar os serviços 
de cobrança, os serviços administrativos relativos aos créditos, todas as relações com os respetivos 
devedores e os atos conservatórios, modificativos e extintivos relativos às garantias, caso existam.
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2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a gestão dos créditos pode, nas demais situações, ser 
assegurada pelo cessionário, pelo cedente ou por terceira entidade idónea.

3 — O gestor de créditos em operações de titularização não STS deve ter competências 
especializadas na gestão de créditos de natureza similar aos titularizados e dispor de políticas, 
procedimentos e controlos de gestão do risco adequados e devidamente documentados em matéria 
de gestão dos créditos.

4 — A gestão e cobrança dos créditos tributários objeto de cessão pelo Estado e pela segu-
rança social para efeitos de titularização é assegurada, mediante retribuição, pelo cedente ou pelo 
Estado através da Autoridade Tributária e Aduaneira.

5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — A substituição do gestor dos créditos realiza -se nos termos do disposto nos números 

anteriores.
8 — Em caso de insolvência do gestor de créditos, os montantes que estiverem na sua posse 

decorrentes de pagamentos relativos a créditos cedidos para titularização não integram a massa 
insolvente.

9 — À gestão do património de referência na titularização sintética é aplicável, com as devidas 
adaptações, o disposto nos n.os 3, 6 e 7.

Artigo 6.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A notificação prevista no número anterior pode ser efetuada por carta registada com 

aviso de receção, considerando -se, para todos os efeitos, a notificação realizada no terceiro dia 
útil posterior ao do registo da carta, ou, em relação aos devedores que comuniquem previamente 
o seu consentimento, por correio eletrónico com recibo de leitura, para o endereço constante do 
contrato do qual emerge o crédito objeto da cessão.

3 — A identificação do gestor de créditos, quando a gestão não seja assegurada pelo cedente, 
de acordo com os n.os 2 e 4 do artigo 5.º, e a substituição do gestor de créditos, de acordo com o n.º 7 
do referido artigo, devem ser notificadas aos devedores nos termos previstos no número anterior.

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 7.º

Forma do contrato de cessão de créditos ou de transferência de riscos

1 — O contrato de cessão de créditos, ou de transferência dos respetivos riscos, para titu-
larização pode ser celebrado por documento particular, ainda que tenha por objeto ou referência 
créditos hipotecários.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 8.º

Tutela dos ativos

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

a) Só pode ser objeto de impugnação pauliana no caso de os interessados provarem a veri-
ficação dos requisitos previstos nos artigos 610.º e 612.º do Código Civil, não sendo aplicáveis as 



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 9

Diário da República, 1.ª série

presunções legalmente estabelecidas, designadamente no n.º 4 do artigo 120.º e no artigo 121.º 
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 53/2004, 
de 18 de março;

b) Não pode ser resolvida em benefício da massa insolvente, exceto se os interessados pro-
varem que as partes agiram de má -fé.

2 — Não fazem parte da massa insolvente do cedente os montantes pagos no âmbito de 
créditos cedidos para titularização anteriormente à declaração de insolvência e que apenas se 
vençam depois dela.

3 — O direito de impugnação referido na alínea a) do n.º 1 caduca ao fim de três anos, con-
tados a partir da data do ato impugnável.

4 — O património de referência no âmbito de operações de titularização sintética:

a) Constitui património segregado e não responde por quaisquer dívidas da entidade cedente 
até ao pagamento integral dos montantes devidos aos titulares das unidades de titularização ou 
das obrigações titularizadas e das despesas e encargos relacionadas com a respetiva emissão, 
devendo o mesmo ser adequadamente registado em contas segregadas na contabilidade daquela 
entidade e identificado sob forma codificada no contrato de transferência dos respetivos riscos, 
fluxos financeiros ou direitos e obrigações;

b) Em caso de dissolução e liquidação da entidade cedente, é separado da massa insolvente, 
tendo em vista a sua gestão autónoma.

Artigo 10.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a) A aquisição de novos créditos ou a transferência de riscos, direitos e obrigações a eles 
inerentes, quer quando o fundo detenha créditos ou riscos de prazo inferior ao da sua duração, 
por substituição destes na data do respetivo vencimento, quer em adição aos créditos ou riscos 
adquiridos no momento da constituição do fundo;

b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 12.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Os fundos podem ainda, a título acessório e na medida adequada para assegurar uma 

gestão eficiente do fundo, aplicar as respetivas reservas de liquidez em:

a) Depósitos bancários em Euros;
b) Fundos do mercado monetário, na aceção do Regulamento (UE) 2017/1131, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo aos fundos do mercado monetário; ou
c) Títulos de dívida, pública ou privada, de curto prazo, transacionados em mercado regula-

mentado, com notação de risco mínimo de investimento ou equivalente, atribuído por sociedade de 
notação registada na Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

3 — Os ativos adquiridos nos termos do número anterior devem revestir as características 
necessárias para que a sua detenção pelo fundo não prejudique a notação de risco que tenha sido 
atribuída às unidades de titularização, podendo a CMVM concretizar em regulamento os ativos que 
para esse efeito não sejam elegíveis.
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4 — O passivo dos fundos pode abranger as responsabilidades emergentes das unidades de 
titularização, referidas no n.º 1 do artigo 32.º, de contratos de empréstimo, de contratos destina-
dos à cobertura de riscos e das remunerações devidas pelos serviços que lhes sejam prestados, 
designadamente pela sociedade gestora.

5 — Os créditos do fundo só podem ser objeto de oneração ou de alienação nas seguintes 
situações:

a) Retransmissão ao cedente e aquisição de novos créditos em substituição, nos termos do 
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º e no Regulamento (UE) 2017/2402, e respetiva 
regulamentação e atos delegados;

b) Créditos do fundo dados em garantia, nos termos do disposto no artigo 13.º;
c) Créditos que integram o fundo à data da liquidação, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 38.º;
d) Alienação de créditos pelo fundo a qualquer entidade, se se tratar de créditos em situação 

de incumprimento;
e) Alienação de créditos em cumprimento a outros fundos de titularização de créditos, a socie-

dades de titularização de créditos, a instituições de crédito e a sociedades financeiras autorizadas 
a conceder crédito a título profissional.

6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 — Os fundos podem ainda integrar imóveis no seu ativo, quando estes sejam adquiridos 

em resultado de dação em pagamento ou da execução de garantias reais associadas aos ativos 
detidos, devendo os imóveis ser alienados no prazo máximo de dois anos a contar da data em que 
tenham integrado o referido património, o qual, havendo motivo fundado, poderá ser prorrogado, 
nos termos a fixar em regulamento da CMVM.

8 — Os fundos que realizem operações de titularização sintética devem verificar o limite a que 
se refere o n.º 1 relativamente à exposição proporcionada pelos instrumentos de transferência de 
riscos.

Artigo 18.º

[...]

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos em legislação nacional ou 

europeia, ou pelo regulamento de gestão;
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) (Revogada.)
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) Respeitar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis do regulamento de gestão do 

fundo e dos contratos celebrados no âmbito da atividade do mesmo.

Artigo 22.º

[...]

1 — Em casos excecionais, a CMVM pode autorizar a substituição da sociedade gestora, a 
requerimento desta e desde que sejam acautelados os interesses dos detentores de unidades de 
titularização do fundo.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Artigo 25.º

Responsabilidade da sociedade gestora

1 — A sociedade gestora responde perante os detentores das unidades de titularização pelo 
cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e do regulamento de gestão.

2 — A sociedade gestora é ainda responsável perante os detentores das unidades de titu-
larização pela completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação 
contida no regulamento de gestão.

3 — (Revogado.)

Artigo 26.º

[...]

O regulamento de gestão deve prever todas as despesas e encargos que devam ser suporta-
dos pelo fundo, designadamente as remunerações dos serviços a prestar pela sociedade gestora 
ou, nos casos em que a lei o permite, por terceiros.

Artigo 27.º

Registo e comunicação prévia

1 — A constituição de fundos depende de registo prévio na CMVM.
2 — O pedido de registo a apresentar pela sociedade gestora deve ser instruído com os se-

guintes documentos:

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) (Revogada.)
c) Contrato de cessão dos créditos ou de transferência dos respetivos riscos que irão integrar 

o fundo;
d) Se for caso disso, projeto dos contratos de gestão dos créditos ou de gestão do património 

de referência, a celebrar nos termos do artigo 5.º;
e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Relatório elaborado por uma sociedade de notação de risco registada na ESMA.

4 — O relatório de notação de risco a que se refere a alínea c) do número anterior deve conter, 
pelo menos e sem prejuízo de outros elementos que a CMVM, por regulamento, venha a estabe-
lecer, a apreciação sobre a qualidade do risco associado às unidades de titularização.

a) (Revogada.)
b) (Revogada.)
c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) (Revogada).

5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 — A decisão deve ser notificada pela CMVM à requerente no prazo de 30 dias a contar da 

data de receção do pedido ou das informações complementares ou dos documentos alterados a 
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que se refere o número anterior, mas em caso nenhum depois de decorridos 90 dias sobre a data 
de apresentação do pedido.

9 — Quando a sociedade gestora requeira que a emissão das unidades de titularização se 
realize através de oferta pública, a concessão do registo implica a aprovação do respetivo prospeto.

10 — O registo referido no n.º 1 não implica, por parte da CMVM, qualquer garantia quanto 
ao conteúdo da informação constante dos documentos constitutivos.

11 — Está sujeito a mera comunicação prévia à CMVM a constituição de fundos cujas uni-
dades de titularização não sejam colocadas junto do público e cujos detentores de unidades de 
titularização sejam apenas investidores profissionais.

12 — A comunicação referida no número anterior deve conter os elementos estabelecidos no 
n.º 2.

Artigo 28.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — O contrato de aquisição dos créditos ou de transferência de riscos produz efeitos na data 

de constituição do fundo.
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 29.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a) Denominação e duração do fundo, bem como identificação da decisão de concessão do 
registo prévio, se aplicável;

b) Identificação da sociedade gestora;
c) As características dos créditos, ou das categorias homogéneas de créditos, ou, no caso de 

operações de titularização sintética, dos instrumentos de transferência de riscos, que integram o 
fundo, assim como o regime da sua gestão, designadamente se estes serviços são prestados pelo 
fundo, através da sociedade gestora, pelo cedente ou por terceira entidade idónea;

d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Remuneração dos serviços da sociedade gestora, respetivos modos de cálculo e condições 

de cobrança, bem como quaisquer outras despesas e encargos que devam ser suportados pelo 
fundo;

j) Deveres da sociedade gestora;
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — As alterações ao regulamento de gestão relativamente às informações previstas nos n.os 2 

e 3 são comunicadas previamente à CMVM e tornam -se eficazes no prazo de 15 dias a contar da 
referida comunicação, desde que a CMVM não se oponha no prazo referido.
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8 — As alterações ao regulamento de gestão resultantes da realização de novas emissões de 
unidades de titularização são comunicadas à CMVM e tornam -se eficazes na data da comunicação, 
desde que os valores mobiliários a emitir sejam fungíveis com alguma das categorias de valores 
mobiliários anteriormente emitidos pelo fundo.

Artigo 31.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — As entidades cedentes podem adquirir unidades de titularização de fundos para os quais 

hajam transferido créditos ou os respetivos riscos, nomeadamente para cumprimento dos seus 
deveres de retenção de risco.

Artigo 35.º

Negociação

As unidades de titularização de fundos de titularização de créditos podem ser admiti-
das à negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou 
organizado.

Artigo 36.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — As contas dos fundos são encerradas anualmente com referência a 31 de dezembro e 

devem ser certificadas por auditor que não integre o conselho fiscal da sociedade gestora.
3 — Até 31 de março de cada ano, a sociedade gestora deve colocar à disposição dos inte-

ressados, na sua sede, o balanço e a demonstração de resultados de cada fundo que administre, 
acompanhados de um relatório elaborado pela sociedade gestora e da certificação legal das contas 
referida no número anterior.

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 37.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Definir a periodicidade, o modo e o conteúdo da informação a prestar à CMVM e ao pú-

blico;
d) Definir os motivos e demais requisitos para a prorrogação do prazo de alienação de imóveis 

que integrem o ativo do fundo em resultado de dação em pagamento ou da execução de garantias 
reais associadas aos ativos detidos;

e) [Anterior alínea d).]



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 14

Diário da República, 1.ª série

Artigo 39.º

[...]

As sociedades de titularização de créditos adotam o tipo de sociedade anónima e têm por 
objeto exclusivo a realização de operações de titularização de créditos ou de riscos, mediante a 
sua aquisição, gestão e transmissão e a emissão de obrigações titularizadas para pagamento dos 
créditos ou dos riscos adquiridos.

Artigo 41.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

a) Condenada por crime de branqueamento de capitais, manipulação do mercado, abuso de 
informação, falsificação, furto, abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, usura, frus-
tração de créditos, insolvência dolosa, insolvência negligente, favorecimento de credores, recetação, 
apropriação ilegítima, corrupção ou emissão de cheques sem provisão;

b) Declarada insolvente ou julgada afetada pela qualificação da insolvência de pessoa coletiva 
como dolosa, nos termos previstos nos artigos 185.º a 191.º do Código da Insolvência e da Recu-
peração de Empresas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 53/2004, de 18 de março;

c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 45.º

[...]

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as sociedades de titularização de 
créditos só podem ceder créditos a fundos de titularização de créditos, a outras sociedades de 
titularização de créditos, a instituições de crédito e a sociedades financeiras autorizadas a conceder 
crédito a título profissional.

2 — As sociedades de titularização de créditos podem transmitir créditos a qualquer entidade, 
no caso de créditos em situação de incumprimento.

3 — As sociedades de titularização de créditos podem ainda transmitir os créditos de que 
sejam titulares nos seguintes casos:

a) Retransmissão ao cedente e aquisição de novos créditos em substituição:

i) Em caso de alteração das características dos créditos no âmbito da renegociação das res-
petivas condições entre o devedor e a entidade cedente; e

ii) Nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402;

b) Retransmissão ao cedente em caso de revelação de vícios ocultos.

4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — As sociedades de titularização de créditos podem ainda adquirir e deter imóveis para os 

patrimónios segregados, quando estes sejam adquiridos em resultado de dação em pagamento ou 
da execução de garantias reais associadas aos ativos detidos, devendo os imóveis ser alienados 
no prazo máximo de dois anos a contar da data em que tenham integrado os referidos patrimónios, 
o qual, havendo motivo fundado, poderá ser prorrogado, nos termos a fixar em regulamento da 
CMVM.
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Artigo 61.º

[...]

1 — O reembolso e a remuneração das obrigações titularizadas emitidas e o pagamento das 
despesas e encargos relacionados com a sua emissão são garantidos apenas pelos créditos ou 
riscos que lhes estão exclusivamente afetos, pelo produto do seu reembolso, pelos respetivos ren-
dimentos e por outras garantias ou instrumentos de cobertura de riscos eventualmente contratados 
no âmbito da sua emissão, não respondendo por aquelas o restante património da sociedade de 
titularização de créditos emitente das obrigações titularizadas.

2 — As sociedades de titularização de créditos podem proceder, em uma ou mais vezes, a 
reembolsos antecipados, parciais ou integrais, das obrigações titularizadas, desde que seja asse-
gurada a igualdade de tratamento dos detentores das obrigações da mesma categoria.

Artigo 62.º

[...]

1 — Os créditos, fluxos financeiros, direitos e obrigações afetos ao reembolso de uma emissão 
de obrigações titularizadas, bem como o produto do reembolso daqueles e os respetivos rendimen-
tos, constituem um património autónomo, não respondendo por quaisquer dívidas da sociedade 
de titularização de créditos até ao pagamento integral dos montantes devidos aos titulares das 
obrigações titularizadas que constituem aquela emissão e das despesas e encargos com esta 
relacionados.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 66.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Regras relativas aos processos de autorização e de registo;
d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Motivos e demais requisitos para a prorrogação do prazo de alienação de imóveis que in-

tegrem o ativo das sociedades de titularização de créditos em resultado de dação em pagamento 
ou da execução de garantias reais associadas aos ativos detidos.»

Artigo 4.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro

São aditados ao Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro, os artigos 8.º -A, 66.º -A, 66.º -B, 
66.º -C, 66.º -D, 66.º-E, 66.º -F, 66.º -G e 66.º -H, com a seguinte redação:

«Artigo 8.º -A

Supervisão

Compete à CMVM a supervisão do cumprimento dos deveres previstos no presente capítulo.
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Artigo 66.º -A

Autoridades competentes para efeitos do Regulamento (UE) 2017/2402

1 — A CMVM é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos deveres 
estabelecidos:

a) No artigo 3.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelo vendedor de uma posição de titulari-
zação;

b) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais, quando es-
tes sejam organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, organismos de investimento 
alternativo sob forma societária autogeridos, entidades gestoras de organismos de investimento 
coletivo em valores mobiliários e entidades gestoras de organismos de investimento alternativo, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

c) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelas EOET, e pelos cedentes ou 
mutuantes iniciais quando estes sejam organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, 
organismos de investimento alternativo sob forma societária autogeridos, entidades gestoras de 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e entidades gestoras de organismos 
de investimento alternativo, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do 
artigo 29.º daquele regulamento;

d) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos cedentes e mutuantes iniciais 
que não sejam entidades sujeitas à supervisão de outra autoridade nos termos dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 4 do artigo 29.º 
daquele regulamento;

e) Nos artigos 18.º a 24.º, 26.º, 27.º e nos n.os 1, 2 e 7 do artigo 25.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, pelos cedentes, mutuantes iniciais, patrocinadores e EOET, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento;

f) No artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos terceiros, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento.

2 — O Banco de Portugal é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos 
deveres estabelecidos:

a) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais, quando 
estes sejam instituições de crédito e empresas de investimento, em conformidade com o disposto 
no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

b) Nos n.os 1 e 3 do artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos patrocinadores, em con-
formidade com o disposto no n.º 4 do artigo 25.º e no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento;

c) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos patrocinadores, em confor-
midade com o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, e pelos cedentes e mutuantes iniciais quando estes sejam instituições de crédito, 
empresas de investimento, companhias financeiras, companhias financeiras mistas e companhias 
mistas com sede na União, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do 
artigo 29.º daquele regulamento.

3 — A ASF é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos deveres esta-
belecidos:

a) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais quando estes 
sejam empresas de seguros e resseguros, fundos de pensões profissionais e respetivas entidades 
gestoras, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

b) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos cedentes e mutuantes iniciais, 
quando estes sejam empresas de seguros e resseguros, fundos de pensões e respetivas entidades 
gestoras, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do artigo 29.º daquele 
regulamento.
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4 — As autoridades competentes para supervisionar o cumprimento dos deveres referidos nos 
números anteriores são ainda competentes para averiguar as respetivas infrações, instruir e decidir 
os processos de contraordenação e aplicar as correspondentes sanções.

Artigo 66.º -B

Autoridade competente para a verificação das condições do patrocinador 
de um programa de papel comercial garantido por ativos

O Banco de Portugal é a autoridade competente para a verificação das condições do patroci-
nador de um programa de papel comercial garantido por ativos (programa ABCP), nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

Artigo 66.º -C

Autoridade competente para a autorização de terceiros

A CMVM é a autoridade competente para a autorização de terceiros, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

Artigo 66.º -D

Contraordenações

1 — São puníveis com coima entre 25 000 € a 5 000 000 € as contraordenações previstas 
nas alíneas seguintes:

a) O incumprimento das regras para a venda de titularização a clientes não profissionais pre-
vistas no artigo 3.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

b) O incumprimento dos requisitos de diligência devida aplicáveis aos investidores institucionais 
previstos no artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

c) O incumprimento dos deveres relativos à retenção do risco previstos no artigo 6.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402;

d) O incumprimento dos requisitos de transparência aplicáveis a cedentes, patrocinadores e 
EOET previstos no artigo 7.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

e) A realização de operações de retitularização em violação do disposto no artigo 8.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402;

f) O incumprimento dos requisitos previstos no artigo 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
g) A utilização da designação «titularização STS» ou «titularização simples, transparente 

e padronizada» em incumprimento do disposto no artigo 18.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
h) O incumprimento dos requisitos e dos deveres aplicáveis à titularização simples, transparente 

e padronizada previstos nos artigos 19.º a 22.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
i) O incumprimento dos requisitos e dos deveres aplicáveis à titularização simples, transpa-

rente e padronizada, no âmbito de uma operação ou de programa de papel comercial garantido 
por ativos, previstos nos artigos 23.º a 26.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

j) A realização de uma “notificação STS” em violação do artigo 27.º do Regulamento (UE) 
2017/2402;

k) O incumprimento dos deveres de notificar e de informar previstos no n.º 4 do artigo 27.º 
do Regulamento (UE) 2017/2402, quando a titularização deixe de preencher os requisitos dos 
artigos 19.º a 22.º e 23.º a 26.º daquele regulamento;

l) O incumprimento dos deveres dos terceiros de notificar alterações substanciais das infor-
mações prestadas nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402 e outras 
alterações que razoavelmente se considere poderem afetar a avaliação das respetivas autoridades 
competentes;
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m) A realização de transferência de riscos ou cessão de créditos, incluindo a cessão ou trans-
ferência de créditos ou fluxos monetários futuros, para titularização em violação do disposto no 
artigo 4.º do presente decreto -lei;

n) O incumprimento dos deveres relativos à gestão de créditos ou do património de referência 
previstos no artigo 5.º do presente decreto -lei;

o) A inobservância dos requisitos legais e regulamentares para aquisição de novos créditos 
para fundos de titularização de créditos previstos no artigo 11.º do presente decreto -lei e respetiva 
regulamentação;

p) A inobservância do dever de aplicar os ativos do fundo de titularização de créditos de acordo 
com o disposto no artigo 12.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação e de acordo com 
o regulamento de gestão do fundo;

q) A integração ou manutenção de imóveis no ativo do fundo de titularização de créditos ou 
no património segregado em violação do disposto no n.º 7 do artigo 12.º e no n.º 6 do artigo 45.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

r) A inobservância do dever de aplicar o produto do reembolso dos créditos titularizados e 
respetivos rendimentos de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 44.º do presente decreto -lei e 
respetiva regulamentação;

s) A realização de operações vedadas em violação do artigo 21.º do presente decreto -lei;
t) A transmissão de créditos por parte de sociedades de titularização de créditos em violação 

do disposto no artigo 45.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
u) A inobservância dos limites e condições de endividamento, previstos no artigo 13.º e nos 

n.os 1 e 2 do artigo 44.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
v) A inobservância dos limites e condições de recurso a técnicas e instrumentos de cobertura 

de risco, previstos no artigo 14.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
w) O incumprimento do dever de atuação por conta e no interesse exclusivo dos detentores de 

unidades de titularização do fundo de titularização de créditos, previsto no artigo 18.º do presente 
decreto -lei;

x) O incumprimento do dever de praticar todos os atos e operações necessários ou conve-
nientes à boa administração do fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e competência 
profissional, previsto no artigo 18.º do presente decreto -lei;

y) A violação do dever de promover o averbamento da transmissão de crédito hipotecário no 
registo predial, em caso de cessão a fundos de titularização de créditos, nos termos do disposto 
na alínea a) do artigo 18.º do presente decreto -lei;

z) O incumprimento do dever de praticar todos os atos e celebrar todos os contratos necessários 
ou convenientes para a emissão das unidades de titularização, previsto na alínea b) do artigo 18.º 
do presente decreto -lei;

aa) A violação do dever de gerir os montantes pagos pelos devedores dos créditos que integram 
o fundo de titularização de créditos, previsto na alínea d) do artigo 18.º do presente decreto -lei;

bb) A violação do dever de calcular e mandar efetuar os pagamentos correspondentes aos 
rendimentos e reembolsos das unidades de titularização, previsto na alínea e) do artigo 18.º do 
presente decreto -lei;

cc) A violação do dever de pagar as despesas que, nos termos do regulamento de gestão, 
caiba ao fundo suportar, previsto na alínea f) do artigo 18.º do presente decreto -lei;

dd) A violação do dever de manter em ordem a escrita do fundo, previsto na alínea g) do ar-
tigo 18.º do presente decreto -lei;

ee) A comunicação ou prestação de informação à CMVM ou ao Banco de Portugal, imposta 
por legislação, nacional ou europeia, respetiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de 
fundo de titularização de crédito, que não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita 
ou a omissão dessa comunicação ou prestação;

ff) A comunicação ou divulgação de informação ao público, imposta por legislação, nacional 
ou europeia, respetiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de fundo de titularização 
de crédito, que não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a omissão dessa 
comunicação ou divulgação;
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gg) A comunicação ou divulgação de informação aos detentores de unidades de titularização 
ou investidores em obrigações titularizadas, imposta por legislação, nacional ou europeia, res-
petiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de fundo de titularização de crédito, que 
não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a omissão dessa comunicação ou 
divulgação;

hh) O incumprimento dos deveres previstos no regulamento de gestão do fundo de titulariza-
ção de créditos;

ii) A inobservância dos níveis de fundos próprios das sociedades gestoras de fundos de titu-
larização de créditos e das sociedades de titularização de crédito, previstos nos artigos 19.º e 43.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

jj) A substituição de sociedade gestora de fundos de titularização de créditos em violação do 
disposto no artigo 22.º do presente decreto -lei;

kk) O exercício de funções de gestão de fundos de titularização de créditos sem o registo 
devido nos termos do disposto no artigo 27.º do presente decreto -lei;

ll) A realização de alterações ao regulamento de gestão de fundo de titularização de créditos 
com oposição expressa da CMVM nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 29.º do presente 
decreto -lei;

mm) O reembolso antecipado de unidades de titularização ou de obrigações titularizadas em 
violação do disposto no artigo 33.º e no n.º 2 do artigo 61.º, respetivamente, do presente decreto-
-lei;

nn) A liquidação e partilha de fundo de titularização de créditos em violação do disposto no 
artigo 38.º do presente decreto -lei;

oo) A realização de operações de titularização de créditos ou de riscos, mediante a sua aqui-
sição, gestão e transmissão e a emissão de obrigações titularizadas para pagamento dos créditos 
ou dos riscos adquiridos sem autorização da CMVM nos termos do disposto na subsecção II da 
secção I do capítulo III do presente decreto -lei e respetiva regulamentação, ou cuja autorização para 
o seu exercício tenha caducado, tenha sido revogada ou não tenha sido objeto de notificação, ou 
sem o registo devido nos termos da subsecção III da secção I do capítulo III do presente decreto-
-lei e respetiva regulamentação;

pp) O exercício das funções de membro de órgão de administração ou de fiscalização em 
sociedade de titularização de créditos sem o registo devido nos termos do disposto no artigo 58.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

qq) O exercício das funções de responsável pela gestão financeira da sociedade de titulari-
zação de créditos, pelo planeamento dos fluxos financeiros e pela coordenação da sua execução 
em articulação com o gestor dos créditos, se este for diferente da própria sociedade, sem o registo 
devido nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002;

rr) A aquisição de participação qualificada em sociedade de titularização de créditos relativa-
mente à qual tenha havido oposição da CMVM, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 59.º do 
presente decreto -lei;

ss) A omissão de registo de aquisição de participação qualificada em sociedade de titularização 
de créditos, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 59.º do presente decreto -lei;

tt) A omissão das medidas adequadas para que as pessoas a quem não tenham sido re-
conhecidas as qualidades mencionadas no n.º 6 do artigo 58.º do presente decreto -lei cessem 
imediatamente o exercício de funções de membro de órgão de administração ou fiscalização em 
sociedade de titularização de créditos, em caso de recusa ou cancelamento do respetivo registo 
nos termos do disposto no n.º 8 do mesmo artigo;

uu) A violação do dever de tratamento igualitário de detentores de obrigações titularizadas da 
mesma categoria, nos termos do n.º 2 do artigo 61.º do presente decreto -lei;

vv) A violação dos deveres de segregação patrimonial previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 8.º 
e no artigo 62.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

ww) O incumprimento de ordens ou mandados legítimos da CMVM ou de determinações emi-
tidas pelo Banco de Portugal, transmitidas por escrito aos seus destinatários se, após notificação 
da CMVM ou do Banco de Portugal para o cumprimento da ordem, mandado ou determinação an-
teriormente emitida, com a indicação expressa de que o incumprimento constitui contraordenação 
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punível com coima entre 25 000 € a 5 000 000 €, o destinatário não cumprir a ordem, mandado ou 
determinação;

xx) A violação do dever de organizar a contabilidade do fundo de titularização de crédito em 
harmonia com as normas emitidas pela CMVM, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do presente 
decreto -lei;

yy) A violação do dever de encerrar as contas do fundo de titularização de créditos anualmente 
com referência a 31 de dezembro e de as sujeitar a certificação por auditor que não integre o con-
selho fiscal da sociedade gestora, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do presente decreto -lei;

zz) A violação do dever de organizar a contabilidade de sociedade de titularização de créditos 
de acordo com o artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002;

aaa) A violação do dever de regularmente testar os ativos afetos às obrigações titularizadas 
por si emitidas com vista ao reconhecimento de eventuais imparidades, nos termos do n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002.

2 — São puníveis com coima entre 12 500 € a 2 500 000 € as contraordenações previstas 
nas alíneas seguintes:

a) A violação dos deveres de notificação aos devedores cedidos, nos termos do artigo 6.º do 
presente decreto -lei;

b) A violação de deveres emergentes de contratos celebrados no âmbito da atividade de gestão 
do fundo de titularização de créditos que não sejam punidos nos termos do número anterior;

c) A violação de deveres relativos a entidades e atividades relacionadas com a titularização de 
créditos ou de riscos, que não sejam punidos nos termos no número anterior ou nas alíneas ante-
riores, previstos em legislação, nacional ou europeia, e sua regulamentação;

d) O incumprimento de ordens ou mandados legítimos da CMVM ou de determinações emitidas 
pelo Banco de Portugal, transmitidas por escrito aos seus destinatários.

3 — O limite máximo da coima aplicável nos termos do disposto nos números anteriores é 
elevado ao maior dos seguintes valores:

a) O triplo do benefício económico obtido, mesmo que total ou parcialmente sob a forma de 
perdas potencialmente evitadas; ou

b) 10 % do volume de negócios anual total, de acordo com as últimas contas consolidadas ou 
individuais que tenham sido aprovadas pelo órgão de administração.

4 — Se a pessoa coletiva for uma empresa -mãe ou uma filial da empresa -mãe obrigada a 
elaborar contas financeiras consolidadas, o volume de negócios a considerar para efeitos do dis-
posto na alínea b) do número anterior é o volume de negócios anual total ou o tipo de rendimento 
correspondente, de acordo com as diretivas contabilísticas aplicáveis, nos termos das últimas 
contas consolidadas disponíveis aprovadas pelo órgão de administração da empresa -mãe de que 
essa empresa depende em última instância.

5 — As disposições constantes do título VIII do Código dos Valores Mobiliários são aplicáveis 
diretamente às matérias previstas naquele Código e respetiva regulamentação que sejam aplicadas 
à titularização de créditos por força das remissões operadas pelo n.º 1 do artigo 34.º, pelo artigo 46.º 
e pelo n.º 3 do artigo 60.º do presente decreto -lei.

Artigo 66.º -E

Formas da infração

1 — As contraordenações previstas neste decreto -lei são imputadas a título de dolo ou de 
negligência.

2 — A tentativa é punível.
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Artigo 66.º -F

Sanções acessórias

1 — Cumulativamente com as coimas previstas no artigo 66.º -D, podem ser aplicadas aos 
responsáveis por qualquer contraordenação, além das previstas no regime geral do ilícito de mera 
ordenação social, as seguintes sanções acessórias:

a) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do benefício obtido pelo infrator 
através da prática da contraordenação;

b) Interdição temporária do exercício pelo infrator da profissão ou da atividade a que a con-
traordenação respeita;

c) Inibição do exercício de funções de administração, gestão, direção, chefia ou fiscalização 
e de representação em entidades sujeitas à supervisão da autoridade competente;

d) Publicação pela autoridade competente para a supervisão, a expensas do infrator e em locais 
idóneos para o cumprimento das finalidades de prevenção geral do sistema jurídico, da sanção 
aplicada pela prática da contraordenação;

e) Revogação da autorização ou cancelamento do registo necessários para o exercício da 
atividade de terceiro autorizado nos termos do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

f) Proibição temporária de o cedente e o patrocinador notificarem a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados que uma titularização cumpre os requisitos previstos nos arti-
gos 19.º a 22.º ou 23.º a 26.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

2 — As sanções acessórias referidas nas alíneas b), c) e f) do número anterior não podem ter 
duração superior a cinco anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.

3 — O prazo referido no número anterior é elevado ao dobro, a contar da decisão condenatória 
definitiva, caso a condenação respeite à prática dolosa de contraordenação e o arguido já tenha 
sido previamente condenado pela prática de uma infração da mesma natureza.

4 — A publicação referida na alínea d) do n.º 1 pode ser feita na íntegra ou por extrato, con-
forme for decidido pela autoridade competente.

5 — No caso de aplicação de sanção acessória prevista nas alíneas c) e e) do n.º 1, a auto-
ridade competente comunica a condenação à entidade que concedeu a autorização ou averbou o 
registo para execução dos efeitos da sanção.

Artigo 66.º -G

Divulgação de decisões

1 — Decorrido o prazo de impugnação judicial, as decisões das autoridades competentes para 
o processo de contraordenação que condenem o agente pela violação do disposto no artigo 66.º -D 
são divulgadas publicamente, designadamente nos respetivos sítios eletrónicos na Internet, du-
rante cinco anos após a sua publicação, mesmo que tenha sido requerida a impugnação judicial 
da decisão, sendo, neste caso, feita expressa menção desse facto.

2 — A divulgação das decisões aplicadas por violação do disposto no presente regime é efe-
tuada imediatamente após o agente ter sido informado da decisão e tem lugar nos termos e prazos 
a que se refere o n.º 1, contendo, pelo menos, o tipo e a natureza da infração e a identidade da 
pessoa responsável, coletiva ou singular.

3 — Se a divulgação efetuada nos termos dos números anteriores, nomeadamente a relativa à 
identidade da pessoa responsável, puder afetar gravemente os mercados financeiros, comprometer 
uma investigação em curso ou causar prejuízos desproporcionados para as partes interessadas, 
as autoridades competentes podem:

a) Diferir a divulgação da decisão até ao momento em que deixem de existir as razões para 
o diferimento;

b) Divulgar a decisão em regime de anonimato;
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c) Não publicar a decisão no caso de a autoridade competente considerar que a publicação 
nos termos das alíneas anteriores é insuficiente para assegurar que não seja comprometida a 
estabilidade dos mercados financeiros ou a proporcionalidade da divulgação dessas decisões 
relativamente a medidas consideradas de menor gravidade.

Artigo 66.º -H

Direito subsidiário

Às contraordenações previstas no presente decreto -lei, bem como aos termos da divulgação 
da decisão, são subsidiariamente aplicáveis:

a) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência cabe à CMVM, as 
disposições constantes do título VIII do Código dos Valores Mobiliários;

b) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência cabe ao Banco 
de Portugal, as disposições constantes do título XI do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro;

c) No caso dos procedimentos de contraordenação em que a competência cabe à Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, as disposições constantes, consoante a matéria 
em causa:

i) Do capítulo II do título VIII do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora 
e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro;

ii) Do capítulo II do título IX do Decreto -Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, que regula a consti-
tuição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões;

iii) Do regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de 
pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Se-
guros e Fundos de Pensões, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro.»

Artigo 5.º

Alterações à organização sistemática do Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro

São introduzidas as seguintes alterações sistemáticas ao Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de 
novembro:

a) O capítulo I com a epígrafe «Titularização de créditos», que inclui os artigos 1.º a 8.º -A;
b) É aditado o capítulo IV com a epígrafe «Autoridades competentes», que inclui os artigos 66.º -A 

a 66.º -C;
c) É aditado o capítulo V com a epígrafe «Regime sancionatório», que inclui os artigos 66.º -D 

a 66.º -H;
d) O atual capítulo IV é renumerado para capítulo VI, passando a epígrafe a designar-se «Dis-

posição final», que inclui o artigo 67.º

CAPÍTULO III

Disposições transitórias e finais

Artigo 6.º

Normas transitórias

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as operações de titularização realizadas 
antes da entrada em vigor da presente lei continuam sujeitas ao regime jurídico em vigor àquela 
data.
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2 — A partir da entrada em vigor da presente lei, as sociedades gestoras de fundos de titulariza-
ção de créditos podem manter o depositário ou efetuar comunicação prévia à Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 453/99, de 
5 de novembro, na redação conferida pela presente lei, das alterações ao regulamento de gestão 
relativas à supressão do depositário.

3 — Os pedidos de constituição de entidades com objeto específico de titularização sobre os 
quais ainda não tenha recaído decisão na data da entrada em vigor da presente lei devem adequar-
-se ao nele disposto.

Artigo 7.º

Norma revogatória

São revogados o n.º 2 do artigo 2.º, os n.os 5 e 6 do artigo 4.º, a alínea j) do artigo 18.º, os 
artigos 23.º e 24.º, o n.º 3 do artigo 25.º, a alínea b) do n.º 2, as alíneas a) a e) do n.º 4 e os n.os 5 
e 6 do artigo 27.º e o artigo 68.º do Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro.

Artigo 8.º

Republicação

É republicado em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, o Decreto -Lei n.º 453/99, 
de 5 de novembro, na redação introduzida pela presente lei.

Artigo 9.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 19 de julho de 2019.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 16 de agosto de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 21 de agosto de 2019.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o artigo 8.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 453/99, de 5 de novembro

CAPÍTULO I

Titularização de créditos

Artigo 1.º

Âmbito

1 — O presente decreto -lei estabelece o regime da cessão de créditos e da transferência de 
riscos para efeitos de titularização e regula a titularização tradicional e sintética, bem como a cons-
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tituição e o funcionamento dos fundos de titularização de créditos, das sociedades de titularização 
de créditos e das sociedades gestoras daqueles fundos.

2 — O presente decreto -lei executa o Regulamento (UE) 2017/2402, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017 (Regulamento (UE) 2017/2402), que estabelece um 
regime geral para a titularização (titularização não STS) e cria um regime específico para a titula-
rização simples, transparente e padronizada (titularização STS), bem como os atos delegados e 
atos de execução que o desenvolvem.

3 — Para efeitos do disposto no presente decreto -lei, entende -se por titularização uma opera-
ção com as características enunciadas na alínea 1) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
que inclui:

a) A titularização tradicional, na aceção da alínea 9) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, mediante a cessão de créditos;

b) A titularização sintética, na aceção da alínea 10) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
mediante a transferência de fluxos financeiros, dos direitos e obrigações ou de riscos, associados a 
um conjunto de créditos, por intermédio de derivados de crédito ou garantias e sem a consequente 
cessão dos mesmos, os quais doravante se designam, para efeitos do presente decreto -lei, um 
património de referência;

c) A titularização STS, compreendendo as cessões de créditos que preencham os requisitos 
previstos nos artigos 20.º ou 24.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

d) A titularização não STS, compreendendo a transferência de riscos e a cessão de créditos 
que preencham os requisitos previstos no artigo 4.º do presente decreto -lei.

4 — O disposto no presente decreto -lei é aplicável, com as devidas adaptações, às operações 
de titularização de outros ativos, competindo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 
definir, por regulamento, as regras necessárias para a concretização do respetivo regime.

Artigo 2.º

Intervenientes na titularização

1 — Nos termos do disposto no artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 26.º e no artigo 28.º do Regula-
mento (UE) 2017/2402, apenas podem ser intervenientes na titularização:

a) Entidades com objeto específico de titularização (EOET): os fundos de titularização de 
créditos e as sociedades de titularização de créditos;

b) Cedentes: as entidades referidas na alínea 3) do artigo 2.º do Regulamento (UE) 2017/2402, 
incluindo o Estado e demais pessoas coletivas públicas, as instituições de crédito, as sociedades 
financeiras, as empresas de investimento, as empresas de seguros, os fundos de pensões e as 
sociedades gestoras de fundos de pensões;

c) Patrocinadores: uma instituição de crédito, localizada ou não na União Europeia, tal como 
definida na alínea 1) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento (UE) 575/2013, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições 
de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012, ou 
uma empresa de investimento distinta do cedente, prevista no n.º 2 do artigo 293.º do Código dos 
Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 486/99, de 13 de novembro;

d) Gestores de créditos:

i) Quando não intervenha patrocinador na titularização, as entidades previstas no artigo 5.º 
do presente decreto -lei;

ii) Quando intervenha patrocinador na titularização, o patrocinador, ou, quando este subcontrate 
essa função, sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário, sociedades gestoras de 
fundos de investimento imobiliário, sociedades gestoras de fundos de capital de risco, instituições 
de crédito ou empresas de investimento previstas no n.º 2 do artigo 293.º e autorizadas nos termos 
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do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 486/99, de 13 de 
novembro;

e) Mutuantes iniciais: as entidades que cumpram o disposto na alínea 20) do artigo 2.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402, incluindo o Estado e demais pessoas coletivas públicas, as instituições 
de crédito, as sociedades financeiras, as empresas de investimento, as empresas de seguros, os 
fundos de pensões e as sociedades gestoras de fundos de pensões;

f) Entidades independentes: as entidades referidas no n.º 2 do artigo 22.º e no n.º 1 do artigo 26.º 
do Regulamento (UE) 2017/2402;

g) Terceiros para efeitos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento (UE) 2017/2402: os terceiros 
autorizados pela CMVM nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

2 — (Revogado.)

Artigo 3.º

Entidades cessionárias

1 — Na titularização tradicional só podem ser cessionários de créditos para titularização:

a) Os fundos de titularização de créditos;
b) As sociedades de titularização de créditos.

2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável no caso de titularização sintética 
com intervenção de uma EOET.

Artigo 4.º

Riscos e créditos suscetíveis de titularização não STS

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, só podem ser objeto de transferência ou 
de cessão para titularização os riscos ou os créditos, vencidos e vincendos, em relação aos quais 
se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:

a) A transmissibilidade não se encontrar sujeita a restrições legais ou convencionais;
b) Traduzam fluxos monetários quantificáveis ou previsíveis, designadamente com base em 

modelos estatísticos;
c) Seja garantida pelo cedente a respetiva existência e exigibilidade;
d) Não serem litigiosos e não se encontrarem dados em garantia nem judicialmente penho-

rados ou apreendidos.

2 — Sem prejuízo do regime especial aplicável à titularização de créditos tributários, o Estado 
e a segurança social podem ceder créditos para efeitos de titularização, ainda que esses créditos 
se encontrem sujeitos a condição ou sejam litigiosos, podendo, neste caso, o cedente não garantir 
a existência e exigibilidade desses créditos.

3 — Podem ainda ser cedidos ou transferidos para titularização, créditos ou fluxos monetários 
futuros, respetivamente, desde que emergentes de relações e de montante conhecido ou estimável.

4 — Podem igualmente ser cedidos para titularização créditos hipotecários que tenham sido 
concedidos ao abrigo de qualquer dos regimes previstos no Decreto -Lei n.º 349/98, de 11 de no-
vembro.

5 —  (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — Os riscos e créditos suscetíveis de titularização podem ser garantidos por terceiro ou o 

risco de não cumprimento transferido para empresa de seguros, desde que a entidade que concede 
garantias ou assume responsabilidades pelo cumprimento não se encontre em relação de domínio 
ou de grupo com o cedente.
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8 — A entidade cedente fica obrigada a revelar ao cessionário os factos relevantes suscetíveis 
de afetar significativamente o valor global dos créditos que sejam do seu conhecimento à data da 
produção de efeitos da cessão.

Artigo 5.º

Gestão dos créditos quando não intervenha patrocinador

1 — Quando não intervenha patrocinador na titularização e a entidade cedente seja instituição 
de crédito, sociedade financeira, empresa de seguros, fundo de pensões ou sociedade gestora 
de fundos de pensões, deve ser sempre celebrado, simultaneamente com a cessão, contrato pelo 
qual a entidade cedente ou, no caso dos fundos de pensões, a respetiva sociedade gestora fique 
obrigada a praticar, em nome e em representação da entidade cessionária, todos os atos que se 
revelem adequados à boa gestão dos créditos e, se for o caso, das respetivas garantias, a assegurar 
os serviços de cobrança, os serviços administrativos relativos aos créditos, todas as relações com 
os respetivos devedores e os atos conservatórios, modificativos e extintivos relativos às garantias, 
caso existam.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a gestão dos créditos pode, nas demais situações, ser 
assegurada pelo cessionário, pelo cedente ou por terceira entidade idónea.

3 — O gestor de créditos em operações de titularização não STS deve ter competências 
especializadas na gestão de créditos de natureza similar aos titularizados e dispor de políticas, 
procedimentos e controlos de gestão do risco adequados e devidamente documentados em matéria 
de gestão dos créditos.

4 — A gestão e cobrança dos créditos tributários objeto de cessão pelo Estado e pela segu-
rança social para efeitos de titularização é assegurada, mediante retribuição, pelo cedente ou pelo 
Estado através da Autoridade Tributária e Aduaneira.

5 — Em casos devidamente justificados, pode a CMVM autorizar que, nas situações referidas 
no n.º 1, a gestão dos créditos seja assegurada por entidade diferente do cedente.

6 — Quando o gestor dos créditos não for o cessionário, a oneração e a alienação dos créditos 
são sempre expressa e individualmente autorizadas por aquele.

7 — A substituição do gestor dos créditos realiza -se nos termos do disposto nos números 
anteriores.

8 — Em caso de insolvência do gestor de créditos, os montantes que estiverem na sua posse 
decorrentes de pagamentos relativos a créditos cedidos para titularização não integram a massa 
insolvente.

9 — À gestão do património de referência na titularização sintética é aplicável, com as devidas 
adaptações, o disposto nos n.os 3, 6 e 7.

Artigo 6.º

Efeitos da cessão

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a eficácia da cessão para titularização em relação aos 
devedores fica dependente de notificação.

2 — A notificação prevista no número anterior pode ser efetuada por carta registada com 
aviso de receção, considerando -se, para todos os efeitos, a notificação realizada no terceiro dia 
útil posterior ao do registo da carta, ou, em relação aos devedores que comuniquem previamente 
o seu consentimento, por correio eletrónico com recibo de leitura, para o endereço constante do 
contrato do qual emerge o crédito objeto da cessão.

3 — A identificação do gestor de créditos, quando a gestão não seja assegurada pelo cedente, 
de acordo com os n.os 2 e 4 do artigo 5.º, e a substituição do gestor de créditos, de acordo com o n.º 7 
do referido artigo, devem ser notificadas aos devedores nos termos previstos no número anterior.

4 — Quando a entidade cedente seja o Estado, a segurança social, instituição de crédito, 
sociedade financeira, empresa de seguros, fundo de pensões ou sociedade gestora de fundo de 
pensões, a cessão de créditos para titularização produz efeitos em relação aos respetivos deve-
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dores no momento em que se tornar eficaz entre o cedente e o cessionário, não dependendo do 
conhecimento, aceitação ou notificação desses devedores.

5 — Em casos devidamente justificados, a CMVM pode autorizar que o disposto no número 
anterior seja igualmente aplicável quando a entidade que mantém as relações com os devedores, 
ainda que distinta do cedente, assegure a gestão dos créditos.

6 — Dos meios de defesa que lhes seria lícito invocar contra o cedente, os devedores dos 
créditos objeto de cessão só podem opor ao cessionário aqueles que provenham de facto anterior 
ao momento em que a cessão se torne eficaz entre o cedente e o cessionário.

7 — A cessão de créditos para titularização respeita sempre as situações jurídicas de que 
emergem os créditos objeto de cessão e todos os direitos e garantias dos devedores oponíveis 
ao cedente dos créditos ou o estipulado nos contratos celebrados com os devedores dos créditos, 
designadamente quanto ao exercício dos respetivos direitos em matéria de reembolso antecipado, 
de renegociação das condições do crédito, cessão da posição contratual e sub -rogação, mantendo 
estes todas as relações exclusivamente com o cedente, caso este seja uma das entidades referidas 
no n.º 4.

8 — No caso de cessão para titularização de quaisquer créditos hipotecários concedidos ao 
abrigo de qualquer dos regimes previstos no Decreto -Lei n.º 349/98, de 11 de novembro, as entidades 
cessionárias passarão, por efeito da cessão, a ter também direito a receber quaisquer subsídios 
aplicáveis, não sendo os regimes de crédito previstos naquele decreto -lei de forma alguma afetados 
pela titularização dos créditos em causa.

Artigo 7.º

Forma do contrato de cessão de créditos ou de transferência de riscos

1 — O contrato de cessão de créditos, ou de transferência dos respetivos riscos, para titu-
larização pode ser celebrado por documento particular, ainda que tenha por objeto ou referência 
créditos hipotecários.

2 — Para efeitos de averbamento no registo da transmissão dos créditos hipotecários, ou ou-
tras garantias sujeitas a registo, o documento particular referido no número anterior constitui título 
bastante desde que contenha o reconhecimento presencial das assinaturas nele apostas, efetuado 
por notário ou, se existirem, pelos secretários das sociedades intervenientes.

3 — O disposto nos números anteriores aplica -se igualmente às transmissões efetuadas nos 
termos das alíneas b) e c) do artigo 11.º, do n.º 5 do artigo 38.º e do artigo 45.º

Artigo 8.º

Tutela dos ativos

1 — A cessão dos créditos para titularização:

a) Só pode ser objeto de impugnação pauliana no caso de os interessados provarem a veri-
ficação dos requisitos previstos nos artigos 610.º e 612.º do Código Civil, não sendo aplicáveis as 
presunções legalmente estabelecidas, designadamente no n.º 4 do artigo 120.º e no artigo 121.º 
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 53/2004, 
de 18 de março;

b) Não pode ser resolvida em benefício da massa insolvente, exceto se os interessados pro-
varem que as partes agiram de má -fé.

2 — Não fazem parte da massa insolvente do cedente os montantes pagos no âmbito de 
créditos cedidos para titularização anteriormente à declaração de insolvência e que apenas se 
vençam depois dela.

3 — O direito de impugnação referido na alínea a) do n.º 1 caduca ao fim de três anos, con-
tados a partir da data do ato impugnável.
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4 — O património de referência no âmbito de operações de titularização sintética:

a) Constitui património segregado e não responde por quaisquer dívidas da entidade cedente 
até ao pagamento integral dos montantes devidos aos titulares das unidades de titularização ou 
das obrigações titularizadas e das despesas e encargos relacionadas com a respetiva emissão, 
devendo o mesmo ser adequadamente registado em contas segregadas na contabilidade daquela 
entidade e identificado sob forma codificada no contrato de transferência dos respetivos riscos, 
fluxos financeiros ou direitos e obrigações;

b) Em caso de dissolução e liquidação da entidade cedente, é separado da massa insolvente, 
tendo em vista a sua gestão autónoma.

Artigo 8.º -A

Supervisão

Compete à CMVM a supervisão do cumprimento dos deveres previstos no presente capítulo.

CAPÍTULO II

Fundos de titularização de créditos

SECÇÃO I

Fundos de titularização de créditos

Artigo 9.º

Noção

1 — Os fundos de titularização de créditos, adiante designados por fundos, são patrimónios 
autónomos pertencentes, no regime especial de comunhão regulado no presente decreto -lei, a uma 
pluralidade de pessoas, singulares ou coletivas, não respondendo, em caso algum, pelas dívidas 
destas pessoas, das entidades que, nos termos da lei, asseguram a sua gestão e das entidades 
às quais hajam sido adquiridos os créditos que os integrem.

2 — Os fundos são divididos em parcelas que revestem a forma de valores escriturais com o 
valor nominal que for previsto no regulamento de gestão do fundo e são designadas por unidades 
de titularização de créditos, adiante apenas unidades de titularização.

3 — O número de unidades de titularização de cada fundo é determinado no respetivo regu-
lamento de gestão.

4 — A responsabilidade de cada titular de unidades de titularização pelas obrigações do fundo 
é limitada ao valor das unidades de titularização subscritas.

Artigo 10.º

Modalidades de fundos

1 — Os fundos podem ser de património variável ou de património fixo.
2 — São de património variável os fundos cujo regulamento de gestão preveja, cumulativa ou 

exclusivamente:

a) A aquisição de novos créditos ou a transferência de riscos, direitos e obrigações a eles 
inerentes, quer quando o fundo detenha créditos ou riscos de prazo inferior ao da sua duração, 
por substituição destes na data do respetivo vencimento, quer em adição aos créditos ou riscos 
adquiridos no momento da constituição do fundo;

b) A realização de novas emissões de unidades de titularização.
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3 — São de património fixo os fundos em relação aos quais não seja possível, nos termos do 
número anterior, modificar os respetivos ativos ou passivos.

Artigo 11.º

Modificação do ativo dos fundos

1 — Os fundos de património fixo ou de património variável podem sempre adquirir novos cré-
ditos desde que o respetivo regulamento de gestão o preveja e se verifique alguma das seguintes 
situações:

a) Cumprimento antecipado dos créditos detidos pelo fundo;
b) Alteração das características dos créditos que determinaram a sua integração na carteira 

do fundo, nomeadamente no âmbito da renegociação das respetivas condições entre o devedor 
e a entidade cedente, caso em que pode o fundo proceder à retransmissão do crédito abrangido 
ao cedente;

c) Existência de vícios ocultos em relação a créditos detidos pelo fundo.

2 — A CMVM define, por regulamento, as condições e limites para a modificação do ativo dos 
fundos ao abrigo do disposto na alínea b) do número anterior.

Artigo 12.º

Composição do património dos fundos

1 — Os fundos devem aplicar os seus ativos na aquisição inicial ou subsequente de créditos, 
nos termos do presente decreto -lei e do respetivo regulamento de gestão, os quais não podem 
representar menos de 75 % do ativo do fundo.

2 — Os fundos podem ainda, a título acessório e na medida adequada para assegurar uma 
gestão eficiente do fundo, aplicar as respetivas reservas de liquidez em:

a) Depósitos bancários em Euros;
b) Fundos do mercado monetário, na aceção do Regulamento (UE) 2017/1131, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo aos fundos do mercado monetário; ou
c) Títulos de dívida, pública ou privada, de curto prazo, transacionados em mercado regula-

mentado, com notação de risco mínimo de investimento ou equivalente, atribuído por sociedade de 
notação registada na Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

3 — Os ativos adquiridos nos termos do número anterior devem revestir as características 
necessárias para que a sua detenção pelo fundo não prejudique a notação de risco que tenha sido 
atribuída às unidades de titularização, podendo a CMVM concretizar em regulamento os ativos que 
para esse efeito não sejam elegíveis.

4 — O passivo dos fundos pode abranger as responsabilidades emergentes das unidades de 
titularização, referidas no n.º 1 do artigo 32.º, de contratos de empréstimo, de contratos destina-
dos à cobertura de riscos e das remunerações devidas pelos serviços que lhes sejam prestados, 
designadamente pela sociedade gestora.

5 — Os créditos do fundo só podem ser objeto de oneração ou de alienação nas seguintes 
situações:

a) Retransmissão ao cedente e aquisição de novos créditos em substituição, nos termos do 
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 11.º e no Regulamento (UE) 2017/2402, e respetiva 
regulamentação e atos delegados;

b) Créditos do fundo dados em garantia, nos termos do disposto no artigo 13.º;
c) Créditos que integram o fundo à data da liquidação, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 38.º;
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d) Alienação de créditos pelo fundo a qualquer entidade, se se tratar de créditos em situação 
de incumprimento;

e) Alienação de créditos em cumprimento a outros fundos de titularização de créditos, a socie-
dades de titularização de créditos, a instituições de crédito e a sociedades financeiras autorizadas 
a conceder crédito a título profissional.

6 — Os créditos cedidos pelo Estado e pela segurança social para efeitos de titularização não 
são suscetíveis de posterior cessão pela entidade cessionária a terceiros, salvo para fundos de 
titularização de créditos ou sociedades de titularização de créditos com o consentimento do Estado 
ou da segurança social, conforme aplicável.

7 — Os fundos podem ainda integrar imóveis no seu ativo, quando estes sejam adquiridos 
em resultado de dação em pagamento ou da execução de garantias reais associadas aos ativos 
detidos, devendo os imóveis ser alienados no prazo máximo de dois anos a contar da data em que 
tenham integrado o referido património, o qual, havendo motivo fundado, poderá ser prorrogado, 
nos termos a fixar em regulamento da CMVM.

8 — Os fundos que realizem operações de titularização sintética devem verificar o limite a que 
se refere o n.º 1 relativamente à exposição proporcionada pelos instrumentos de transferência de 
riscos.

Artigo 13.º

Empréstimos

1 — Para dotar o fundo das necessárias reservas de liquidez, as sociedades gestoras podem 
contrair empréstimos por conta dos fundos que administrem desde que o regulamento de gestão 
o permita.

2 — A CMVM pode estabelecer, por regulamento, as condições e os limites em que, com 
finalidades distintas da prevista no n.º 1, as sociedades gestoras podem contrair empréstimos por 
conta dos fundos que administrem, incluindo junto de entidades que tenham transmitido créditos 
para os fundos, bem como dar em garantia créditos detidos pelos fundos, designadamente esta-
belecer limites em relação ao valor global do fundo, os quais poderão variar em função da forma 
de comercialização das unidades de titularização e da especial qualificação dos investidores que 
possam deter as referidas unidades de titularização.

Artigo 14.º

Cobertura de riscos

1 — As sociedades gestoras podem recorrer, por conta dos fundos que administrem, nos ter-
mos e condições previstos no regulamento de gestão, a técnicas e instrumentos de cobertura de 
risco, designadamente contratos de swap de taxas de juro e de divisas.

2 — A CMVM pode estabelecer, por regulamento, as condições e limites em que as sociedades 
gestoras podem recorrer a técnicas e instrumentos de cobertura de risco.

SECÇÃO II

Sociedades gestoras

Artigo 15.º

Administração dos fundos

1 — A administração dos fundos deve ser exercida por uma sociedade gestora de fundos de 
titularização de créditos, adiante designada apenas por sociedade gestora.

2 — As sociedades gestoras devem ter a sua sede e a sua administração efetiva em Portugal.
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Artigo 16.º

Sociedades gestoras

1 — As sociedades gestoras devem ter por objeto exclusivo a administração, por conta dos 
detentores das unidades de titularização, de um ou mais fundos.

2 — As sociedades gestoras não podem transferir para terceiros, total ou parcialmente, os 
poderes de administração dos fundos que lhes são conferidos por lei, sem prejuízo da possibili-
dade de recorrerem aos serviços de terceiros que se mostrem convenientes para o exercício da 
sua atividade, designadamente para o efeito da gestão dos créditos detidos pelos fundos e das 
respetivas garantias, bem como da aplicação de reservas de liquidez.

Artigo 17.º

Constituição

1 — As sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos são sociedades financeiras 
que adotam o tipo de sociedade anónima.

2 — O capital social das sociedades gestoras deve encontrar -se obrigatoriamente represen-
tado por ações nominativas.

3 — A firma das sociedades gestoras deve incluir a expressão «Sociedade gestora de fundos 
de titularização de créditos» ou a abreviatura SGFTC.

4 — É vedado aos membros dos órgãos de administração das sociedades gestoras e às 
pessoas que com a mesma mantiverem contrato de trabalho exercer quaisquer funções em outras 
sociedades gestoras.

Artigo 18.º

Funções da sociedade gestora

As sociedades gestoras atuam por conta e no interesse exclusivo dos detentores das uni-
dades de titularização do fundo, competindo -lhes praticar todos os atos e operações necessários 
ou convenientes à boa administração do fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e 
competência profissional, designadamente:

a) Aplicar os ativos do fundo na aquisição de créditos, de acordo com a lei e o regulamento 
de gestão, proceder, no caso previsto no n.º 1 do artigo 6.º, à notificação da cessão aos respetivos 
devedores e, quando se trate de créditos hipotecários, promover o averbamento da transmissão 
no registo predial;

b) Praticar todos os atos e celebrar todos os contratos necessários ou convenientes para a 
emissão das unidades de titularização;

c) Contrair empréstimos por conta do fundo, nos termos do artigo 13.º, desde que o regula-
mento de gestão do fundo o permita;

d) Gerir os montantes pagos pelos devedores dos créditos que integrarem o fundo;
e) Calcular e mandar efetuar os pagamentos correspondentes aos rendimentos e reembolsos 

das unidades de titularização;
f) Pagar as despesas que, nos termos do regulamento de gestão, caiba ao fundo suportar;
g) Manter em ordem a escrita do fundo;
h) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos em legislação nacional ou eu-

ropeia, ou pelo regulamento de gestão;
i) Informar a CMVM, sempre que esta o solicite, sobre as aplicações referidas no n.º 2 do 

artigo 12.º;
j) (Revogada.)
l) Autorizar a alienação e a oneração de créditos do fundo, nos casos previstos nos n.os 5 e 6 

do artigo 12.º;
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m) Respeitar e assegurar o cumprimento das normas aplicáveis, do regulamento de gestão 
do fundo e dos contratos celebrados no âmbito da atividade do mesmo.

Artigo 19.º

Fundos próprios

Os fundos próprios das sociedades gestoras não podem ser inferiores às seguintes percen-
tagens do valor líquido global dos fundos que administrem:

a) Até 75 000 000 € — 0,5 %;
b) No excedente — 1‰.

Artigo 20.º

Acesso ao mercado interbancário

As sociedades gestoras podem no exercício das respetivas funções ter acesso ao mercado 
interbancário, nas condições definidas pelo Banco de Portugal.

Artigo 21.º

Operações vedadas

Às sociedades gestoras é especialmente vedado:

a) Contrair empréstimos por conta própria;
b) Onerar, por qualquer forma, ou alienar os créditos que integrem o fundo, exceto nos casos 

previstos nos n.os 5 e 6 do artigo 12.º;
c) Adquirir, por conta própria, valores mobiliários de qualquer natureza, com exceção de fundos 

públicos, nacionais e estrangeiros, e de valores mobiliários aos mesmos equiparados;
d) Conceder crédito, incluindo prestação de garantias, por conta própria ou por conta dos 

fundos que administrem;
e) Adquirir, por conta própria, imóveis para além dos necessários às suas instalações e fun-

cionamento.

Artigo 22.º

Substituição da sociedade gestora

1 — Em casos excecionais, a CMVM pode autorizar a substituição da sociedade gestora., a 
requerimento desta e desde que sejam acautelados os interesses dos detentores de unidades de 
titularização do fundo.

2 — Caso seja revogada pelo Banco de Portugal a autorização da sociedade gestora ou se 
verifique outra causa de dissolução da sociedade, a CMVM pode determinar a substituição da 
sociedade gestora.

SECÇÃO III

Depositário

Artigo 23.º

Depósito dos valores dos fundos

(Revogado.)
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Artigo 24.º

Funções do depositário

(Revogado.)

Artigo 25.º

Responsabilidade da sociedade gestora

1 — A sociedade gestora responde perante os detentores das unidades de titularização pelo 
cumprimento das obrigações contraídas nos termos da lei e do regulamento de gestão.

2 — A sociedade gestora é ainda responsável perante os detentores das unidades de titu-
larização pela completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação 
contida no regulamento de gestão.

3 — (Revogado.)
Artigo 26.º

Despesas do fundo

O regulamento de gestão deve prever todas as despesas e encargos que devam ser suporta-
dos pelo fundo, designadamente as remunerações dos serviços a prestar pela sociedade gestora 
ou, nos casos em que a lei o permite, por terceiros.

SECÇÃO IV

Constituição dos fundos de titularização e regulamento de gestão

Artigo 27.º

Registo e comunicação prévia

1 — A constituição de fundos depende de registo prévio na CMVM.
2 — O pedido de registo a apresentar pela sociedade gestora deve ser instruído com os se-

guintes documentos:

a) Projeto do regulamento de gestão;
b) (Revogada.)
c) Contrato de cessão dos créditos ou de transferência dos respetivos riscos que irão integrar 

o fundo;
d) Se for caso disso, projeto dos contratos de gestão dos créditos ou de gestão do património 

de referência, a celebrar nos termos do artigo 5.º;
e) Plano financeiro previsional do fundo, detalhando os fluxos financeiros que se preveem para 

toda a sua duração e a respetiva afetação aos detentores das unidades de titularização.

3 — Caso as unidades de titularização se destinem a ser emitidas com recurso a subscrição 
pública, o pedido deve ainda ser instruído com os seguintes documentos:

a) Projeto de prospeto;
b) Contrato de colocação;
c) Relatório elaborado por uma sociedade de notação de risco registada na ESMA.

4 — O relatório de notação de risco a que se refere a alínea c) do número anterior deve conter, 
pelo menos e sem prejuízo de outros elementos que a CMVM, por regulamento, venha a estabe-
lecer, a apreciação sobre a qualidade do risco associado às unidades de titularização.

a) (Revogada.)
b) (Revogada.)



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 34

Diário da República, 1.ª série

c) (Revogada.)
d) (Revogada.)
e) (Revogada).

5 — (Revogado.)
6 — (Revogado.)
7 — A CMVM pode solicitar à sociedade gestora os esclarecimentos e as informações com-

plementares que repute adequados, bem como as alterações necessárias aos documentos que 
instruem o pedido.

8 — A decisão deve ser notificada pela CMVM à requerente no prazo de 30 dias a contar da 
data de receção do pedido ou das informações complementares ou dos documentos alterados a 
que se refere o número anterior, mas em caso nenhum depois de decorridos 90 dias sobre a data 
de apresentação do pedido.

9 — Quando a sociedade gestora requeira que a emissão das unidades de titularização 
se realize através de oferta pública, a concessão do registo implica a aprovação do respetivo 
prospeto.

10 — O registo referido no n.º 1 não implica, por parte da CMVM, qualquer garantia quanto 
ao conteúdo da informação constante dos documentos constitutivos.

11 — Está sujeito a mera comunicação prévia à CMVM a constituição de fundos cujas uni-
dades de titularização não sejam colocadas junto do público e cujos detentores de unidades de 
titularização sejam apenas investidores profissionais.

12 — A comunicação referida no número anterior deve conter os elementos estabelecidos no 
n.º 2.

Artigo 28.º

Constituição

1 — O fundo considera -se constituído no momento da liquidação financeira da subscrição das 
unidades de titularização.

2 — O contrato de aquisição dos créditos ou de transferência de riscos produz efeitos na data 
de constituição do fundo.

3 — No prazo de três dias contados da data de constituição do fundo, a sociedade gestora 
informa o público sobre esse facto através da divulgação de anúncio em boletim de cotações de 
mercado regulamentado situado ou a funcionar em território nacional ou no sistema de difusão de 
informação previsto pelo artigo 367.º do Código dos Valores Mobiliários.

Artigo 29.º

Regulamento de gestão

1 — A sociedade gestora deve elaborar um regulamento de gestão para cada fundo que ad-
ministre.

2 — O regulamento de gestão deve conter, pelo menos, informação sobre os seguintes ele-
mentos:

a) Denominação e duração do fundo, bem como identificação da decisão de concessão do 
registo prévio, se aplicável;

b) Identificação da sociedade gestora;
c) As características dos créditos, ou das categorias homogéneas de créditos, ou, no caso de 

operações de titularização sintética, dos instrumentos de transferência de riscos, que integram o 
fundo, assim como o regime da sua gestão, designadamente se estes serviços são prestados pelo 
fundo, através da sociedade gestora, pelo cedente ou por terceira entidade idónea;
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d) Os direitos inerentes a cada categoria de unidades de titularização a emitir pelo fundo, 
nomeadamente os referidos no artigo 32.º;

e) Regras relativas à ordem de prioridade dos pagamentos a efetuar pelo fundo;
f) Termos e condições de liquidação e partilha do fundo, designadamente sobre a transmissão 

dos créditos detidos pelo fundo à data de liquidação;
g) Os contratos a celebrar pela sociedade gestora, por conta do fundo, destinados à cobertura 

de riscos em que se preveja que este último possa vir a incorrer, designadamente o risco da insufi-
ciência dos montantes recebidos dos devedores dos créditos do fundo para cumprir as obrigações 
de pagamento dos rendimentos periódicos e de reembolso das unidades de titularização;

h) Termos e condições dos empréstimos que a sociedade gestora pode contrair por conta do 
fundo;

i) Remuneração dos serviços da sociedade gestora, respetivos modos de cálculo e condições 
de cobrança, bem como quaisquer outras despesas e encargos que devam ser suportados pelo 
fundo;

j) Deveres da sociedade gestora;
l) Termos e condições em que seja admitida a alienação de créditos vencidos.

3 — No caso de fundos de património variável em relação aos quais se encontre prevista, nos 
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º, a aquisição subsequente de créditos, o regulamento de 
gestão deve ainda conter informação relativa aos créditos a adquirir em momento posterior ao da 
constituição do fundo, designadamente sobre:

a) As características dos créditos;
b) O montante máximo dos créditos a adquirir;
c) A calendarização prevista para as aquisições e respetivos montantes;
d) Procedimentos a adotar no caso de, por motivos excecionais, não ser possível concretizar 

as aquisições previstas.

4 — No caso de fundos de património variável em que se encontre prevista, nos termos da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º, a realização de novas emissões de unidades de titularização, o 
regulamento de gestão deve ainda conter informação sobre os direitos inerentes às unidades de 
titularização a emitir, sobre os montantes das emissões, a calendarização prevista para as emissões 
e sobre as eventuais consequências das novas emissões em relação às unidades de titularização 
existentes.

5 — Na hipótese de o regulamento de gestão permitir a modificação do ativo do fundo, de 
acordo com o previsto no artigo 11.º, deve estabelecer os termos e condições em que a mesma 
pode realizar -se.

6 — As informações a prestar sobre as características dos créditos nunca poderão permitir a 
identificação dos devedores.

7 — As alterações ao regulamento de gestão relativamente às informações previstas nos n.os 2 
e 3 são comunicadas previamente à CMVM, tornando -se eficazes no prazo de 15 dias caso esta 
não se oponha.

8 — As alterações ao regulamento de gestão resultantes da realização de novas emissões de 
unidades de titularização são comunicadas à CMVM e tornam -se eficazes na data da comunicação, 
desde que os valores mobiliários a emitir sejam fungíveis com alguma das categorias de valores 
mobiliários anteriormente emitidos pelo fundo.

Artigo 30.º

Domicílio

Consideram -se domiciliados em Portugal os fundos administrados por sociedade gestora cuja 
sede esteja situada em território nacional.



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 36

Diário da República, 1.ª série

SECÇÃO V

Unidades de titularização

Artigo 31.º

Natureza e emissão das unidades de titularização

1 — As unidades de titularização são valores mobiliários, devendo assumir forma escritural.
2 — Ao registo e controlo das unidades de titularização é aplicável o regime dos valores mo-

biliários escriturais.
3 — As unidades de titularização não podem ser emitidas sem que a importância correspon-

dente ao preço de emissão seja efetivamente integrada no ativo do fundo.
4 — Na data da constituição do fundo, as contas de subscrição das unidades de titularização 

convertem -se em contas de registo de valores mobiliários, nos termos do Código dos Valores 
Mobiliários.

5 — A subscrição das unidades de titularização implica a aceitação do regulamento de gestão 
e confere à sociedade gestora os poderes necessários para que esta administre com autonomia 
o fundo.

6 — As entidades cedentes podem adquirir unidades de titularização de fundos para os quais 
hajam transferido créditos ou os respetivos riscos, nomeadamente para cumprimento dos seus 
deveres de retenção de risco.

Artigo 32.º

Direitos inerentes às unidades de titularização

1 — As unidades de titularização conferem aos respetivos detentores, cumulativa ou exclusi-
vamente, os seguintes direitos, nos termos e condições estabelecidos no regulamento de gestão:

a) Direito ao pagamento de rendimentos periódicos;
b) Direito ao reembolso do valor nominal das unidades de titularização;
c) Direito, no termo do processo de liquidação e partilha do fundo, à parte que proporcional-

mente lhes competir do montante que remanescer depois de pagos os rendimentos periódicos e 
todas as demais despesas e encargos do fundo.

2 — Sem prejuízo do direito de exigir o cumprimento do disposto na lei e no regulamento de 
gestão, os detentores das unidades de titularização não podem dar instruções à sociedade gestora 
relativamente à administração do fundo.

3 — Desde que o regulamento de gestão o preveja, os fundos podem emitir unidades de 
titularização de diferentes categorias que confiram direitos iguais entre si mas distintos dos das 
demais unidades de titularização, designadamente quanto ao grau de preferência no pagamento dos 
rendimentos periódicos, no reembolso do valor nominal ou no pagamento do saldo de liquidação.

4 — O risco de simples mora ou de incumprimento das obrigações correspondentes aos 
créditos que integrarem o fundo corre por conta dos titulares das unidades de titularização, não 
podendo a sociedade gestora ser responsabilizada pela mora e incumprimento das obrigações 
referidas no n.º 1 que sejam causados por aquelas circunstâncias, sem prejuízo do disposto nos 
n.os 1 e 2 do artigo 25.º

Artigo 33.º

Reembolso antecipado das unidades de titularização

A sociedade gestora pode, desde que o regulamento de gestão o preveja, proceder, antes 
da liquidação e partilha do fundo, em uma ou mais vezes, a reembolsos parciais ou integrais das 
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unidades de titularização, contanto que seja assegurada a igualdade de tratamento dos detentores 
de unidades da mesma categoria.

Artigo 34.º

Oferta pública de subscrição de unidades de titularização

1 — A emissão de unidades de titularização pode efetuar -se com recurso a subscrição pública, 
sendo aplicável à oferta o disposto no Código dos Valores Mobiliários.

2 — O lançamento da oferta pública de subscrição é feito pela sociedade gestora, através 
da divulgação do prospeto nos termos do Regulamento (CE) no 809/2004, da Comissão, de 29 de 
abril.

3 — A CMVM define, por regulamento, a informação a constar do prospeto de fundos de titu-
larização de património variável, designadamente:

a) O conteúdo integral do regulamento de gestão;
b) As partes do relatório de notação de risco a que alude a alínea c) do n.º 3 do artigo 27.º que 

devem ser reproduzidas;
c) Súmula do plano financeiro previsional do fundo;
d) Relatório de auditoria sobre os pressupostos e a consistência do plano previsional do 

fundo.

Artigo 35.º

Negociação

As unidades de titularização de fundos de titularização de créditos podem ser admitidas à 
negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou organizado.

SECÇÃO VI

Contas do fundo, informação e supervisão

Artigo 36.º

Contas dos fundos

1 — A contabilidade dos fundos é organizada de harmonia com as normas emitidas pela 
CMVM.

2 — As contas dos fundos são encerradas anualmente com referência a 31 de dezembro e 
devem ser certificadas por auditor que não integre o conselho fiscal da sociedade gestora.

3 — Até 31 de março de cada ano, a sociedade gestora deve colocar à disposição dos inte-
ressados, na sua sede, o balanço e a demonstração de resultados de cada fundo que administre, 
acompanhados de um relatório elaborado pela sociedade gestora e da certificação legal das contas 
referida no número anterior.

4 — O relatório da sociedade gestora a que alude o número anterior contém uma descrição 
das atividades do respetivo exercício e as informações relevantes que permitam aos detentores 
das unidades de titularização apreciar a evolução da atividade do fundo.

5 — As sociedades gestoras são obrigadas a remeter à CMVM, até 31 de março de cada ano 
ou logo que sejam disponibilizados aos interessados, os documentos referidos no n.º 3.

Artigo 37.º

Supervisão e prestação de informação

1 — Compete à CMVM a fiscalização da atividade dos fundos, sem prejuízo das competências 
do Banco de Portugal em matéria de supervisão das sociedades gestoras.
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2 — A CMVM pode, por regulamento:

a) Definir o conteúdo mínimo do relatório de notação de risco previsto na alínea c) do n.º 3 do 
artigo 27.º e os termos em que essa notação deva ser objeto de revisão;

b) Estabelecer as condições em que pode ser concedida a aprovação de prospeto preliminar de 
uma oferta pública de subscrição de unidades de titularização de fundo em constituição, com base 
no qual a sociedade gestora pode desenvolver ações de prospeção e sensibilização do mercado, 
tendo em vista aferir a viabilidade e verificar as condições em que o fundo pode ser constituído e 
a oferta lançada;

c) Definir a periodicidade, o modo e o conteúdo da informação a prestar à CMVM e ao público;
d) Definir os motivos e demais requisitos para a prorrogação do prazo de alienação de imóveis 

que integrem o ativo do fundo em resultado de dação em pagamento ou da execução de garantias 
reais associadas aos ativos detidos;

e) Estabelecer regras relativas à liquidação e partilha dos fundos de titularização de créditos.

SECÇÃO VII

Liquidação e partilha dos fundos

Artigo 38.º

Liquidação e partilha

1 — Os detentores das unidades de titularização não podem exigir a liquidação e partilha dos 
fundos.

2 — Os fundos devem ser liquidados e partilhados no termo do prazo da respetiva duração, 
só podendo ser liquidados e partilhados antes do termo daquele prazo se o respetivo regulamento 
de gestão o admitir, designadamente em caso de concentração da totalidade das unidades de 
titularização numa única entidade.

3 — Os fundos podem ainda ser liquidados e partilhados antes do termo do prazo de duração 
por determinação da CMVM, no caso de ser revogada a autorização da sociedade gestora ou de 
se verificar outra causa de dissolução da sociedade, não sendo esta substituída.

4 — A conta de liquidação do fundo e a aplicação dos montantes apurados deve ser objeto de 
apreciação por auditor registado na CMVM.

5 — Os créditos que integram o fundo à data da liquidação devem ser transmitidos nos termos 
e condições previstos no regulamento de gestão.

CAPÍTULO III

Sociedades de titularização de créditos

SECÇÃO I

Das sociedades de titularização de créditos

SUBSECÇÃO I

Requisitos gerais

Artigo 39.º

Tipo e objeto

As sociedades de titularização de créditos adotam o tipo de sociedade anónima e têm por 
objeto exclusivo a realização de operações de titularização de créditos ou de riscos, mediante a 
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sua aquisição, gestão e transmissão e a emissão de obrigações titularizadas para pagamento dos 
créditos ou dos riscos adquiridos.

Artigo 40.º

Firma e capital social

1 — A firma das sociedades de titularização de créditos deve incluir a expressão «Sociedade 
de titularização de créditos» ou a abreviatura STC, as quais, ou outras que com elas se confundam, 
não podem ser usadas por outras entidades.

2 — O capital social das sociedades de titularização de créditos deve ser representado por 
ações nominativas.

3 — Compete ao Ministro das Finanças fixar, por portaria, o capital social mínimo das socie-
dades de titularização de créditos.

4 — As sociedades de titularização de créditos podem ser constituídas por um único acionista.

Artigo 41.º

Idoneidade, disponibilidade e experiência profissional dos membros 
dos órgãos de administração e de fiscalização

1 — Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização de sociedade de titularização 
de créditos devem ser pessoas cuja idoneidade e disponibilidade deem garantias de gestão sã e 
prudente e possuir a experiência profissional adequada ao exercício das suas funções.

2 — Na apreciação da idoneidade dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização 
deve atender -se ao modo como a pessoa gere habitualmente os negócios ou exerce a profissão, 
em especial nos aspetos que revelem incapacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa, 
ou tendência para não cumprir pontualmente as suas obrigações ou para ter comportamentos 
incompatíveis com a preservação da confiança do mercado.

3 — De entre outras circunstâncias atendíveis, considera -se indiciador de falta de idoneidade 
o facto de a pessoa ter sido:

a) Condenada por crime de branqueamento de capitais, manipulação do mercado, abuso de 
informação, falsificação, furto, abuso de confiança, roubo, burla, extorsão, infidelidade, usura, frus-
tração de créditos, insolvência dolosa, insolvência negligente, favorecimento de credores, recetação, 
apropriação ilegítima, corrupção ou emissão de cheques sem provisão;

b) Declarada insolvente ou julgada afetada pela qualificação da insolvência de pessoa coletiva 
como dolosa, nos termos previstos nos artigos 185.º a 191.º do Código da Insolvência e da Recu-
peração de Empresas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 53/2004, de 18 de março;

c) Condenada em processo de contraordenação iniciado pela CMVM, pelo Banco de Portugal 
ou pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF);

d) Afastada do exercício das suas funções por força de suspensão preventiva, total ou parcial, 
daquelas funções, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 412.º do Código dos Valores Mobiliários, 
e até que cesse essa suspensão.

Artigo 42.º

Idoneidade dos titulares de participações qualificadas

1 — Os interessados em deter participação qualificada em sociedade de titularização de cré-
ditos devem reunir condições que garantam a gestão sã e prudente daquela sociedade.

2 — Para os efeitos deste diploma, o conceito de participação qualificada é o definido no 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 298/92, de 31 de dezembro.
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3 — Considera -se que as condições referidas no n.º 1 não existem quando se verifique alguma 
das seguintes circunstâncias:

a) Se o modo como a pessoa em causa gere habitualmente os seus negócios ou a natureza da 
sua atividade profissional revelarem propensão acentuada para a assunção de riscos excessivos;

b) Se a situação económico -financeira da pessoa em causa for inadequada, em função da 
participação que se propõe deter;

c) Se a CMVM tiver fundadas dúvidas sobre a licitude da proveniência dos fundos utilizados 
na aquisição da participação ou sobre a verdadeira identidade do titular desses fundos;

d) Tratando -se de pessoa singular, se se verificar relativamente a ela algum dos factos que 
indiciem falta de idoneidade nos termos do n.º 3 do artigo anterior.

Artigo 43.º

Fundos próprios

1 — Os fundos próprios das sociedades de titularização de créditos não podem ser inferiores 
às seguintes percentagens do valor líquido das obrigações titularizadas por si emitidas que se 
encontrem em circulação:

a) Até € 75 000 000 — 0,5 %;
b) No excedente — 1‰.

2 — A CMVM, por regulamento, fixará os elementos que podem integrar os fundos próprios 
das sociedades de titularização de créditos.

Artigo 44.º

Recursos financeiros

1 — Salvo o disposto no número seguinte, as sociedades de titularização de créditos só podem 
financiar a sua atividade com fundos próprios e através da emissão de obrigações titularizadas, de 
acordo com os artigos 60.º e seguintes.

2 — Para satisfazer necessidades de liquidez para os efeitos de reembolso e de remunera-
ção das obrigações titularizadas, as sociedades de titularização de créditos podem, por conta dos 
patrimónios a que se refere o artigo 62.º, recorrer a financiamentos junto de terceiros.

3 — Sem prejuízo da aquisição de novos créditos ou da amortização das obrigações titulari-
zadas, nos termos do artigo 61.º, o produto do reembolso dos créditos titularizados e os respetivos 
rendimentos só podem ser aplicados em instrumentos de baixo risco e elevada liquidez, a definir 
em regulamento da CMVM.

Artigo 45.º

Transmissão de créditos

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as sociedades de titularização de 
créditos só podem ceder créditos a fundos de titularização de créditos, a outras sociedades de 
titularização de créditos, a instituições de crédito e a sociedades financeiras autorizadas a conceder 
crédito a título profissional.

2 — As sociedades de titularização de créditos podem transmitir créditos a qualquer entidade, 
no caso de créditos em situação de incumprimento.

3 — As sociedades de titularização de créditos podem ainda transmitir os créditos de que 
sejam titulares nos seguintes casos:

a) Retransmissão ao cedente e aquisição de novos créditos em substituição:

i) Em caso de alteração das características dos créditos no âmbito da renegociação das res-
petivas condições entre o devedor e a entidade cedente; e

ii) Nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402;
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b) Retransmissão ao cedente em caso de revelação de vícios ocultos.

4 — A CMVM define, por regulamento, as condições e limites para a modificação do ativo das 
sociedades de titularização de créditos ao abrigo do disposto na alínea a) do número anterior.

5 — Os créditos cedidos pelo Estado e pela segurança social para efeitos de titularização não 
são suscetíveis de posterior cessão pela entidade cessionária a terceiros, salvo para fundos de 
titularização de créditos ou sociedades de titularização de créditos com o consentimento do Estado 
ou da segurança social, conforme aplicável.

6 — As sociedades de titularização de créditos podem ainda adquirir e deter imóveis para os 
patrimónios segregados, quando estes sejam adquiridos em resultado de dação em pagamento ou 
da execução de garantias reais associadas aos ativos detidos, devendo os imóveis ser alienados 
no prazo máximo de dois anos a contar da data em que tenham integrado os referidos patrimónios, 
o qual, havendo motivo fundado, poderá ser prorrogado, nos termos a fixar em regulamento da 
CMVM.

Artigo 46.º

Atividade

São aplicáveis, com as devidas adaptações, às sociedades de titularização de créditos, as 
normas constantes dos artigos 304.º, n.os 2 e 4, 305.º, 308.º, 309.º, 314.º, n.º 1, 316.º e 317.º do 
Código dos Valores Mobiliários.

SUBSECÇÃO II

Autorização

Artigo 47.º

Autorização

A constituição de sociedades de titularização de créditos depende de autorização a conceder 
pela CMVM.

Artigo 48.º

Instrução do pedido

1 — O pedido de autorização é instruído com os seguintes elementos:

a) Projeto de contrato de sociedade;
b) Informação sobre o plano de negócios;
c) Identificação dos acionistas fundadores, com especificação do montante de capital a subs-

crever por cada um;
d) Identificação dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

2 — São ainda apresentadas as seguintes informações relativas aos acionistas fundadores 
que sejam pessoas coletivas titulares de participações qualificadas na sociedade de titularização 
de créditos a constituir:

a) Cópia dos estatutos atualizados e identificação dos membros do órgão de administração;
b) Cópia dos relatórios de gestão e de contas, dos pareceres dos órgãos de fiscalização e 

da certificação legal de contas respeitantes aos últimos três anos, acompanhados dos respetivos 
relatórios de auditoria;

c) Identificação dos titulares de participações qualificadas;
d) Relação das sociedades em cujo capital a pessoa coletiva detenha participações qualifica-

das, bem como exposição ilustrativa da estrutura do grupo a que pertença.
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3 — A CMVM estabelece, por regulamento, os elementos e informações necessários para a 
identificação dos acionistas fundadores que sejam pessoas individuais e dos membros dos órgãos 
de administração e de fiscalização e para a apreciação dos requisitos de idoneidade, disponibilidade 
e experiência profissional exigidos nos termos dos artigos 41.º e 42.º

4 — A junção dos documentos pode ser substituída pela indicação de que os mesmos já se 
encontram, em termos atualizados, em poder da CMVM.

5 — A CMVM pode solicitar aos requerentes informações complementares que sejam neces-
sárias para a apreciação do pedido de autorização.

6 — A CMVM, antes de decidir, solicita informações ao Banco de Portugal e à ASF respeitantes 
à idoneidade, à disponibilidade e à experiência profissional, se aplicável, dos membros dos órgãos 
de administração e de fiscalização e dos titulares de participações qualificadas, devendo aquelas 
entidades, se for caso disso, prestar as referidas informações no prazo de 10 dias.

Artigo 49.º

Decisão

1 — A decisão deve ser notificada ao requerente no prazo de 15 dias a contar:

a) Do decurso do prazo referido no n.º 6 do artigo anterior; ou
b) Da receção das informações complementares referidas no n.º 5 do artigo anterior, se a 

mesma ocorrer após a data prevista na alínea a).

2 — A falta de notificação no prazo referido no número anterior constitui indeferimento tácito 
do pedido.

Artigo 50.º

Recusa de autorização

1 — A autorização é recusada quando:

a) O pedido de autorização não estiver instruído com todas as informações e documentos 
necessários;

b) Algum dos documentos que instruem o respetivo pedido for falso ou não estiver em confor-
midade com os requisitos legais ou regulamentares;

c) A CMVM não considerar demonstrado que todos os titulares de participações qualificadas 
ou que todos os membros dos órgãos de administração e de fiscalização satisfazem os requisitos 
estabelecidos nos artigos 41.º e 42.º

2 — Antes da recusa, a CMVM deve notificar o requerente para suprir, em prazo razoável, os 
vícios sanáveis.

Artigo 51.º

Caducidade da autorização

1 — A autorização caduca se a sociedade de titularização de créditos não iniciar a atividade 
no prazo de nove meses a contar da sua notificação.

2 — A CMVM pode, a pedido dos interessados, prorrogar o prazo referido no número anterior 
por igual período.

Artigo 52.º

Revogação da autorização

1 — A CMVM pode revogar a autorização da sociedade de titularização de créditos com os 
seguintes fundamentos:

a) Se tiver sido obtida por meio de falsas declarações ou outros expedientes ilícitos;
b) Se deixar de se verificar algum dos requisitos de que depende a concessão da autorização;
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c) Se a atividade da sociedade de titularização de créditos não corresponder ao objeto legal;
d) Se se verificarem irregularidades graves na administração, na fiscalização ou na organização 

contabilística da sociedade de titularização de créditos;
e) Se a sociedade de titularização de créditos violar as leis e os regulamentos que disciplinam 

a sua atividade ou não observar as determinações da CMVM, por modo a pôr em risco os interesses 
dos titulares das obrigações titularizadas.

2 — A revogação da autorização implica a dissolução e liquidação da sociedade de titulariza-
ção de créditos.

SUBSECÇÃO III

Registo

Artigo 53.º

Registo

O início da atividade das sociedades de titularização de créditos depende de registo prévio 
na CMVM.

Artigo 54.º

Elementos sujeitos a registo

O registo das sociedades de titularização de créditos contém os seguintes elementos:

a) Firma;
b) Objeto;
c) Data da constituição;
d) Sede;
e) Capital social;
f) Capital realizado;
g) Identificação dos titulares de participações qualificadas;
h) Percentagem do capital social detido pelos titulares de participações qualificadas;
i) Identificação dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e da mesa da 

assembleia geral;
j) Identificação dos mandatários da sociedade de titularização de créditos;
k) Data do início de atividade;
l) Acordos parassociais celebrados por titulares de participações qualificadas;
m) Contratos celebrados com terceiros para gestão dos créditos e respetivas garantias e para 

a prática dos demais atos referidos no n.º 1 do artigo 5.º;
n) Alterações que se verifiquem nos elementos constantes das alíneas anteriores.

Artigo 55.º

Processo de registo

1 — O requerimento de registo deve mencionar os elementos a registar e ser instruído com 
os documentos necessários para o efeito.

2 — O registo só pode ser efetuado após a concessão da autorização prevista no artigo 47.º.
3 — A junção dos documentos pode ser substituída pela indicação de que os mesmos já se 

encontram, em termos atualizados, em poder da CMVM.
4 — Os elementos sujeitos a registo são comunicados à CMVM, salvo disposição legal em 

contrário, no prazo de 30 dias após a sua verificação, tendo em vista o respetivo registo.
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5 — O registo considera -se efetuado se a CMVM não o recusar no prazo de 45 dias a contar 
da receção do pedido ou das informações complementares que hajam sido solicitadas.

Artigo 56.º

Recusa de registo ou de averbamento

1 — Além de outros fundamentos legalmente previstos, o registo será recusado quando:

a) O pedido de registo não estiver instruído com todos os elementos, as informações e os 
documentos necessários;

b) Algum dos documentos que instruem o respetivo pedido for falso ou estiver em desconfor-
midade com os requisitos legais ou regulamentares.

2 — Antes da recusa, a CMVM deve notificar o requerente para suprir, em prazo razoável, os 
vícios sanáveis.

Artigo 57.º

Cancelamento do registo

Além de outros fundamentos legalmente previstos, constituem fundamento de cancelamento 
de registo pela CMVM:

a) A verificação de circunstância que obstaria ao registo, se essa circunstância não tiver sido 
sanada no prazo fixado pela CMVM;

b) A revogação ou a caducidade da autorização.

Artigo 58.º

Registo dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização

1 — O registo dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização deve ser solicitado, 
após a respetiva designação, mediante requerimento da sociedade de titularização de créditos.

2 — A efetivação do registo é condição necessária para o exercício das funções referidas no 
número anterior.

3 — Em caso de recondução, será esta averbada no registo, a requerimento da sociedade de 
titularização de créditos.

4 — O requerimento referido no n.º 1 deve ser acompanhado dos elementos e informações 
estabelecidos por regulamento da CMVM, nos termos do n.º 3 do artigo 48.º

5 — A CMVM, antes de decidir, solicita informações ao Banco de Portugal e à ASF respei-
tantes à idoneidade, à disponibilidade e à experiência profissional dos membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização, devendo aquelas entidades, se for caso disso, prestar as referidas 
informações no prazo de 10 dias.

6 — A falta de idoneidade, de disponibilidade ou de experiência profissional adequada dos 
membros do órgão de administração ou de fiscalização é fundamento de recusa de registo.

7 — A verificação superveniente da falta de idoneidade dos membros dos órgãos de adminis-
tração ou de fiscalização determina o cancelamento do registo.

8 — A recusa ou o cancelamento do registo com fundamento nos factos referidos nos n.os 6 e 7, 
respetivamente, são comunicados aos interessados e à sociedade de titularização de créditos, a 
qual deve tomar as medidas adequadas para que as pessoas a quem não tenham sido reconhe-
cidas aquelas qualidades cessem imediatamente funções.

Artigo 59.º

Comunicação e registo de participação qualificada

1 — Quem pretender deter, direta ou indiretamente, participação qualificada em sociedade de 
titularização de créditos deve comunicar previamente o respetivo projeto à CMVM para os efeitos 
de apreciação dos requisitos previstos no artigo 42.º
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2 — A comunicação referida no número anterior é acompanhada dos elementos e informações 
estabelecidos em regulamento da CMVM, nos termos do n.º 3 do artigo 48.º

3 — A CMVM, antes de se pronunciar, solicita informações ao Banco de Portugal e à ASF 
respeitantes à idoneidade dos potenciais titulares de participações qualificadas, devendo aquelas 
entidades, se for caso disso, prestar as referidas informações no prazo de 10 dias.

4 — No prazo máximo de 15 dias após o decurso do prazo referido no número anterior, a 
CMVM opor -se -á ao projeto se não considerar demonstrado que a pessoa em causa satisfaz os 
requisitos estabelecidos no artigo 42.º

5 — No prazo de 15 dias após a aquisição da participação qualificada, deve o respetivo titular 
solicitar o respetivo registo na CMVM.

SECÇÃO II

Emissão de obrigações titularizadas

Artigo 60.º

Requisitos gerais

1 — As obrigações titularizadas podem ser de diferentes categorias, designadamente quanto 
às garantias estabelecidas a favor dos seus titulares, às taxas de remuneração, que podem ser 
fixas ou variáveis, e ao seu grau de preferência, e devem ter datas de vencimento adequadas ao 
prazo dos créditos subjacentes.

2 — As emissões de obrigações titularizadas não estão sujeitas a registo comercial.
3 — A oferta pública e a oferta particular de obrigações titularizadas estão sujeitas ao disposto 

no título III do Código dos Valores Mobiliários e às disposições que o complementem.
4 — O pedido de aprovação de prospeto de oferta pública de distribuição de obrigações titu-

larizadas deve ser instruído com relatório de notação de risco cujo conteúdo deve observar, com 
as devidas adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 27.º

Artigo 61.º

Reembolso das obrigações titularizadas e pagamento de despesas com a emissão

1 — O reembolso e a remuneração das obrigações titularizadas emitidas e o pagamento das 
despesas e encargos relacionados com a sua emissão são garantidos apenas pelos créditos ou 
riscos que lhes estão exclusivamente afetos, pelo produto do seu reembolso, pelos respetivos ren-
dimentos e por outras garantias ou instrumentos de cobertura de riscos eventualmente contratados 
no âmbito da sua emissão, não respondendo por aquelas o restante património da sociedade de 
titularização de créditos emitente das obrigações titularizadas.

2 — As sociedades de titularização de créditos podem proceder, em uma ou mais vezes, a 
reembolsos antecipados, parciais ou integrais, das obrigações titularizadas, desde que seja asse-
gurada a igualdade de tratamento dos detentores das obrigações da mesma categoria.

Artigo 62.º

Princípio da segregação

1 — Os créditos, fluxos financeiros, direitos e obrigações afetos ao reembolso de uma emissão 
de obrigações titularizadas, bem como o produto do reembolso daqueles e os respetivos rendimen-
tos, constituem um património autónomo, não respondendo por quaisquer dívidas da sociedade 
de titularização de créditos até ao pagamento integral dos montantes devidos aos titulares das 
obrigações titularizadas que constituem aquela emissão e das despesas e encargos com esta 
relacionados.

2 — Os bens que em cada momento integrem o património autónomo afeto à respetiva emis-
são devem ser adequadamente descritos em contas segregadas da sociedade e identificados sob 
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forma codificada nos documentos da emissão, salvo quando se trate de créditos tributários em que 
a forma de descrição e identificação daqueles bens é definida de modo a garantir a confidenciali-
dade dos dados pessoais relativos aos contribuintes, mediante portaria do Ministro das Finanças 
e do ministro competente em função da titularidade dos créditos objeto de cessão para efeitos de 
titularização.

3 — Na falta de disposição legal ou convenção em contrário incluída em contrato respeitante à 
operação de titularização de créditos correspondente, a sociedade de titularização de créditos tem 
direito ao remanescente do património autónomo afeto ao pagamento de cada emissão de obriga-
ções titularizadas, após o pagamento integral dos montantes devidos aos titulares das obrigações 
titularizadas que constituem aquela emissão e das despesas e encargos com esta relacionados.

4 — Na execução movida contra a sociedade de titularização de créditos, o credor apenas 
pode penhorar o direito ao remanescente de cada património separado se provar a insuficiência 
dos restantes bens da sociedade.

5 — A chave do código a que alude a primeira parte do n.º 2 fica depositada na CMVM, a qual 
estabelece, por regulamento, as condições em que os titulares de obrigações titularizadas, em caso 
de incumprimento, podem ter acesso à mesma.

Artigo 63.º

Garantia dos credores obrigacionistas e demais credores da emissão

1 — Os titulares de obrigações titularizadas e as entidades que prestem serviços relacionados 
com a sua emissão gozam de privilégio creditório especial sobre os bens que em cada momento 
integrem o património autónomo afeto à respetiva emissão, com precedência sobre quaisquer 
outros credores.

2 — O privilégio referido no número anterior não está sujeito a inscrição em registo.

Artigo 64.º

Requisitos e limites da emissão

As emissões de obrigações titularizadas não estão sujeitas aos requisitos e limites estabele-
cidos no n.º 2 do artigo 348.º e no artigo 349.º do Código das Sociedades Comerciais.

Artigo 65.º

Representante comum dos obrigacionistas

1 — Nas condições de cada emissão de obrigações titularizadas, pode ser identificado um 
representante comum dos obrigacionistas dessa emissão, devendo para este efeito ser designada 
uma das entidades indicadas no n.º 2 do artigo 357.º do Código das Sociedades Comerciais ou 
uma instituição de crédito ou outra entidade autorizada a prestar serviços de representação de 
investidores em algum Estado membro da União Europeia, as quais não podem encontrar -se 
constituídas em relação de domínio ou de grupo, conforme definida no artigo 21.º do Código dos 
Valores Mobiliários, com o cedente ou com a sociedade de titularização de créditos.

2 — Os termos da designação prevista no número anterior são estabelecidos nas condições 
da emissão de obrigações titularizadas, designadamente no que respeita à remuneração do re-
presentante comum, aos custos e encargos inerentes ao desenvolvimento das suas funções, às 
despesas de convocação e realização de assembleias de obrigacionistas, aos limites aplicáveis à 
responsabilidade do representante comum e aos termos das responsabilidades que perante ele 
são assumidas pela sociedade de titularização de créditos e demais intervenientes na emissão 
em causa.

3 — A assembleia de obrigacionistas delibera sobre a nomeação, remuneração e destituição 
do representante comum dos obrigacionistas, bem como sobre a alteração das condições iniciais 
da respetiva designação.
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4 — A remuneração do representante comum, os demais custos e encargos inerentes ao 
desenvolvimento das suas funções, as despesas de convocação e realização de assembleias 
de obrigacionistas, quando incorridas com respeito pelas condições da emissão, são encargos 
do património autónomo correspondente a essa emissão, por elas não respondendo o restante 
património da sociedade de titularização de créditos, e beneficiam do privilégio creditório previsto 
no n.º 1 do artigo 63.º.

5 — As condições da emissão podem estabelecer os poderes de representação dos obriga-
cionistas conferidos ao representante comum e a forma da sua articulação com a assembleia de 
obrigacionistas, podendo ser atribuídos ao representante comum poderes para:

a) Executar as deliberações da assembleia de obrigacionistas que tenham decretado o ven-
cimento antecipado das obrigações em causa;

b) Exercer, em nome e representação dos obrigacionistas, os direitos que lhe sejam conferidos 
pela presente lei ou pelas condições da emissão;

c) Representar os obrigacionistas em juízo, em qualquer tipo de ações.

6 — As condições da emissão podem limitar o exercício isolado de direitos dos obrigacionistas 
que seja contrário às deliberações da assembleia de obrigacionistas.

7 — São subsidiariamente aplicáveis as disposições respeitantes ao representante comum 
dos obrigacionistas previstas no Código das Sociedades Comerciais.

Artigo 66.º

Supervisão e regulamentação

1 — Compete à CMVM a supervisão das sociedades de titularização de créditos.
2 — A CMVM pode estabelecer, por regulamento:

a) Regras prudenciais e de contabilidade das sociedades de titularização de crédito;
b) Deveres de informação à CMVM e ao público;
c) Regras relativas aos processos de autorização e de registo;
d) Requisitos relativos aos meios humanos, materiais e técnicos exigidos às sociedades de 

titularização de créditos;
e) Regras relativas a conflitos de interesses, designadamente sobre percentagens máximas 

de participação de entidades cedentes dos créditos em sociedade de titularização de créditos;
f) Motivos e demais requisitos para a prorrogação do prazo de alienação de imóveis que in-

tegrem o ativo das sociedades de titularização de créditos em resultado de dação em pagamento 
ou da execução de garantias reais associadas aos ativos detidos.

CAPÍTULO IV

Autoridades competentes

Artigo 66.º -A

Autoridades competentes para efeitos do Regulamento (UE) 2017/2402

1 — A CMVM é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos deveres 
estabelecidos:

a) No artigo 3.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelo vendedor de uma posição de titulari-
zação;

b) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais, quando es-
tes sejam organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, organismos de investimento 
alternativo sob forma societária autogeridos, entidades gestoras de organismos de investimento 
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coletivo em valores mobiliários e entidades gestoras de organismos de investimento alternativo, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

c) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelas EOET, e pelos cedentes ou 
mutuantes iniciais quando estes sejam organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, 
organismos de investimento alternativo sob forma societária autogeridos, entidades gestoras de 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e entidades gestoras de organismos 
de investimento alternativo, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do 
artigo 29.º daquele regulamento;

d) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos cedentes e mutuantes iniciais 
que não sejam entidades sujeitas à supervisão de outra autoridade nos termos dos n.os 2 e 3 do 
presente artigo, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 4 do artigo 29.º 
daquele regulamento;

e) Nos artigos 18.º a 24.º, 26.º, 27.º e nos n.os 1, 2 e 7 do artigo 25.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, pelos cedentes, mutuantes iniciais, patrocinadores e EOET, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento;

f) No artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos terceiros, em conformidade com o 
disposto no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento.

2 — O Banco de Portugal é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos 
deveres estabelecidos:

a) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais, quando 
estes sejam instituições de crédito e empresas de investimento, em conformidade com o disposto 
no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

b) Nos n.os 1 e 3 do artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos patrocinadores, em con-
formidade com o disposto no n.º 4 do artigo 25.º e no n.º 5 do artigo 29.º daquele regulamento;

c) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos patrocinadores, em confor-
midade com o disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento (UE) 
2017/2402, e pelos cedentes e mutuantes iniciais quando estes sejam instituições de crédito, 
empresas de investimento, companhias financeiras, companhias financeiras mistas e companhias 
mistas com sede na União, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do 
artigo 29.º daquele regulamento.

3 — A ASF é a autoridade competente para supervisionar o cumprimento dos deveres esta-
belecidos:

a) No artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos investidores institucionais quando estes 
sejam empresas de seguros e resseguros, fundos de pensões profissionais e respetivas entidades 
gestoras, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º daquele regulamento;

b) Nos artigos 6.º a 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402, pelos cedentes e mutuantes iniciais, 
quando estes sejam empresas de seguros e resseguros, fundos de pensões e respetivas entidades 
gestoras, em conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 25.º e no n.º 3 do artigo 29.º daquele 
regulamento.

4 — As autoridades competentes para supervisionar o cumprimento dos deveres referidos nos 
números anteriores são ainda competentes para averiguar as respetivas infrações, instruir e decidir 
os processos de contraordenação e aplicar as correspondentes sanções.

Artigo 66.º -B

Autoridade competente para a verificação das condições do patrocinador de um programa ABCP

O Banco de Portugal é a autoridade competente para a verificação das condições do patroci-
nador de um programa de papel comercial garantido por ativos (programa ABCP), nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento (UE) 2017/2402.
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Artigo 66.º -C

Autoridade competente para a autorização de terceiros

A CMVM é a autoridade competente para a autorização de terceiros, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

CAPÍTULO V

Regime sancionatório

Artigo 66.º -D

Contraordenações

1 — São puníveis com coima entre 25 000 € a 5 000 000 € as contraordenações previstas 
nas alíneas seguintes:

a) O incumprimento das regras para a venda de titularização a clientes não profissionais pre-
vistas no artigo 3.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

b) O incumprimento dos requisitos de diligência devida aplicáveis aos investidores institucionais 
previstos no artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

c) O incumprimento dos deveres relativos à retenção do risco previstos no artigo 6.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402;

d) O incumprimento dos requisitos de transparência aplicáveis a cedentes, patrocinadores e 
EOET previstos no artigo 7.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

e) A realização de operações de retitularização em violação do disposto no artigo 8.º do Re-
gulamento (UE) 2017/2402;

f) O incumprimento dos requisitos previstos no artigo 9.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
g) A utilização da designação “titularização STS” ou “titularização simples, transparente e pa-

dronizada” em incumprimento do disposto no artigo 18.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
h) O incumprimento dos requisitos e dos deveres aplicáveis à titularização simples, transparente 

e padronizada previstos nos artigos 19.º a 22.º do Regulamento (UE) 2017/2402;
i) O incumprimento dos requisitos e dos deveres aplicáveis à titularização simples, transpa-

rente e padronizada, no âmbito de uma operação ou de programa de papel comercial garantido 
por ativos, previstos nos artigos 23.º a 26.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

j) A realização de uma “notificação STS” em violação do artigo 27.º do Regulamento (UE) 
2017/2402;

k) O incumprimento dos deveres de notificar e de informar previstos no n.º 4 do artigo 27.º 
do Regulamento (UE) 2017/2402, quando a titularização deixe de preencher os requisitos dos 
artigos 19.º a 22.º e 23.º a 26.º daquele regulamento;

l) O incumprimento dos deveres dos terceiros de notificar alterações substanciais das infor-
mações prestadas nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402 e outras 
alterações que razoavelmente se considere poderem afetar a avaliação das respetivas autoridades 
competentes;

m) A realização de transferência de riscos ou cessão de créditos, incluindo a cessão ou trans-
ferência de créditos ou fluxos monetários futuros, para titularização em violação do disposto no 
artigo 4.º do presente decreto -lei;

n) O incumprimento dos deveres relativos à gestão de créditos ou do património de referência 
previstos no artigo 5.º do presente decreto -lei;

o) A inobservância dos requisitos legais e regulamentares para aquisição de novos créditos 
para fundos de titularização de créditos previstos no artigo 11.º do presente decreto -lei e respetiva 
regulamentação;

p) A inobservância do dever de aplicar os ativos do fundo de titularização de créditos de acordo 
com o disposto no artigo 12.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação e de acordo com 
o regulamento de gestão do fundo;
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q) A integração ou manutenção de imóveis no ativo do fundo de titularização de créditos ou 
no património segregado em violação do disposto no n.º 7 do artigo 12.º e no n.º 6 do artigo 45.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

r) A inobservância do dever de aplicar o produto do reembolso dos créditos titularizados e 
respetivos rendimentos de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 44.º do presente decreto -lei e 
respetiva regulamentação;

s) A realização de operações vedadas em violação do artigo 21.º do presente decreto -lei;
t) A transmissão de créditos por parte de sociedades de titularização de créditos em violação 

do disposto no artigo 45.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
u) A inobservância dos limites e condições de endividamento, previstos no artigo 13.º e nos 

n.os 1 e 2 do artigo 44.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
v) A inobservância dos limites e condições de recurso a técnicas e instrumentos de cobertura 

de risco, previstos no artigo 14.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;
w) O incumprimento do dever de atuação por conta e no interesse exclusivo dos detentores de 

unidades de titularização do fundo de titularização de créditos, previsto no artigo 18.º do presente 
decreto -lei;

x) O incumprimento do dever de praticar todos os atos e operações necessários ou conve-
nientes à boa administração do fundo, de acordo com critérios de elevada diligência e competência 
profissional, previsto no artigo 18.º do presente decreto -lei;

y) A violação do dever de promover o averbamento da transmissão de crédito hipotecário no 
registo predial, em caso de cessão a fundos de titularização de créditos, nos termos do disposto 
na alínea a) do artigo 18.ºº do presente decreto -lei;

z) O incumprimento do dever de praticar todos os atos e celebrar todos os contratos necessários 
ou convenientes para a emissão das unidades de titularização, previsto na alínea b) do artigo 18.º 
do presente decreto -lei;

aa) A violação do dever de gerir os montantes pagos pelos devedores dos créditos que integram 
o fundo de titularização de créditos, previsto na alínea d) do artigo 18.º do presente decreto -lei;

bb) A violação do dever de calcular e mandar efetuar os pagamentos correspondentes aos 
rendimentos e reembolsos das unidades de titularização, previsto na alínea e) do artigo 18.º do 
presente decreto -lei;

cc) A violação do dever de pagar as despesas que, nos termos do regulamento de gestão, 
caiba ao fundo suportar, previsto na alínea f) do artigo 18.º do presente decreto -lei;

dd) A violação do dever de manter em ordem a escrita do fundo, previsto na alínea g) do ar-
tigo 18.º do presente decreto -lei;

ee) A comunicação ou prestação de informação à CMVM ou ao Banco de Portugal, imposta 
por legislação, nacional ou europeia, respetiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de 
fundo de titularização de crédito, que não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita 
ou a omissão dessa comunicação ou prestação;

ff) A comunicação ou divulgação de informação ao público, imposta por legislação, nacional 
ou europeia, respetiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de fundo de titularização 
de crédito, que não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a omissão dessa 
comunicação ou divulgação;

gg) A comunicação ou divulgação de informação aos detentores de unidades de titularização 
ou investidores em obrigações titularizadas, imposta por legislação, nacional ou europeia, res-
petiva regulamentação ou pelo regulamento de gestão de fundo de titularização de crédito, que 
não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a omissão dessa comunicação ou 
divulgação;

hh) O incumprimento dos deveres previstos no regulamento de gestão do fundo de titulariza-
ção de créditos;

ii) A inobservância dos níveis de fundos próprios das sociedades gestoras de fundos de titu-
larização de créditos e das sociedades de titularização de crédito, previstos nos artigos 19.º e 43.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

jj) A substituição de sociedade gestora de fundos de titularização de créditos em violação do 
disposto no artigo 22.º do presente decreto -lei;
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kk) O exercício de funções de gestão de fundos de titularização de créditos sem o registo 
devido nos termos do disposto no artigo 27.º do presente decreto -lei;

ll) A realização de alterações ao regulamento de gestão de fundo de titularização de créditos 
com oposição expressa da CMVM nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 29.º do presente 
decreto -lei;

mm) O reembolso antecipado de unidades de titularização ou de obrigações titularizadas em 
violação do disposto no artigo 33.º e no n.º 2 do artigo 61.º, respetivamente, do presente decreto-
-lei;

nn) A liquidação e partilha de fundo de titularização de créditos em violação do disposto no 
artigo 38.º do presente decreto -lei;

oo) A realização de operações de titularização de créditos ou de riscos, mediante a sua aqui-
sição, gestão e transmissão e a emissão de obrigações titularizadas para pagamento dos créditos 
ou dos riscos adquiridos sem autorização da CMVM nos termos do disposto na subsecção II da 
secção I do capítulo III do presente decreto -lei e respetiva regulamentação, ou cuja autorização para 
o seu exercício tenha caducado, tenha sido revogada ou não tenha sido objeto de notificação, ou 
sem o registo devido nos termos da subsecção III da secção I do capítulo III do presente decreto-
-lei e respetiva regulamentação;

pp) O exercício das funções de membro de órgão de administração ou de fiscalização em 
sociedade de titularização de créditos sem o registo devido nos termos do disposto no artigo 58.º 
do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

qq) O exercício das funções de responsável pela gestão financeira da sociedade de titulari-
zação de créditos, pelo planeamento dos fluxos financeiros e pela coordenação da sua execução 
em articulação com o gestor dos créditos, se este for diferente da própria sociedade, sem o registo 
devido nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002;

rr) A aquisição de participação qualificada em sociedade de titularização de créditos relativa-
mente à qual tenha havido oposição da CMVM, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 59.º do 
presente decreto -lei;

ss) A omissão de registo de aquisição de participação qualificada em sociedade de titularização 
de créditos, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 59.º do presente decreto -lei;

tt) A omissão das medidas adequadas para que as pessoas a quem não tenham sido re-
conhecidas as qualidades mencionadas no n.º 6 do artigo 58.º do presente decreto -lei cessem 
imediatamente o exercício de funções de membro de órgão de administração ou fiscalização em 
sociedade de titularização de créditos, em caso de recusa ou cancelamento do respetivo registo 
nos termos do disposto no n.º 8 do mesmo artigo;

uu) A violação do dever de tratamento igualitário de detentores de obrigações titularizadas da 
mesma categoria, nos termos do n.º 2 do artigo 61.º do presente decreto -lei;

vv) A violação dos deveres de segregação patrimonial previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 8.º 
e no artigo 62.º do presente decreto -lei e respetiva regulamentação;

ww) O incumprimento de ordens ou mandados legítimos da CMVM ou de determinações emi-
tidas pelo Banco de Portugal, transmitidas por escrito aos seus destinatários se, após notificação 
da CMVM ou do Banco de Portugal para o cumprimento da ordem, mandado ou determinação an-
teriormente emitida, com a indicação expressa de que o incumprimento constitui contraordenação 
punível com coima entre 25 000 € a 5 000 000 €, o destinatário não cumprir a ordem, mandado ou 
determinação;

xx) A violação do dever de organizar a contabilidade do fundo de titularização de crédito em 
harmonia com as normas emitidas pela CMVM, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do presente 
decreto -lei;

yy) A violação do dever de encerrar as contas do fundo de titularização de créditos anualmente 
com referência a 31 de dezembro e de as sujeitar a certificação por auditor que não integre o con-
selho fiscal da sociedade gestora, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do presente decreto -lei;

zz) A violação do dever de organizar a contabilidade de sociedade de titularização de créditos 
de acordo com o artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002;
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aaa) A violação do dever de regularmente testar os ativos afetos às obrigações titularizadas 
por si emitidas com vista ao reconhecimento de eventuais imparidades, nos termos do n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento da CMVM n.º 12/2002.

2 — São puníveis com coima entre 12 500 € a 2 500 000 € as contraordenações previstas 
nas alíneas seguintes:

a) A violação dos deveres de notificação aos devedores cedidos, nos termos do artigo 6.º do 
presente decreto -lei;

b) A violação de deveres emergentes de contratos celebrados no âmbito da atividade de gestão 
do fundo de titularização de créditos que não sejam punidos nos termos do número anterior;

c) A violação de deveres relativos a entidades e atividades relacionadas com a titularização de 
créditos ou de riscos, que não sejam punidos nos termos no número anterior ou nas alíneas ante-
riores, previstos em legislação, nacional ou europeia, e sua regulamentação;

d) O incumprimento de ordens ou mandados legítimos da CMVM ou de determinações emitidas 
pelo Banco de Portugal, transmitidas por escrito aos seus destinatários.

3 — O limite máximo da coima aplicável nos termos do disposto nos números anteriores é 
elevado ao maior dos seguintes valores:

a) O triplo do benefício económico obtido, mesmo que total ou parcialmente sob a forma de 
perdas potencialmente evitadas; ou

b) 10 % do volume de negócios anual total, de acordo com as últimas contas consolidadas ou 
individuais que tenham sido aprovadas pelo órgão de administração.

4 — Se a pessoa coletiva for uma empresa -mãe ou uma filial da empresa -mãe obrigada a 
elaborar contas financeiras consolidadas, o volume de negócios a considerar para efeitos do dis-
posto na alínea b) do número anterior é o volume de negócios anual total ou o tipo de rendimento 
correspondente, de acordo com as diretivas contabilísticas aplicáveis, nos termos das últimas 
contas consolidadas disponíveis aprovadas pelo órgão de administração da empresa -mãe de que 
essa empresa depende em última instância.

5 — As disposições constantes do título VIII do Código dos Valores Mobiliários são aplicáveis 
diretamente às matérias previstas naquele Código e respetiva regulamentação que sejam aplicadas 
à titularização de créditos por força das remissões operadas pelo n.º 1 do artigo 34.º, pelo artigo 46.º 
e pelo n.º 3 do artigo 60.º do presente decreto -lei.

Artigo 66.º -E

Formas da infração

1 — As contraordenações previstas neste decreto -lei são imputadas a título de dolo ou de 
negligência.

2 — A tentativa é punível.

Artigo 66.º -F

Sanções acessórias

1 — Cumulativamente com as coimas previstas no artigo 66.º -D, podem ser aplicadas aos 
responsáveis por qualquer contraordenação, além das previstas no regime geral do ilícito de mera 
ordenação social, as seguintes sanções acessórias:

a) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do benefício obtido pelo infrator 
através da prática da contraordenação;

b) Interdição temporária do exercício pelo infrator da profissão ou da atividade a que a con-
traordenação respeita;
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c) Inibição do exercício de funções de administração, gestão, direção, chefia ou fiscalização 
e de representação em entidades sujeitas à supervisão da autoridade competente;

d) Publicação pela autoridade competente para a supervisão, a expensas do infrator e em locais 
idóneos para o cumprimento das finalidades de prevenção geral do sistema jurídico, da sanção 
aplicada pela prática da contraordenação;

e) Revogação da autorização ou cancelamento do registo necessários para o exercício da 
atividade de terceiro autorizado nos termos do artigo 28.º do Regulamento (UE) 2017/2402;

f) Proibição temporária de o cedente e o patrocinador notificarem a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados que uma titularização cumpre os requisitos previstos nos arti-
gos 19.º a 22.º ou 23.º a 26.º do Regulamento (UE) 2017/2402.

2 — As sanções acessórias referidas nas alíneas b), c) e f) do número anterior não podem ter 
duração superior a cinco anos, contados a partir da decisão condenatória definitiva.

3 — O prazo referido no número anterior é elevado ao dobro, a contar da decisão condenatória 
definitiva, caso a condenação respeite à prática dolosa de contraordenação e o arguido já tenha 
sido previamente condenado pela prática de uma infração da mesma natureza.

4 — A publicação referida na alínea d) do n.º 1 pode ser feita na íntegra ou por extrato, con-
forme for decidido pela autoridade competente.

5 — No caso de aplicação de sanção acessória prevista nas alíneas c) e e) do n.º 1, a auto-
ridade competente comunica a condenação à entidade que concedeu a autorização ou averbou o 
registo para execução dos efeitos da sanção.

Artigo 66.º -G

Divulgação de decisões

1 — Decorrido o prazo de impugnação judicial, as decisões das autoridades competentes para 
o processo de contraordenação que condenem o agente pela violação do disposto no artigo 66.º -D 
são divulgadas publicamente, designadamente nos respetivos sítios eletrónicos na Internet, du-
rante cinco anos após a sua publicação, mesmo que tenha sido requerida a impugnação judicial 
da decisão, sendo, neste caso, feita expressa menção desse facto.

2 — A divulgação das decisões aplicadas por violação do disposto no presente regime é efe-
tuada imediatamente após o agente ter sido informado da decisão e tem lugar nos termos e prazos 
a que se refere o n.º 1 contendo, pelo menos, o tipo e a natureza da infração e a identidade da 
pessoa responsável, coletiva ou singular.

3 — Se a divulgação efetuada nos termos dos números anteriores, nomeadamente a relativa à 
identidade da pessoa responsável, puder afetar gravemente os mercados financeiros, comprometer 
uma investigação em curso ou causar prejuízos desproporcionados para as partes interessadas, 
as autoridades competentes podem:

a) Diferir a divulgação da decisão até ao momento em que deixem de existir as razões para 
o diferimento;

b) Divulgar a decisão em regime de anonimato;
c) Não publicar a decisão no caso de a autoridade competente considerar que a publicação 

nos termos das alíneas anteriores é insuficiente para assegurar que não seja comprometida a 
estabilidade dos mercados financeiros ou a proporcionalidade da divulgação dessas decisões 
relativamente a medidas consideradas de menor gravidade.

Artigo 66.º -H

Direito subsidiário

Às contraordenações previstas no presente decreto -lei, bem como aos termos da divulgação 
da decisão, são subsidiariamente aplicáveis:

a) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência cabe à CMVM, as 
disposições constantes do título VIII do Código dos Valores Mobiliários;
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b) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência cabe ao Banco 
de Portugal, as disposições constantes do título XI do Regime Geral das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro;

c) No caso dos procedimentos de contraordenação em que a competência cabe à Autoridade 
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, as disposições constantes, consoante a matéria 
em causa:

i) Do capítulo II do título VIII do regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora 
e resseguradora, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro;

ii) Do capítulo II do título IX do Decreto -Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, que regula a consti-
tuição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões;

iii) Do regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de 
pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Se-
guros e Fundos de Pensões, aprovado pela Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro.

CAPÍTULO VI

Disposição final

Artigo 67.º

Atividade de intermediação em valores mobiliários

A criação e administração de fundos de titularização de créditos considera -se atividade de 
intermediação financeira quando exercida a título profissional.

Artigo 68.º

Ilícitos de mera ordenação social

(Revogado.)

112539743 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 123/2019

de 28 de agosto

Sumário: Altera o Estatuto do Bolseiro de Investigação.

O XXI Governo Constitucional tem implementado diversas medidas com vista ao reforço da 
capacidade científica e tecnológica nacional, tendo por referência as melhores práticas internacio-
nais e estimulando um processo de convergência com a Europa.

Esta opção estratégica tem sido desenvolvida por diversas vias, entre as quais o reforço das 
condições de emprego científico em Portugal, designadamente com a concretização de um Pro-
grama de Estímulo ao Emprego Científico. No âmbito deste programa, foi aprovado um regime de 
contratação de doutorados, pelo Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, na sua redação atual, 
que consagra uma nova visão sobre as relações laborais estabelecidas na comunidade científica, 
assumindo o contrato de trabalho como o regime regra nas relações entre os investigadores dou-
torados e as instituições em que estão integrados. Com este regime jurídico, reforçaram -se as 
condições de estabilidade e previsibilidade para os investigadores doutorados, há muito reclamadas 
pela comunidade científica.

Paralelamente, a revisão do regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, operada 
pelo Decreto -Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, com o propósito de potenciar uma estreita articula-
ção entre as atividades de investigação e desenvolvimento e a acreditação de ciclos de estudos, 
visou estimular o desenvolvimento de ambientes próprios de investigação de elevada qualidade 
no contexto das instituições de ensino superior.

O Programa do Governo prevê o reforço do sistema científico e tecnológico nacional e o 
combate à precariedade dos seus investigadores, nomeadamente através da garantia da formali-
zação do emprego científico após o doutoramento e da alteração das características das bolsas de 
pós -doutoramento, a que agora se procede, prevendo -se a sua redução e limitando -se de forma 
relevante as condições de elegibilidade para as mesmas, que se justificam apenas em situações 
excecionais e devidamente fundamentadas.

Com efeito, e de acordo com as melhores práticas internacionais, reconhece -se que a 
transição entre o doutoramento e a investigação independente pós -doutoramento justifica a 
existência, numa fase inicial, de bolsas de pós -doutoramento, promovendo -se, desta forma, a 
melhor demonstração das qualidades e capacidades de formação, orientação e liderança dos 
recém -doutorados. Contudo, em face do novo regime regra de contratação de doutorados, a 
existência de bolsas de pós -doutoramento é apenas justificada num período de formação pós-
-doutoramento necessariamente curto. Estas bolsas deverão estar limitadas aos doutorados 
cujo grau académico tenha sido obtido há menos de três anos, não podendo, após o seu termo, 
ser celebrado novo contrato de bolsa entre a mesma entidade e a mesma pessoa. Reforça -se, 
assim, o contrato de trabalho como regime regra para a constituição de vínculos com investi-
gadores doutorados.

A manutenção do acesso a bolsas nos três primeiros anos após doutoramento, ainda que 
em termos restritivos, visa garantir as condições de independência adequadas e o envolvimento 
de doutorados em projetos de investigação de duração inferior a três anos. De outro modo, esta 
possibilidade estaria substancialmente limitada pelo facto de os contratos em instituições públicas 
exigirem prazos mínimos superiores. A completa extinção de bolsas nesta fase prejudicaria o acesso 
de todos os recém -doutorados a projetos pontuais de duração temporal curta. Concretiza -se, assim, 
o compromisso assumido no Programa do Governo de, num contexto de substituição progressiva 
da atribuição de bolsas de pós -doutoramento anuais, garantir que as bolsas de pós -doutoramento 
passem a ter durações mais curtas, e servindo de estímulo para o desenvolvimento de carreiras 
de investigação.
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Importa adequar o Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 
18 de agosto, na sua redação atual, às opções políticas enunciadas, o que se faz pelo presente 
decreto -lei, cujos propósitos são:

a) Aprofundar a articulação entre ciência e ensino superior, pela exigência de desenvolvimento 
de atividades de investigação integradas num ciclo de estudos conferente de grau ou diploma como 
condição regra para a atribuição de uma bolsa de investigação;

b) Eliminar a diversidade de tipologias de bolsas atualmente existente, que favorece a sua 
utilização indevida para finalidades não previstas no Estatuto do Bolseiro de Investigação;

c) Reforçar a utilização do contrato de trabalho como instrumento regra para a contração de 
investigadores doutorados, através da restrição da atribuição de bolsas pós -doutoramento e da 
redução da sua duração temporal.

Por fim, no que concerne à regularização de vínculos de trabalhadores que exerciam ativi-
dade ao abrigo de contratos de bolsa de investigação, nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, clarificam -se as regras relativas ao financiamento durante o período remanescente da 
bolsa de investigação.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à quarta alteração à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alte-
rada pelo Decreto -Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, pela Lei n.º 12/2013, de 29 de janeiro, e pelo 
Decreto -Lei n.º 89/2013, de 9 de julho, que aprova o Estatuto do Bolseiro de Investigação.

Artigo 2.º

Alteração ao anexo da Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 9.º e 18.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado em 
anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, são alterados nos termos do anexo 
ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 3.º

Procedimentos de regularização

1 — Os trabalhadores que exerciam atividade ao abrigo de contratos de bolsa de investigação 
e cujos vínculos sejam regularizados nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, recebem 
uma remuneração anual líquida, durante o período correspondente ao período remanescente da 
bolsa de investigação, correspondente ao valor da referida bolsa, caso o valor líquido da remune-
ração base mensal após regularização dos vínculos seja inferior.

2 — O disposto no número anterior aplica -se, com as necessárias adaptações, aos trabalha-
dores que exerciam atividade ao abrigo de contratos de trabalho celebrados nos termos do n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 28/2013, de 19 de fevereiro, ou do artigo 7.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual.

3 — A constituição de contrato de trabalho, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas ou do Código do Trabalho, na sequência dos procedimentos de regularização de vínculos 
previstos na Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, não prejudica:

a) A elegibilidade das despesas deles decorrentes às respetivas fontes de financiamento, no 
âmbito de projetos de investigação em curso;
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b) A manutenção do financiamento atribuído ao abrigo de contratos -programa de apoio ao 
emprego científico, até ao termo dos mesmos;

c) A manutenção do financiamento atribuído ao abrigo de contratos de bolsa individuais de pós-
-doutoramento celebrados na sequência de concursos promovidos diretamente pela Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), até ao termo dos mesmos, nos termos do número seguinte.

4 — Na sequência da cessação dos contratos de bolsa previstos na alínea c) do número 
anterior, nos termos do disposto na alínea f) do artigo 17.º do Estatuto do Bolseiro de Investiga-
ção, aprovado em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, o montante 
de financiamento remanescente é atribuído diretamente pela FCT, I. P., à entidade que procede à 
integração do trabalhador, ao abrigo de um contrato -programa a celebrar entre ambas.

Artigo 4.º

Norma transitória

Os regulamentos de bolsas em vigor devem adaptar -se ao disposto no Estatuto do Bolseiro 
de Investigação, aprovado em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na redação dada pelo 
presente decreto -lei, no prazo máximo de 60 dias após a entrada em vigor do presente decreto -lei, 
sem prejuízo da salvaguarda dos direitos adquiridos por ambas as partes relativamente a bolsas 
em fase de atribuição e em curso.

Artigo 5.º

Norma revogatória

É revogada a alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação, aprovado 
em anexo à Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de julho de 2019. — António Luís Santos 
da Costa — Maria de Fátima de Jesus Fonseca — João Alberto Sobrinho Teixeira.

Promulgado em 29 de julho de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 30 de julho de 2019.

Pelo Primeiro -Ministro, Augusto Ernesto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

ANEXO

(a que se refere o artigo 2.º)

«Artigo 1.º

[…]

1 — O presente Estatuto define o regime aplicável aos beneficiários de subsídios, atribuídos 
por entidades de natureza pública ou privada, destinados a financiar a realização, pelo próprio, de 
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atividades de investigação, nos termos do artigo seguinte, sem prejuízo do disposto pelo direito da 
União Europeia e pelo direito internacional.

2 — […].
3 — […].
4 — […].
5 — […].

Artigo 2.º

[…]

1 — […]:

a) Trabalhos de iniciação à investigação e de investigação associados à obtenção de graus 
e diplomas do ensino superior;

b) Trabalhos de investigação por doutorados cujo grau académico tenha sido obtido há menos 
de três anos;

c) (Revogada.)

2 — A celebração do contrato relativo às bolsas referidas na alínea b) do número anterior é 
permitida apenas quando, cumulativamente:

a) A investigação pós -doutoral em causa seja realizada em entidade de acolhimento distinta 
da entidade onde foram desenvolvidos os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição 
do grau de doutor;

b) As atividades de investigação em causa não exijam experiência pós -doutoral;
c) As atividades de investigação em causa tenham um prazo de desenvolvimento e execução 

igual ou inferior a três anos;
d) O bolseiro não exceda, com a celebração do contrato de bolsa em causa, um período acu-

mulado de três anos nessa condição, seguidos ou interpolados.

3 — (Anterior n.º 2.)

Artigo 3.º

[…]

1 — […].
2 — As bolsas não podem exceder dois anos no caso de mestrado, quatro anos no caso de 

doutoramento, três anos no caso de pós -doutoramento e um ano nas demais situações.
3 — […].
4 — Terminado o contrato relativo às bolsas referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, 

não pode ser celebrado novo contrato de bolsa entre a mesma entidade de acolhimento e o mesmo 
bolseiro.

Artigo 5.º

[…]

1 — […].
2 — O desempenho de funções a título de bolseiro é efetuado em regime de dedicação ex-

clusiva, não sendo permitido o exercício de profissão ou atividade remunerada, pública ou privada, 
incluindo o exercício de profissão liberal, salvo o disposto nos números seguintes.

3 — […].
4 — Considera -se, ainda, compatível com o regime de dedicação exclusiva a realização de 

atividades externas à entidade de acolhimento, mesmo que remuneradas, desde que diretamente 
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relacionadas com o plano de atividades subjacente à bolsa ou desempenhadas sem caráter de 
permanência, não prejudicando a execução do referido programa de trabalhos.

Artigo 9.º

[…]

1 — […]

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) […];
g) […];
h) […];
i) […];
j) Suspender o contrato de bolsa em caso de exercício transitório de outra função ou atividade 

remunerada, pública ou privada, incompatível com o regime de dedicação exclusiva previsto no 
artigo 5.º;

k) [Anterior alínea j).]

2 — […].
3 — […].
4 — […].
5 — […].
6 — […].
7 — […].

Artigo 18.º

[…]

1 — […].
2 — […].
3 — […].
4 — […].
5 — […].
6 — A decisão de aplicação das sanções a que se referem os n.os 1 e 2 compete ao conselho 

diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., ouvido o provedor do bolseiro.»

112540828 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 124/2019

de 28 de agosto

Sumário: Altera o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída em 1983, tendo em vista a proteção de 
áreas essenciais para assegurar a estabilidade ecológica do meio, a utilização racional dos recursos 
naturais e o correto ordenamento do território através da sua sujeição a um regime de restrição de 
utilidade pública, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 321/83, de 7 de maio. Este regime foi depois 
atualizado pelos Decretos -Leis n.os 93/90, de 19 de março, 213/92, de 12 de outubro, e 180/2006, 
de 6 de setembro. Mas foi o Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que incorporou alterações 
significativas em matéria de objetivação dos conceitos, de agilização e simplificação dos procedi-
mentos administrativos, bem como de partilha de competências e de responsabilidades entre as 
entidades intervenientes aos níveis nacional, regional e municipal. Foi, também, a partir dessas 
alterações, introduzidas em 2008, que passou a estar previsto que, daí em diante, as delimitações 
da REN deveriam obedecer às Orientações Estratégicas de Âmbito Nacional e Regional (OENR), 
as quais foram aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro.

Decorridas mais de três décadas desde a instituição da REN, o presente contexto de alterações 
climáticas e eventos climáticos extremos, de falta de água, de riscos associados à zona costeira 
e à ocorrência de cheias veio confirmar não só o acerto e o mérito, mas também a relevância e a 
atualidade dos pioneiros princípios fundadores da REN direcionados para o planeamento e gestão 
dos recursos hídricos, focados na boa manutenção do trecho terrestre do ciclo da água.

Neste âmbito, os sistemas que integram a REN desempenham um papel determinante que 
interessa reposicionar no quadro das restrições de utilidade pública e, sobretudo, dos instrumentos 
de gestão territorial. Deve, ainda, assumir -se que o planeamento e gestão do ciclo da água exige 
extensões geográficas coerentes e não segmentadas por limites administrativos, o que implica a 
adoção das bacias hidrográficas como unidade apropriada para esse fim.

O Estado Português comprometeu -se no Acordo de Paris, de 2015, à adoção de medidas 
abrangentes no domínio das alterações climáticas, numa trajetória de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa. Reconhece -se, porém, que a política de mitigação já não é suficiente 
para lidar com as mudanças do clima, sendo fundamental reforçar a adoção de medidas de adap-
tação. Com efeito, as tendências mostram que o aumento da temperatura, conjuntamente com a 
alteração dos padrões da precipitação, a recorrência de períodos de seca mais intensos e a subida 
do nível médio do mar, são as principais manifestações potenciadas pelas alterações climáticas 
em Portugal, com expressões territoriais muito diferenciadas e onde releva: por um lado, uma orla 
costeira sujeita a elevada pressão urbana e uma extensão apreciável de litoral baixo e arenoso 
e baixo rochoso em situação crítica de erosão; e, por outro lado, o aumento de contrastes entre 
regiões húmidas e secas, agravado por um contexto de eventos climáticos extremos mais fre-
quentes e intensos e por um cenário de uma crescente escassez de água, o que exige uma maior 
necessidade da sua retenção no solo e um maior controlo das pressões que podem ameaçar a 
sua quantidade e qualidade.

Neste sentido, a REN prossegue um compromisso de elementar importância no ordenamento 
do território, no sentido de contribuir para a adaptação dos territórios e para a sua maior resiliên-
cia. Este compromisso reveste -se hoje de extrema acuidade, quando a Península Ibérica está 
já sinalizada como um hotspot para as alterações climáticas e, assim, o nosso país se encontra 
especialmente vulnerável aos riscos naturais em termos de impacto sobre as atividades sócio 
económicas e sobre a vida humana.

Assumindo estas problemáticas, e reconhecendo a diversidade geomorfológica e climática do 
nosso país, a presente alteração ao regime jurídico da REN visa, sobretudo: i) precisar a delimitação 
dos sistemas dunares, classificando -os em dunas costeiras litorais e dunas costeiras interiores; 
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ii) reincorporar as cabeceiras de linhas de água enquanto áreas estratégicas de infiltração de água 
no solo; e iii) considerar na delimitação das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo as 
práticas de conservação do solo em situações de manifesta durabilidade das mesmas. Promove -se, 
para esse efeito, a clarificação das definições e os critérios de delimitação de cada uma destas 
áreas que integram a REN, acautelando as funções e valores que importa proteger, a coerência e 
representatividade da delimitação da REN no contexto da diversidade geográfica e a adequação 
dos respetivos usos e ações compatíveis.

A experiência da aplicação do regime jurídico da REN veio sinalizar, também, a necessidade 
de serem efetuadas melhorias ao nível de procedimentos e prazos, das definições, dos critérios 
de delimitação e das funções de algumas tipologias, bem como nos usos e ações permitidos em 
REN, no sentido de garantir uma maior coerência com os regimes conexos, as necessidades de 
gestão do território e a evolução do conhecimento sobre as diferentes componentes desta reserva 
ecológica.

Considerando, por outro lado, que o esquema nacional de referência teve subjacentes concei-
tos e critérios de delimitação da REN que têm vindo a evoluir, opta -se por retirar esta informação, 
uma vez que a mesma já não traduz com rigor o conhecimento mais atualizado que deve funda-
mentar a proteção dos sistemas e processos biofísicos, dos valores a salvaguardar e dos riscos 
a prevenir.

Finalmente, esta alteração permite incorporar atualizações ao regime decorrentes de suces-
sivas alterações legislativas no ordenamento jurídico nacional.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e a Comissão Nacional do Território.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de julho, e 80/2015, 
de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto

Os artigos 2.º a 4.º, 7.º a 9.º, 11.º, 12.º, 15.º a 16.º -A, 18.º, 20.º, 22.º, 24.º, 25.º, 33.º, 35.º, 37.º, 
39.º, 43.º e 44.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, passam a ter 
a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[…]

1 — A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pela sensibilidade, 
função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto 
de proteção especial.

2 — […].
3 — […]:

a) […];
b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de re-

carga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de 
movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações 
climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;
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c) […];
d) […].

Artigo 3.º

[…]

1 — A REN articula -se com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do território e 
nos programas setoriais e especiais relevantes.

2 — […].
3 — […].
4 — O regime jurídico da REN constitui um instrumento de regulamentação do disposto na 

alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 7.º -C do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 
sua redação atual, sempre que contribuir para a manutenção do estado de conservação favorável 
de habitats naturais e de espécies da flora e da fauna inscritos nos respetivos anexos.

Artigo 4.º

[…]

1 — Os objetivos referidos no n.º 3 do artigo 2.º são prosseguidos mediante a integração na 
REN de áreas de proteção do litoral, de áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidroló-
gico terrestre e de áreas de prevenção de riscos naturais, a delimitar nos termos do capítulo II do 
presente decreto -lei.

2 — […].
3 — […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos.

4 — […].

Artigo 7.º

[…]

1 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional são definidas em coerência 
com o modelo territorial do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e com as 
estruturas regionais de proteção e valorização ambiental, estabelecidas nos programas regionais 
de ordenamento do território.

2 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional têm ainda em consideração 
o disposto no Plano Nacional da Água, nos planos de gestão de bacia hidrográfica e em outros 
programas setoriais e especiais relevantes.

3 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional compreendem as diretrizes e 
os critérios para a delimitação das áreas da REN a nível municipal.

4 — (Revogado.)

Artigo 8.º

[…]

1 — As orientações estratégicas de âmbito nacional são elaboradas pela Comissão Nacional 
do Território, com a colaboração das comissões de coordenação e desenvolvimento regional.

2 — […].



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 63

Diário da República, 1.ª série

3 — […].
4 — A Comissão Nacional do Território e as comissões de coordenação e desenvolvimento 

regional coordenam os procedimentos de elaboração das orientações de âmbito nacional e regional 
no sentido de assegurar a coerência dos respetivos conteúdos.

5 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional são aprovadas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área do ordenamento do território.

Artigo 9.º

[…]

1 — […].
2 — […].
3 — […].
4 — As áreas da REN são identificadas nas plantas de condicionantes dos planos territoriais 

de âmbito municipal e intermunicipal e constituem parte integrante das estruturas ecológicas mu-
nicipais.

Artigo 11.º

[…]

1 — A câmara municipal apresenta a proposta de delimitação da REN à comissão de coor-
denação e desenvolvimento regional que, no prazo de 22 dias, procede à realização de uma con-
ferência procedimental com todas as entidades administrativas representativas dos interesses a 
ponderar, a convocar com uma antecedência não inferior a 15 dias, a qual deve ser acompanhada 
pela câmara municipal.

2 — No âmbito da conferência procedimental, a comissão de coordenação e desenvolvi-
mento regional e as entidades administrativas representativas dos interesses a ponderar em 
função das áreas da REN em presença pronunciam -se sobre a compatibilidade da proposta de 
delimitação com os critérios constantes do presente decreto -lei e com as orientações estraté-
gicas de âmbito nacional e regional, bem como sobre as propostas de exclusão de áreas da 
REN e sua fundamentação.

3 — Finda a conferência procedimental, é emitido um parecer, assinado por todos os interve-
nientes, com a menção expressa da posição de cada um, que substitui, para todos os efeitos legais, 
os pareceres que essas entidades devessem emitir sobre a proposta de delimitação, bem como, 
em conclusão, a posição final da comissão de coordenação e desenvolvimento regional.

4 — Caso o representante de um serviço ou entidade não emita na conferência procedimental 
o seu parecer relativamente à delimitação ou, apesar de regularmente convocado, não compa-
reça à reunião, considera -se que a entidade por si representada, nada tem a opor à proposta de 
delimitação.

5 — […].
6 — Quando haja divergência entre a posição final da comissão de coordenação e desenvolvi-

mento regional e a proposta de delimitação da câmara municipal ou quando haja divergência entre 
as posições de entidades representadas na conferência procedimental e a posição final favorável 
da comissão de coordenação e desenvolvimento regional à delimitação proposta, esta promove, no 
prazo de 15 dias a contar da sua posição final, uma conferência decisória com aquelas entidades 
e a câmara municipal, para efeitos de decisão final.

7 — […].
8 — […].
9 — Caso a decisão final da conferência decisória seja de sentido desfavorável à proposta de 

delimitação da REN da câmara municipal, esta pode promover a consulta da Comissão Nacional 
do Território, para efeitos de emissão de parecer, no prazo de 15 dias a contar da referida decisão.

10 — O parecer da Comissão Nacional do Território referido no número anterior é emitido no 
prazo de 22 dias, não prorrogável, contado a partir da data do pedido de consulta.
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11 — […]:

a) A decisão final da conferência decisória prevista no n.º 6 seja desfavorável à delimitação 
proposta e a câmara municipal não promova a consulta à Comissão Nacional do Território; ou

b) […];
c) A Comissão Nacional do Território emita, nos termos do número anterior, parecer desfavo-

rável à proposta de delimitação da câmara municipal.

12 — […].
13 — […]:

a) […];
b) A emissão pela Comissão Nacional do Território de parecer favorável à proposta da câmara 

municipal, nos termos do n.º 10;
c) […].

14 — […].
15 — […].

Artigo 12.º

[…]

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — O procedimento de submissão para publicação no Diário da República, bem como para 

efeitos de depósito estabelecido no artigo seguinte, é aprovado por portaria dos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas da modernização administrativa, do ambiente e do ordenamento 
do território.

Artigo 15.º

Delimitação da REN em simultâneo com a formação de planos territoriais
de âmbito municipal e intermunicipal

1 — A delimitação da REN pode ocorrer em simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão 
de planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal.

2 — Sempre que se verifique a situação mencionada no número anterior:

a) A conferência procedimental prevista no n.º 1 do artigo 11.º é realizada no âmbito da co-
missão consultiva ou pela conferência procedimental, nos termos previstos nos artigos 83.º, 84.º
e 86.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;

b) O parecer previsto no n.º 3 do artigo 11.º é emitido em simultâneo com o parecer da comis-
são consultiva do plano ou com a ata da conferência procedimental, previsto nos artigos 83.º, 84.º 
e 86.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;

c) A delimitação da REN elaborada em simultâneo com o plano territorial de âmbito municipal 
ou intermunicipal determina a revogação e consequente atualização da carta municipal da REN.

3 — O disposto nos n.os 5 a 13 do artigo 11.º e no artigo 12.º aplica -se às situações de de-
limitação da REN que ocorram em simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão de plano 
territorial de âmbito municipal ou intermunicipal.

Artigo 16.º

[…]

1 — As alterações da delimitação da REN devem salvaguardar a preservação dos valores e 
funções naturais fundamentais, bem como a prevenção e mitigação de riscos para pessoas e bens.
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2 — […].
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, as alterações à delimitação da REN 

seguem, com as devidas adaptações, o procedimento previsto nos artigos 10.º e 11.º ou o pro-
cedimento previsto no artigo anterior quando a proposta de alteração de delimitação ocorra em 
simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão de um plano territorial de âmbito municipal ou 
intermunicipal.

4 — […].
5 — […].

Artigo 16.º -A

[…]

1 — […]:

a) […];
b) Correspondam a 5 % da área total, até ao máximo de 500 m2, em prédio com área até 2 ha;
c) Correspondam a 2,5 % da área total, em prédio com área entre 2 ha e até 40 ha;
d) Correspondam a 2,5 % da área total, até ao máximo de 2,50 ha, em prédio com área igual 

ou superior a 40 ha.

2 — […].
3 — No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação da proposta da câmara municipal, 

a comissão de coordenação e desenvolvimento regional solicita a emissão de parecer obrigatório 
e vinculativo à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

4 — Excetuam -se da obrigatoriedade de parecer previsto no número anterior as alterações 
em áreas que integram a tipologia da REN prevista na alínea e) do n.º 4 do artigo 4.º

5 — No prazo de 25 dias a contar da data da apresentação da proposta, deve ser emitido o 
parecer previsto no n.º 3.

6 — No prazo de 40 dias a contar da data da apresentação da proposta, a comissão de coor-
denação e desenvolvimento regional verifica o cumprimento do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 
anterior e aprova a alteração simplificada da delimitação da REN quando:

a) O parecer previsto no n.º 3 for de sentido favorável ou favorável condicionado; ou
b) Nas alterações em áreas que integram a tipologia da REN prevista na alínea e) do n.º 4 do 

artigo 4.º, a comissão de coordenação e desenvolvimento regional comprove que a alteração pro-
posta não prejudica a preservação do valor natural, bem como a prevenção e mitigação de riscos.

7 — (Anterior n.º 6.)
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — (Anterior n.º 8.)
10 — (Anterior n.º 9.)
11 — A Comissão Nacional do Território apresenta ao membro do Governo responsável pela 

área do ordenamento do território, com uma periodicidade anual, um relatório, contendo uma 
apreciação crítica da aplicação do presente artigo, com base na informação disponibilizada pelas 
comissões de coordenação e desenvolvimento regional, tendo em conta o disposto no n.º 1 do 
artigo anterior.

12 — (Anterior n.º 10.)

Artigo 18.º

[…]

1 — […]:

a) […];
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b) No prazo para a execução de plano territorial de âmbito municipal ou intermunicipal, quando a 
exclusão tenha ocorrido no âmbito da elaboração desse plano e a obra ainda não se tenha iniciado.

2 — […].
3 — […].
4 — […].

Artigo 20.º

[…]

1 — […]:

a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regu-

lar desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações 
correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção 
fitossanitária previstas em legislação específica.

2 — […].
3 — […]:

a) […];
b) […];

i) […];
ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia;
iii) […].

4 — […].
5 — […].
6 — […].

Artigo 22.º

[…]

1 — A comunicação prévia a que se refere a subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º 
é realizada por escrito e dirigida à comissão de coordenação e desenvolvimento regional, acom-
panhada dos elementos instrutórios previstos em portaria a aprovar pelo membro do Governo 
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território.

2 — […].
3 — No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação da comunicação prévia, a 

comissão de coordenação e desenvolvimento regional verifica as questões de ordem formal que 
possam obstar à análise da pretensão e solicita ao comunicante as informações e correções que 
se revelem necessárias, a apresentação de elementos em falta, bem como o comprovativo do 
pagamento da taxa, quando devida.

4 — Sob pena de rejeição liminar, o comunicante deve suprir as deficiências indicadas no 
prazo de 15 dias, encontrando -se o procedimento suspenso durante este período.

5 — Nas situações de usos ou ações que carecem de parecer da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P., a definir por portaria nos termos do n.º 6 do artigo 20.º, a comissão de coordenação 
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e desenvolvimento regional solicita parecer obrigatório e vinculativo àquela entidade, o qual deve 
ser emitido no prazo de 15 dias.

6 — No prazo de 20 dias a contar da data da apresentação da comunicação prévia ou do 
termo do prazo previsto no n.º 4, a comissão de coordenação e desenvolvimento regional decide 
pela sua rejeição quando se verifique que o respetivo uso ou ação:

a) […];
b) Não cumpre as condições a observar para a respetiva viabilização, fixadas por portaria nos 

termos do n.º 6 do artigo 20.º;
c) […].

7 — […].
8 — […].
9 — […].

Artigo 24.º

[…]

1 — Nos casos em que os usos e as ações previstos no anexo II recaiam em áreas cuja utili-
zação necessite de título de utilização dos recursos hídricos, em áreas classificadas ou em áreas 
integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional promove a realização de uma conferência procedimental com as entidades respetivamente 
competentes.

2 — No âmbito da conferência procedimental mencionada no número anterior, sem prejuízo da 
emissão autónoma do título de utilização de recursos hídricos, é emitida uma comunicação única 
de todas as entidades competentes ao interessado, a qual colige todos os atos que cada uma das 
entidades envolvidas deve praticar, nos termos legais e regulamentares.

3 — […].
4 — […].
5 — Quando estejam em causa exclusivamente áreas integradas na REN e na RAN, a con-

ferência procedimental prevista no n.º 1 deve ocorrer em simultâneo com a reunião da entidade 
regional da RAN.

6 — […].
7 — Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coor-
denação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição 
da comunicação prévia.

8 — […].
9 — […].

Artigo 25.º

[…]

As competências da comissão de coordenação e desenvolvimento regional previstas no ar-
tigo 22.º podem ser exercidas em parceria com as câmaras municipais, mediante a celebração de 
contratos de parceria que estabeleçam o âmbito, os termos e as suas condições.

Artigo 33.º

[…]

1 — Podem ser objeto de financiamento pelo Fundo Ambiental projetos públicos ou privados 
que contribuam para a gestão sustentável das áreas da REN, em especial os relevantes para a 
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salvaguarda e gestão integrada dos recursos hídricos, da biodiversidade, da proteção do solo e da 
prevenção ou mitigação dos riscos associados.

2 — (Revogado.)

Artigo 35.º

[…]

1 — Na elaboração dos planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal, as áreas inte-
gradas na REN são consideradas para efeitos de estabelecimento dos mecanismos de perequação 
compensatória dos benefícios e encargos entre os proprietários.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as áreas da REN não são contabilizadas 
para o cálculo da edificabilidade nos casos em que os planos territoriais de âmbito municipal e 
intermunicipal assim o determinem.

Artigo 37.º

[…]

1 — […].
2 — […].
3 — […].
4 — A tentativa é punível nas contraordenações mencionadas no n.º 3, sendo os limites míni-

mos e máximos da respetiva coima reduzidos a metade.
5 — […].
6 — Pela prática das contraordenações previstas no n.º 3, podem ser aplicadas ao infrator as 

sanções acessórias previstas no n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua 
redação atual.

7 — Pode ser objeto de publicidade, nos termos do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 50/2006, 
de 29 de agosto, na sua redação atual, a condenação pela prática das infrações previstas no n.º 3, 
quando a medida concreta da coima aplicada ultrapasse metade do montante máximo da coima 
abstratamente aplicável.

8 — […].

Artigo 39.º

[…]

1 — Compete à Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, à Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P., aos municípios e às demais entidades competentes em razão da matéria ou área 
de jurisdição embargar e demolir as obras, bem como fazer cessar outros usos e ações, realizadas 
em violação ao disposto no presente decreto -lei.

2 — […].
3 — […].
4 — […].
5 — […].

Artigo 43.º

[…]

1 — […].
2 — […].
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3 — […].
4 — […].
5 — No âmbito da revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal é obri-

gatória a adaptação da delimitação da REN às orientações estratégicas nacionais e regionais em 
vigor.

Artigo 44.º

[…]

1 — […].
2 — […].
3 — O estabelecimento dos condicionamentos e das medidas de minimização previstas no 

número anterior está sujeito a homologação pelo membro do Governo responsável pelas áreas do 
ambiente e do ordenamento do território, a qual deve ocorrer até ao limite do prazo estabelecido 
no n.º 7 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
considerando -se recusada a homologação caso aquele limite seja excedido.

4 — […].»

Artigo 3.º

Alteração aos anexos I a IV do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto

1 — O anexo I do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, é alterado 
com a redação constante do anexo I ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

2 — O anexo II do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, passa a 
ter a redação constante do anexo II ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

3 — O anexo III do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, é alterado 
com a redação constante do anexo III ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

4 — O anexo IV do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, passa a 
ter a redação constante do anexo IV ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 4.º

Prazo para adaptação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional
às orientações estratégicas de âmbito nacional e regional

1 — As delimitações de Reserva Ecológica Nacional (REN) devem conformar -se com as 
orientações estratégicas de âmbito nacional e regional no prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor da portaria referida no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 
redação introduzida pelo presente decreto -lei.

2 — O não cumprimento do prazo previsto no número anterior suspende o regime de usos e 
ações compatíveis previsto no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na reda-
ção introduzida pelo presente decreto -lei, nas áreas integradas na REN dos planos municipal ou 
intermunicipal em causa.

3 — No caso de procedimentos de revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou inter-
municipal em cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 199.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, a adaptação da delimitação da REN pode ser concluída no prazo previsto no n.º 1.

Artigo 5.º

Regime transitório para a adaptação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional
às orientações estratégicas de âmbito nacional e regional

1 — Aos procedimentos de delimitações de REN em curso à data de entrada em vigor do 
presente decreto -lei, aplicam -se as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional apro-
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vadas por portaria nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
na redação introduzida pelo presente decreto -lei.

2 — As propostas que à data de entrada em vigor do presente decreto -lei já tenham obtido 
parecer favorável das entidades competentes pela emissão de pareceres no âmbito da delimita-
ção da REN são aproveitadas no respeitante às tipologias de áreas da REN não alteradas pelas 
orientações estratégicas de âmbito nacional e regional previstas no número anterior.

3 — As comissões de coordenação e de desenvolvimento regional competentes identificam, 
no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em vigor da portaria que aprova as orientações 
estratégicas de âmbito nacional e regional, as adaptações necessárias a integrar pelos municípios 
nas respetivas propostas de delimitação da REN.

4 — A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e o Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I. P., prestam o apoio técnico especializado aos municípios para a integração das 
alterações referidas no número anterior.

Artigo 6.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O n.º 4 do artigo 7.º, o n.º 2 do artigo 33.º, e os artigos 41.º, 45.º e as subalíneas iii) a vii) 
do n.º 3 do ponto I da secção I do anexo I do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua 
redação atual;

b) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro.

Artigo 7.º

Republicação

É republicado no anexo V ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, o Decreto -Lei 
n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação introduzida pelo presente decreto -lei.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de agosto de 2019. — Augusto Ernesto 
Santos Silva — Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro — Eduardo Arménio do Nascimento Cabri-
ta — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Saldanha de Azevedo Galamba — Luís 
Medeiros Vieira.

Promulgado em 6 de agosto de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 12 de agosto de 2019.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)

«ANEXO I

(a que se refere o artigo 5.º)

[…]

SECÇÃO I

[…]

a) […]

1 — […].
2 — A faixa marítima de proteção costeira caracteriza -se pela sua elevada produtividade em 

termos de recursos biológicos e pelo seu elevado hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos 
litorais arenosos, bem como por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da 
flora e da fauna marinhas, nomeadamente as consideradas de interesse comunitário nos termos do 
Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.os 49/2005, de 24 de fevereiro, 
e 156 -A/2013, de 8 de novembro.

3 — […].

b) […]

1 — […].
2 — Na delimitação das praias deve considerar -se a área compreendida entre a linha repre-

sentativa da profundidade de fecho para o regime da ondulação no respetivo setor de costa e a 
linha que delimita a atividade do espraio das ondas ou de galgamento durante episódio de tempo-
ral, a qual, consoante o contexto morfológico presente, poderá ser substituída pela base da duna 
embrionária/frontal ou pela base da escarpa de erosão entalhada no cordão dunar ou pela base 
da arriba.

3 — […].

i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira e estuarina;
ii) […];
iii) […];
iv) […].

c) […]

d) […]

e) […]

f) […]

g) […]

I — […]

1 — […].
2 — […].
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3 — As dunas costeiras são divididas em duas classes: dunas costeiras litorais e dunas cos-
teiras interiores:

i) As dunas costeiras litorais são as que têm um papel ativo na defesa contra a erosão costeira 
(dunas frontais ou outro tipo de dunas formadas sobre depósitos costeiros não consolidados como 
praias, restingas, planícies costeiras, etc.) e que são passíveis de poderem vir a sofrer erosão ma-
rinha tendo em conta a evolução geológica e subida do nível do mar para os próximos 100 anos;

ii) As dunas costeiras interiores são aquelas que pela sua localização estejam fora do domínio 
da erosão marinha, tendo em conta a subida do nível do mar para os próximos 100 anos;

iii) (Revogada.)
iv) (Revogada.)
v) (Revogada.)
vi) (Revogada.)
vii) (Revogada.)

4 — O critério para a divisão de dunas costeiras em litorais ou interiores, deve basear -se na 
interpretação das cartas geológicas e em estudos geológicos e geotécnicos efetuados no setor 
costeiro, ortofotomapas, fotografias aéreas, modelo digital do terreno, cartas de solos e trabalho 
de campo.

5 — Dada a relevância do habitat costeiro, o coberto vegetal caraterístico dos sistemas duna-
res deverá ser um critério complementar, considerando a suas funções, nomeadamente ao nível 
de estabilização do sistema, devendo utilizar -se, para esse efeito, a melhor informação disponível 
sobre os habitats naturais no sentido de evitar descontinuidades nestas formações.

6 — Em dunas costeiras litorais podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Constituição de barreira contra fenómenos de erosão e galgamento oceânico, associados 
a tempestades ou tsunami, e de erosão eólica;

ii) Armazenamento natural de areia para compensação da perda de sedimento provocada 
pela erosão;

iii) Garantia dos processos de dinâmica costeira e da diversidade dos sistemas naturais, desig-
nadamente das características morfológicas, dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;

iv) A deslocação expectável da linha de costa, no período de 100 anos, tendo em conta as 
condições geológicas locais;

v) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

7 — Em dunas costeiras interiores podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Continuidade dos sistemas dunares, no que respeita aos aspetos geológicos, morfológicos, 
ecológicos e paisagísticos;

ii) Reserva de biodiversidade florística e faunística e respetivos serviços dos ecossistemas 
associados as essas formações bióticas;

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

II — […]

h) […]

i) […]

j) […]

1 — […].
2 — […].
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3 — As águas de transição são delimitadas, a montante, pelo local até onde se verifique a in-
fluência da propagação física da maré salina e, a jusante, por critérios morfológicos, que incluem os 
alinhamentos de cabos, promontórios, restingas e ilhas -barreira, incluindo os seus prolongamentos 
artificiais por obras marítimo -portuárias ou de proteção costeira, que definem as fozes ou barras 
destas águas, no caso dos estuários e das lagunas com ligação permanente ao mar, ou pelo limite 
interior das barreiras soldadas, no caso das lagunas com ligação efémera ao mar.

4 — […].
5 — […].
6 — Na faixa de proteção inclui -se a margem, cuja largura se encontra definida no artigo 11.º 

da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro 
e na alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.

7 — […].

l) […]

SECÇÃO II

[…]

a) […]

1 — […].
2 — […].
3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei da Titu-

laridade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e na alínea gg) 
do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.

4 — […].

b) […]

1 — […].
2 — A delimitação dos lagos e lagoas deve corresponder ao plano de água que se forma em 

situação de cheia máxima e a largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei 
da Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e na 
alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e nos 
diplomas complementares.

3 — […].
4 — […].

c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN,
bem como os respetivos leitos, margens e faixas de proteção

1 — […].
2 — […].
3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei da 

Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, e na 
alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e nos 
diplomas complementares.

4 — […].
5 — […].

d) Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

1 — As áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos são as áreas 
geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à 
morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e à recarga na-
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tural dos aquíferos, bem como as áreas localizadas na zona montante das bacias hidrográficas que 
asseguram a receção das águas da precipitação e potenciam a sua infiltração e encaminhamento 
na rede hidrográfica e que no seu conjunto se revestem de particular interesse na salvaguarda da 
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração.

2 — A delimitação das áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 
deve considerar a regulação do sistema hídrico e o funcionamento hidráulico do aquífero, nomea-
damente no que se refere à redução do escoamento superficial das águas pluviais nas cabeceiras, 
aos mecanismos de recarga e descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e eventuais conexões 
hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e as pressões existentes resultantes de atividades e ou 
instalações, e os seus principais usos, em especial a produção de água para consumo humano.

3 — Nas áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos só podem 
ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes 
funções:

i) […];
ii) […];
iii) […];
iv) […];
v) […];
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que ocorrem 
em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das espécies da 
flora e da fauna.

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas 
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão su-
perficial.

SECÇÃO III

[…]

a) […]

1 — […].
2 — […].
3 — […]:

i) […];
ii) […];
iii) […];
iv) Estabilidade topográfica e morfológica dos terrenos em causa;
v) […];
vi) […];
vii) Preservação dos afloramentos geológicos de interesse científico.

b) […]

1 — […].
2 — […].
3 — […].

c) […]

1 — Consideram -se «zonas ameaçadas pelas cheias» ou «zonas inundáveis» as áreas sus-
cetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários 
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devido à ocorrência de caudais elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos 
característicos destes sistemas.

2 — A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias é efetuada através de modelação 
hidrológica e hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de retorno de 
100 anos da observação de marcas ou registos de eventos históricos e de dados cartográficos, 
de critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos e tendo em conta fatores como o nível de 
maré máximo, a subida do Nível Médio do Mar (NMM), a sobrelevação meteorológica e as ondas 
de geração local.

3 — […].
4 — […].

d) […]

1 — As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas 
características de solo e de declive, estão sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoa-
mento superficial.

2 — A delimitação das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo deve considerar, de 
forma ponderada para a bacia hidrográfica, a erosividade da precipitação, a erodibilidade média 
dos solos, a topografia, e quando aplicável as práticas de conservação do solo em situações de 
manifesta durabilidade das mesmas.

3 — […].

e) […]

1 — […].
2 — Na delimitação de áreas de instabilidade de vertentes devem considerar -se as suas ca-

racterísticas geológicas, morfológicas e climáticas.
3 — […].»
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OBJETIVOS DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA 

E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO 
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NA REN

PROTECÇÃO DO LITORAL SUSTENTABILIDADE DO CICLO DA ÁGUA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS
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I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO

a) Apoios agrícolas afetos 
exclusivamente à exploração 
agrícola e instalações para 
transformação de produtos 
exclusivamente da exploração ou de 
caráter artesanal diretamente afetos 
à exploração agrícola.

b) Habitação associada a exploração 
agrícola, turismo, indústria, 
agroindústria e pecuária com área 
de implantação superior a 35 m2 e 
inferior a 300 m2.
c) Cabinas para motores de rega 
com área inferior a 4 m2.

(1)

d) Pequenas construções de apoio 
aos setores da agricultura e floresta, 
ambiente, energia e recursos 
geológicos, telecomunicações e 
indústria e pesca, cuja área de 
implantação seja igual ou inferior a 30 m2.

(1) (5)

e) Ampliação de edificações 
existentes destinadas a usos 
industriais e de energia e recursos 
geológicos.
f) Ampliação de edificações existentes 
destinadas a empreendimentos 
de turismo no espaço rural, a 
empreendimentos turísticos 
reconhecidos como de turismo da 
natureza, e a empreendimentos de 
turismo de habitação.

(1)

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 artigo 3.º)

«ANEXO II

(a que se refere o artigo 20.º)

Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN 
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g) Ampliação de edificações existentes 
destinadas a usos de habitação e 
outras não abrangidas pelas alíneas 
e) e f), nomeadamente afetas a outros 
empreendimentos turísticos, equipamentos 
de utilização coletiva, etc.

(1)

h) Muros de vedação e muros de suporte 
de terras desde que apenas ao limite da 
cota do terreno ou até mais 0,20 m acima 
deste.

(1) (9) (10)

II - INFRAESTRUTURAS

a) Pequenas estruturas e infraestruturas 
de rega e órgãos associados de apoio 
à exploração agrícola, nomeadamente 
instalação de tanques, estações de 
filtragem, condutas, canais, incluindo 
levadas.

(9)

b) Charcas para fins agroflorestais e de 
defesa da floresta contra incêndios com 
capacidade máxima de 2000 m3.

(1) (2) (2) (2)

c) Charcas para fins agroflorestais e de 
defesa da floresta contra incêndios com 
capacidade de 2000 m3 a 50 000 m3.

(2) (2) (2)

d) Infraestruturas de abastecimento 
de água de drenagem e tratamento de 
águas residuais e de gestão de efluentes, 
incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, 
reservatórios e plataformas de bombagem.

(1 e 3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3 e 9) (11) (11)

e) Beneficiação de infraestruturas 
portuárias e de acessibilidades marítimas 
existentes.

f) Produção e distribuição de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis. (4) (4) (3 e 9)

g) Antenas de rádio teledifusão e estações 
de telecomunicações. (1)
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h) Redes elétricas aéreas de baixa tensão, 
excluindo subestações. (1 e 5) (5) (9)

i) Redes elétricas aéreas de alta e média 
tensão, excluindo subestações. (5) (5) (9)

j) Estações meteorológicas e rede sísmica 
digital. (1)

l) Sistema de prevenção contra tsunamis e 
outros sistemas de prevenção geofísica.

m) Redes subterrâneas elétricas e 
de telecomunicações e condutas de 
combustíveis, incluindo postos de 
transformação e pequenos reservatórios de 
combustíveis.

(3) (3) (3 e 9) (3) (3)

n) Pequenas beneficiações de vias e 
de caminhos existentes, sem novas 
impermeabilizações.

(1)

o) Melhoramento, alargamento de 
plataformas e de faixas de rodagem e 
pequenas correções de traçado de vias e 
de caminhos públicos existentes.

(1)

p) Construção de restabelecimentos para 
supressão de passagens de nível.

q) Construção de subestações de 
tração para eletrificação ou reforço 
da alimentação, em linhas ferroviárias 
existentes.

r) Desassoreamento, estabilização de 
taludes e de áreas com risco de erosão, 
nomeadamente muros de suporte e obras 
de correção torrencial (incluindo as ações 
de proteção e gestão do domínio hídrico). 

s) Postos de vigia de apoio à defesa 
da floresta contra incêndios e sistemas 
de aviso à população, da iniciativa de 
entidades públicas ou privadas.

(1) (9) (2) (2)
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fósseis

Dunas
costeiras
interiores
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t) Pequenas pontes, pontões e obras 
de alargamentos das infraestruturas 
existentes.

(1)

III - SECTOR AGRÍCOLA E FLORESTAL

a) Abrigos para produção agrícola em 
estrutura ligeira e do tipo amovível.

(1, 5 e 
12)

(12) (12) (10)

b) Agricultura em masseiras 
(exclusivamente na área de atuação da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte).

c) Ações nas regiões de interesse 
vitivinícola, frutícola e olivícola

d) Plantação de olivais, vinhas, pomares, 
hortícolas e instalação de prados, sem 
alteração da topografia do solo.

(1) (6) (9)

e) Abertura de caminhos de apoio ao setor 
agrícola e florestal. (6)

f) Operações de florestação e 
reflorestação. (1) (6)

g) Ações de prevenção estrutural de defesa 
da floresta contra incêndios, na vertente de 
infraestruturação, desde que devidamente 
aprovadas pelas comissões municipais de 
defesa da floresta contra incêndios.

(6)

h) Ações de controlo e combate a agentes 
bióticos. (1)

i) Ações de controlo de vegetação 
espontânea decorrentes de exigências 
legais no âmbito da aplicação do regime 
da condicionalidade da política agrícola 
comum.

(1) (9)
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IV - AQUICULTURA

IV.1 - AQUICULTURA MARINHA

a) Novos estabelecimentos de culturas 
marinhas em estruturas flutuantes.

b) Novos estabelecimentos de culturas 
marinhas em terra, incluindo estruturas 
de apoio.

c) Alteração e ampliação de 
estabelecimentos de culturas marinhas 
existentes e reconversão de salinas em 
estabelecimentos de culturas marinhas, 
incluindo estruturas de apoio à exploração 
da atividade.

IV.2 - AQUICULTURA DE ÁGUA DOCE

a) Novos estabelecimentos de aquicultura 
em estruturas flutuantes.

b) Novos estabelecimentos de aquicultura 
em estruturas fixas.

c) Alteração e ampliação de 
estabelecimentos de aquicultura existentes, 
incluindo estruturas de apoio à exploração 
da atividade.

V- SALICULTURA

a) Novas salinas.

b) Alteração e ampliação de salinas.

VI - PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
RECURSOS GEOLÓGICOS

a) Abertura de sanjas com extensão até 
30 m, profundidade inferior a 6 m e largura 
da base inferior a 1 m.
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b) Sondagens mecânicas e outras ações 
de prospeção e pesquisa geológica de 
âmbito localizado.

(8)

c) Novas explorações ou ampliação de 
explorações existentes.

d) Anexos de exploração exteriores à área 
licenciada ou concessionada.

e) Abertura de caminhos de apoio ao 
setor exteriores à área licenciada ou 
concessionada.

f) Exploração de manchas de empréstimo 
para alimentação artificial de praias.

VII - EQUIPAMENTOS, RECREIO E 
LAZER

a) Espaços não construídos de instalações 
militares (nomeadamente heliportos, 
parques de estacionamento em pavimento 
permeável ou semipermeável, espaços 
verdes, sem prejuízo da necessária 
limitação das áreas impermeabilizadas e 
das alterações ao relevo, assegurando 
uma adequada integração paisagística).

(1)

b) Equipamentos e apoios às zonas de 
recreio balnear e à atividade náutica de 
recreio em águas interiores, bem como 
infraestruturas associadas.

c) Equipamentos e apoios à náutica de 
recreio no mar e em águas de transição, 
bem como infraestruturas associadas.

(7)

d) Equipamentos e apoios de praia, 
bem como infraestruturas associadas à 
utilização de praias.

e) Espaços verdes equipados de utilização 
coletiva. (1) (6)
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de erosão 

hídrica
do solo

Áreas de instabilidade 
de vertentes

Zonas
adjacentes

Zonas
ameaçadas
pelas cheias 
e pelo mar

Dunas
costeiras
litorais

e dunas 
fósseis

Dunas
costeiras
interiores

Leito

Faixa de proteção

Leito

Faixa de proteção

Margem
Contígua
à margem

Margem
Contígua
à margem

f) Abertura de trilhos e caminhos 
pedonais/cicláveis destinados à educação 
e interpretação ambiental e de descoberta 
da natureza, incluindo pequenas estruturas 
de apoio.

(6)

VIII - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
ESPECIALIZADAS

Instalação de campos de golfe e de outras 
instalações desportivas que não impliquem 
a impermeabilização do solo, excluindo as 
áreas edificadas.

(1) É admitido apenas nas faixas de proteção das águas de transição.
(2) Nas charcas com capacidade inferior a 30 000 m3 e com fins de defesa da floresta contra incêndios e outras infraestruturas florestais, devidamente aprovadas pelas comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, o uso e ação estão isentos de comunicação prévia.
(3) São admitidas apenas as redes.
(4) Nas margens são admitidas apenas as redes.
(5) É admitido apenas em áreas exteriores à margem.
(6) É admitido apenas na margem.
(7) É admitido apenas em praias não balneares.
(8) É admitido apenas em dunas fósseis.
(9) Não é admitido em escarpas.
(10) É admitido apenas em zonas ameaçadas pelas cheias.
(11) Não é admitida a instalação de Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
(12) É admitido desde que inseridos em área de aproveitamento hidroagrícola.

Legenda:

Áreas de REN onde são interditos usos e ações nos termos do artigo 20.o

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a comunicação prévia.

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão isentos de comunicação prévia.»
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 ANEXO III

(a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º)

«ANEXO III

[…]

a) […].
b) Dunas costeiras litorais, primárias e secundárias.
c) […].
d) […].
e) […].
f) […].
g) […].
h) […].
i) […].
j) […].»

ANEXO IV

(a que se refere o n.º 4 do artigo 3.º)

«ANEXO IV

(a que se refere o artigo 43.º) 

Novas categorias de áreas integradas na REN Áreas definidas no Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março

Faixa marítima de proteção costeira . . . . . . . . . . . . . . . . . Faixa ao longo de toda a costa marítima, cuja largura é limitada 
pela linha da máxima preia -mar de águas vivas equinociais 
e a batimétrica dos 30 m.

Praias   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praias.
Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas 

 -barreira.
Restingas.

Tômbolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tômbolos.
Sapais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapais.
Ilhéus e rochedos emersos no mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilhas, ilhéus, rochedos emersos do mar.
Dunas costeiras e dunas fósseis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunas costeiras litorais, primárias e secundárias, ou, na pre-

sença de sistemas dunares que não possam ser classificados 
daquela forma, toda a área que apresente riscos de rotura do 
seu equilíbrio biofísico por intervenção humana desadequada 
ou, no caso das dunas fósseis, por constituírem marcos de 
elevado valor científico no domínio da geo -história.

Arribas e respetivas faixas de proteção   . . . . . . . . . . . . . . Arribas e falésias, incluindo faixas de proteção.
Faixa terrestre de proteção costeira   . . . . . . . . . . . . . . . . . Quando não existirem dunas nem arribas, uma faixa que as-

segure uma proteção eficaz da zona litoral.
Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas 

de proteção.
Estuários, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacen-

tes englobando uma faixa de proteção delimitada para além 
da linha de máxima preia -mar de águas vivas equinociais.

Ínsuas
Cursos de águas e respetivos leitos e margens  . . . . . . . . Leitos dos cursos de água.

As margens não integravam a REN.
Ínsuas.

Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção.

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes 
e uma faixa de proteção delimitada a partir da linha de má-
ximo alagamento.

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os respetivos leitos mar-
gens e faixas de proteção.

Albufeiras e uma faixa de proteção delimitada a partir do re-
golfo máximo.
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Novas categorias de áreas integradas na REN Áreas definidas no Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 
de aquíferos.

Cabeceiras das linhas de água.
Áreas de máxima infiltração.

Zonas adjacentes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não estavam integradas na REN.
Zonas ameaçadas pelo mar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não estavam integradas na REN.
Zonas ameaçadas pelas cheias   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zonas ameaçadas pelas cheias.
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo . . . . . . . Áreas com risco de erosão.
Áreas de instabilidade de vertentes   . . . . . . . . . . . . . . . . . Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e compri-

mento o justifiquem, incluindo faixas de proteção delimitadas 
a partir do rebordo superior e da base.»

 ANEXO V

(a que se refere o artigo 7.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, abre-
viadamente designada por REN.

Artigo 2.º

Conceito e objetivos

1 — A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pela sensibilidade, 
função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto 
de proteção especial.

2 — A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial 
que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, iden-
tificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas.

3 — A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos:

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos 
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços 
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de re-
carga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de 
movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações 
climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conser-
vação da Natureza;

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da 
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.

Artigo 3.º

Articulação de regimes

1 — A REN articula -se com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional 
da Política de Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do território e 
nos programas setoriais e especiais relevantes.
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2 — A REN contribui para a utilização sustentável dos recursos hídricos, em coerência e com-
plementaridade com os instrumentos de planeamento e ordenamento e as medidas de proteção 
e valorização, nos termos do artigo 17.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro.

3 — A REN é uma das componentes da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, 
favorecendo a conectividade entre as áreas nucleares de conservação da natureza e da biodiver-
sidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas.

4 — O regime jurídico da REN constitui um instrumento de regulamentação do disposto 
na alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 7.º -C do Decreto -Lei n.º 140/99, de 
24 de abril, na sua redação atual, sempre que contribuir para a manutenção do estado de 
conservação favorável de habitats naturais e de espécies da flora e da fauna inscritos nos 
respetivos anexos.

Artigo 4.º

Áreas integradas em REN

1 — Os objetivos referidos no n.º 3 do artigo 2.º são prosseguidos mediante a integração na 
REN de áreas de proteção do litoral, de áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidroló-
gico terrestre e de áreas de prevenção de riscos naturais, a delimitar nos termos do capítulo II do 
presente decreto -lei.

2 — As áreas de proteção do litoral são integradas de acordo com as seguintes tipo-
logias:

a) Faixa marítima de proteção costeira;
b) Praias;
c) Barreiras detríticas;
d) Tômbolos;
e) Sapais;
f) Ilhéus e rochedos emersos no mar;
g) Dunas costeiras e dunas fósseis;
h) Arribas e respetivas faixas de proteção;
i) Faixa terrestre de proteção costeira;
j) Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção;
l) (Revogada.)

3 — As áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre são integradas 
de acordo com as seguintes tipologias:

a) Cursos de água e respetivos leitos e margens;
b) Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção;
c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como 

os respetivos leitos, margens e faixas de proteção;
d) Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos.

4 — As áreas de prevenção de riscos naturais são integradas de acordo com as seguintes 
tipologias:

a) Zonas adjacentes;
b) Zonas ameaçadas pelo mar;
c) Zonas ameaçadas pelas cheias;
d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo;
e) Áreas de instabilidade de vertentes.
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CAPÍTULO II

Delimitação da REN

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 5.º

Âmbito

1 — A delimitação da REN compreende dois níveis:

a) Nível estratégico;
b) Nível operativo.

2 — O nível estratégico é concretizado através de orientações estratégicas de âmbito nacional 
e regional e de acordo com os critérios constantes do anexo I do presente decreto -lei, que dele 
faz parte integrante.

3 — O nível operativo é concretizado através da delimitação, em carta de âmbito municipal, 
das áreas integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de âmbito nacional e 
regional e de acordo com os critérios constantes do anexo I do presente decreto -lei, que dele faz 
parte integrante.

Artigo 6.º

Direito à informação e à participação

Ao longo da elaboração das orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e da 
delimitação da REN a nível municipal, as entidades públicas competentes devem facultar aos inte-
ressados, nos respetivos sítios da Internet, todos os elementos relevantes para que estes possam 
conhecer o estádio dos trabalhos e a evolução da tramitação procedimental, bem como formular 
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento.

SECÇÃO II

Nível estratégico

Artigo 7.º

Conteúdo do nível estratégico

1 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional são definidas em coerência 
com o modelo territorial do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e com as 
estruturas regionais de proteção e valorização ambiental, estabelecidas nos programas regionais 
de ordenamento do território.

2 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional têm ainda em consideração 
o disposto no Plano Nacional da Água, nos planos de gestão de bacia hidrográfica e em outros 
programas setoriais e especiais relevantes.

3 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional compreendem as diretrizes e 
os critérios para a delimitação das áreas da REN a nível municipal.

4 — (Revogado.)
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Artigo 8.º

Procedimento de elaboração das orientações estratégicas

1 — As orientações estratégicas de âmbito nacional são elaboradas pela Comissão Nacional 
do Território, com a colaboração das comissões de coordenação e desenvolvimento regional.

2 — As orientações estratégicas de âmbito regional são elaboradas pelas comissões de coor-
denação e desenvolvimento regional, com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., 
em articulação com os municípios da área territorial abrangida.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os municípios designam um representante.
4 — A Comissão Nacional do Território e as comissões de coordenação e desenvolvimento 

regional coordenam os procedimentos de elaboração das orientações de âmbito nacional e regional 
no sentido de assegurar a coerência dos respetivos conteúdos.

5 — As orientações estratégicas de âmbito nacional e regional são aprovadas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área do ordenamento do território.

SECÇÃO III

Nível operativo

Artigo 9.º

Conteúdo do nível operativo

1 — A delimitação a nível municipal das áreas integradas na REN é obrigatória.
2 — Na elaboração da proposta de delimitação da REN deve ser ponderada a necessidade 

de exclusão de áreas com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas, bem como das 
destinadas à satisfação das carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 
equipamentos e infraestruturas.

3 — As cartas de delimitação da REN a nível municipal são elaboradas à escala de 1:25 000 
ou superior, acompanhadas da respetiva memória descritiva, e delas devem constar:

a) A delimitação das áreas incluídas na REN, indicando as suas diferentes tipologias de acordo 
com o artigo 4.º;

b) As exclusões de áreas, nos termos do número anterior, que, em princípio, deveriam ser 
integradas na REN, incluindo a sua fundamentação e a indicação do fim a que se destinam.

4 — As áreas da REN são identificadas nas plantas de condicionantes dos planos territoriais 
de âmbito municipal e intermunicipal e constituem parte integrante das estruturas ecológicas mu-
nicipais.

Artigo 10.º

Delimitação da REN a nível municipal

1 — Compete à câmara municipal elaborar a proposta de delimitação da REN a nível municipal, 
devendo as comissões de coordenação e desenvolvimento regional e a Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P., fornecer -lhe a informação técnica necessária e competindo às primeiras assegurar 
o acompanhamento assíduo e continuado da elaboração técnica da proposta de delimitação pelo 
município.

2 — Antes da elaboração da proposta, a câmara municipal pode estabelecer uma parceria com 
a comissão de coordenação e desenvolvimento regional na qual se definem, designadamente, os 
termos de referência para a elaboração, os prazos e as formas de colaboração técnica a prestar 
pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional.
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Artigo 11.º

Acompanhamento e aprovação da delimitação da REN a nível municipal

1 — A câmara municipal apresenta a proposta de delimitação da REN à comissão de coordenação 
e desenvolvimento regional que, no prazo de 22 dias, procede à realização de uma conferência proce-
dimental com todas as entidades administrativas representativas dos interesses a ponderar, a convocar 
com uma antecedência não inferior a 15 dias, a qual deve ser acompanhada pela câmara municipal.

2 — No âmbito da conferência procedimental, a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional e as entidades administrativas representativas dos interesses a ponderar em função das 
áreas da REN em presença pronunciam -se sobre a compatibilidade da proposta de delimitação com 
os critérios constantes do presente decreto -lei e com as orientações estratégicas de âmbito nacional 
e regional, bem como sobre as propostas de exclusão de áreas da REN e sua fundamentação.

3 — Finda a conferência procedimental, é emitido um parecer, assinado por todos os interve-
nientes, com a menção expressa da posição de cada um, que substitui, para todos os efeitos legais, 
os pareceres que essas entidades devessem emitir sobre a proposta de delimitação, bem como, 
em conclusão, a posição final da comissão de coordenação e desenvolvimento regional.

4 — Caso o representante de um serviço ou entidade não emita na conferência procedimental 
o seu parecer relativamente à delimitação ou, apesar de regularmente convocado, não compareça à 
reunião, considera -se que a entidade por si representada, nada tem a opor à proposta de delimitação.

5 — Quando haja convergência entre a posição final da comissão de coordenação e desen-
volvimento regional e a proposta de delimitação da câmara municipal sem que nenhuma das enti-
dades consultadas nos termos do n.º 3 a ela se oponha, a conclusão do parecer referido no n.º 3 
é convertida em aprovação definitiva da delimitação da REN.

6 — Quando haja divergência entre a posição final da comissão de coordenação e desenvolvi-
mento regional e a proposta de delimitação da câmara municipal ou quando haja divergência entre 
as posições de entidades representadas na conferência procedimental e a posição final favorável 
da comissão de coordenação e desenvolvimento regional à delimitação proposta, esta promove, no 
prazo de 15 dias a contar da sua posição final, uma conferência decisória com aquelas entidades 
e a câmara municipal, para efeitos de decisão final.

7 — A decisão final da conferência decisória prevista no número anterior é tomada por maioria 
simples e vincula todos os representantes de serviços ou entidades intervenientes na mesma, bem 
como os que tendo sido regularmente convocados não compareçam àquela conferência.

8 — O disposto no n.º 4 é aplicável à conferência decisória.
9 — Caso a decisão final da conferência decisória seja de sentido desfavorável à proposta de 

delimitação da REN da câmara municipal, esta pode promover a consulta da Comissão Nacional 
do Território, para efeitos de emissão de parecer, no prazo de 15 dias a contar da referida decisão.

10 — O parecer da Comissão Nacional do Território referido no número anterior é emitido no 
prazo de 22 dias, não prorrogável, contado a partir da data do pedido de consulta.

11 — A câmara municipal reformula a proposta de delimitação quando:

a) A decisão final da conferência decisória prevista no n.º 6 seja desfavorável à delimitação 
proposta e a câmara municipal não promova a consulta à Comissão Nacional do Território; ou

b) O prazo previsto no n.º 9 tenha decorrido sem que esta tenha solicitado o parecer aí previsto; ou
c) A Comissão Nacional do Território emita, nos termos do número anterior, parecer desfavo-

rável à proposta de delimitação da câmara municipal.

12 — Após a reformulação da proposta de delimitação, a câmara municipal envia -a para apro-
vação da comissão de coordenação e desenvolvimento regional.

13 — A comissão de coordenação e desenvolvimento regional aprova definitivamente a pro-
posta de delimitação da REN apresentada pela câmara municipal no prazo de 15 dias após:

a) A tomada da decisão final favorável pela conferência decisória prevista no n.º 6;
b) A emissão pela Comissão Nacional do Território de parecer favorável à proposta da câmara 

municipal, nos termos do n.º 10;
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c) A receção da proposta de delimitação devidamente reformulada, nos termos do número 
anterior.

14 — Nos casos em que a câmara municipal não reformule a proposta de delimitação no prazo 
de 44 dias após ter sido notificada para o fazer, cabe à comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional reformular a proposta e aprovar definitivamente a delimitação da REN.

15 — A aprovação da delimitação da REN prevista no número anterior produz efeitos após 
homologação do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do 
território.

Artigo 12.º

Publicação da delimitação da REN a nível municipal

1 — Após a aprovação da delimitação da REN, a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional envia a delimitação da REN, com o conteúdo mencionado no n.º 3 do artigo 9.º, para pu-
blicação na 2.ª série do Diário da República.

2 — O procedimento de submissão para publicação no Diário da República, bem como para 
efeitos de depósito estabelecido no artigo seguinte, é aprovado por portaria dos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas da modernização administrativa, do ambiente e do ordenamento 
do território.

Artigo 13.º

Depósito e consulta

1 — A Direção -Geral do Território procede ao depósito das cartas da REN e da respetiva me-
mória descritiva, bem como das eventuais correções materiais e retificações efetuadas ao abrigo 
do artigo 19.º

2 — Os elementos referidos no número anterior são disponibilizados na Internet, através do 
Sistema Nacional de Informação Territorial.

Artigo 14.º

(Revogado.)

Artigo 15.º

Delimitação da REN em simultâneo com a formação de planos territoriais
de âmbito municipal e intermunicipal

1 — A delimitação da REN pode ocorrer em simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão 
de planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal.

2 — Sempre que se verifique a situação mencionada no número anterior:

a) A conferência procedimental prevista no n.º 1 do artigo 11.º é realizada no âmbito da co-
missão consultiva ou pela conferência procedimental, nos termos previstos nos artigos 83.º, 84.º
e 86.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;

b) O parecer previsto no n.º 3 do artigo 11.º é emitido em simultâneo com o parecer da comis-
são consultiva do plano ou com a ata da conferência procedimental, previsto nos artigos 83.º, 84.º 
e 86.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;

c) A delimitação da REN elaborada em simultâneo com o plano territorial de âmbito municipal 
ou intermunicipal determina a revogação e consequente atualização da carta municipal da REN.

3 — O disposto nos n.os 5 a 13 do artigo 11.º e no artigo 12.º aplica -se às situações de de-
limitação da REN que ocorram em simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão de plano 
territorial de âmbito municipal ou intermunicipal.
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Artigo 16.º

Alterações da delimitação da REN

1 — As alterações da delimitação da REN devem salvaguardar a preservação dos valores e 
funções naturais fundamentais, bem como a prevenção e mitigação de riscos para pessoas e bens.

2 — As propostas de alteração da delimitação da REN devem fundamentar -se na evolução das 
condições económicas, sociais, culturais e ambientais, nomeadamente as decorrentes de projetos 
públicos ou privados a executar na área cuja exclusão se pretende.

3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, as alterações à delimitação da REN 
seguem, com as devidas adaptações, o procedimento previsto nos artigos 10.º e 11.º ou o pro-
cedimento previsto no artigo anterior quando a proposta de alteração de delimitação ocorra em 
simultâneo com a elaboração, alteração ou revisão de um plano territorial de âmbito municipal ou 
intermunicipal.

4 — Em casos excecionais e devidamente fundamentados, as alterações da delimitação da 
REN podem ser elaboradas e aprovadas pela comissão de coordenação e desenvolvimento re-
gional, ouvida a câmara municipal e as entidades administrativas representativas dos interesses 
a ponderar em função das áreas da REN em presença, sendo homologadas nos termos do n.º 15 
do artigo 11.º

5 — O disposto no presente artigo pressupõe necessariamente o cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes nos instrumentos de gestão 
territorial e nos demais regimes jurídicos de licenciamento.

Artigo 16.º -A

Alterações simplificadas da delimitação da REN

1 — Estão sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações da delimitação da 
REN que, tendo por fundamento a evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambien-
tais, decorrente de projetos públicos ou privados a executar, cumpram um dos seguintes requisitos:

a) Correspondam a ampliações até 100 % das instalações existentes, desde que devidamente 
licenciadas e cuja atividade licenciada não tenha sido interrompida nos últimos 12 meses;

b) Correspondam a 5 % da área total, até ao máximo de 500 m2, em prédio com área até 2 ha;
c) Correspondam a 2,5 % da área total, em prédio com área entre 2 ha e até 40 ha;
d) Correspondam a 2,5 % da área total, até ao máximo de 2,50 ha, em prédio com área igual 

ou superior a 40 ha.

2 — As alterações simplificadas à delimitação da REN referidas no número anterior são objeto 
de proposta da câmara municipal, a apresentar junto da comissão de coordenação e desenvolvi-
mento regional.

3 — No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação da proposta da câmara municipal, 
a comissão de coordenação e desenvolvimento regional solicita a emissão de parecer obrigatório 
e vinculativo à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P..

4 — Excetuam -se da obrigatoriedade de parecer previsto no número anterior as alterações 
em áreas que integram a tipologia da REN prevista na alínea e) do n.º 4 do artigo 4.º

5 — No prazo de 25 dias a contar da data da apresentação da proposta, deve ser emitido o 
parecer previsto no n.º 3.

6 — No prazo de 40 dias a contar da data da apresentação da proposta, a comissão de coor-
denação e desenvolvimento regional verifica o cumprimento do disposto nos números 1 e 2 do 
artigo anterior e aprova a alteração simplificada da delimitação da REN quando:

a) O parecer previsto no n.º 3 for de sentido favorável ou favorável condicionado; ou
b) Nas alterações em áreas que integram a tipologia da REN prevista na alínea e) do n.º 4 do 

artigo 4.º, a comissão de coordenação e desenvolvimento regional comprove que a alteração pro-
posta não prejudica a preservação do valor natural, bem como a prevenção e mitigação de riscos.
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7 — Estão igualmente sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações de delimi-
tação da REN decorrentes de projetos públicos ou privados objeto de procedimento de que resulte 
a emissão de declaração de impacte ambiental ou decisão de incidências ambientais favorável ou 
condicionalmente favorável.

8 — Nas situações referidas no número anterior, a câmara municipal, tendo em conta a decla-
ração de impacte ambiental ou decisão de incidências ambientais favorável ou condicionalmente 
favorável, promove as diligências necessárias à alteração da delimitação da REN e apresenta a 
respetiva proposta de alteração à comissão de coordenação e desenvolvimento regional.

9 — No prazo de 10 dias a contar da apresentação da proposta referida no número anterior, 
a comissão de coordenação e desenvolvimento regional aprova a alteração simplificada da delimi-
tação da REN com fundamento na declaração de impacte ambiental ou na decisão de incidências 
ambientais.

10 — À alteração simplificada da delimitação da REN é aplicável o disposto no artigo 12.º
11 — A Comissão Nacional do Território apresenta ao membro do Governo responsável pela 

área do ordenamento do território, com uma periodicidade anual, um relatório, contendo uma 
apreciação crítica da aplicação do presente artigo, com base na informação disponibilizada pelas 
comissões de coordenação e desenvolvimento regional, tendo em conta o disposto no n.º 1 do 
artigo anterior.

12 — O disposto no presente artigo pressupõe necessariamente o cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes nos instrumentos de gestão 
territorial e nos demais regimes jurídicos de licenciamento.

Artigo 17.º

(Revogado.)

Artigo 18.º

Reintegração

1 — As áreas que tenham sido excluídas da REN são reintegradas, no todo ou em parte, 
quando as mesmas não tenham sido destinadas aos fins que fundamentaram a sua exclusão:

a) No prazo de cinco anos, quando a exclusão tenha ocorrido no âmbito de procedimento de 
delimitação ou alteração da delimitação para a execução de projetos e a obra ainda não se tenha 
iniciado;

b) No prazo para a execução de plano territorial de âmbito municipal ou intermunicipal, quando a 
exclusão tenha ocorrido no âmbito da elaboração desse plano e a obra ainda não se tenha iniciado.

2 — Nos casos de projetos com título válido para a sua execução, a reintegração só ocorre 
com a caducidade do título.

3 — Decorridos os prazos previstos nos números anteriores e para efeitos de reintegração, a 
câmara municipal promove obrigatoriamente a alteração da carta municipal da REN e submete -a 
a aprovação da comissão de coordenação e desenvolvimento regional, aplicando -se o disposto 
no artigo 12.º

4 — A alteração mencionada no número anterior pode ser promovida a todo o tempo.

Artigo 19.º

Correções materiais e retificações

1 — As correções materiais de delimitação da REN são admissíveis para efeitos de:

a) Correções de erros materiais, patentes e manifestos, na representação cartográfica;
b) Correções de erros materiais que correspondam a incongruências com instrumentos de 

gestão territorial.
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2 — As correções materiais são efetuadas por despacho do presidente da comissão de coorde-
nação e desenvolvimento regional, a publicar na 2.ª série do Diário da República, após apreciação, 
e podem ser efetuadas a todo o tempo.

3 — As correções materiais podem ser promovidas pela comissão de coordenação e desen-
volvimento regional, pela câmara municipal ou pela entidade responsável pela elaboração da REN.

4 — São admissíveis retificações para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo 
ou de natureza análoga ou para correção de erros materiais provenientes de divergências entre 
o ato original e o ato efetivamente publicado na 2.ª série do Diário da República, que podem ser 
feitas a todo o tempo mediante declaração da respetiva entidade do ato original.

CAPÍTULO III

Regime das áreas integradas em REN

Artigo 20.º

Regime

1 — Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 
privada que se traduzam em:

a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c) Vias de comunicação;
d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regu-

lar desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações 
correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção 
fitossanitária previstas em legislação específica.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis 
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 
de áreas integradas em REN.

3 — Consideram -se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos 
e ações que, cumulativamente:

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e
b) Constem do anexo II do presente decreto -lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como:

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou
ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia;
iii) (Revogada.)

4 — Consideram -se ainda dispensadas da aplicação do disposto no n.º 1 as ações de arbori-
zação e rearborização com espécies florestais, bem como a implantação de infraestruturas no seu 
âmbito, quando decorrentes de projetos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, I. P., ou aprovados pelas entidades competentes no âmbito de programas públicos 
de apoio ao desenvolvimento florestal, nos termos da lei.

5 — Para efeitos do disposto no número anterior, a análise das ações inerente aos projetos 
submetidos a autorização ou aprovação deve incorporar os princípios e objetivos da REN.

6 — Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do ordena-
mento do território, da agricultura, do desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras 
públicas e dos transportes aprovar, por portaria, as condições a observar para a viabilização dos 
usos e ações referidos nos n.os 2 e 3.
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Artigo 21.º

Ações de relevante interesse público

1 — Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que 
sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do 
ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, 
desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.

2 — O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário, condi-
cionamentos e medidas de minimização de afetação para execução de ações em áreas da REN.

3 — Nos casos de infraestruturas públicas, nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuá-
rias, aeroportuárias, de abastecimento de água ou de saneamento, sujeitas a avaliação de impacte 
ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 
reconhecimento do interesse público da ação.

Artigo 22.º

Comunicação prévia

1 — A comunicação prévia a que se refere a subalínea ii) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º 
é realizada por escrito e dirigida à comissão de coordenação e desenvolvimento regional, acom-
panhada dos elementos instrutórios previstos em portaria a aprovar pelo membro do Governo 
responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território.

2 — A comunicação prévia pode ser apresentada pelo interessado ou pela entidade adminis-
trativa competente para aprovar ou autorizar a ação em causa.

3 — No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação da comunicação prévia, a 
comissão de coordenação e desenvolvimento regional verifica as questões de ordem formal que 
possam obstar à análise da pretensão e solicita ao comunicante as informações e correções que 
se revelem necessárias, a apresentação de elementos em falta, bem como o comprovativo do 
pagamento da taxa, quando devida.

4 — Sob pena de rejeição liminar, o comunicante deve suprir as deficiências indicadas no 
prazo de 15 dias, encontrando -se o procedimento suspenso durante este período.

5 — Nas situações de usos ou ações que carecem de parecer da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P., a definir por portaria nos termos do n.º 6 do artigo 20.º, a comissão de coordenação 
e desenvolvimento regional solicita parecer obrigatório e vinculativo àquela entidade, o qual deve 
ser emitido no prazo de 15 dias.

6 — No prazo de 20 dias a contar da data da apresentação da comunicação prévia ou do 
termo do prazo previsto no n.º 4, a comissão de coordenação e desenvolvimento regional decide 
pela sua rejeição quando se verifique que o respetivo uso ou ação:

a) Não cumpre cumulativamente as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 20.º;
b) Não cumpre as condições a observar para a respetiva viabilização, fixadas por portaria nos 

termos do n.º 6 do artigo 20.º;
c) Foi objeto de parecer desfavorável da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., emitido nos 

termos do número anterior.

7 — A não rejeição nos termos do número anterior determina que os usos e ações objeto de 
comunicação prévia podem iniciar -se no prazo de 25 dias a contar da data de apresentação da co-
municação prévia, com exceção das ações de defesa da floresta contra incêndios, as quais podem 
iniciar -se no prazo de 10 dias a contar da data da apresentação da comunicação prévia.

8 — No caso de a comunicação prévia ser apresentada nos termos do artigo 13.º -A do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
aplicam -se os prazos previstos naquele diploma.

9 — O disposto no presente artigo pressupõe necessariamente o cumprimento das normas 
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes nos instrumentos de gestão 
territorial e nos demais regimes jurídicos de licenciamento.
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Artigo 23.º

(Revogado.)

Artigo 24.º

Usos e ações sujeitos a outros regimes

1 — Nos casos em que os usos e as ações previstos no anexo II recaiam em áreas cuja utili-
zação necessite de título de utilização dos recursos hídricos, em áreas classificadas ou em áreas 
integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional promove a realização de uma conferência procedimental com as entidades respetivamente 
competentes.

2 — No âmbito da conferência procedimental mencionada no número anterior, sem prejuízo da 
emissão autónoma do título de utilização de recursos hídricos, é emitida uma comunicação única 
de todas as entidades competentes ao interessado, a qual colige todos os atos que cada uma das 
entidades envolvidas deve praticar, nos termos legais e regulamentares.

3 — A comunicação prevista no número anterior deve refletir a posição manifestada por cada 
uma das entidades, observando as respetivas competências próprias.

4 — Nos casos a que se refere o n.º 1 em que seja também necessária a emissão de título de 
utilização dos recursos hídricos, os elementos necessários à realização do procedimento atinente 
à sua emissão, nos termos do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio, são remetidos à Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P., no prazo máximo de cinco dias a contar da data da apresentação 
do pedido.

5 — Quando estejam em causa exclusivamente áreas integradas na REN e na RAN, a con-
ferência procedimental prevista no n.º 1 deve ocorrer em simultâneo com a reunião da entidade 
regional da RAN.

6 — (Revogado.)
7 — Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coor-
denação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição 
da comunicação prévia.

8 — (Revogado.)
9 — Nos casos em que a comissão de coordenação e desenvolvimento regional autorize ou 

emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de um regime específico, deve nesse ato também 
decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, nos termos do presente 
decreto -lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime.

Artigo 25.º

Contratos de parceria

As competências da comissão de coordenação e desenvolvimento regional previstas no ar-
tigo 22.º podem ser exercidas em parceria com as câmaras municipais, mediante a celebração de 
contratos de parceria que estabeleçam o âmbito, os termos e as suas condições.

Artigo 26.º

Operações de loteamento

1 — As áreas integradas na REN podem ser incluídas em operações de loteamento desde 
que não sejam destinadas a usos ou ações incompatíveis com os objetivos de proteção ecológica 
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais.

2 — As áreas integradas na REN podem ser consideradas para efeitos de cedências destina-
das a espaços verdes públicos e de utilização coletiva, infraestruturas e equipamentos que sejam 
compatíveis, nos termos do presente decreto -lei, com os objetivos de proteção ecológica e ambiental 
e de prevenção e redução de riscos naturais daquelas áreas.
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Artigo 27.º

Invalidade dos atos e responsabilidade civil

1 — São nulos os atos administrativos praticados em violação do disposto no presente capí-
tulo ou que permitam a realização de ações em desconformidade com os fins que determinaram 
a exclusão de áreas da REN.

2 — A entidade administrativa responsável pela emissão do ato administrativo revogado anulado 
ou declarado nulo bem como os titulares dos respetivos órgãos e os seus funcionários e agentes 
respondem civilmente pelos prejuízos causados, nos termos da lei.

3 — Quando a ilegalidade que fundamenta a revogação, a anulação ou a declaração de 
nulidade resulte de parecer vinculativo, autorização ou aprovação legalmente exigível, a entidade 
que o emitiu responde solidariamente com a entidade administrativa que praticou o ato revogado, 
anulado ou declarado nulo, que tem sobre aquela direito de regresso.

4 — O disposto no presente artigo em matéria de responsabilidade solidária não prejudica o 
direito de regresso que ao caso couber, nos termos gerais de direito.

CAPÍTULO IV

Comissão Nacional da REN

Artigo 28.º

(Revogado.)

Artigo 29.º

(Revogado.)

Artigo 30.º

(Revogado.)

Artigo 31.º

(Revogado.)

CAPÍTULO V

Regime económico -financeiro

Artigo 32.º

Programas de financiamento público

As regras de aplicação dos programas de financiamento público devem discriminar positiva-
mente as ações que contribuam para a gestão sustentável das áreas da REN.

Artigo 33.º

Financiamento de projetos em áreas da REN

1 — Podem ser objeto de financiamento pelo Fundo Ambiental projetos públicos ou privados 
que contribuam para a gestão sustentável das áreas da REN, em especial os relevantes para a 
salvaguarda e gestão integrada dos recursos hídricos, da biodiversidade, da proteção do solo e da 
prevenção ou mitigação dos riscos associados.
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2 — (Revogado.)

Artigo 34.º

Promoção da sustentabilidade local

A inclusão de áreas municipais na REN constitui fator de discriminação positiva para efeitos 
de aplicação da alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

Artigo 35.º

Perequação compensatória

1 — Na elaboração dos planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal, as áreas inte-
gradas na REN são consideradas para efeitos de estabelecimento dos mecanismos de perequação 
compensatória dos benefícios e encargos entre os proprietários.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as áreas da REN não são contabilizadas 
para o cálculo da edificabilidade nos casos em que os planos territoriais de âmbito municipal e 
intermunicipal assim o determinem.

CAPÍTULO VI

Fiscalização e regime contraordenacional

Artigo 36.º

Inspeção e fiscalização

1 — A verificação do cumprimento do presente decreto -lei é desenvolvida de forma sistemática 
pelas autoridades da administração central e local em função das respetivas competências e área 
de intervenção e de forma pontual em função das queixas e denúncias recebidas, assumindo a 
forma de fiscalização.

2 — A fiscalização compete às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, à 
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e aos municípios, bem como a outras entidades competentes 
em razão da matéria ou da área de jurisdição.

3 — A verificação assume ainda a forma de inspeção, a efetuar pela Inspeção -Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, nos termos das suas com-
petências.

4 — A Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
centraliza a informação relativa à fiscalização, devendo as restantes entidades mencionadas no 
n.º 2 participar -lhe todos os factos relevantes de que tomarem conhecimento e pertinentes a tal fim, 
enviando -lhes cópia dos autos de notícia ou participações, bem como dos embargos e demolições 
que forem ordenados.

Artigo 37.º

Contraordenações

1 — Constitui contraordenação ambiental leve:

a) A realização de usos ou ações sem que tenha sido apresentada a respetiva comunicação 
prévia, quando a mesma seja exigível nos termos dos artigos 20.º e 22.º;

b) (Revogada.)

2 — (Revogado.)
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3 — Constitui contraordenação ambiental muito grave:

a) A realização de usos ou ações interditos nos termos do artigo 20.º;
b) O incumprimento ou cumprimento deficiente dos condicionamentos e medidas de minimi-

zação estabelecidos, nos termos do n.º 2 do artigo 21.º

4 — A tentativa é punível nas contraordenações mencionadas no n.º 3, sendo os limites míni-
mos e máximos da respetiva coima reduzidos a metade.

5 — A negligência é sempre punível.
6 — Pela prática das contraordenações previstas no n.º 3, podem ser aplicadas ao infrator as 

sanções acessórias previstas no n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua 
redação atual.

7 — Pode ser objeto de publicidade, nos termos do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 50/2006, 
de 29 de agosto, na sua redação atual, a condenação pela prática das infrações previstas no n.º 3, 
quando a medida concreta da coima aplicada ultrapasse metade do montante máximo da coima 
abstratamente aplicável.

8 — A autoridade administrativa pode ainda, sempre que necessário, determinar a apreensão 
provisória de bens e documentos, nos termos previstos no artigo 42.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de 
agosto.

Artigo 38.º

Instrução dos processos

A instrução e a decisão dos processos contraordenacionais competem à comissão de coorde-
nação e desenvolvimento regional ou à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., quando as entidades 
que tenham procedido ao levantamento do auto de notícia se integrem na Administração do Estado 
e às câmaras municipais.

Artigo 39.º

Embargo e demolição

1 — Compete à Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, à Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P., aos municípios e às demais entidades competentes em razão da matéria ou área 
de jurisdição embargar e demolir as obras, bem como fazer cessar outros usos e ações, realizadas 
em violação ao disposto no presente decreto -lei.

2 — As entidades referidas no número anterior devem determinar o cumprimento integral dos 
condicionamentos e medidas de minimização estabelecidos nos termos do n.º 2 do artigo 21.º 
quando se verifique o incumprimento ou cumprimento deficiente dos mesmos.

3 — As entidades referidas no n.º 1 podem ainda determinar o embargo e a demolição das 
obras, bem como fazer cessar outros usos e ações, que violem a autorização emitida pela comis-
são de coordenação e desenvolvimento regional, nomeadamente os termos e as condições que 
determinaram a sua emissão ou que foram nela estabelecidos e que, desse modo, ponham em 
causa as funções que as áreas pretendem assegurar.

4 — A entidade competente nos termos do n.º 1 intima o proprietário a demolir as obras feitas 
ou a repor o terreno no estado anterior à intervenção, fixando -lhe prazos de início e termo dos 
trabalhos para o efeito necessários.

5 — Decorridos os prazos referidos no número anterior sem que a intimação se mostre cum-
prida, procede -se à demolição ou reposição nos termos do n.º 1, por conta do proprietário, sendo 
as despesas cobradas coercivamente através do processo de execução fiscal, servindo de título 
executivo a certidão extraída de livros ou documentos de onde constem a importância e os demais 
requisitos exigidos no artigo 163.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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CAPÍTULO VII

Disposições complementares, transitórias e finais

Artigo 40.º

Ações já licenciadas ou autorizadas

O disposto no capítulo III não se aplica à realização de ações já licenciadas ou autorizadas à 
data da entrada em vigor da delimitação da REN nos termos do artigo 12.º

Artigo 41.º

(Revogado.)

Artigo 42.º

Inexistência de delimitação municipal

1 — Carece de autorização da comissão de coordenação e desenvolvimento regional a realiza-
ção dos usos e ações previstos no n.º 1 do artigo 20.º nas áreas identificadas no anexo III do presente 
decreto -lei, que dele faz parte integrante, que ainda não tenham sido objeto de delimitação.

2 — A autorização referida no número anterior é solicitada pela câmara municipal ou pelo 
interessado no caso de a ação não estar sujeita a licenciamento ou comunicação prévia.

3 — O pedido considera -se tacitamente deferido na ausência de decisão final no prazo de 
40 dias a contar da data da sua apresentação junto da entidade competente.

4 — O disposto no capítulo VI do presente decreto -lei é aplicável às áreas referidas no pre-
sente artigo.

5 — No caso dos municípios sem delimitação de REN em vigor, o procedimento de revisão 
dos planos diretores municipais apenas pode ser aprovado, sob pena de nulidade, se a respetiva 
delimitação municipal da REN for efetuada ao abrigo das orientações estratégicas de âmbito 
nacional e regional, aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de 
outubro.

Artigo 43.º

Adaptação das delimitações municipais

1 — (Revogado.)
2 — Até à alteração das delimitações municipais da REN, para adaptação às orientações 

estratégicas de âmbito nacional e regional, aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 81/2012, de 3 de outubro, continuam a vigorar as delimitações efetuadas ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 93/90, de 19 de março.

3 — A correspondência das áreas definidas no Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março, com as 
novas categorias das áreas integradas na REN é identificada no anexo IV do presente decreto -lei, 
que dele faz parte integrante.

4 — (Revogado.)
5 — No âmbito da revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal é obriga-

tória a adaptação da delimitação da REN às orientações estratégicas nacionais e regionais em vigor.

Artigo 44.º

Regime transitório de reconhecimento do interesse público de infraestruturas públicas

1 — O disposto no n.º 3 do artigo 21.º é aplicável às declarações de impacte ambiental favo-
ráveis ou condicionalmente favoráveis, que tenham sido emitidas antes da entrada em vigor do 
presente decreto -lei.
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2 — Nas situações previstas no número anterior em que o procedimento de avaliação de impacte 
ambiental tenha ocorrido em fase de estudo prévio ou de anteprojeto, a comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional pode estabelecer, quando necessário, os condicionamentos e as medidas 
de minimização de afetação das áreas integradas na REN previstas no n.º 2 do artigo 21.º

3 — O estabelecimento dos condicionamentos e das medidas de minimização previstas no 
número anterior está sujeito a homologação pelo membro do Governo responsável pelas áreas do 
ambiente e do ordenamento do território, a qual deve ocorrer até ao limite do prazo estabelecido 
no n.º 7 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
considerando -se recusada a homologação caso aquele limite seja excedido.

4 — Para efeitos do número anterior, a autoridade de avaliação de impacte ambiental envia 
os elementos relevantes do processo à comissão de coordenação e desenvolvimento regional 
competente.

Artigo 45.º

(Revogado.)

Artigo 46.º

Regiões Autónomas

O disposto no presente decreto -lei aplica -se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 
sem prejuízo da sua adequação à especificidade regional a introduzir por decreto legislativo regional.

Artigo 47.º

Norma revogatória

É revogado o Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março, com as alterações introduzidas pelos 
Decretos -Leis n.os 316/90, de 13 de outubro, 213/92, de 12 de outubro, 79/95, de 20 de abril, 
203/2003, de 1 de outubro, e 180/2006, de 6 de setembro.

Artigo 48.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 5.º)

Definições e critérios de delimitação de cada uma das áreas referidas
no artigo 4.º e funções respetivamente desempenhadas

SECÇÃO I

Áreas de proteção do litoral

a) Faixa marítima de proteção costeira

1 — A faixa marítima de proteção costeira é uma faixa ao longo de toda a costa marítima no 
sentido do oceano, correspondente à parte da zona nerítica com maior riqueza biológica, delimitada 
superiormente pela linha que limita o leito das águas do mar, ou pelo limite de jusante das águas 
de transição e inferiormente pela batimétrica dos 30 m.
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2 — A faixa marítima de proteção costeira caracteriza -se pela sua elevada produtividade em 
termos de recursos biológicos e pelo seu elevado hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos 
litorais arenosos, bem como por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da 
flora e da fauna marinhas, nomeadamente as consideradas de interesse comunitário nos termos do 
Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.os 49/2005, de 24 de fevereiro, 
e 156 -A/2013, de 8 de novembro.

3 — Na faixa marítima de proteção costeira podem ser realizados os usos e as ações que não 
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) As funções descritas no número anterior;
ii) Os processos de dinâmica costeira;
iii) O equilíbrio dos sistemas biofísicos;
iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

b) Praias

1 — As praias são formas de acumulação de sedimentos não consolidados, geralmente de 
areia ou cascalho, compreendendo um domínio emerso que corresponde à área sujeita à influência 
das marés e ainda à porção geralmente emersa com indícios do mais extenso sintoma de atividade 
do espraio das ondas ou de galgamento durante episódios de temporal, bem como um domínio 
submerso, que se estende até à profundidade de fecho e que corresponde à área onde, devido à 
influência das ondas e das marés, se processa a deriva litoral e o transporte de sedimentos e onde 
ocorrem alterações morfológicas significativas nos fundos proximais.

2 — Na delimitação das praias deve considerar -se a área compreendida entre a linha repre-
sentativa da profundidade de fecho para o regime da ondulação no respetivo setor de costa e a 
linha que delimita a atividade do espraio das ondas ou de galgamento durante episódio de tempo-
ral, a qual, consoante o contexto morfológico presente, poderá ser substituída pela base da duna 
embrionária/frontal ou pela base da escarpa de erosão entalhada no cordão dunar ou pela base 
da arriba.

3 — Nas praias podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumu-
lativamente, as seguintes funções:

i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira e estuarina;
ii) Conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
iii) Manutenção da linha de costa;
iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

c) Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas -barreira)

1 — As barreiras detríticas são cordões arenosos ou de cascalho, destacados de terra, com 
um extremo a ela fixo e outro livre, no caso das restingas, ligadas a terra por ambas as extremi-
dades, no caso das barreiras soldadas, ou contidas entre barras de maré permanentes, no caso 
das ilhas -barreira.

2 — As barreiras detríticas estão frequentemente localizadas na embocadura de estuários ou 
na margem externa de lagunas, são providas de mobilidade em direção a terra ou ao mar, podendo 
crescer ou encurtar em função da agitação marítima dominante.

3 — As restingas correspondem à área compreendida entre as linhas de máxima baixa -mar de 
águas vivas equinociais, que a limitam quando esta se projeta em direção ao mar, ou entre a linha 
de máxima baixa -mar de águas vivas equinociais do lado oceânico e o sapal ou estuário, quando 
se desenvolva ao longo da embocadura de um estuário.

4 — As barreiras soldadas correspondem à área compreendida entre as linhas de máxima 
baixa -mar de águas vivas equinociais que a limitam, ou entre a linha de máxima baixa -mar de águas 
vivas equinociais, do lado oceânico, e o sapal ou estuário, do lado interior.

5 — As ilhas -barreira correspondem à área compreendida entre a linha de máxima baixa -mar 
de águas vivas equinociais, do lado oceânico, e a laguna ou o sapal, do lado interior.
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6 — Nas barreiras detríticas podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em 
causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Barreira contra os processos de galgamento oceânico e de erosão provocada pelo mar e 
pelo vento;

ii) Garantia dos processos de dinâmica costeira e de apoio à diversidade dos sistemas naturais, 
designadamente da estrutura dunar, da vegetação e da fauna.

7 — As barreiras detríticas incluem uma praia oceânica e, para terra, outros conteúdos morfos-
sedimentares arenosos ou de cascalho, nomeadamente: raso de barreira, dunas, cristas de praia, 
praia interna lagunar ou estuarina, deltas de maré e leques de galgamento.

d) Tômbolos

1 — Os tômbolos são formações que resultam da acumulação de sedimentos detríticos que 
ligam uma ilha ao continente.

2 — Na delimitação dos tômbolos deve considerar -se a área de acumulação de sedimentos 
detríticos cujo limite inferior é definido pela linha representativa da profundidade de fecho para o 
regime da ondulação no respetivo setor de costa e, nos topos, pela linha que representa o contacto 
entre aquela acumulação arenosa e as formações geológicas de substrato por ela unidas.

3 — Nos tômbolos podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, 
cumulativamente, as seguintes funções:

i) A manutenção da dinâmica costeira;
ii) A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
iii) A manutenção da linha de costa.

e) Sapais

1 — Os sapais são ambientes sedimentares de acumulação localizados na zona intertidal ele-
vada, acima do nível médio do mar local, de litorais abrigados, ocupados por vegetação halofítica.

2 — A delimitação dos sapais deve atender às características morfológicas e bióticas presentes.
3 — Nos sapais podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, 

cumulativamente, as seguintes funções:

i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio -marinha;
iii) Depuração da água de circulação e amortecimento do impacte das marés e ondas.

f) Ilhéus e rochedos emersos no mar

1 — Os ilhéus e os rochedos emersos no mar são formações rochosas destacadas da costa.
2 — Os ilhéus e os rochedos emersos no mar correspondem às áreas emersas limitadas pela 

linha máxima de baixa -mar de águas vivas equinociais.
3 — Os ilhéus e os rochedos emersos no mar caracterizam -se pela sua relevância para a 

proteção e conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna.
4 — Nos ilhéus e nos rochedos emersos no mar não são admitidos quaisquer usos e ações.

g) Dunas costeiras e dunas fósseis

I — Dunas costeiras

1 — As dunas costeiras são formas de acumulação eólica de areia marinhas.
2 — A área correspondente às dunas costeiras é delimitada, do lado do mar, pela base da duna 

embrionária, ou frontal, ou pela base da escarpa de erosão entalhada no cordão dunar, abrangendo 
as dunas frontais em formação, próximas do mar, as dunas frontais semiestabilizadas, localizadas 
mais para o interior, e outras dunas, estabilizadas pela vegetação ou móveis, cuja morfologia resulta 
da movimentação da própria duna.
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3 — As dunas costeiras são divididas em duas classes: dunas costeiras litorais e dunas cos-
teiras interiores:

i) As dunas costeiras litorais são as que têm um papel ativo na defesa contra a erosão costeira 
(dunas frontais ou outro tipo de dunas formadas sobre depósitos costeiros não consolidados como 
praias, restingas, planícies costeiras, etc.) e que são passíveis de poderem vir a sofrer erosão ma-
rinha tendo em conta a evolução geológica e subida do nível do mar para os próximos 100 anos;

ii) As dunas costeiras interiores são aquelas que pela sua localização estejam fora do domínio 
da erosão marinha, tendo em conta a subida do nível do mar para os próximos 100 anos.

iii) (Revogada.)
iv) (Revogada.)
v) (Revogada.)
vi) (Revogada.)
vii) (Revogada.)

4 — O critério para a divisão de dunas costeiras em litorais ou interiores, deve basear -se na 
interpretação das cartas geológicas e em estudos geológicos e geotécnicos efetuados no setor 
costeiro, ortofotomapas, fotografias aéreas, modelo digital do terreno, cartas de solos e trabalho 
de campo.

5 — Dada a relevância do habitat costeiro, o coberto vegetal caraterístico dos sistemas duna-
res deverá ser um critério complementar, considerando a suas funções, nomeadamente ao nível 
de estabilização do sistema, devendo utilizar -se, para esse efeito, a melhor informação disponível 
sobre os habitats naturais no sentido de evitar descontinuidades nestas formações.

6 — Em dunas costeiras litorais podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Constituição de barreira contra fenómenos de erosão e galgamento oceânico, associados 
a tempestades ou tsunami, e de erosão eólica;

ii) Armazenamento natural de areia para compensação da perda de sedimento provocada 
pela erosão;

iii) Garantia dos processos de dinâmica costeira e da diversidade dos sistemas naturais, desig-
nadamente das características morfológicas, dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;

iv) A deslocação expectável da linha de costa, no período de 100 anos, tendo em conta as 
condições geológicas locais;

v) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

7 — Em dunas costeiras interiores podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Continuidade dos sistemas dunares, no que respeita aos aspetos geológicos, morfológicos, 
ecológicos e paisagísticos;

ii) Reserva de biodiversidade florística e faunística e respetivos serviços dos ecossistemas 
associados as essas formações bióticas;

iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.

II — Dunas fósseis

1 — As dunas fósseis são dunas consolidadas através de um processo natural de cimentação.
2 — As dunas fósseis são delimitadas, do lado do mar, pelo sopé do edifício dunar consolidado 

e, do lado de terra, pela linha de contacto com as restantes formações geológicas.
3 — Em dunas fósseis podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, 

cumulativamente, as seguintes funções:

i) Equilíbrio dos sistemas biofísicos;
ii) Preservação do seu interesse geológico;
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iii) Conservação da estrutura geomorfológica dos habitats naturais e das espécies da flora e 
da fauna.

h) Arribas e respetivas faixas de proteção

1 — As arribas são uma forma particular de vertente costeira abrupta ou com declive elevado, 
em regra talhada em materiais coerentes pela ação conjunta dos agentes morfogenéticos marinhos, 
continentais e biológicos.

2 — As faixas de proteção de arribas devem ser delimitadas a partir do rebordo superior, para 
o lado de terra, e da base da arriba, para o lado do mar, tendo em consideração as suas caracterís-
ticas geológicas, a salvaguarda da estabilidade da arriba, as áreas mais suscetíveis a movimentos 
de massa de vertentes, incluindo desabamentos ou queda de blocos, a prevenção de riscos e a 
segurança de pessoas e bens e, ainda, o seu interesse cénico.

3 — Nas arribas e respetivas faixas de proteção podem ser realizados os usos e as ações que 
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Constituição de barreira contra fenómenos de galgamento oceânico;
ii) Garantia dos processos de dinâmica costeira;
iii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos;
iv) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
v) Estabilidade da arriba;
vi) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
vii) (Revogada.)

4 — Nas faixas de proteção das arribas só podem ser realizados os usos e as ações que não 
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos;
iii) Estabilidade da arriba;
iv) (Revogada.)

i) Faixa terrestre de proteção costeira

1 — A faixa terrestre de proteção costeira deve ser definida em situações de ausência de 
dunas costeiras ou de arribas.

2 — Na delimitação da faixa terrestre de proteção costeira deve considerar -se a faixa onde se 
inclui a margem do mar, medida a partir da linha que limita o leito das águas do mar para o interior, 
com a largura adequada à proteção eficaz da zona costeira e à prevenção de inundações e galga-
mentos costeiros, a definir com base em informação topográfica, meteorológica e oceanográfica.

3 — Nas faixas terrestres de proteção costeira podem ser realizados os usos e as ações que 
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii) Conservação de habitats naturais;
iii) (Revogada.)
iv) Equilíbrio dos sistemas biofísicos.

j) Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

1 — As águas de transição são as águas superficiais na proximidade das fozes de rios, parcial-
mente salgadas em resultado da proximidade de águas costeiras mas que são também significati-
vamente influenciadas por cursos de água doce, correspondendo as respetivas margens e faixas 
de proteção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram a dinâmica dos processos 
físicos e biológicos associados a estes interfaces flúvio -marinhos.
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2 — Incluem -se nas águas de transição as lagunas e zonas húmidas adjacentes, designadas 
habitualmente por rias e lagoas costeiras, que correspondem ao volume de águas salobras ou sal-
gadas e respetivos leitos adjacentes ao mar e separadas deste, temporária ou permanentemente, 
por barreiras arenosas.

3 — As águas de transição são delimitadas, a montante, pelo local até onde se verifique a in-
fluência da propagação física da maré salina e, a jusante, por critérios morfológicos, que incluem os 
alinhamentos de cabos, promontórios, restingas e ilhas -barreira, incluindo os seus prolongamentos 
artificiais por obras marítimo -portuárias ou de proteção costeira, que definem as fozes ou barras 
destas águas, no caso dos estuários e das lagunas com ligação permanente ao mar, ou pelo limite 
interior das barreiras soldadas, no caso das lagunas com ligação efémera ao mar.

4 — As águas de transição caracterizam -se pela sua elevada produtividade em termos de 
recursos biológicos.

5 — A delimitação das faixas de proteção deve partir da linha de máxima preia -mar de águas 
vivas equinociais e considerar as características dos conteúdos sedimentares, morfológicos e 
bióticos.

6 — Na faixa de proteção inclui -se a margem, cuja largura se encontra definida no ar-
tigo 11.º da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de 
novembro e na alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 
de dezembro.

7 — Nas águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser 
realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio -marinha.

l) (Revogada.)

SECÇÃO II

Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre

a) Cursos de água e respetivos leitos e margens

1 — Os leitos dos cursos de água correspondem ao terreno coberto pelas águas, quando 
não influenciadas por cheias extraordinárias, inundações ou tempestades, neles se incluindo os 
mouchões, os lodeiros e os areais nele formados por deposição aluvial.

2 — As margens correspondem a uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha 
que limita o leito das águas, com largura legalmente estabelecida, nelas se incluindo as praias 
fluviais.

3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei da Titu-
laridade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e na alínea gg) 
do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.

4 — Nos leitos e nas margens dos cursos de água podem ser realizados os usos e as ações 
que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água;
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;
iii) Drenagem dos terrenos confinantes;
iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos;
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
vii) Interações hidrológico -biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente 

a drenância e os processos físico -químicos na zona hiporreica.
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b) Lagoas, lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

1 — Os lagos e as lagoas são meios hídricos lênticos superficiais interiores, correspondendo 
as respetivas margens e faixas de proteção às áreas envolventes ao plano de água que asseguram 
a dinâmica dos processos físicos e biológicos associados à interface terra -água, nelas se incluindo 
as praias fluviais.

2 — A delimitação dos lagos e lagoas deve corresponder ao plano de água que se forma em 
situação de cheia máxima e a largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei 
da Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro e na 
alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e nos 
diplomas complementares.

3 — A delimitação das faixas de proteção deve considerar a dimensão dos lagos e lagoas e 
a sua situação na bacia hidrográfica.

4 — Nos lagos e lagoas e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser realizados 
os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Reservatório de água, tanto em termos de quantidade como de qualidade;
ii) Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
iii) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
iv) Manutenção de uma faixa naturalizada que permita a colonização por vegetação espontâ-

nea, essencial ao refúgio faunístico.

c) Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN,
bem como os respetivos leitos, margens e faixas de proteção

1 — A albufeira corresponde à totalidade do volume de água retido pela barragem, em cada 
momento, cuja cota altimétrica máxima iguala o nível pleno de armazenamento, incluindo o res-
petivo leito, correspondendo as respetivas margens e faixas de proteção às áreas envolventes ao 
plano de água que asseguram a dinâmica dos processos físicos e biológicos associados à interface 
terra -água, incluindo as praias fluviais.

2 — A delimitação das albufeiras deve corresponder ao plano de água até à cota do nível de 
pleno armazenamento.

3 — A delimitação da largura da margem deve observar o disposto no artigo 11.º da Lei da 
Titularidade dos Recursos Hídricos, aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, e na 
alínea gg) do artigo 4.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e nos 
diplomas complementares.

4 — A delimitação das faixas de proteção deve considerar a dimensão da albufeira e a sua 
situação na bacia hidrográfica.

5 — Nas albufeiras e respetivos leitos, margens e faixas de proteção podem ser realizados os 
usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, nas suas componentes quan-
titativa e qualitativa;

ii) Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de se tratar de uma albufeira 
de águas públicas de serviço público;

iii) Regulação do ciclo da água e controlo de cheias;
iv) Conservação das espécies de fauna.

d) Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos

1 — As áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos são as áreas 
geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à 
morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e à recarga na-
tural dos aquíferos, bem como as áreas localizadas na zona montante das bacias hidrográficas que 
asseguram a receção das águas da precipitação e potenciam a sua infiltração e encaminhamento 
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na rede hidrográfica e que no seu conjunto se revestem de particular interesse na salvaguarda da 
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração.

2 — A delimitação das áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquífe-
ros deve considerar a regulação do sistema hídrico e o funcionamento hidráulico do aquífero, 
nomeadamente no que se refere à redução do escoamento superficial das águas pluviais nas 
cabeceiras, aos mecanismos de recarga e descarga e ao sentido do fluxo subterrâneo e even-
tuais conexões hidráulicas, a vulnerabilidade à poluição e as pressões existentes resultantes 
de atividades e ou instalações, e os seus principais usos, em especial a produção de água para 
consumo humano.

3 — Nas áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos só podem 
ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes 
funções:

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes 

da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que ocorrem 
em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das espécies da 
flora e da fauna.

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das aguas pluviais nas 
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão 
superficial.

SECÇÃO III

Áreas de prevenção de riscos naturais

a) Zonas adjacentes

1 — As zonas adjacentes são as áreas contíguas à margem que como tal estejam classificadas 
por um ato regulamentar.

2 — (Revogado.)
3 — Em zonas adjacentes podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, 

cumulativamente, as seguintes funções:

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;
iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas;
iv) Estabilidade topográfica e morfológica dos terrenos em causa;
v) (Revogada.)
vi) (Revogada.)
vii) Preservação dos afloramentos geológicos de interesse científico.

b) Zonas ameaçadas pelo mar

1 — As zonas ameaçadas pelo mar são áreas contíguas à margem das águas do mar que, em 
função das suas características fisiográficas e morfológicas, evidenciam elevada suscetibilidade à 
ocorrência de inundações por galgamento oceânico.
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2 — A delimitação das zonas ameaçadas pelo mar deve incluir as áreas suscetíveis de serem 
inundadas por galgamento oceânico e contemplar todos os locais com indícios e ou registos de 
galgamentos durante episódios de temporal.

3 — Em zonas ameaçadas pelo mar podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 
em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira;
ii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
iii) Manutenção do equilíbrio do sistema litoral.

c) Zonas ameaçadas pelas cheias

1 — Consideram -se «zonas ameaçadas pelas cheias» ou «zonas inundáveis» as áreas sus-
cetíveis de inundação por transbordo de água do leito dos cursos de água e leito dos estuários 
devido à ocorrência de caudais elevados e à ação combinada de vários fenómenos hidrodinâmicos 
característicos destes sistemas.

2 — A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias é efetuada através de modelação 
hidrológica e hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de retorno de 
100 anos da observação de marcas ou registos de eventos históricos e de dados cartográficos, 
de critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos e tendo em conta fatores como o nível de 
maré máximo, a subida do Nível Médio do Mar (NMM), a sobrelevação meteorológica e as ondas 
de geração local.

3 — Em zonas ameaçadas pelas cheias podem ser realizados os usos e ações que não co-
loquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;
ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;
iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas;
iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;
v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis.

4 — Na delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias podem ser considerados períodos 
de retorno mais baixos.

d) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

1 — As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são as áreas que, devido às suas 
características de solo e de declive, estão sujeitas à erosão excessiva de solo por ação do escoa-
mento superficial.

2 — A delimitação das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo deve considerar, de 
forma ponderada para a bacia hidrográfica, a erosividade da precipitação, a erodibilidade média 
dos solos, a topografia, e quando aplicável as práticas de conservação do solo em situações de 
manifesta durabilidade das mesmas.

3 — Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo podem ser realizados os usos e as 
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Conservação do recurso solo;
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoa-

mento superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento 

das massas de água.
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e) Áreas de instabilidade de vertentes

1 — As áreas de instabilidade de vertentes são as áreas que, devido às suas características 
de solo e subsolo, declive, dimensão e forma da vertente ou escarpa e condições hidrogeológicas, 
estão sujeitas à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, incluindo os deslizamentos, os 
desabamentos e a queda de blocos.

2 — Na delimitação de áreas de instabilidade de vertentes devem considerar -se as suas ca-
racterísticas geológicas, morfológicas e climáticas.

3 — Em áreas de instabilidade de vertentes podem ser realizados os usos e ações que não 
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:

i) Estabilidade dos sistemas biofísicos;
ii) Salvaguarda face a fenómenos de instabilidade e de risco de ocorrência de movimentos de 

massa em vertentes e de perda de solo;
iii) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.
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USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM OS 
OBJETIVOS DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA 

E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO 
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I - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO

a) Apoios agrícolas afetos 
exclusivamente à exploração agrícola 
e instalações para transformação 
de produtos exclusivamente da 
exploração ou de caráter artesanal 
diretamente afetos à exploração 
agrícola.
b) Habitação associada a exploração 
agrícola, turismo, indústria, 
agroindústria e pecuária com área de 
implantação superior a 35 m2 e inferior 
a 300 m2.

c) Cabinas para motores de rega com 
área inferior a 4 m2. (1)

d) Pequenas construções de apoio 
aos setores da agricultura e floresta, 
ambiente, energia e recursos 
geológicos, telecomunicações e 
indústria e pesca, cuja área de 
implantação seja igual ou inferior a 30 m2.

(1) (5)

e) Ampliação de edificações existentes 
destinadas a usos industriais e de 
energia e recursos geológicos.

f) Ampliação de edificações existentes 
destinadas a empreendimentos 
de turismo no espaço rural, a 
empreendimentos turísticos 
reconhecidos como de turismo da 
natureza, e a empreendimentos de 
turismo de habitação.

(1)

ANEXO II

(a que se refere o artigo 20.º)

Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN 
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Contígua à 

margem
Margem

Contígua
à margem

g) Ampliação de edificações existentes 
destinadas a usos de habitação 
e outras não abrangidas pelas 
alíneas e) e f), nomeadamente afetas 
a outros empreendimentos turísticos, 
equipamentos de utilização coletiva, etc.

(1)

h) Muros de vedação e muros de 
suporte de terras desde que apenas 
ao limite da cota do terreno ou até 
mais 0,20 m acima deste.

(1) (9) (10)

II - INFRAESTRUTURAS

a) Pequenas estruturas e 
infraestruturas de rega e órgãos 
associados de apoio à exploração 
agrícola, nomeadamente instalação 
de tanques, estações de filtragem, 
condutas, canais, incluindo levadas.

(9)

b) Charcas para fins agroflorestais e 
de defesa da floresta contra incêndios 
com capacidade máxima de 2000 m3.

(1) (2) (2) (2)

c) Charcas para fins agroflorestais e 
de defesa da floresta contra incêndios 
com capacidade de 2000 m3

a 50 000 m3.

(2) (2) (2)

d) Infraestruturas de abastecimento 
de água de drenagem e tratamento 
de águas residuais e de gestão 
de efluentes, incluindo estações 
elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios 
e plataformas de bombagem.

(1 e 3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3 e 9) (11) (11)
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e) Beneficiação de infraestruturas 
portuárias e de acessibilidades 
marítimas existentes.

f) Produção e distribuição de 
eletricidade a partir de fontes de 
energia renováveis.

(4) (4) (3 e 9)

g) Antenas de rádio teledifusão e 
estações de telecomunicações. (1)

h) Redes elétricas aéreas de baixa 
tensão, excluindo subestações. (1 e 5) (5) (9)

i) Redes elétricas aéreas de alta e 
média tensão, excluindo subestações. (5) (5) (9)

j) Estações meteorológicas e rede 
sísmica digital. (1)

l) Sistema de prevenção contra 
tsunamis e outros sistemas de 
prevenção geofísica.

m) Redes subterrâneas elétricas e 
de telecomunicações e condutas 
de combustíveis, incluindo postos 
de transformação e pequenos 
reservatórios de combustíveis.

(3) (3) (3 e 9) (3) (3)

n) Pequenas beneficiações de vias e 
de caminhos existentes, sem novas 
impermeabilizações.

(1)

o) Melhoramento, alargamento de 
plataformas e de faixas de rodagem 
e pequenas correções de traçado 
de vias e de caminhos públicos 
existentes.

(1)
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p) Construção de restabelecimentos 
para supressão de passagens de 
nível.

q) Construção de subestações de 
tração para eletrificação ou reforço 
da alimentação, em linhas ferroviárias 
existentes.

r) Desassoreamento, estabilização 
de taludes e de áreas com risco de 
erosão, nomeadamente muros de 
suporte e obras de correção torrencial 
(incluindo as ações de proteção e 
gestão do domínio hídrico). 

s) Postos de vigia de apoio à defesa 
da floresta contra incêndios e sistemas 
de aviso à população, da iniciativa de 
entidades públicas ou privadas.

(1) (9) (2) (2)

t) Pequenas pontes, pontões e obras 
de alargamentos das infraestruturas 
existentes.

(1)

III - SECTOR AGRÍCOLA 
E FLORESTAL

a) Abrigos para produção agrícola em 
estrutura ligeira e do tipo amovível.

(1, 5 e 
12)

(12) (12) (10)

b) Agricultura em masseiras 
(exclusivamente na área de atuação 
da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte).

c) Ações nas regiões de interesse 
vitivinícola, frutícola e olivícola
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Dunas costeiras e dunas 
fósseis

Arribas e 
faixas de 
proteção

Faixa
terrestre

de
proteção
costeira

Leitos e 
margens

dos cursos 
de água

Lagoas e lagos Albufeiras

Áreas
estratégicas

de infiltração e 
de proteção e 

recarga
de aquíferos

Áreas de 
elevado risco 

de erosão 
hídrica
do solo

Áreas de 
instabilidade
de vertentes

Zonas
adjacentes

Zonas
ameaçadas
pelas cheias 
e  pelo mar

Dunas
costeiras
litorais

e dunas 
fósseis

Dunas
costeiras
interiores

Leito

Faixa de proteção

Leito

Faixa de proteção

Margem
Contígua à 

margem
Margem

Contígua
à margem

d) Plantação de olivais, vinhas, 
pomares, hortícolas e instalação de 
prados, sem alteração da topografia 
do solo.

(1) (6) (9)

e) Abertura de caminhos de apoio ao 
setor agrícola e florestal.

(6)

f) Operações de florestação e 
reflorestação. (1) (6)

g) Ações de prevenção estrutural de 
defesa da floresta contra incêndios, na 
vertente de infraestruturação, desde 
que devidamente aprovadas pelas 
comissões municipais de defesa da 
floresta contra incêndios.

(6)

h) Ações de controlo e combate a 
agentes bióticos. (1)

i) Ações de controlo de vegetação 
espontânea decorrentes de exigências 
legais no âmbito da aplicação do 
regime da condicionalidade da política 
agrícola comum.

(1) (9)

IV - AQUICULTURA

IV.1 - AQUICULTURA MARINHA

a) Novos estabelecimentos de culturas 
marinhas em estruturas flutuantes.

b) Novos estabelecimentos de culturas 
marinhas em terra, incluindo estruturas 
de apoio.
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USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM OS 
OBJETIVOS DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA 

E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO 
DE RISCOS NATURAIS DE ÁREAS INTEGRADAS 

NA REN

PROTECÇÃO DO LITORAL SUSTENTABILIDADE DO CICLO DA ÁGUA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS

Faixa
marítima

de proteção 
costeira

Praias
Barreiras
detríticas

Sapais

Águas de 
transição
e leitos, 

margens e 
faixas de 
proteção

Dunas costeiras e dunas 
fósseis

Arribas e 
faixas de 
proteção

Faixa
terrestre

de
proteção
costeira

Leitos e 
margens

dos cursos 
de água

Lagoas e lagos Albufeiras

Áreas
estratégicas

de infiltração e 
de proteção e 

recarga
de aquíferos

Áreas de 
elevado risco 

de erosão 
hídrica
do solo

Áreas de 
instabilidade
de vertentes

Zonas
adjacentes

Zonas
ameaçadas
pelas cheias 
e  pelo mar

Dunas
costeiras
litorais

e dunas 
fósseis

Dunas
costeiras
interiores

Leito

Faixa de proteção

Leito

Faixa de proteção

Margem
Contígua à 

margem
Margem

Contígua
à margem

c) Alteração e ampliação de 
estabelecimentos de culturas marinhas 
existentes e reconversão de salinas 
em estabelecimentos de culturas 
marinhas, incluindo estruturas de 
apoio à exploração da atividade.

IV.2 - AQUICULTURA DE ÁGUA 
DOCE

a) Novos estabelecimentos de 
aquicultura em estruturas flutuantes.

b) Novos estabelecimentos de 
aquicultura em estruturas fixas.

c) Alteração e ampliação de 
estabelecimentos de aquicultura 
existentes, incluindo estruturas de 
apoio à exploração da atividade.

V- SALICULTURA

a) Novas salinas.

b) Alteração e ampliação de salinas.

VI - PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE RECURSOS GEOLÓGICOS

a) Abertura de sanjas com extensão 
até 30 m, profundidade inferior a 6 m e 
largura da base inferior a 1 m.

b) Sondagens mecânicas e outras 
ações de prospeção e pesquisa 
geológica de âmbito localizado.

(8)
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USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM OS 
OBJETIVOS DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA 

E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO 
DE RISCOS NATURAIS DE ÁREAS INTEGRADAS 

NA REN

PROTECÇÃO DO LITORAL SUSTENTABILIDADE DO CICLO DA ÁGUA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS

Faixa
marítima

de proteção 
costeira

Praias
Barreiras
detríticas

Sapais

Águas de 
transição
e leitos, 

margens e 
faixas de 
proteção

Dunas costeiras e dunas 
fósseis

Arribas e 
faixas de 
proteção

Faixa
terrestre

de
proteção
costeira

Leitos e 
margens

dos cursos 
de água

Lagoas e lagos Albufeiras

Áreas
estratégicas

de infiltração e 
de proteção e 

recarga
de aquíferos

Áreas de 
elevado risco 

de erosão 
hídrica
do solo

Áreas de 
instabilidade
de vertentes

Zonas
adjacentes

Zonas
ameaçadas
pelas cheias 
e  pelo mar

Dunas
costeiras
litorais

e dunas 
fósseis

Dunas
costeiras
interiores

Leito

Faixa de proteção

Leito

Faixa de proteção

Margem
Contígua à 

margem
Margem

Contígua
à margem

c) Novas explorações ou ampliação de 
explorações existentes.

d) Anexos de exploração exteriores à 
área licenciada ou concessionada.

e) Abertura de caminhos de apoio ao 
setor exteriores à área licenciada ou 
concessionada.

f) Exploração de manchas de 
empréstimo para alimentação artificial 
de praias.

VII - EQUIPAMENTOS, RECREIO 
E LAZER

a) Espaços não construídos de 
instalações militares (nomeadamente 
heliportos, parques de estacionamento 
em pavimento permeável ou 
semipermeável, espaços verdes, 
sem prejuízo da necessária limitação 
das áreas impermeabilizadas e das 
alterações ao relevo, assegurando 
uma adequada integração 
paisagística).

(1)

b) Equipamentos e apoios às zonas de 
recreio balnear e à atividade náutica 
de recreio em águas interiores, bem 
como infraestruturas associadas.

c) Equipamentos e apoios à náutica 
de recreio no mar e em águas de 
transição, bem como infraestruturas 
associadas.

(7)
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USOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM OS 
OBJETIVOS DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA 

E AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO 
DE RISCOS NATURAIS DE ÁREAS INTEGRADAS 

NA REN

PROTECÇÃO DO LITORAL SUSTENTABILIDADE DO CICLO DA ÁGUA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS

Faixa
marítima

de proteção 
costeira

Praias
Barreiras
detríticas

Sapais

Águas de 
transição
e leitos, 

margens e 
faixas de 
proteção

Dunas costeiras e dunas 
fósseis

Arribas e 
faixas de 
proteção

Faixa
terrestre

de
proteção
costeira

Leitos e 
margens

dos cursos 
de água

Lagoas e lagos Albufeiras

Áreas
estratégicas

de infiltração e 
de proteção e 

recarga
de aquíferos

Áreas de 
elevado risco 

de erosão 
hídrica
do solo

Áreas de 
instabilidade
de vertentes

Zonas
adjacentes

Zonas
ameaçadas
pelas cheias 
e  pelo mar

Dunas
costeiras
litorais

e dunas 
fósseis

Dunas
costeiras
interiores

Leito

Faixa de proteção

Leito

Faixa de proteção

Margem
Contígua à 

margem
Margem

Contígua
à margem

d) Equipamentos e apoios de praia, 
bem como infraestruturas associadas 
à utilização de praias.
e) Espaços verdes equipados de 
utilização coletiva. (1) (6)

f) Abertura de trilhos e caminhos 
pedonais/cicláveis destinados à 
educação e interpretação ambiental e 
de descoberta da natureza, incluindo 
pequenas estruturas de apoio.

(6)

VIII - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
ESPECIALIZADAS

Instalação de campos de golfe e de 
outras instalações desportivas que 
não impliquem a impermeabilização do 
solo, excluindo as áreas edificadas.

(1) É admitido apenas nas faixas de proteção das águas de transição.
(2) Nas charcas com capacidade inferior a 30 000 m3 e com fins de defesa da floresta contra incêndios e outras infraestruturas florestais, devidamente aprovadas pelas comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, o uso e ação estão isentos de comunicação prévia.
(3) São admitidas apenas as redes.
(4) Nas margens são admitidas apenas as redes.
(5) É admitido apenas em áreas exteriores à margem.
(6) É admitido apenas na margem.
(7) É admitido apenas em praias não balneares.
(8) É admitido apenas em dunas fósseis.
(9) Não é admitido em escarpas.
(10) É admitido apenas em zonas ameaçadas pelas cheias.
(11) Não é admitida a instalação de Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
(12) É admitido desde que inseridos em área de aproveitamento hidroagrícola.

Legenda:

Áreas de REN onde são interditos usos e ações nos termos do artigo 20.o

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão sujeitos a comunicação prévia.

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão isentos de comunicação prévia.
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 ANEXO III

Áreas sujeitas a autorização, nos termos do artigo 42.º, no caso de inexistência de delimitação
municipal ao abrigo do Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março

a) Praias.
b) Dunas costeiras litorais, primárias e secundárias.
c) Arribas e falésias, incluindo faixas de proteção com largura igual a 200 m, medidas a partir 

do rebordo superior e da base.
d) Quando não existirem dunas nem arribas, uma faixa de 500 m de largura, medida a partir 

da linha de máxima preia -mar de águas vivas equinociais na direção do interior do território, ao 
longo da costa marítima.

e) Estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, incluindo uma 
faixa de proteção com a largura de 200 m a partir da linha de máxima preia -mar de águas vivas 
equinociais.

f) Ilhéus e rochedos emersos no mar.
g) Restingas, ilhas -barreira e tômbolos.
h) Lagos, lagoas e albufeiras, incluindo uma faixa terrestre de proteção com largura igual a 

100 m medidos a partir da linha máxima de alagamento.
i) As encostas com declive superior a 30 %, incluindo as que foram alteradas pela construção 

de terraços.
j) Escarpas e abruptos de erosão com desnível superior a 15 m, incluindo faixas de proteção com 

largura igual a uma vez e meia a altura do desnível, medidas a partir do rebordo superior e da base.

ANEXO IV

(a que se refere o artigo 43.º) 

Novas categorias de áreas integradas na REN Áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março

Faixa marítima de proteção costeira . . . . . . . . . . . . . . . . . Faixa ao longo de toda a costa marítima, cuja largura é limitada 
pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais 
e a batimétrica dos 30 m.

Praias   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praias.
Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas 

-barreira.
Restingas.

Tômbolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tômbolos.
Sapais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapais.
Ilhéus e rochedos emersos no mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilhas, ilhéus, rochedos emersos do mar.
Dunas costeiras e dunas fósseis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunas costeiras litorais, primárias e secundárias, ou, na pre-

sença de sistemas dunares que não possam ser classificados 
daquela forma, toda a área que apresente riscos de rotura do 
seu equilíbrio biofísico por intervenção humana desadequada 
ou, no caso das dunas fósseis, por constituírem marcos de 
elevado valor científico no domínio da geo-história.

Arribas e respetivas faixas de proteção   . . . . . . . . . . . . . . Arribas e falésias, incluindo faixas de proteção.
Faixa terrestre de proteção costeira   . . . . . . . . . . . . . . . . . Quando não existirem dunas nem arribas, uma faixa que as-

segure uma proteção eficaz da zona litoral.
Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas 

de proteção.
Estuários, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacen-

tes englobando uma faixa de proteção delimitada para além 
da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais.

Ínsuas
Cursos de águas e respetivos leitos e margens  . . . . . . . . Leitos dos cursos de água.

As margens não integravam a REN.
Ínsuas.

Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção.

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes 
e uma faixa de proteção delimitada a partir da linha de má-
ximo alagamento.
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Novas categorias de áreas integradas na REN Áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os respetivos leitos mar-
gens e faixas de proteção.

Albufeiras e uma faixa de proteção delimitada a partir do re-
golfo máximo.

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 
de aquíferos.

Cabeceiras das linhas de água.
Áreas de máxima infiltração.

Zonas adjacentes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não estavam integradas na REN.
Zonas ameaçadas pelo mar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não estavam integradas na REN.
Zonas ameaçadas pelas cheias   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zonas ameaçadas pelas cheias.
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo . . . . . . . Áreas com risco de erosão.
Áreas de instabilidade de vertentes   . . . . . . . . . . . . . . . . . Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e compri-

mento o justifiquem, incluindo faixas de proteção delimitadas 
a partir do rebordo superior e da base.

 112523794 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 125/2019

de 28 de agosto

Sumário: Altera o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funciona-
mento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.

O Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, estabeleceu o regime jurídico a que ficam sujeitos 
a abertura, a modificação e o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde, qualquer que seja a sua denominação, natureza jurídica ou entidade titular da exploração. 
Relativamente aos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde detentores de licenças emi-
tidas ao abrigo da legislação anterior, prevê -se a manutenção da validade das respetivas licenças, 
condicionada à obrigação de se conformarem com o novo regime, no prazo de cinco anos a contar 
da data da sua entrada em vigor. Esta obrigação de conformação tem como objetivo assegurar a 
qualidade e segurança dos cuidados de saúde prestados nesses estabelecimentos.

Reconhecendo -se a primordial importância das exigências de qualidade dos estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde, considera -se que a conformação com o atual regime vigente, 
em particular os requisitos técnicos de funcionamento e as regras de licenciamento dos estabele-
cimentos prestadores de cuidados de saúde, comporta processos morosos, complexos e custos de 
contexto que justificam uma séria e criteriosa ponderação e revisão do regime substantivo relativo 
ao licenciamento. Ademais, os requisitos técnicos concernentes à organização e funcionamento 
das diversas tipologias de unidades serão objeto de regulamentação através de portarias a emitir 
ao abrigo do Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto.

O presente decreto -lei visa alterar o prazo de adaptação previsto no n.º 4 do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, pelo período necessário à revisão das regras de licen-
ciamento e dos requisitos técnicos relativos à organização e funcionamento das diversas tipologias 
de unidades, a aprovar por portarias ao abrigo do referido decreto -lei.

Foi ouvida a Entidade Reguladora da Saúde.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de 
agosto, que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcio-
namento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto

O artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 19.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
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4 — Em qualquer caso, todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde deten-
tores de licenças emitidas ao abrigo de legislação vigente antes da entrada em vigor do presente 
decreto -lei devem conformar -se com o regime neste estabelecido até 31 de agosto de 2023.

5 — [...].
6 — O prazo de adaptação previsto no n.º 4 é apenas aplicável aos novos requisitos estabe-

lecidos nas portarias a aprovar ao abrigo do presente decreto -lei, não dispensando os operadores 
do cumprimento dos requisitos de funcionamento vigentes à data da emissão da respetiva licença 
de funcionamento ou que tenham posteriormente entrado em vigor, mas cujo prazo de adaptação 
já tenha terminado.»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de agosto de 2019. — Augusto Ernesto 
Santos Silva — António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes — Ana Isabel dos Santos 
Figueiredo Pinto — Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita — José António Fonseca Vieira da 
Silva — Francisco Ventura Ramos.

Promulgado em 2 de agosto de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 5 de agosto de 2019.

Pelo Primeiro -Ministro, Augusto Ernesto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

112540796 
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 FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 276/2019

de 28 de agosto

Sumário: Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do 
abono de família pré-natal e do subsídio de funeral.

Garantindo a manutenção da centralidade das políticas sociais dirigidas às famílias, com foco 
no combate à pobreza das crianças e jovens, o XXI Governo, no âmbito do subsistema de proteção 
familiar, procede à conclusão da convergência dos montantes de abono auferidos pelas crianças 
com idade entre 12 e 36 meses com os montantes atribuídos até aos 12 meses, de forma que, 
em 2019, o valor seja o mesmo, dentro de cada escalão de rendimentos.

Refere -se ainda que, num esforço de reforço desta prestação, nos primeiros 6 anos de vida o 
montante do abono de família para crianças e jovens passará a ser majorado em função da idade, 
o que anteriormente apenas abrangia as crianças até aos 36 meses de idade.

Nesse contexto, a presente portaria procede à atualização anual dos valores das prestações 
familiares para o ano de 2019 de modo a reforçar em termos reais a proteção garantida às famílias 
portuguesas para qualquer uma das prestações e respetivos escalões.

São igualmente atualizadas as majorações em função de situações de monoparentalidade 
bem como reforçados os valores para as famílias mais numerosas tendo por referência os valores 
fixados para o abono de família para crianças e jovens.

Procede -se também à atualização do abono de família pré -natal, da bonificação por deficiência, 
do subsídio por assistência de terceira pessoa e do subsídio de funeral.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 14.º e no artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 

2 de agosto, republicado pelo Decreto -Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, e alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 2/2016, de 6 de janeiro e pelas Leis n.os 42/2016, de 28 de dezembro, e 114/2017, de 29 de 
dezembro.

Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

1 — A presente portaria atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do 
abono de família pré -natal e do subsídio de funeral, regulados pelo Decreto -Lei n.º 176/2003, de 
2 de agosto, republicado pelo Decreto -Lei n.º 133/2012, de 27 de junho, e alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 2/2016, de 6 de janeiro, e pelas Leis n.os 42/2016, de 28 de dezembro, e 114/2017, de 29 
de dezembro.

2 — A presente portaria atualiza, ainda, os montantes da bonificação por deficiência do 
abono de família para crianças e jovens e do subsídio por assistência de terceira pessoa, regu-
lados pelo Decreto -Lei n.º 133 -B/97, de 30 de maio, alterado pelos Decretos -Leis n.os 248/99, 
de 2 de julho, 341/99, de 25 de agosto, 250/2001, de 21 de setembro, e 176/2003, de 2 de 
agosto, pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e pelos Decretos -Leis n.os 25/2017, de 3 de 
março, e 126 -A/2017, de 6 de outubro, e pelo Decreto -Lei n.º 160/80, de 27 de maio, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 133 -C/97, de 30 de maio, 265/99, de 14 de julho, e 126 -A/2017, de 6 
de outubro.
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Artigo 2.º

Prestações por encargos familiares

1 — Os montantes mensais do abono de família para crianças e jovens, previsto na alínea a) 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, são os seguintes:

a) Em relação ao 1.º escalão de rendimentos:

i) € 149,85, para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;
ii) € 130,31, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
iii) € 149,85, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
iv) € 43,44, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
v) € 49,95, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
vi) € 37,46, para crianças e jovens com idade superior a 72 meses.

b) Em relação ao 2.º escalão de rendimentos:

i) € 123,69, para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;
ii) € 107,56, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
iii) € 123,69, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
iv) € 35,85, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
v) € 41,23, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
vi) € 30,93, para crianças e jovens com idade superior a 72 meses.

c) Em relação ao 3.º escalão de rendimentos:

i) € 97,31, para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;
ii) € 85,22, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
iii) € 97,31, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
iv) € 28,41, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, até 30 de junho de 2019;
v) € 32,44, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, a partir de 1 de julho de 2019;
vi) € 28,00, para crianças e jovens com idade superior a 72 meses.

d) Em relação ao 4.º escalão de rendimentos:

i) € 48,35, para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho de 2019;
ii) € 58,39, para crianças e jovens com idade igual ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de 

julho de 2019;
iii) € 16,12, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-

ses, até 30 de junho de 2019;



N.º 164 28 de agosto de 2019 Pág. 123

Diário da República, 1.ª série

iv) € 19,46, para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 me-
ses, a partir de 1 de julho de 2019.

2 — Os montantes mensais do abono de família pré -natal previsto na alínea b) do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, são os seguintes:

a) € 149,85, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;
b) € 123,69, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
c) € 97,31, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;
d) € 48,35, em relação ao 4.º escalão de rendimentos, até 30 de junho de 2019;
e) € 58,39, em relação ao 4.º escalão de rendimentos, a partir de 1 de julho de 2019.

3 — O montante do subsídio de funeral, previsto na alínea d) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2003, de 2 de agosto, é de € 219,96.

Artigo 3.º

Majorações do abono de família para crianças e jovens do segundo titular e seguintes

Os montantes mensais da majoração do abono de família para crianças e jovens nas famílias 
mais numerosas têm por referência os valores desta prestação fixados no artigo anterior e são, 
consoante o caso, os seguintes:

a) Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares 
com dois titulares de abono nas condições previstas no n.º 1 do artigo 14.º -A do Decreto -Lei 
n.º 176/2003, de 2 de agosto:

€ 37,46, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;
€ 30,93, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
€ 28,00, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;
€ 14,60, em relação ao 4.º escalão de rendimentos.

b) Para criança com idade igual ou inferior a 36 meses e inserida em agregados familiares 
com mais de dois titulares de abono nas condições previstas no n.º 1 do artigo 14.º -A do Decreto-
-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto:

€ 74,92, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;
€ 61,86, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
€ 56,00, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;
€ 29,20, em relação ao 4.º escalão de rendimentos.

Artigo 4.º

Majorações do abono de família para crianças e jovens e do abono
de família pré -natal nas situações de monoparentalidade

1 — O montante mensal da majoração do abono de família para crianças e jovens nas situações 
de monoparentalidade corresponde à aplicação de 35 % sobre os valores da prestação fixados 
no n.º 1 do artigo 2.º, bem como sobre os valores das majorações e da bonificação por deficiência 
que lhe acresçam.

2 — O montante mensal da majoração do abono de família pré -natal nas situações de mo-
noparentalidade corresponde à aplicação de 35 % sobre os valores do abono fixados no n.º 2 do 
artigo 2.º
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Artigo 5.º

Prestações por deficiência e dependência

1 — Os montantes mensais da bonificação por deficiência e do subsídio por assistência de 
terceira pessoa, previstos, respetivamente, nos artigos 7.º e 10.º do Decreto -Lei n.º 133 -B/97, de 
30 de maio, são os seguintes:

a) Bonificação por deficiência:

i) € 63,01, para titulares até aos 14 anos;
ii) € 91,78, para titulares dos 14 aos 18 anos;
iii) € 122,85, para titulares dos 18 aos 24 anos.

b) O subsídio por assistência de terceira pessoa é € 110,41.

2 — Os montantes mensais da bonificação por deficiência e do subsídio por assistência de 
terceira pessoa, no âmbito do regime não contributivo, previstos no Decreto -Lei n.º 160/80, de 27 de 
maio, são de igual valor ao fixado no número anterior para as correspondentes prestações.

Artigo 6.º

Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 160/2018, de 6 de junho.

Artigo 7.º

Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.

O Ministro das Finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno, em 23 de agosto de 2019. — O 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva, em 
2 de janeiro de 2019.

112541808 
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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Portaria n.º 277/2019

de 28 de agosto

Sumário: Regista os Estatutos do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul.

Considerando o reconhecimento de interesse público do Instituto Politécnico Jean Piaget do 
Sul, estabelecimento de ensino superior politécnico, operado pelo Decreto -Lei n.º 4/2019, de 14 de 
janeiro, bem como o requerimento de registo dos estatutos do referido estabelecimento de ensino 
superior formulado pela respetiva entidade instituidora, o Instituto Piaget — Cooperativa para o 
Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico, C. R. L.;

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
que aprovou o regime jurídico das instituições de ensino superior, em caso de reconhecimento de 
interesse público e, consequentemente, da sua alteração, «juntamente com o reconhecimento de 
interesse público, são registados os estatutos do estabelecimento de ensino através de portaria 
do ministro da tutela»;

Considerando, ainda, que, nos termos do n.º 1 do artigo 142.º da citada Lei n.º 62/2007 «os 
estatutos dos estabelecimentos de ensino superior privados e suas alterações estão sujeitos a 
verificação da sua conformidade com a lei ou regulamento, com o ato constitutivo da entidade 
instituidora e com o diploma de reconhecimento de interesse público do estabelecimento, para 
posterior registo nos termos da presente lei»;

Considerando o parecer prévio da Secretaria -Geral da Educação e Ciência, no sentido de que 
os referidos estatutos se encontram conformes com as disposições legais aplicáveis;

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º e no n.º 1 do artigo 142.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, manda o Governo, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, o seguinte:

Artigo único

São registados os Estatutos do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul, cujo texto vai publicado 
em anexo à presente portaria.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina 
Heitor, em 26 de agosto de 2019.

ANEXO

Estatutos do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Denominação e Natureza

1 — O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul, adiante designado por Instituto, é um estabe-
lecimento de ensino superior politécnico, com reconhecimento de interesse público, instituído nos 
termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

2 — O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul rege -se pelos presentes Estatutos e pela le-
gislação aplicável.
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3 — O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul inclui -se no ramo de ensino consignado na 
alínea l) do n.º 1 do artigo 4.º do Código Cooperativo, no artigo 11.º da Lei de Bases do Sistema 
Educativo e no artigo 5.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

4 — O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul resulta da integração da Escola Superior de 
Educação Jean Piaget de Almada, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget, e da 
Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, todas pertencentes à mesma entidade institui-
dora, que é o Instituto Piaget.

Artigo 2.º

Sede

O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul tem a sua sede em Almada.

Artigo 3.º

Entidade Instituidora

A Entidade Instituidora do Instituto é o Instituto Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento 
Humano, Integral e Ecológico, C. R. L., instituição com fins de utilidade pública e de solidariedade 
social e sem fins lucrativos, que tem como principais objetivos a formação e a educação, a assis-
tência e a investigação e cujos Estatutos se encontram publicados no Diário da República, 3.ª série, 
n.º 235, de 9 de dezembro de 2005.

Artigo 4.º

Relações do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul com a Entidade Instituidora

1 — O Instituto, sem prejuízo da sua autonomia, funcionará em regime de cooperação e estreita 
interdependência da Entidade Instituidora nos termos referidos a seguir.

2 — Compete à Entidade Instituidora, relativamente ao Instituto:

a) Criar e assegurar as condições para o normal funcionamento do Instituto, assegurando a 
sua gestão administrativa, económica e financeira;

b) A criação, transformação, cisão, fusão e extinção de unidades orgânicas, ouvidos os seus 
órgãos;

c) Submeter os estatutos do Instituto e suas alterações a apreciação e registo;
d) Afetar ao Instituto as instalações e os equipamentos adequados, bem como os necessários 

recursos humanos e financeiros;
e) Designar e destituir, nos termos dos presentes Estatutos, os titulares dos órgãos de direção 

do Instituto e os das suas unidades orgânicas;
f) Dotar -se de substrato patrimonial para cobertura adequada da manutenção dos recursos 

materiais e financeiros indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento de ensino superior;
g) Apreciar e aprovar os planos de atividades e os orçamentos elaborados pelos órgãos do 

Instituto;
h) Representar o Instituto no domínio jurídico;
i) Certificar as suas contas através de um revisor oficial de contas;
j) Fixar o montante das propinas e demais encargos devidos pelos estudantes pela frequência 

dos ciclos de estudos e de outros tipos de formação, ministrados no Instituto, ouvido o seu órgão 
de direção;

k) Requerer a acreditação e o registo de ciclos de estudo, após parecer do Conselho Técnico-
-Científico e do Presidente do Instituto;

l) Requerer a alteração de ciclos de estudos, após parecer favorável do Conselho Técnico-
-Científico e do Presidente do Instituto;

m) Contratar os docentes e investigadores, sob proposta do Presidente do Instituto, ouvidos 
os Conselhos Técnico -Científico das unidades orgânicas;
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n) Contratar o pessoal não docente;
o) Exercer o poder disciplinar, que consta de regulamento específico, sobre o pessoal docente, 

o pessoal não docente e os estudantes, precedido de parecer dos órgãos competentes do Instituto, 
podendo delegar nos órgãos deste;

p) Manter, em condições de autenticidade e segurança, registos académicos de que constem, 
designadamente, os estudantes candidatos à inscrição no Instituto, os estudantes nele admitidos, as 
inscrições realizadas, o resultado final obtido em cada unidade curricular, as equivalências e reconhe-
cimento de habilitações atribuídos, os graus e diplomas conferidos e a respetiva classificação final;

q) Outorgar protocolos, acordos, convénios no domínio científico e pedagógico com outros 
estabelecimentos de ensino superior, bem como com outras entidades públicas ou privadas, na-
cionais ou estrangeiras.

3 — Compete ao Instituto:

a) Manter a Entidade Instituidora ao corrente da vida do Instituto e propor -lhe o que entender 
por bem como necessário para a resolução dos seus problemas;

b) A realização de ciclos de estudos visando a atribuição de graus académicos, bem como de 
outros cursos pós -secundários, de cursos de formação pós -graduada e outros, nos termos da lei;

c) A criação do ambiente educativo e de promoção de uma cultura de qualidade apropriados 
às suas finalidades;

d) A realização de investigação e o apoio e a participação em instituições científicas articulando-
-se com o CIIERT (Centro Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdiscipli-
nar) e respetivas unidades e organização — enquanto estrutura de investigação, integradora das 
Instituições Ensino Superior do Instituto Piaget —, e, se for o caso, noutras estruturas nacionais e 
internacionais;

e) A transferência e valorização económica do conhecimento científico e tecnológico;
f) A realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos;
g) A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento;
h) A cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, na-

cionais e estrangeiras e, nomeadamente, com as demais instituições e estruturas de investigação 
do Instituto Piaget;

i) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para a cooperação internacional e para a apro-
ximação entre os povos, com especial destaque para os países de língua portuguesa e os países 
europeus;

j) A produção e difusão do conhecimento e da cultura.

Artigo 5.º

Missão

1 — O Instituto é uma estrutura social destinada à concretização das finalidades essenciais 
da Entidade Instituidora, e em especial à criação, ao desenvolvimento, à transmissão e à difusão 
da cultura, através das artes, das técnicas, das ciências e demais saberes, numa perspetiva trans-
disciplinar, que desenvolve a sua atividade no âmbito do ensino superior politécnico, dentro dos 
objetivos seguintes:

a) Participação, de forma ativa e inovadora, no reforço do desenvolvimento humano, integral 
e ecológico, dos diferentes grupos etários e sociais, em cada sociedade, e das diferentes etnias, 
comunidades e povos;

b) Promoção e defesa de um conceito e prática social do desenvolvimento, num sentido inte-
gral, diversificador, ecológico, humanista e criativo de indivíduos e sociedades;

c) Formação humana e profissional, ao mesmo tempo cultural, científica e técnica;
d) Realização de investigação apta a suportar e completar as ações de ensino/aprendizagem;
e) Realização de investigação orientada mais diretamente para o avanço do conhecimento e 

para a resolução de problemas concretos apresentados pela sociedade;
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f) Intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras;
g) Contribuição para o desenvolvimento do país e, particularmente, das regiões onde se insere.

2 — Para a prossecução dos seus objetivos, compete ao Instituto, por si ou através das suas 
unidades orgânicas:

a) Organizar e ministrar cursos de ensino superior politécnico;
b) Promover e organizar ações de investigação, e outros tipos de ações e pesquisa, intra e 

extrainstitucional e, bem assim, todo o tipo de estudos conducentes a uma concretização eficaz e 
alargada dos seus objetivos;

c) Realizar cursos de especialização, de atualização de conhecimentos e outros que, dentro do 
espírito e orientação da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior, possam contribuir para o desenvolvimento do País e, mais concretamente, 
das regiões onde se insere.

d) Colaborar com entidades públicas, privadas e cooperativas, tanto a nível formativo como 
de investigação, pela celebração de convénios, protocolos e quaisquer outras formas de acordo, 
sejam essas entidades nacionais ou estrangeiras: neste último caso, com preferência para os 
países da C.P.L.P. e da U.E.;

e) Conceder graus e títulos académicos, e outros certificados e diplomas, bem como equiva-
lências curriculares dentro do seu âmbito, nível e natureza e em conformidade com a lei vigente.

3 — Ao Instituto compete a concessão de graus de Licenciado e Mestre, de títulos académi-
cos e honoríficos e de outros certificados e diplomas, bem como a concessão de equivalências de 
graus e habilitações académicas.

Artigo 6.º

Cooperação entre Instituições

1 — O Instituto pode livremente estabelecer com outras instituições acordos de associação 
ou de cooperação para o incentivo à mobilidade de estudantes e docentes e para a prossecução 
de parcerias e projetos comuns, incluindo programas de graus conjuntos nos termos da lei, ou de 
partilha de recursos ou equipamentos.

2 — Os acordos a celebrar serão propostos pelos órgãos de governo do Instituto e protoco-
lados pela Entidade Instituidora.

Artigo 7.º

Autonomias

O Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul goza de autonomia científica, pedagógica e cultural, 
nos termos do n.º 1 do artigo 143 do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, sem 
prejuízo das responsabilidades da Entidade Instituidora.

Artigo 8.º

Organização e Funcionamento

1 — O Instituto organiza -se e funciona através de unidades orgânicas.
2 — As unidades orgânicas de ensino, que adotam a denominação de escolas superiores, têm 

como finalidades essenciais as atividades de ensino e de investigação em cursos de licenciatura, 
de mestrado e outros que venham a ser legalmente aprovados, assim como de outras formações 
não conferentes de grau.

3 — São unidades orgânicas de ensino:

a) Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada;
b) Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget;
c) Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve.
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4 — As unidades de investigação são estruturas organizadas para a execução da investigação 
científica e de outras formas de pesquisa, estruturadas através do CIIERT (Centro Internacional de 
Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdisciplinar) que é uma estrutura de investigação da 
Entidade Instituidora para todos os estabelecimentos de ensino superior que tutela.

CAPÍTULO II

Dos Órgãos

Artigo 9.º

Órgãos

São órgãos do Instituto:

a) O Presidente;
b) O Conselho Académico;
c) O Conselho Consultivo;
d) O Conselho Disciplinar.

Artigo 10.º

Presidente

1 — O Presidente é designado pela Entidade Instituidora, de entre os professores e os inves-
tigadores do próprio estabelecimento de ensino ou de outro, nacional ou estrangeiro, de ensino 
universitário, politécnico ou de investigação, ou de entre individualidades de reconhecido mérito e 
experiência profissional relevante.

2 — O mandato do Presidente é de dois anos, sem prejuízo da sua cessação antecipada, 
mediante pré -aviso de 60 dias, podendo ser renovável.

3 — Salvo por motivos disciplinares, o Presidente do Instituto só pode ser destituído com efeito 
a produzir no final do ano letivo.

4 — Compete ao Presidente superintender a atividade científica, pedagógica e cultural do 
Instituto e, designadamente:

a) Representá -lo no domínio académico;
b) Assegurar o melhor relacionamento com a Entidade Instituidora;
c) Propor a admissão de pessoal docente e investigador à Entidade Instituidora, ouvido o 

Conselho Técnico -Científico da respetiva Unidade Orgânica;
d) Velar pelo cumprimento das leis, dos presentes estatutos e dos regulamentos e instruções 

respeitantes às atividades de carácter científico e pedagógico;
e) Emitir parecer sobre matéria de natureza disciplinar e submetê -lo à entidade instituidora;
f) Assinar os diplomas de concessão de graus académicos, conjuntamente com a Entidade 

Instituidora;
g) Aprovar o calendário escolar e de exames para cada ano letivo;
h) Colaborar na elaboração dos planos de atividades e dos orçamentos das unidades orgânicas;
i) Elaborar o relatório anual das atividades científica e pedagógica do Instituto;
j) Negociar, dar parecer, elaborar e estabelecer contactos para convénios, acordos e protocolos 

no domínio científico e pedagógico com outros estabelecimentos de ensino superior, bem como 
outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

k) Promover a autoavaliação do Instituto;
l) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas pela Entidade Instituidora, por norma 

legal, estatutária ou regulamentar, cabendo -lhe todas as de carácter científico e pedagógico que 
não sejam atribuídas especificamente a outros órgãos académicos.
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Artigo 11.º

Substituição do Presidente

1 — O Presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice -Presidente a quem 
tenha sido atribuída essa função.

2 — Verificando -se a falta ou o impedimento do Presidente para além de três meses, a Entidade 
Instituidora tomará as providências adequadas, podendo declarar a vacatura do cargo.

3 — Em caso de vacatura assim declarada ou resultante de morte ou de renúncia, proceder-
-se -á à designação de novo Presidente.

4 — Verificando -se falta da parte do Presidente em relação às funções e deveres definidos 
pela Entidade Instituidora, o mesmo poderá ser substituído antes do final do mandato.

Artigo 12.º

Vice -Presidente

1 — O Presidente pode ser coadjuvado por um ou dois Vice -Presidentes nomeados pela 
Entidade Instituidora.

2 — O Vice -Presidente tem a competência que lhe for delegada pelo Presidente.
3 — O mandato do Vice -Presidente acompanha o do Presidente e pode cessar a todo o tempo, 

seja por proposta do Presidente homologada pela Entidade Instituidora, seja por iniciativa própria 
desta.

Artigo 13.º

Conselho Académico

1 — O Conselho Académico é o órgão responsável pela coordenação das atividades científicas, 
pedagógicas e de investigação das unidades orgânicas, congregando as atividades e deliberações 
dos respetivos Conselhos Técnico -Científicos e Pedagógicos, dentro dos princípios estratégicos e 
orientadores da filosofia do Instituto Politécnico e da Entidade Instituidora.

2 — O Conselho Académico é composto por:

a) Presidente do Instituto, que preside;
b) Diretores das Unidades Orgânicas;
c) Presidente do Conselho Técnico -Científico de cada Unidade Orgânica;
d) Presidente do Conselho Pedagógico de cada Unidade Orgânica;

3 — O Conselho Académico reúne ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente 
sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

Artigo 14.º

Competências

Ao Conselho Académico compete, designadamente:

a) No domínio das competências técnico -científicas:

i) Apreciar o plano de atividades científicas do Instituto;
ii) Coordenação da atividade científica e cultural das unidades orgânicas;
iii) Dar parecer sobre as propostas de criação, reformulação, suspensão ou de extinção de cursos;
iv) Articular e estabelecer os critérios gerais de distribuição do serviço docente das unidades 

orgânicas, de forma a garantir o melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis;
v) Pronunciar -se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Presidente ou pelos 

Conselhos Técnico -Científicos e Pedagógicos das unidades orgânicas.
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b) No domínio das competências pedagógicas:

i) Propor à Entidade Instituidora programas de qualificação e de atualização científica e pe-
dagógica do pessoal docente;

ii) Estabelecer critérios gerais para o regime de avaliação, frequência e transição de ano nas 
unidades orgânicas.

Artigo 15.º

Conselho Consultivo

1 — O Conselho Consultivo é um órgão de consulta do Presidente e tem por objetivo pronunciar-
-se sobre as questões que este lhe colocar.

2 — O Conselho Consultivo terá a seguinte composição:

a) Os Diretores das Unidades Orgânicas;
b) Por cada Unidade Orgânica:

i) Um representante eleito por curso pelos estudantes;
ii) Um representante eleito por curso pelos docentes.

c) Um representante dos serviços administrativos e gerais;
d) Um representante dos antigos alunos, quando haja estrutura representativa;
e) O Presidente da Associação de Estudantes.

3 — O mandato do Conselho Consultivo é de dois anos, renovável.
4 — A presidência do Conselho Consultivo pertence ao Presidente do Instituto.
5 — O Conselho Consultivo reunirá, ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente do Instituto.
6 — O Conselho pode integrar a convite do Presidente do Instituto personalidades externas 

com conhecimentos e experiências relevantes para o Instituto.
7 — O Conselho Consultivo deverá consignar em atas as resoluções tomadas nas suas 

reuniões.

Artigo 16.º

Conselho Disciplinar

1 — O Conselho Disciplinar terá a seguinte composição:

a) Por cada Unidade Orgânica:

i) Um membro eleito pelos trabalhadores administrativos e dos serviços;
ii) Um membro eleito pelos estudantes:
iii) Um membro eleito pelos docentes.

2 — Os membros do Conselho Disciplinar elegerão o respetivo presidente de entre os docentes 
que dele fizerem parte.

3 — O mandato do Conselho Disciplinar é de dois anos, renovável.
4 — O Conselho Disciplinar reunirá sempre que solicitado pelo Presidente do Instituto.
5 — Compete ao Conselho Disciplinar dar parecer sobre assuntos relacionados com graves 

desrespeitos ou infrações de natureza disciplinar.
6 — Das reuniões será lavrada ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo seu 

Presidente.
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CAPÍTULO III

Unidades Orgânicas

Artigo 17.º

Órgãos

São órgãos das unidades orgânicas:

a) Diretor;
b) Conselho Técnico -Científico;
c) Conselho Pedagógico.

Artigo 18.º

Diretor

1 — O Diretor de cada Unidade Orgânica é designado pela Entidade Instituidora.
2 — O mandato do Diretor é de dois anos, sem prejuízo da sua cessação antecipada, mediante 

pré -aviso de 60 dias, podendo ser renovável.
3 — Salvo por motivos disciplinares, o Diretor da Unidade Orgânica só pode ser destituído 

com efeito a produzir no final do ano letivo.
4 — São competências do Diretor:

a) Representar a Unidade Orgânica;
b) Assegurar, no seu âmbito de atuação, o normal funcionamento e progresso dos projetos 

em que a Unidade Orgânica esteja envolvida;
c) Elaborar e submeter a aprovação, o plano anual de atividades e o orçamento da Unidade 

Orgânica;
d) Gerir os recursos afetos à Unidade Orgânica;
e) Propor os programas e os planos de formação científica e pedagógica do pessoal docente;
f) Pronunciar -se sobre os planos de estudo referentes à criação ou alteração de cursos em 

que a Unidade Orgânica seja parte interveniente;
g) Propor a admissão e a recondução do pessoal docente da Unidade Orgânica;
h) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas pela Entidade Instituidora, pelo 

Presidente do Instituto Politécnico, por norma legal, estatutária ou regulamentar.

Artigo 19.º

Conselho Técnico -Científico

1 — O Conselho Técnico -Científico é o órgão responsável pela orientação da política científica 
a prosseguir nos domínios do ensino, da investigação e da extensão cultural da Unidade Orgânica, 
dentro dos princípios estratégicos e orientadores da filosofia do Instituto.

2 — O Conselho Técnico -Científico será composto pelos Membros eleitos de entre os profes-
sores, equiparados a professores, docentes com o título de especialista e docentes com o grau de 
Doutor, em regime de tempo integral, qualquer que seja o seu vínculo à instituição.

3 — A composição do Conselho Técnico -Científico terá uma estrutura máxima de quinze ele-
mentos e mínima de cinco, de acordo com a seguinte distribuição:

a) Representantes eleitos pelo conjunto dos:

i) Professores de carreira;
ii) Equiparados a professor em regime de tempo integral com contrato com a Escola há mais 

de dez anos nessa categoria;
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iii) Docentes com o grau de doutor, em regime de tempo integral, com contrato de duração 
não inferior a um ano, qualquer que seja a natureza do seu vínculo à Escola;

iv) Docentes com o título de especialista não abrangidos pelas alíneas anteriores, em regime 
de tempo integral com contrato com a Escola há mais de dois anos;

b) Representantes das Unidades de Investigação reconhecidas pelo Conselho Técnico -Científico, 
quando existirem, eleitos de acordo com o regulamento da respetiva unidade.

4 — Quando o número de pessoas elegíveis for inferior ao número fixado no número anterior, 
o Conselho Técnico -Científico é composto pelo conjunto das mesmas, sem prejuízo do disposto 
na alínea b) do n.º 3.

5 — A duração do mandato do Conselho Técnico -Científico é de dois anos, renovável.
6 — O Presidente do Conselho Técnico -Científico será eleito pelos seus membros, de entre 

os docentes.
7 — A presidência do Conselho Técnico -Científico pode ser exercida pelo Diretor da Unidade 

Orgânica.
8 — O funcionamento do Conselho Técnico -Científico obedecerá às seguintes normas:

a) O Conselho Técnico -Científico poderá delegar algumas das suas competências no seu 
Presidente;

b) Ao Presidente incumbe a condução do funcionamento do Conselho, a orientação das reu-
niões e a representação oficial do Conselho, funções em que poderá ser substituído, em caso de 
impedimento, pelo conselheiro mais antigo;

c) O Conselho Técnico -Científico deve reunir, pelo menos, duas vezes por ano e sempre 
que o seu Presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento da maioria dos seus 
membros;

d) O Presidente do Conselho Técnico -Científico pode convidar, sem direito a voto, à participa-
ção esporádica nas reuniões do Conselho de outros docentes do Instituto, sempre que a respetiva 
ordem de trabalhos o justifique;

e) O Conselho Técnico -Científico pode integrar, como membros convidados, professores ou 
investigadores de outras instituições ou personalidades de reconhecida competência, sem direito 
a voto;

f) Das reuniões será lavrada ata, redigida por um elemento designado pelo Conselho, a quem 
cabe assiná -la juntamente com o Presidente, depois de lida e aprovada.

9 — Compete ao Conselho Técnico -Científico:

a) Apreciar o plano de atividades científicas da unidade orgânica;
b) Pronunciar -se sobre a criação, transformação ou extinção de unidades orgânicas do Instituto;
c) Deliberar sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando -a a homologação do Presidente 

do Instituto;
d) Pronunciar -se sobre a criação e alteração de ciclos de estudos e aprovar os planos de 

estudos dos ciclos de estudos ministrados;
e) Deliberar sobre equivalências e creditação de formação tendo em vista o prosseguimento 

de estudos;
f) Deliberar sobre equivalências de graus e diplomas nos termos da lei;
g) Executar as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei ou pelos estatutos.

10 — Os membros do Conselho Técnico -Científico não podem pronunciar -se sobre assuntos 
referentes a:

a) Atos relacionados com a carreira de docentes com categoria superior à sua;
b) Concursos ou provas em relação aos quais reúnam as condições para serem opositores.
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Artigo 20.º

Conselho Pedagógico

1 — O Conselho Pedagógico da Unidade Orgânica é o órgão que estuda e aprecia as orien-
tações, métodos, atos e resultados das atividades de ensino e aprendizagem, no sentido de ser 
garantido o bom funcionamento dos cursos ministrados.

2 — O Conselho Pedagógico será constituído por igual número de representantes do corpo 
docente e dos estudantes e terá a seguinte composição:

a) Os Membros eleitos de entre os docentes, em regime de tempo integral, qualquer que seja 
o seu vínculo à instituição;

b) Representantes dos estudantes eleitos pelos seus pares.

3 — A composição do Conselho Pedagógico terá uma estrutura máxima de catorze elementos 
e mínima de seis.

4 — O Presidente do Conselho Pedagógico será eleito pelos seus membros, de entre os 
docentes.

5 — A duração do mandato do Conselho Pedagógico é de dois anos, renovável.
6 — Compete ao Conselho Pedagógico:

a) Pronunciar -se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e avaliação;
b) Promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da unidade 

orgânica e respetiva análise;
c) Promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes 

e pelos estudantes e respetiva análise;
d) Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias;
e) Aprovar os regulamentos de avaliação do aproveitamento dos estudantes;
f) Pronunciar -se sobre o regime de prescrições;
g) Pronunciar -se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os planos dos ciclos de estudos 

ministrados;
h) Pronunciar -se sobre a instituição de prémios escolares;
i) Pronunciar -se sobre o calendário letivo e de exames do Instituto;
j) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas por lei e outras previstas no 

Regulamento Interno do Instituto.

7 — O funcionamento do Conselho Pedagógico obedecerá às seguintes normas:

a) O Conselho Pedagógico terá uma reunião ordinária, no início e no final de cada semestre 
letivo, e as reuniões extraordinárias que o seu Presidente considerar convenientes, ou a solicitação 
do Diretor ou a requerimento da maioria dos seus membros; neste caso, a convocação deverá ser 
efetuada com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas;

b) Das reuniões será lavrada ata, redigida por um elemento designado pelo Conselho, a quem 
cabe assiná -la juntamente com o Presidente, depois de lida e aprovada.

CAPÍTULO IV

Estudantes

Artigo 21.º

Tipologia de Estudantes

1 — Nas Unidades Orgânicas haverá o seguinte tipo de estudantes:

a) Estudantes matriculados e inscritos em regime de tempo integral ou parcial, num dos cursos 
conferentes de grau;
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b) Estudantes visitantes com matrícula noutra instituição de ensino superior, nacional ou es-
trangeira, e inscritos nas Unidades Orgânicas num conjunto de unidades curriculares no decurso 
de um período não superior a um ano;

c) Estudantes inscritos em cursos não conferentes de grau;
d) Estudantes inscritos em unidades curriculares isoladas sujeitos ou não a avaliação;
e) Estudantes de pós -graduações;
f) Estudantes inscritos em Cursos de Especialização Tecnológica;

2 — Os estudantes matriculados e inscritos podem ser autorizados a realizar um período de 
estudos noutra instituição como estudantes em mobilidade, sempre com contrato de estudos que 
descreva as unidades curriculares a frequentar na instituição de acolhimento e as creditações a 
que tem direito no curso de origem.

Artigo 22.º

Direitos dos Estudantes

São direitos dos estudantes:

a) Inscrever -se nos vários ciclos de estudos, nos termos legais;
b) Assistir e participar nas aulas programadas e noutros tipos de formação, nos calendários 

e horários estabelecidos;
c) Ser avaliado de acordo com as regras em vigor;
d) Obter dos serviços administrativos os esclarecimentos que lhes devam ser prestados;
e) Ter acesso aos estatutos e regulamentos aplicáveis;
f) Intervir e participar no funcionamento do Instituto e da Unidade Orgânica, nos termos pre-

vistos neste Estatuto e nos regulamentos;
g) Ser formalmente representado nos órgãos pedagógico, consultivo e disciplinar, nos termos 

destes Estatutos.

Artigo 23.º

Deveres dos Estudantes

São deveres dos estudantes:

a) Frequentar as atividades de ensino e entregar os trabalhos escolares nos prazos estabe-
lecidos pelo docente;

b) Seguir as orientações dos docentes, referentes ao seu processo de ensino e aprendizagem;
c) Tratar com respeito e atenção os colegas, os trabalhadores técnico -administrativos e os 

docentes;
d) Zelar pelo património científico, cultural e material;
e) Participar, através dos seus representantes, nas reuniões dos órgãos pedagógico, consultivo 

e disciplinar;
f) Pagar pontualmente as propinas ou outros encargos, de acordo com o estipulado no Re-

gulamento Financeiro;
g) Cumprir todos os seus deveres de modo assíduo, pontual e empenhado.

CAPÍTULO V

Regimes de Matrícula, Inscrição, Frequência e Avaliação

Artigo 24.º

Regime de Matrícula

1 — A matrícula é o ato pelo qual o estudante ingressa pela primeira vez na Unidade Orgânica 
permitindo -lhe a inscrição e frequência nas unidades curriculares de um dos cursos ministrados.
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2 — Podem candidatar -se à matrícula:

a) Para os cursos de 1.º ciclo de estudos, os estudantes que reúnam as condições legais de 
acesso e ingresso no ensino superior vigentes à data;

b) Para os cursos de 2.º ciclo de estudos, de pós -graduação e de formação especializada, 
os estudantes que preencham as condições exigidas por lei e as definidas pelos órgãos legal e 
estatutariamente competentes.

3 — Considera -se a matrícula automaticamente renovada sempre que o estudante efetue a 
sua inscrição no ano letivo subsequente.

4 — A matrícula subentende o compromisso de o estudante respeitar os Estatutos do Instituto 
e os regulamentos em vigor.

Artigo 25.º

Regime de Inscrição

1 — A inscrição é o ato que faculta ao estudante a frequência das diversas unidades curricu-
lares do curso em que se encontra matriculado.

2 — A inscrição pode ser realizada em regime de tempo integral ou em regime de tempo parcial.
3 — Inscrevem -se no 1.º ano curricular de um curso todos os estudantes que cumpram as 

disposições legais ao abrigo do regime a que concorrem.
4 — Nos anos curriculares seguintes o estudante deverá proceder à inscrição nas unidades 

curriculares a frequentar.
5 — O estudante pode inscrever -se no mesmo ano curricular que frequentou ou no ano cur-

ricular seguinte.

Artigo 26.º

Regime de Frequência

1 — A frequência das aulas, ou atividades como tal entendidas, poderá ser critério obrigatório 
da avaliação.

2 — Haverá um registo de faltas por estudante em cada unidade curricular, a enquadrar na 
tipologia da formação, nomeadamente a formação à distância.

3 — No Regulamento de Frequência e Avaliação serão definidas as condições em que as 
faltas dadas por cada estudante podem conduzir à reprovação.

Artigo 27.º
Regime de Avaliação

A avaliação dos conhecimentos e competências dos estudantes regula -se de acordo com os 
seguintes regimes:

a) Regime geral de avaliação contínua;
b) Regime de avaliação final;
c) Regimes específicos aplicáveis às unidades curriculares cujas metodologias de ensino apre-

sentam uma especificidade própria, tais como a do ensino à distância ou a do e -learning, ou relacio-
nadas com a elaboração de trabalhos finais de licenciatura e de mestrado ou estágios curriculares.

Artigo 28.º
Regulamento de Frequência e Avaliação

As Unidades Orgânicas possuem um Regulamento de Frequência e Avaliação, aprovado pelo 
órgão legal e estatutariamente competente, para cada um dos cursos em funcionamento, onde, 
não contrariando os presentes estatutos, são definidos extensivamente:

a) Os direitos e os deveres dos estudantes;
b) Condições específicas de ingresso;
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c) Condições de frequência;
d) Condições de funcionamento;
e) Estrutura curricular, plano de estudos e créditos;
f) Regime de avaliação de conhecimentos;
g) Regime de precedências;
h) Coeficientes de ponderação e procedimentos para o cálculo da classificação final;
i) Prazos de emissão da carta de curso e suas certidões e do suplemento ao diploma;
j) Processo de acompanhamento pelos conselhos pedagógico e técnico -científico.

Artigo 29.º

Unidades Curriculares Comuns

Quando os planos de estudo de cursos diferentes contenham a mesma unidade curricular 
ou dos mesmos cursos em diferentes espaços, o ensino poderá ser ministrado em simultâneo.

CAPÍTULO VI

Provedor do Estudante

Artigo 30.º

Provedor do Estudante

1 — O provedor do estudante é um docente do Instituto nomeado pelo Presidente.
2 — O mandado do provedor do estudante é de dois anos, podendo ser renovável.
3 — O provedor do estudante não tem poder decisório.
4 — O provedor do estudante fixa um horário semanal para receber os estudantes.
5 — O provedor do estudante tem como principais atribuições:

a) Apoiar a integração dos estudantes tendo em vista, particularmente, a promoção do seu 
sucesso académico;

b) Ouvir os estudantes sobre problemas e dificuldades por estes sentidas nas suas relações 
com a instituição;

c) Zelar pela boa conduta na relação entre os membros dos órgãos, os serviços do Instituto 
e os estudantes;

d) Apreciar as reclamações dos estudantes, elaborando pareceres que permitam endereçar 
os assuntos apresentados para os órgãos competentes;

e) Intervir em ações de mediação ou conciliação sempre que requerido por todas as partes 
interessadas;

f) Comunicar aos interessados e aos órgãos competentes o seu parecer e as propostas ou 
sugestões que considere pertinentes.

CAPÍTULO VII

Corpo Docente

Artigo 31.º

Princípios

1 — A carreira docente exerce -se nos termos definidos na lei e em conformidade com os 
presentes Estatutos.

2 — Dentro dos objetivos científicos, pedagógicos e organizacionais definidos pelo Instituto, 
os docentes gozam de liberdade de orientação pedagógica e de opinião científica na lecionação.
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3 — As relações entre docente e o Instituto caracterizam -se pelo respeito, lealdade e coope-
ração recíprocas.

Artigo 32.º

Categorias dos Docentes de Carreira

Ao pessoal docente do Instituto será assegurada uma carreira paralela à dos docentes do 
ensino superior politécnico, dentro das limitações impostas pela especificidade dos contratos no 
Ensino Superior Privado e Cooperativo.

Artigo 33.º

Docentes Especialmente Contratados

1 — Poderão ser admitidas, para o exercício de funções docentes, individualidades de mérito 
científico, técnico, pedagógico ou profissional, comprovado pelo respetivo currículo, cuja colaboração 
pontual ou permanente, se revista de interesse e necessidade para o Instituto.

2 — Estes docentes, consoante as funções para que são contratados, designam -se de pro-
fessores convidados e assistentes convidados, salvo os docentes de ensino superior estrangeiro, 
que serão designados por professores visitantes.

Artigo 34.º

Funções Genéricas dos Docentes

São funções genéricas dos docentes:

a) Prestar o serviço docente e de coordenação que lhes for atribuído;
b) Proceder à avaliação de conhecimentos dos estudantes de acordo com os regulamentos 

vigentes;
c) Realizar o serviço de exames que lhes for atribuído;
d) Prestar apoio pedagógico, tutorial e de atendimento aos estudantes;
e) Desenvolver, individualmente ou em grupo, investigação científica;
f) Promover a atualização e o aperfeiçoamento dos programas das unidades curriculares cuja 

regência lhes está confiada;
g) Elaborar os materiais pedagógicos e os elementos de estudo indispensáveis à docência;
h) Participar nas reuniões de trabalho para que sejam convocados e integrar os órgãos para 

que sejam nomeados ou eleitos;
i) Participar nas tarefas de extensão académica;
j) Desenvolver outras atividades e funções para as quais sejam convidados, pelo Presidente 

do Instituto ou pelo Diretor da Unidade Orgânica;
k) Colaborar com a Entidade Instituidora sempre que for convidado pela mesma.

Artigo 35.º

Competência para Admitir

A decisão sobre a admissão do pessoal docente pertence sempre à Direção da Entidade 
Instituidora, pelo que o início da atividade docente não pode ocorrer sem a respetiva autorização.

Artigo 36.º

Deveres e Direitos dos Docentes

1 — São direitos dos docentes, para além dos legalmente previstos:

a) Exercer a docência com plena liberdade de orientação e opinião científica e técnica no 
contexto da missão do Instituto e dos programas aprovados;
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b) Beneficiar dos apoios previstos para a formação;
c) Usufruir de férias e licenças, bem como dos demais direitos e regalias conferidos por este 

Estatuto, pelo respetivo contrato, pela legislação em vigor e pelos regulamentos internos vigentes 
nas matérias em que se apliquem;

d) Participar nos órgãos do Instituto para os quais tenham sido eleitos, nos termos previstos 
nestes Estatutos;

e) Participar em grupos de trabalho institucionais fora do âmbito do Instituto Piaget e em redes 
externas, nomeadamente, nos Institutos Piaget de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné -Bissau 
e Brasil, e outros que venham a ser constituídos, nos termos definidos pela Entidade Instituidora e 
com a sua concordância expressa.

2 — Para além daqueles que resultam da lei, são deveres dos docentes:

a) Exercer com competência, zelo e dedicação as funções que lhe são confiadas;
b) Cumprir com assiduidade e pontualidade as obrigações docentes;
c) Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e atualizada;
d) Cumprir o regulamento de avaliação;
e) Cumprir os programas das unidades curriculares cuja regência lhes seja confiada;
f) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, 

apoiando -os na sua formação cultural, científica, profissional e humana e estimulando -os no inte-
resse pela cultura e pela ciência;

g) Manter atualizados e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos e efetuar 
estudos e trabalhos de investigação, numa procura constante do progresso do saber e da satisfação 
das necessidades sociais;

h) Desempenhar ativamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo à disposição 
dos seus estudantes lições ou outros trabalhos didáticos atualizados;

i) Contribuir para o normal funcionamento do Instituto, zelando pelo cumprimento dos horários, 
participando nos atos para que tenham sido designados, comparecendo às reuniões para que 
tenham sido convocados e colaborando nos trabalhos científicos, pedagógicos e administrativos 
para que sejam solicitados;

j) Conduzir com rigor científico a análise de todas as matérias, sem prejuízo da liberdade de 
orientação e de opinião;

k) Participar em cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento promovidos pelo Instituto;
l) Cumprir os estatutos e regulamentos do Instituto.

Artigo 37.º

Regimes

O pessoal docente do Instituto exerce as suas funções em regime de tempo integral ou parcial, 
consoante o contratado.

Artigo 38.º

Regime de Tempo Integral

1 — Entende -se por regime de tempo integral aquele a que correspondem, em princípio, trinta 
e cinco horas semanais.

2 — A duração do trabalho a que se refere o número anterior compreende o exercício de todas 
as funções supra definidas, incluindo o tempo de trabalho que, mediante autorização da Entidade 
Instituidora, sendo prestado fora do Instituto, seja inerente ao cumprimento daquelas funções.

3 — Os docentes em regime de tempo integral não podem acumular o exercício de qualquer 
outra atividade complementar docente em regime de tempo integral.

4 — Pretendendo acumular outras atividades em regime de tempo parcial ou de prestação de 
serviços, devem os docentes solicitar previamente autorização à Entidade Instituidora.
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5 — A acumulação de funções docentes é comunicada, à Direção -Geral do Ensino Superior, 
pelo Instituto.

Artigo 39.º

Regime de Tempo Parcial

No regime de tempo parcial, o período da atividade de cada docente será o fixado contra-
tualmente.

Artigo 40.º

Remuneração

O estatuto remuneratório do pessoal docente, nos respetivos regimes e vínculos, é aprovado 
pela Entidade Instituidora.

Artigo 41.º

Apoios à Formação e à Investigação

Anualmente a Entidade Instituidora determinará os apoios a prestar aos docentes para efei-
tos da sua pós -graduação com vista à melhoria do seu desempenho, à evolução na carreira e à 
apresentação de projetos de investigação.

CAPÍTULO VIII

Autoavaliação

Artigo 42.º

Avaliação do Instituto

1 — O Instituto adotará mecanismos de avaliação permanente das suas atividades em con-
sonância com o sistema de garantia da qualidade.

2 — Uma das formas de avaliação consistirá na elaboração de relatórios anuais por parte dos 
responsáveis pela gestão de todos os órgãos e serviços do Instituto.

3 — Periodicamente o Instituto promoverá a realização de uma avaliação global do seu funcio-
namento, tendo presente as normas europeias sobre a avaliação da qualidade no ensino superior, 
coadjuvado por um departamento para a garantia da qualidade.

CAPÍTULO IX

Disposições Finais e Transitórias

Artigo 43.º

Transição

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da entrada em vigor dos presentes estatutos, a 
entidade instituidora nomeia os titulares dos órgãos singulares, e nos 30 dias subsequentes tem 
início o processo de eleição para os órgãos colegiais que obedecerá ao respetivo Regulamento 
Eleitoral.

2 — Até à aceitação e tomada de posse dos novos órgãos mantêm -se em vigor os mandatos 
em curso.

3 — As normas, os regulamentos e os procedimentos vigentes à data da entrada em vigor dos 
presentes estatutos mantêm -se em vigor até à sua substituição ou revogação expressa.
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4 — Após a entrada em funcionamento dos novos órgãos do Instituto e das suas Unidades 
Orgânicas, efetuar -se -á a progressiva harmonização das normas e regulamentos aos presentes 
Estatutos.

Artigo 44.º

Estatutos das Unidades Orgânicas de Ensino

As unidades orgânicas de Ensino disporão de estatutos próprios, que serão homologados pelo 
Presidente do Instituto Politécnico, e publicados no Diário da República.

Artigo 45.º

Alterações e Casos Omissos

1 — Qualquer alteração aos presentes Estatutos é da responsabilidade da Entidade Instituidora.
2 — Qualquer matéria que suscite dúvidas ou se encontre omissa dos presentes Estatutos 

será solucionada pela Entidade Instituidora, tendo em atenção a legislação em vigor.

Artigo 46.º

Disposições finais

1 — É da competência do Presidente do Instituto Politécnico a aprovação do Regulamento 
Eleitoral, a homologação dos resultados eleitorais para os órgãos de governo das Unidades Orgâ-
nicas e dar posse aos respetivos membros.

2 — É da competência de cada um dos órgãos do Instituto e das suas unidades orgânicas a 
aprovação do respetivo regimento interno, elaborado no âmbito destes Estatutos, a homologar pelo 
Presidente do Instituto Politécnico.

Artigo 47.º

Revisão do Estatuto

Os presentes Estatutos poderão ser revistos em qualquer momento por decisão da Entidade 
Instituidora.

112546199 
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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 278/2019

de 28 de agosto

Sumário: Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre FENAME — Federação 
Nacional do Metal e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, 
Restauração e Turismo — SITESE e outros.

Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre FENAME — Federação Nacional 
do Metal e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos 

de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo — SITESE e outros

As alterações do contrato coletivo entre a FENAME — Federação Nacional do Metal e o Sin-
dicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo — SITESE e 
outros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 27, de 22 de julho de 2019, abran-
gem as relações de trabalho entre empregadores que, no território nacional, prossigam a atividade 
no setor metalúrgico e metalomecânico e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros representados 
pelas associações outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão das alterações da convenção às relações de 
trabalho entre empregadores e trabalhadores não representados pelas associações outorgantes 
que na respetiva área e âmbito exerçam a mesma atividade.

Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho foi efetuado o estudo 
de avaliação dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) do n.º 1 da Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 82/2017, de 9 de junho de 2017. Segundo o apuramento do Relatório Único/
Quadros de Pessoal de 2017 estão abrangidos pelos instrumentos de regulamentação coletiva de 
trabalho aplicáveis, excluindo os praticantes e aprendizes e o residual, 13 148 trabalhadores por 
conta de outrem a tempo completo (TCO), dos quais 22,1 % são mulheres e 77,9 % são homens. 
De acordo com os dados da amostra o estudo indica que para 9778 TCO (74,4 % do total) as re-
munerações devidas são iguais ou superiores às remunerações convencionais enquanto que para 
3370 TCO (25,6 % do total) as remunerações são inferiores às convencionais, dos quais 33,1 % 
são mulheres e 66,9 % são homens. Quanto ao impacto salarial da extensão a atualização das 
remunerações representa um acréscimo de 0,2 % na massa salarial do total dos trabalhadores e 
de 1,5 % para os trabalhadores cujas remunerações devidas serão alteradas. Na perspetiva da 
promoção de melhores níveis de coesão e igualdade social o estudo indica uma ligeira redução do 
leque salarial e das desigualdades.

De acordo com o estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho e nos 
n.os 2 e 4 da RCM, na fixação da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária, foi tido em conta a 
data do depósito da convenção e o termo do prazo para a emissão da portaria de extensão, com 
produção de efeitos a partir do primeiro dia do mês de causa.

Na área e âmbito de atividade da convenção existem outras convenções coletivas celebradas 
pela Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal — AIMMAP, 
uma das quais com portaria de extensão. Considerando que é conveniente assegurar a uniformi-
zação do estatuto laboral aplicável em cada empresa, a presente extensão não se aplica aos em-
pregadores filiados na AIMMAP nem aos trabalhadores filiados em sindicatos representados pela 
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, 
Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas — FIEQUIMETAL, na sequência da oposição desta, à 
semelhança da anterior extensão.

Considerando que a convenção coletiva regula outras condições de trabalho, procede -se à 
ressalva genérica de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de convenções coletivas nas Regiões 
Autónomas compete aos respetivos Governos Regionais, pelo que a presente extensão apenas é 
aplicável no território do continente.
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Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente extensão no Boletim do Trabalho e 
Emprego, Separata, n.º 39, de 22 de julho de 2019, sobre o qual a Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal — AIMMAP enunciou que deve ser mantido o 
sentido do projeto, de exclusão dos empregadores nela filiados, alegando, em síntese, a existência 
de regulamentação coletiva própria na mesma área e âmbito, objeto da presente extensão.

Ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão de acordo com 
o n.º 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove -se a extensão das alterações do contrato 
coletivo em causa.

Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Emprego, no uso da competência 
delegada por Despacho n.º 1300/2016, de 13 de janeiro de 2016, do Ministro do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2016, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do artigo 516.º do Código do Trabalho e da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 112, de 9 de 
junho de 2017, o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes das alterações do contrato coletivo entre FENAME — 
Federação Nacional do Metal e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, 
Restauração e Turismo — SITESE e outros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 
n.º 27, de 22 de julho de 2019, são estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados nas associações de empregadores 
inscritas na federação de empregadores outorgante que se dediquem à atividade do setor metalúr-
gico e metalomecânico e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados nas associações de empregadores 
inscritas na federação de empregadores outorgante que exerçam a atividade económica referida na 
alínea anterior e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas 
na convenção, não filiados nas associações sindicais outorgantes.

2 — O disposto na alínea a) do número anterior não é aplicável aos empregadores filiados na 
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal — AIMMAP.

3 — A presente extensão não é aplicável aos trabalhadores filiados nos sindicatos representa-
dos pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, 
Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas — FIEQUIMETAL.

4 — Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a sua publicação no Diário da 
República.

2 — As tabelas salariais e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem 
efeitos a partir de 1 de agosto de 2019.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita, em 23 de agosto de 2019.

112544602 
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 AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Portaria n.º 279/2019

de 28 de agosto

Sumário: Procede à segunda alteração da Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, que estabe-
lece, para o continente, no âmbito do programa nacional, as normas de execução do 
regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 
2019-2023, previsto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro.

A Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, estabelece, no âmbito do programa nacional, as 
normas de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para 
o período 2019 -2023, previsto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro.

Face a alteração da Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 220/2019, de 16 de julho, que antecipou e alargou o período de submissão das candi-
daturas, torna -se coerente e mostra -se útil antecipar também a data de início da elegibilidade dos 
investimentos, pelo que, para o efeito se promove a presente alteração.

Faz -se assim coincidir o início da elegibilidade dos investimentos com a data de submissão 
das candidaturas, o que vai também ao encontro do interesse do viticultor, o qual poderá assim, 
desde logo, dar início aos trabalhos.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, em exe-

cução do artigo 46.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de dezembro, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à segunda alteração da Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro.

Artigo 2.º

Alteração da Portaria n.º 323/2017, de 26 de outubro

É alterado o n.º 1 do artigo 8.º, que passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 8.º

[…]

1 — São elegíveis os investimentos iniciados a partir da data de submissão da candidatura, 
na condição de a mesma vir a ser aprovada.

2 — […]
3 — […]
4 — […]»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Medeiros Vieira, Secre-
tário de Estado da Agricultura e Alimentação, em 26 de agosto de 2019.

112545089 
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