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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 123/2019

de 18 de outubro

Sumário: Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o 
regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios.

Terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico
da segurança contra incêndio em edifícios

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

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, al-
terado pelo Decreto -Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, que republica, e pelo Decreto -Lei n.º 95/2019, 
de 18 de julho, que aprova o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro

Os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 14.º, 14.º -A, 17.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 24.º, 25.º, 
26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 32.º e 34.º do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, que republica, e pelo Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de 
julho, que aprova o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, passam a ter a 
seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) ‘Altura da utilização -tipo’ a diferença de cota entre o plano de referência e o pavimento 
do último piso acima do solo, suscetível de ocupação por essa utilização -tipo, de acordo com as 
seguintes condições:

i) Se o último piso coberto for exclusivamente destinado a instalações e equipamentos que 
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, tal piso não entra 
no cômputo da altura da utilização -tipo;

ii) Se o piso for destinado a arrecadações cuja utilização implique apenas visitas episódicas 
de pessoas, tal piso não entra no cômputo da altura da utilização -tipo;

iii) Se os dois últimos pisos forem ocupados por locais de risco em duplex, poderá considerar-
-se a cota altimétrica da entrada como o piso mais desfavorável;

iv) À mesma utilização -tipo, num mesmo edifício, constituída por corpos de alturas diferentes 
são aplicáveis as disposições correspondentes ao corpo de maior altura, excetuando -se os casos 
em que os corpos de menor altura forem independentes dos restantes;

b) ‘Área bruta de um piso ou fração’ a superfície total de um dado piso ou fração, delimitada 
pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes interiores separadoras dessa 
fração, relativamente às restantes;

c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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d) ‘Carga de incêndio’ a energia calorífica suscetível de ser libertada pela combustão completa 
da totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, divisórias, 
pavimentos e tetos, devendo, para efeitos de cálculo da densidade de carga de incêndio modificada, 
excluir -se o revestimento das paredes, pavimentos e tetos;

e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) ‘Edifícios independentes’ os edifícios dotados de estruturas independentes, sem comunicação 

interior entre eles ou, quando exista, a mesma seja efetuada exclusivamente através de câmara corta-
-fogo, e que cumpram as disposições de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), relativamente 
à resistência ao fogo dos elementos de construção que os isolam entre si, bem como as partes de 
um mesmo edifício com estrutura comum, sem comunicação interior entre elas ou, quando exista, 
a mesma seja efetuada exclusivamente através de câmara corta -fogo e cumpram as disposições 
de SCIE, relativamente à resistência ao fogo dos elementos de construção que as isolam entre si e 
nenhuma das partes dependa da outra para cumprir as condições regulamentares de evacuação;

k)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) ‘Inspeção’ o ato de verificação da manutenção das condições de SCIE aprovadas ou licen-

ciadas e da implementação das medidas de autoproteção, a realizar pela ANEPC ou por entidade 
por esta credenciada, pelos serviços do município competentes ou por outra entidade com com-
petência fiscalizadora;

p)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) ‘Plano de referência’ o plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas 

de socorro, medida na perpendicular a um vão de saída direta para o exterior do edifício, sendo 
que, no caso de existir mais de um plano de referência, é considerado o plano mais favorável para 
as operações dos bombeiros;

r)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 3.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — Estão ainda sujeitas ao regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios, em 

matéria de acessibilidade dos meios de socorro e de disponibilidade de água para combate a in-
cêndio, os edifícios ou recintos que estejam fora do âmbito de aplicação do presente decreto -lei e 
legislação complementar, mas cuja legislação específica não contemple aquelas matérias.

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

Artigo 5.º

[...]

1 — A ANEPC é a entidade competente para assegurar o cumprimento do regime de segu-
rança contra incêndio em edifícios, com exceção dos edifícios e recintos que são classificados na 
1.ª categoria de risco cuja competência é dos municípios.
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2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 9.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — Os elementos de construção abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 305/2011, do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, para os quais o presente decreto -lei impõe 
exigências de resistência ao fogo devem possuir relatórios de classificação, emitidos por organismos 
notificados no âmbito daquele Regulamento pelo Instituto Português da Qualidade, I. P., ou por outro 
Estado -Membro.

7 — Os elementos de construção não abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 305/2011, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, para os quais o presente decreto -lei 
impõe exigências de resistência ao fogo devem possuir relatórios de classificação emitidos por 
organismos acreditados para aquele âmbito pelo Instituto Português de Acreditação, I. P., ou por 
outro organismo nacional de acreditação na aceção do Regulamento (CE) n.º 765/2008, que seja 
signatário do acordo de reconhecimento mútuo da infraestrutura europeia de acreditação.

8 — É também aceitável, para além do previsto nos n.os 6 e 7, recorrer a verificação de resis-
tência ao fogo por métodos de cálculo constantes de códigos europeus, ou a tabelas constantes 
dos códigos europeus, ou a tabelas publicadas pelas entidades referidas nesses mesmos números.

Artigo 10.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Local de risco D — local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas ou 

destinado a receber crianças com idade não superior a 3 anos ou pessoas limitadas na mobilidade 
ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme;

e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Salas de dormida, de refeições e de outras atividades destinadas a crianças com idade 

não superior a 3 anos ou grupos dessas salas e respetivas circulações horizontais exclusivas, em 
locais afetos à utilização -tipo IV;

e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Artigo 11.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — A afetação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco C, desde que os mes-

mos possuam volume superior a 600 m3, ou carga de incêndio modificada superior a 20 000 MJ, 
ou potência instalada dos seus equipamentos elétricos e eletromecânicos superior a 250 kW, ou 
alimentados a gás superior a 70 kW, ou constituam locais de produção, depósito, armazenagem 
ou manipulação de líquidos inflamáveis em quantidade superior a 100 l, atribui a esses espaços a 
classificação de locais de risco C agravado, devendo respeitar as seguintes regras:

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 12.º

[...]

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

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Utilizações -tipo IV, V e VII — altura da utilização -tipo, efetivo em locais de risco D ou E e, 

apenas para a 1.ª categoria, saída independente direta ao exterior de locais de risco D, ao nível do 
plano de referência, a que se referem os quadros IV e VI;

e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) (Revogada.)
g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — A densidade de carga de incêndio modificada a que se referem as alíneas h) e i) do n.º 2 

é determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente da ANEPC.
5 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 14.º

[...]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Sejam devidamente fundamentadas pelo autor do projeto, com base em métodos de análise 
de risco que venham a ser reconhecidos pela ANEPC ou em métodos de ensaio ou em modelos 
de cálculo, ou com base em novas tecnologias ou em tecnologias não previstas na presente legis-
lação, cujo desempenho ao nível da SCIE seja devidamente justificado, no âmbito das disposições 
construtivas ou dos sistemas e equipamentos de segurança;

b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Sejam aprovadas pela ANEPC, ou pelos órgãos executivos dos municípios, quando da 

1.ª categoria de risco.
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Artigo 14.º -A

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições do regulamento técnico refe-

rido no artigo 15.º quando a sua aplicação seja manifestamente desproporcionada, ao abrigo dos 
princípios previstos no decreto -lei que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou 
frações autónomas, mediante decisão da ANEPC, ou pelos órgãos executivos dos municípios, 
quando da 1.ª categoria de risco.

3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 17.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — As operações urbanísticas da 1.ª categoria de risco são dispensadas da apresentação 

de projeto de especialidade de SCIE, o qual é substituído por uma ficha de segurança por cada 
utilização -tipo, conforme modelos aprovados pela ANEPC, com o conteúdo descrito no anexo V do 
presente decreto -lei, que dele faz parte integrante.

3 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 18.º

[...]

1 — O pedido de autorização de utilização de edifícios ou suas frações autónomas e recintos, 
referido no artigo 63.º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, deve ser instruído com termo de responsabilidade subscrito pelo 
diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização de obra, no qual deve declarar que se encontram 
cumpridas as condições de SCIE.

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — As vistorias referidas no número anterior, referentes às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, 

integram um representante da ANEPC ou de uma entidade por ela credenciada.

Artigo 19.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — No caso dos edifícios ou recintos e suas frações classificadas na 1.ª categoria de risco, a 

competência para a realização das inspeções previstas no presente artigo é do respetivo município.
3 — (Anterior n.º 2.)
4 — (Anterior n.º 3.)
5 — (Anterior n.º 4.)
6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)

Artigo 21.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 — As medidas de autoproteção respeitantes a cada utilização -tipo, de acordo com a respe-
tiva categoria de risco, são as definidas no regulamento técnico referido no artigo 15.º, sujeitas a 
parecer obrigatório da ANEPC, ou dos municípios, quanto à 1.ª categoria de risco.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º, para efeitos de parecer sobre as medi-
das de autoproteção a implementar de acordo com o regulamento técnico referido no artigo 15.º, o 
processo é entregue na ANEPC, ou nos municípios, quanto à 1.ª categoria de risco, pelas entidades 
referidas no artigo 6.º, até 30 dias antes da entrada em funcionamento do edifício, no caso de obras 
de construção nova, de alteração, ampliação ou mudança de uso.

4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 22.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — As modificações às medidas de autoproteção aprovadas devem ser apresentadas na 

ANEPC, ou nos municípios, quanto à 1.ª categoria de risco, para parecer, sempre que se verifique 
a alteração da categoria de risco ou da utilização -tipo.

3 — As modificações das medidas de autoproteção não previstas no número anterior devem ser 
aprovadas pelo responsável de segurança, constar dos registos de segurança e ser implementadas.

4 — A mudança da entidade responsável pela manutenção das condições de SCIE da utilização-
-tipo deve ser comunicada à ANEPC, ou aos municípios quanto à 1.ª categoria de risco.

5 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 24.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Os municípios, na sua área territorial, quanto à 1.ª categoria de risco;
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 25.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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p)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos hidrantes, em 

infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;
v)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z) A inexistência do posto de segurança ou o seu uso para um fim diverso do permitido, em 

infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;
aa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cc)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ee)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ff)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gg) A falta do registo referido no n.º 2 do artigo 15.º -A;
hh)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ll)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mm) A existência de medidas de autoproteção, não entregues na ANEPC, ou nos municípios 

quanto à 1.ª categoria de risco, para parecer, em infração aos n.os 2 e 3 do artigo 21.º e ao n.º 2 do 
artigo 34.º, ou em infração ao artigo 33.º do anexo II do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

nn)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pp)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qq)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — As contraordenações previstas nas alíneas a), b), e), f), g), i), k), l), q), s), v), x), z), bb), 

cc), ee), ff), hh), ii), jj), kk), mm) e pp) do n.º 1 são puníveis com coima de 275 € até 2750 €, no 
caso de pessoas singulares, ou até 27 500 €, no caso de pessoas coletivas.

4 — As contraordenações previstas nas alíneas m), n), w), dd), gg) e qq) do n.º 1 são puní-
veis com coima de 180 € até 1800 €, no caso de pessoas singulares, ou até 11 000 €, no caso de 
pessoas coletivas.

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

Artigo 26.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Interdição do uso do edifício, recinto, ou de suas partes, por obras ou alteração de uso não 
aprovado, ou por inexistência ou não funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança 
contra incêndio;
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b) Interdição do exercício da atividade profissional, no âmbito da certificação a que se refere 
o artigo 15.º -A;

c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Interdição do exercício das atividades para as entidades a que se refere o artigo 23.º

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artigo 27.º

[...]

A instrução e decisão dos processos por contraordenação prevista no presente decreto -lei com-
pete, respetivamente, à ANEPC e ao seu presidente, com exceção dos que se referem a edifícios 
ou recintos classificados na 1.ª categoria de risco, cuja competência é do respetivo município.

Artigo 28.º

[...]

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 30 % para a ANEPC quanto às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco;
c) 90 % para o respetivo município quanto à 1.ª categoria de risco;
d) 60 % para o Estado, quanto às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco.

Artigo 29.º

[...]

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

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) O registo referido no n.º 2 do artigo 15.º -A;
h)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 — Os serviços prestados pelos municípios, no âmbito do presente decreto -lei, estão sujeitos 
a taxas.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se serviços prestados pelos 
municípios, nomeadamente:

a) A emissão de pareceres sobre as condições de SCIE;
b) A realização de vistorias sobre as condições de SCIE;
c) A realização de inspeções regulares sobre as condições de SCIE;
d) A emissão de pareceres sobre medidas de autoproteção;

5 — (Anterior n.º 3.)
6 — A cobrança coerciva das taxas provenientes da falta de pagamento das taxas faz -se atra-

vés de processo de execução fiscal, servindo de título executivo a certidão passada pela entidade 
que prestar os serviços.
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Artigo 32.º

[...]

1 — A tramitação dos procedimentos previstos no presente decreto -lei, da competência da 
ANEPC, é realizada com recurso a sistema informático, o qual, entre outras funcionalidades, permite:

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) O envio de pareceres, relatórios de vistorias e de inspeções de SCIE;
d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — As comunicações são realizadas por via eletrónica, nas quais, sempre que exigível, deve 

ser aposta assinatura eletrónica, que, pelo menos, satisfaça as exigências de segurança e fiabili-
dade mínimas definidas para a assinatura eletrónica avançada.

4 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — A tramitação dos procedimentos previstos no presente decreto -lei, da competência dos 

órgãos dos municípios, é realizada informaticamente, através do Sistema Informático previsto 
no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, e regulamentado pela Portaria n.º 216 -A/2008, de 3 de março, o qual, entre outras fun-
cionalidades, deve permitir as enumeradas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do presente artigo.

Artigo 34.º

[...]

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — Para efeitos de apreciação das medidas de autoproteção a implementar de acordo com 

o regulamento técnico referido no artigo 15.º, o processo é enviado à ANEPC, ou ao respetivo mu-
nicípio quanto à 1.ª categoria de risco, pelas entidades referidas no artigo 6.º, por via eletrónica, 
nos seguintes prazos:

a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»

Artigo 3.º

Alteração aos anexos II e III do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro

Os anexos II e III do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, são alterados de acordo 
com a redação constante do anexo I do presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 4.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro

É aditado ao Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 224/2015, de 9 de outubro, que republica, e pelo Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que 
aprova o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, o artigo 15.º -A, com a seguinte 
redação:

«Artigo 15.º -A

Projetos de SCIE e medidas de autoproteção

1 — A responsabilidade pela elaboração dos projetos de SCIE e das medidas de autoproteção 
referentes a edifícios e recintos classificados nas 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, decorrentes da 
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aplicação do presente decreto -lei e portarias complementares, tem de ser assumida exclusivamente 
por um arquitecto, reconhecido pela Ordem dos Arquitectos (OA) ou por um engenheiro, reconhe-
cido pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou por um engenheiro técnico, reconhecido pela Ordem 
dos Engenheiros Técnicos (OET), com certificação de especialização declarada para o efeito de 
acordo com os requisitos que tenham sido objeto de protocolo entre a ANEPC e cada uma daquelas 
associações profissionais.

2 — A ANEPC deve proceder ao registo atualizado dos autores de projeto e medidas de au-
toproteção referidos no número anterior e publicitar a listagem dos mesmos no sítio da ANEPC.»

Artigo 5.º

Norma transitória

1 — Até ao prazo máximo de 180 dias após a entrada em vigor da presente lei, os profissio-
nais associados das OA, OE e OET abrangidos pelo artigo 15.º -A, que àquela data não reúnam 
os requisitos exigidos para a elaboração de projetos de SCIE relativos a edifícios e recintos, ou 
de medidas de autoproteção, continuam a assumir a responsabilidade pela sua conceção, desde 
que, com a entrega dos projetos de SCIE ou das medidas de autoproteção, comprovem que são 
associados das respetivas ordens profissionais.

2 — A implementação total das competências atribuídas aos municípios por este decreto -lei, 
de acordo com o estipulado no artigo 26.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, conjugado com o 
n.º 3 do artigo 4.º da mesma lei, está dependente de credenciação pela ANEPC dos respetivos 
técnicos.

Artigo 6.º

Norma revogatória

É revogada a alínea f) do n.º 2 do artigo 12.º e o artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 
12 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, que republica, e pelo 
Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que aprova o regime jurídico da segurança contra incêndio 
em edifícios.

Artigo 7.º

Republicação

É republicado no anexo II da presente lei, do qual faz parte integrante, o Decreto -Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, com a redação atual e com as necessárias correções materiais.

Aprovada em 19 de julho de 2019.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 13 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. 
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ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

ANEXO II

[...]

QUADRO VII

[...]

Aplicação: Barreiras antifumo

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; EN 12101 -1

[...]

ANEXO III

[...]

[...]

QUADRO VI

Categorias de risco da utilização -tipo VII, «Hoteleiros e restauração»

[...]



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 14

Diário da República, 1.ª série

  

QUADRO IX

Categorias de risco da utilização -tipo XI, «Bibliotecas e arquivos»

[...]
ANEXO II

(a que se refere o artigo 7.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, 
abreviadamente designado por SCIE.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente decreto -lei e legislação complementar, entende -se 
por:

a) «Altura da utilização -tipo» a diferença de cota entre o plano de referência e o pavimento 
do último piso acima do solo, suscetível de ocupação por essa utilização -tipo, de acordo com as 
seguintes condições:

i) Se o último piso coberto for exclusivamente destinado a instalações e equipamentos que 
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, tal piso não entra 
no cômputo da altura da utilização -tipo;

ii) Se o piso for destinado a arrecadações cuja utilização implique apenas visitas episódicas 
de pessoas, tal piso não entra no cômputo da altura da utilização -tipo;

iii) Se os dois últimos pisos forem ocupados por locais de risco em duplex, poderá considerar-
-se a cota altimétrica da entrada como o piso mais desfavorável;



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 15

Diário da República, 1.ª série

  

iv) À mesma utilização -tipo, num mesmo edifício, constituída por corpos de alturas diferentes 
são aplicáveis as disposições correspondentes ao corpo de maior altura, excetuando -se os casos 
em que os corpos de menor altura forem independentes dos restantes;

b) «Área bruta de um piso ou fração» a superfície total de um dado piso ou fração, delimitada 
pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes interiores separadoras dessa 
fração, relativamente às restantes;

c) «Área útil de um piso ou fração» a soma da área útil de todos os compartimentos interiores 
de um dado piso ou fração, excluindo -se vestíbulos, circulações interiores, escadas e rampas co-
muns, instalações sanitárias, roupeiros, arrumos, armários nas paredes e outros compartimentos 
de função similar, e mede -se pelo perímetro interior das paredes que delimitam aqueles compar-
timentos, descontando encalços até 30 cm, paredes interiores, divisórias e condutas;

d) «Carga de incêndio» a energia calorífica suscetível de ser libertada pela combustão com-
pleta da totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, 
divisórias, pavimentos e tetos, devendo, para efeitos de cálculo da densidade de carga de incêndio 
modificada, excluir -se o revestimento das paredes, pavimentos e tetos;

e) «Carga de incêndio modificada» a carga de incêndio afetada de coeficientes referentes 
ao grau de perigosidade e ao índice de ativação dos combustíveis, determinada com base nos 
critérios referidos no n.º 5 do artigo 12.º;

f) «Categorias de risco» a classificação em quatro níveis de risco de incêndio de qualquer 
utilização-tipo de um edifício e recinto, atendendo a diversos fatores de risco, como a sua altura, 
o efetivo, o efetivo em locais de risco, a densidade de carga de incêndio modificada e a existência 
de pisos abaixo do plano de referência, nos termos previstos no artigo 12.º;

g) «Densidade de carga de incêndio» a carga de incêndio por unidade de área útil de um 
dado espaço;

h) «Densidade de carga de incêndio modificada» a densidade de carga de incêndio afetada 
de coeficientes referentes ao grau de perigosidade e ao índice de ativação dos combustíveis, 
determinada com base nos critérios referidos no n.º 4 do artigo 12.º;

i) «Edifício» toda e qualquer edificação destinada à utilização humana que disponha, na 
totalidade ou em parte, de um espaço interior utilizável, abrangendo as realidades referidas no 
n.º 1 do artigo 8.º;

j) «Edifícios independentes» os edifícios dotados de estruturas independentes, sem comu-
nicação interior entre eles ou, quando exista, a mesma seja efetuada exclusivamente através de 
câmara corta -fogo, e que cumpram as disposições de segurança contra incêndios em edifícios 
(SCIE), relativamente à resistência ao fogo dos elementos de construção que os isolam entre si, 
bem como as partes de um mesmo edifício com estrutura comum, sem comunicação interior entre 
elas ou, quando exista, a mesma seja efetuada exclusivamente através de câmara corta -fogo e 
cumpram as disposições de SCIE, relativamente à resistência ao fogo dos elementos de constru-
ção que as isolam entre si e nenhuma das partes dependa da outra para cumprir as condições 
regulamentares de evacuação;

k) «Efetivo» o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um 
dado espaço de um edifício ou recinto;

l) «Efetivo de público» o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo 
um dado espaço de edifício ou recinto que recebe público, excluindo o número de funcionários e 
quaisquer outras pessoas afetas ao seu funcionamento;

m) «Espaços» as áreas interiores e exteriores dos edifícios ou recintos;
n) «Imóveis classificados» os monumentos classificados nos termos da Lei n.º 107/2001, de 

8 de setembro;
o) «Inspeção» o ato de verificação da manutenção das condições de SCIE aprovadas ou 

licenciadas e da implementação das medidas de autoproteção, a realizar pela ANEPC ou por 
entidade por esta credenciada, pelos serviços do município competentes ou por outra entidade 
com competência fiscalizadora;

p) «Local de risco» a classificação de qualquer área de um edifício ou recinto, em função da 
natureza do risco de incêndio, em conformidade com o disposto no artigo 10.º;
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q) «Plano de referência» o plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas 
de socorro, medida na perpendicular a um vão de saída direta para o exterior do edifício, sendo 
que, no caso de existir mais de um plano de referência, é considerado o plano mais favorável para 
as operações dos bombeiros;

r) «Recintos» os espaços delimitados destinados a diversos usos, desde os estacionamentos, 
aos estabelecimentos que recebem público, aos industriais, oficinas e armazéns, podendo dispor 
de construções de carácter permanente, temporário ou itinerante;

s) «Uso dominante de uma utilização -tipo» é aquele que, de entre os diversos usos dos seus 
espaços, define a finalidade que permite atribuir a classificação de determinada utilização -tipo
(UT I a UT XII);

t) «Utilização -tipo» a classificação dada pelo uso dominante de qualquer edifício ou recinto, 
ou de cada uma das suas partes, em conformidade com o disposto no artigo 8.º

Artigo 3.º

Âmbito

1 — Estão sujeitos ao regime de segurança contra incêndio:

a) Os edifícios, ou suas frações autónomas, qualquer que seja a utilização e respetiva en-
volvente;

b) Os edifícios de apoio a instalações de armazenamento de produtos de petróleo e a insta-
lações de postos de abastecimento de combustíveis, tais como estabelecimentos de restauração, 
comerciais e oficinas, reguladas pelo Decreto -Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, e pelo Decreto-
-Lei n.º 302/2001, de 23 de novembro;

c) Os recintos permanentes;
d) Os recintos provisórios ou itinerantes, de acordo com as condições de SCIE previstas no 

anexo II do regulamento técnico referido no artigo 15.º;
e) Os edifícios de apoio a instalações de armazenagem e tratamento industrial de petróleos 

brutos, seus derivados e resíduos, reguladas pelo Decreto n.º 36270, de 9 de maio de 1947;
f) Os edifícios de apoio a instalações de receção, armazenamento e regaseificação de gás 

natural liquefeito (GNL) reguladas pelos Decretos -Leis n.os 30/2006, de 15 de fevereiro, e 140/2006, 
de 26 de julho;

g) Os edifícios de apoio a instalações afetas à indústria de pirotecnia e à indústria extrativa;
h) Os edifícios de apoio a instalações dos estabelecimentos que transformem ou armazenem 

substâncias e produtos explosivos ou radioativos.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Os estabelecimentos prisionais e os espaços classificados de acesso restrito das instala-
ções de forças armadas ou de segurança;

b) Os paióis de munições ou de explosivos e as carreiras de tiro.

3 — Estão ainda sujeitas ao regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios, em 
matéria de acessibilidade dos meios de socorro e de disponibilidade de água para combate a 
incêndio, os edifícios ou recintos que estejam fora do âmbito de aplicação do presente decreto-
-lei e legislação complementar, mas cuja legislação específica não contemple aquelas matérias.

4 — Nos edifícios de habitação, excetuam -se do disposto no n.º 1 os espaços interiores de 
cada habitação, onde se aplicam as condições de segurança das instalações técnicas e demais 
exceções previstas no regulamento técnico.

5 — Quando o cumprimento das normas de segurança contra incêndio nos imóveis clas-
sificados ou em vias de classificação se revele lesivo dos mesmos ou sejam de concretização 
manifestamente desproporcionada, são adotadas as medidas de autoproteção adequadas, após 
parecer da ANEPC.
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6 — Às entidades responsáveis pelos edifícios e recintos referidos no n.º 2 incumbe promover 
a adoção das medidas de segurança mais adequadas a cada caso, ouvida a ANEPC, sempre que 
entendido conveniente.

Artigo 4.º

Princípios gerais

1 — O presente decreto -lei baseia -se nos princípios gerais da preservação da vida humana, 
do ambiente e do património cultural.

2 — Tendo em vista o cumprimento dos referidos princípios, o presente decreto -lei é de apli-
cação geral a todas as utilizações de edifícios e recintos, visando em cada uma delas:

a) Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios;
b) Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus 

efeitos, nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão;
c) Facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco;
d) Permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro.

3 — A resposta aos referidos princípios é estruturada com base na definição das utilizações-
-tipo, dos locais de risco e das categorias de risco, que orientam as distintas disposições de se-
gurança constantes deste regime.

Artigo 5.º

Competência

1 — A ANEPC é a entidade competente para assegurar o cumprimento do regime de segu-
rança contra incêndio em edifícios, com exceção dos edifícios e recintos que são classificados na 
1.ª categoria de risco cuja competência é dos municípios.

2 — À ANEPC incumbe a credenciação de entidades para a emissão de pareceres e para a 
realização de vistorias e de inspeções das condições de SCIE, nos termos previstos no presente 
decreto-lei e nas suas portarias complementares.

Artigo 6.º

Responsabilidade no caso de edifícios ou recintos

1 — No caso de edifícios e recintos em fase de projeto e construção, são responsáveis pela 
aplicação e pela verificação das condições de SCIE:

a) Os autores de projetos e os coordenadores dos projetos de operações urbanísticas, no 
que respeita à respetiva elaboração, bem como às intervenções acessórias ou complementares 
a esta a que estejam obrigados, no decurso da execução da obra;

b) A empresa responsável pela execução da obra;
c) O diretor de obra e o diretor de fiscalização de obra, quanto à conformidade da execução 

da obra com o projeto aprovado.

2 — Os intervenientes referidos nas alíneas a) e c) do número anterior subscrevem termos 
de responsabilidade, nos quais deve constar:

a) No caso do termo de responsabilidade do autor do projeto de SCIE, a referência ao cum-
primento das disposições de SCIE na elaboração do projeto;

b) No caso do termo de responsabilidade do coordenador de projeto, a compatibilidade dos 
demais projetos de especialidade com o projeto de SCIE;

c) No caso do termo de responsabilidade do diretor de obra e do diretor de fiscalização de 
obra, a execução da mesma em conformidade com o projeto de SCIE.
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3 — A manutenção das condições de segurança contra risco de incêndio e a implementação 
das medidas de autoproteção aplicáveis aos edifícios ou recintos destinados à utilização -tipo I

referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, durante todo o ciclo de vida dos mesmos, é da respon-
sabilidade dos respetivos proprietários, com exceção das suas partes comuns na propriedade 
horizontal, que são da responsabilidade do condomínio.

4 — Durante todo o ciclo de vida dos edifícios ou recintos que não se integrem na utilização-
-tipo referida no número anterior, a responsabilidade pela manutenção das condições de segu-
rança contra risco de incêndio e a implementação das medidas de autoproteção aplicáveis é das 
seguintes entidades:

a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar na sua posse;
b) De quem detiver a exploração do edifício ou do recinto;
c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços comuns, 

espaços partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua responsabilidade limitada aos mesmos.

Artigo 7.º

Responsabilidade pelas condições exteriores de SCIE

Sem prejuízo das atribuições próprias das entidades públicas, as entidades referidas nos 
n.os 3 e 4 do artigo anterior são responsáveis pela manutenção das condições exteriores de SCIE, 
nomeadamente no que se refere às redes de hidrantes exteriores e às vias de acesso ou esta-
cionamento dos veículos de socorro, nas condições previstas no presente decreto -lei e portarias 
complementares, quando as mesmas se situem em domínio privado.

CAPÍTULO II

Caracterização dos edifícios e recintos

Artigo 8.º

Utilizações-tipo de edifícios e recintos

1 — Aos edifícios e recintos correspondem as seguintes utilizações -tipo:

a) Tipo I, «Habitacionais», corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados a habitação 
unifamiliar ou multifamiliar, incluindo os espaços comuns de acessos e as áreas não residenciais 
reservadas ao uso exclusivo dos residentes;

b) Tipo II, «Estacionamentos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados ex-
clusivamente à recolha de veículos e seus reboques, fora da via pública, ou recintos delimitados 
ao ar livre, para o mesmo fim;

c) Tipo III, «Administrativos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios onde se desen-
volvem atividades administrativas, de atendimento ao público ou de serviços, nomeadamente 
escritórios, repartições públicas, tribunais, conservatórias, balcões de atendimento, notários, 
gabinetes de profissionais liberais, espaços de investigação não dedicados ao ensino, postos de 
forças de segurança e de socorro, excluindo as oficinas de reparação e manutenção;

d) Tipo IV, «Escolares», corresponde a edifícios ou partes de edifícios recebendo público, 
onde se ministrem ações de educação, ensino e formação ou exerçam atividades lúdicas ou 
educativas para crianças e jovens, podendo ou não incluir espaços de repouso ou de dormida 
afetos aos participantes nessas ações e atividades, nomeadamente escolas de todos os níveis de 
ensino, creches, jardins -de-infância, centros de formação, centros de ocupação de tempos livres 
destinados a crianças e jovens e centros de juventude;

e) Tipo V, «Hospitalares e lares de idosos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios 
recebendo público, destinados à execução de ações de diagnóstico ou à prestação de cuidados 
na área da saúde, com ou sem internamento, ao apoio a pessoas idosas ou com condicionalismos 
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decorrentes de fatores de natureza física ou psíquica, ou onde se desenvolvam atividades dedica-
das a essas pessoas, nomeadamente hospitais, clínicas, consultórios, policlínicas, dispensários 
médicos, centros de saúde, de diagnóstico, de enfermagem, de hemodiálise ou de fisioterapia, 
laboratórios de análises clínicas, bem como lares, albergues, residências, centros de abrigo e 
centros de dia com atividades destinadas à terceira idade;

f) Tipo VI, «Espetáculos e reuniões públicas», corresponde a edifícios, partes de edifícios, 
recintos itinerantes ou provisórios e ao ar livre que recebam público, destinados a espetáculos, 
reuniões públicas, exibição de meios audiovisuais, bailes, jogos, conferências, palestras, culto 
religioso e exposições, podendo ser, ou não, polivalentes e desenvolver as atividades referidas 
em regime não permanente, nomeadamente teatros, cineteatros, cinemas, coliseus, praças de 
touros, circos, salas de jogo, salões de dança, discotecas, bares com música ao vivo, estúdios de 
gravação, auditórios, salas de conferências, templos religiosos, pavilhões multiúsos e locais de 
exposições não classificáveis na utilização -tipo X;

g) Tipo VII, «Hoteleiros e restauração», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, rece-
bendo público, fornecendo alojamento temporário ou exercendo atividades de restauração e bebi-
das, em regime de ocupação exclusiva ou não, nomeadamente os destinados a empreendimentos 
turísticos, alojamento local, quando aplicável, estabelecimentos de restauração ou de bebidas, 
dormitórios e, quando não inseridos num estabelecimento escolar, residências de estudantes e 
colónias de férias, ficando excluídos deste tipo os parques de campismo e caravanismo, que são 
considerados espaços da utilização -tipo IX;

h) Tipo VIII, «Comerciais e gares de transportes», corresponde a edifícios ou partes de edifí-
cios, recebendo público, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam 
materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior desse 
estabelecimento, ou ocupados por gares destinados a aceder a meios de transporte rodoviário, 
ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo, incluindo as gares intermodais, constituindo espaço de 
interligação entre a via pública e esses meios de transporte, com exceção das plataformas de 
embarque ao ar livre;

i) Tipo IX, «Desportivos e de lazer», corresponde a edifícios, partes de edifícios e recintos, 
recebendo ou não público, destinados a atividades desportivas e de lazer, nomeadamente estádios, 
picadeiros, hipódromos, velódromos, autódromos, motódromos, kartódromos, campos de jogos, 
parques de campismo e caravanismo, pavilhões desportivos, piscinas, parques aquáticos, pistas 
de patinagem, ginásios e saunas;

j) Tipo X, «Museus e galerias de arte», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, recebendo 
ou não público, destinados à exibição de peças do património histórico e cultural ou a atividades 
de exibição, demonstração e divulgação de carácter científico, cultural ou técnico, nomeadamente 
museus, galerias de arte, oceanários, aquários, instalações de parques zoológicos ou botânicos, 
espaços de exposição destinados à divulgação científica e técnica, desde que não se enquadrem 
nas utilizações -tipo VI e IX;

k) Tipo XI, «Bibliotecas e arquivos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, rece-
bendo ou não público, destinados a arquivo documental, podendo disponibilizar os documentos 
para consulta ou visualização no próprio local ou não, nomeadamente bibliotecas, mediatecas e 
arquivos;

l) Tipo XII, «Industriais, oficinas e armazéns», corresponde a edifícios, partes de edifícios ou 
recintos ao ar livre, não recebendo habitualmente público, destinados ao exercício de atividades 
industriais ou ao armazenamento de materiais, substâncias, produtos ou equipamentos, oficinas 
de reparação e todos os serviços auxiliares ou complementares destas atividades.

2 — Atendendo ao seu uso, os edifícios e recintos podem ser de utilização exclusiva, 
quando integrem uma única utilização -tipo, ou de utilização mista, quando integrem diversas 
utilizações-tipo, e devem respeitar as condições técnicas gerais e específicas definidas para 
cada utilização -tipo.
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3 — Aos espaços integrados numa dada utilização -tipo, nas condições a seguir indicadas, 
aplicam-se as disposições gerais e as específicas da utilização -tipo onde se inserem, não sendo 
aplicáveis quaisquer outras:

a) Espaços onde se desenvolvam atividades administrativas, de arquivo documental e de 
armazenamento necessários ao funcionamento das entidades que exploram as utilizações -tipo III

a XII, desde que sejam geridos sob a sua responsabilidade, não estejam normalmente acessíveis 
ao público e cada um desses espaços não possua uma área bruta superior a:

i) 10 % da área bruta afeta às utilizações -tipo III a VII, IX e XI;
ii) 20 % da área bruta afeta às utilizações -tipo VIII, X e XII;

b) Espaços de reunião, culto religioso, conferências e palestras, ou onde se possam ministrar 
ações de formação, desenvolver atividades desportivas ou de lazer e, ainda, os estabelecimentos 
de restauração e bebidas, desde que esses espaços sejam geridos sob a responsabilidade das 
entidades exploradoras de utilizações -tipo III a XII e o seu efetivo não seja superior a 200 pessoas, 
em edifícios, ou a 1000 pessoas, ao ar livre;

c) Espaços comerciais, oficinas, bibliotecas e espaços de exposição, bem como postos médi-
cos, de socorros e de enfermagem, desde que sejam geridos sob a responsabilidade das entidades 
exploradoras de utilizações -tipo III a XII e possuam uma área bruta não superior a 200 m2.

Artigo 9.º

Produtos de construção

1 — Os produtos de construção são os produtos destinados a ser incorporados ou aplicados, 
de forma permanente, nos empreendimentos de construção.

2 — Os produtos de construção incluem os materiais de construção, os elementos de cons-
trução e os componentes isolados ou em módulos de sistemas prefabricados ou instalações.

3 — A qualificação da reação ao fogo dos materiais de construção e da resistência ao fogo 
padrão dos elementos de construção é feita de acordo com as normas em vigor.

4 — As classes de desempenho de reação ao fogo dos materiais de construção e a classi-
ficação de desempenho de resistência ao fogo padrão constam respetivamente dos anexos I e II
do presente decreto -lei, do qual fazem parte integrante.

5 — Constituem exceção ao disposto no número anterior todos os materiais e produtos que 
são objeto de classificação sem necessidade de ensaio prévio, publicada em decisão, ou em 
regulamento delegado, da Comissão Europeia.

6 — Os elementos de construção abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 305/2011, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, para os quais o presente decreto -lei
impõe exigências de resistência ao fogo devem possuir relatórios de classificação, emitidos por 
organismos notificados no âmbito daquele Regulamento pelo Instituto Português da Qualidade, I. P., 
ou por outro Estado -Membro.

7 — Os elementos de construção não abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 305/2011, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, para os quais o presente 
decreto-lei impõe exigências de resistência ao fogo devem possuir relatórios de classificação 
emitidos por organismos acreditados para aquele âmbito pelo Instituto Português de Acre-
ditação, I. P., ou por outro organismo nacional de acreditação na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 765/2008, que seja signatário do acordo de reconhecimento mútuo da infraestrutura 
europeia de acreditação.

8 — É também aceitável, para além do previsto nos n.os 6 e 7, recorrer a verificação de 
resistência ao fogo por métodos de cálculo constantes de códigos europeus, ou a tabelas 
constantes dos códigos europeus, ou a tabelas publicadas pelas entidades referidas nesses 
mesmos números.
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Artigo 10.º

Classificação dos locais de risco

1 — Todos os locais dos edifícios e dos recintos, com exceção dos espaços interiores de cada 
fogo, das vias horizontais e verticais de evacuação e dos espaços ao ar livre, são classificados de 
acordo com a natureza do risco, do seguinte modo:

a) Local de risco A — local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem simul-
taneamente as seguintes condições:

i) O efetivo não exceda 100 pessoas;
ii) O efetivo de público não exceda 50 pessoas;
iii) Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades 

de perceção e reação a um alarme;
iv) As atividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não 

envolvam riscos agravados de incêndio;

b) Local de risco B — local acessível ao público ou ao pessoal afeto ao estabelecimento, 
com um efetivo superior a 100 pessoas ou um efetivo de público superior a 50 pessoas, no qual 
se verifiquem simultaneamente as seguintes condições:

i) Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades 
de perceção e reação a um alarme;

ii) As atividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não 
envolvam riscos agravados de incêndio;

c) Local de risco C — local que apresenta riscos particulares agravados de eclosão e de de-
senvolvimento de incêndio devido quer às atividades nele desenvolvidas quer às características 
dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, designadamente à carga de incêndio 
modificada, à potência útil e à quantidade de líquidos inflamáveis e, ainda, ao volume dos com-
partimentos. Sempre que o local de risco C se encontre numa das condições referidas no n.º 3 do 
artigo 11.º, designa -se como local de risco C agravado;

d) Local de risco D — local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas 
ou destinado a receber crianças com idade não superior a 3 anos ou pessoas limitadas na mobi-
lidade ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme;

e) Local de risco E — local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas 
não apresentem as limitações indicadas nos locais de risco D;

f) Local de risco F — local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de ati-
vidades sociais relevantes, nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e 
controlo.

2 — Quando o efetivo de um conjunto de locais de risco A, inseridos no mesmo compartimento 
corta-fogo ultrapassar os valores limite constantes da alínea b) do número anterior, esse conjunto 
é considerado um local de risco B.

3 — Os locais de risco C, referidos na alínea c) do n.º 1, compreendem, designadamente:

a) Oficinas de manutenção e reparação onde se verifique qualquer das seguintes condições:

i) Sejam destinadas a carpintaria;
ii) Sejam utilizadas chamas nuas, aparelhos envolvendo projeção de faíscas ou elementos in-

candescentes em contacto com o ar associados à presença de materiais facilmente inflamáveis;

b) Farmácias, laboratórios, oficinas e outros locais onde sejam produzidos, depositados, 
armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis em quantidade superior a 10 l;
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c) Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para confeção de 
alimentos ou sua conservação, com potência útil total superior a 20 kW, com exceção das incluídas 
no interior das habitações;

d) Locais de confeção de alimentos que recorram a combustíveis sólidos;
e) Lavandarias ou engomadorias em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, 

para lavagem, secagem ou engomagem, com potência útil total superior a 20 kW;
f) Instalações de frio para conservação cujos aparelhos possuam potência útil total superior 

a 70 kW;
g) Arquivos, depósitos, armazéns e arrecadações de produtos ou material diverso, com volume 

de compartimento superior a 100 m3;
h) Reprografias com área superior a 50 m2;
i) Locais de recolha de contentores ou de compactadores de lixo com capacidade total su-

perior a 10 m3;
j) Locais afetos a serviços técnicos em que sejam instalados equipamentos elétricos, eletro-

mecânicos ou térmicos com potência útil total superior a 70 kW;
k) Locais de pintura e aplicação de vernizes em que sejam utilizados produtos inflamáveis;
l) Centrais de incineração;
m) Locais cobertos de estacionamento de veículos com área bruta compreendida entre 50 m2

e 200 m2, com exceção dos estacionamentos individuais, em edifícios destinados à utilização -tipo
referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º;

n) Outros locais que possuam uma carga de incêndio modificada superior a 10 000 MJ, asso-
ciada à presença de materiais facilmente inflamáveis e, ainda, os que comportem riscos de explosão;

o) (Revogada.)

4 — Os locais de risco D, referidos na alínea d) do n.º 1, compreendem, designadamente:

a) Quartos nos locais afetos à utilização -tipo V ou grupos desses quartos e respetivas circu-
lações horizontais exclusivas;

b) Enfermarias ou grupos de enfermarias e respetivas circulações horizontais exclusivas;
c) Salas de estar, de refeições e de outras atividades ou grupos dessas salas e respetivas 

circulações horizontais exclusivas, destinadas a pessoas idosas ou doentes em locais afetos à 
utilização-tipo V;

d) Salas de dormida, de refeições e de outras atividades destinadas a crianças com idade 
não superior a 3 anos ou grupos dessas salas e respetivas circulações horizontais exclusivas, em 
locais afetos à utilização -tipo IV;

e) Locais destinados ao ensino especial de deficientes.

5 — Os locais de risco E, referidos na alínea e) do n.º 1, compreendem, designadamente:

a) Quartos nos locais afetos à utilização -tipo IV não considerados na alínea d) do número 
anterior ou grupos desses quartos e respetivas circulações horizontais exclusivas;

b) Quartos e suítes em espaços afetos à utilização -tipo VII ou grupos desses espaços e res-
petivas circulações horizontais exclusivas;

c) Espaços turísticos destinados a alojamento, incluindo os afetos a turismo do espaço rural 
e de habitação;

d) Camaratas ou grupos de camaratas e respetivas circulações horizontais exclusivas.

6 — Os locais de risco F, referidos na alínea f) do n.º 1, compreendem, nomeadamente:

a) Centros de controlo de tráfego rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo;
b) Centros de gestão, coordenação ou despacho de serviços de emergência, tais como cen-

trais 112, centros de operações de socorro e centros de orientação de doentes urgentes;
c) Centros de comando e controlo de serviços públicos ou privados de distribuição de água, 

gás e energia elétrica;
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d) Centrais de comunicações das redes públicas;
e) Centros de processamento e armazenamento de dados informáticos de serviços públicos 

com interesse social relevante;
f) Postos de segurança, definidos no presente decreto -lei e portarias complementares;
g) Centrais de bombagem para serviço de incêndio.

Artigo 11.º

Restrições do uso em locais de risco

1 — A afetação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco B acessíveis a público 
deve respeitar as regras seguintes:

a) Situar -se, sempre que possível, próximo do piso de saída para o exterior ou com saída 
direta para o exterior;

b) Caso se situe abaixo das saídas para o exterior, a diferença entre a cota de nível dessas 
saídas e a do pavimento do local não deve ser superior a 6 m.

2 — Constituem exceção ao disposto no número anterior os seguintes locais de risco B:

a) Espaços em anfiteatro, onde a diferença de cotas pode corresponder à média ponderada 
das cotas de nível das saídas do anfiteatro, tomando como pesos as unidades de passagem de 
cada uma delas;

b) Plataformas de embarque afetas à utilização -tipo VIII.

3 — A afetação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco C, desde que os mes-
mos possuam volume superior a 600 m3, ou carga de incêndio modificada superior a 20 000 MJ, 
ou potência instalada dos seus equipamentos elétricos e eletromecânicos superior a 250 kW, ou 
alimentados a gás superior a 70 kW, ou constituam locais de produção, depósito, armazenagem 
ou manipulação de líquidos inflamáveis em quantidade superior a 100 l, atribui a esses espaços 
a classificação de locais de risco C agravado, devendo respeitar as seguintes regras:

a) Situar -se, sempre que possível, ao nível do plano de referência e na periferia do edifício;
b) Não comunicar diretamente com locais de risco D, E ou F, nem com vias verticais de eva-

cuação que sirvam outros espaços do edifício.

4 — A afetação dos espaços interiores de um edifício a locais de risco D e E deve assegurar 
que os mesmos se situem ao nível ou acima do piso de saída para local seguro no exterior.

Artigo 12.º

Categorias e fatores do risco

1 — As utilizações -tipo dos edifícios e recintos em matéria de risco de incêndio podem ser 
das 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias, nos termos dos quadros I a X do anexo III e são consideradas 
respetivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito elevado.

2 — São fatores de risco:

a) Utilização -tipo I — altura da utilização -tipo e número de pisos abaixo do plano de referência, 
a que se refere o quadro I;

b) Utilização -tipo II — espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização -tipo, número de pisos 
abaixo do plano de referência e a área bruta, a que se refere o quadro II;

c) Utilizações -tipo III e X — altura da utilização -tipo e efetivo, a que se referem os quadros III
e VIII, respetivamente;

d) Utilizações -tipo IV, V e VII — altura da utilização -tipo, efetivo em locais de risco D ou E e, 
apenas para a 1.ª categoria, saída independente direta ao exterior de locais de risco D, ao nível 
do plano de referência, a que se referem os quadros IV e VI;
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e) Utilizações -tipo VI e IX — espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização -tipo, número de 
pisos abaixo do plano de referência e efetivo, a que se refere o quadro V;

f) (Revogada.)
g) Utilização -tipo VIII — altura da utilização -tipo, número de pisos abaixo do plano de referência 

e efetivo, a que se refere o quadro VII;
h) Utilização -tipo XI — altura da utilização -tipo, número de pisos abaixo do plano de referência, 

efetivo e a densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro IX;
i) Utilização -tipo XII — espaço coberto ou ao ar livre, número de pisos abaixo do plano de 

referência e densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o quadro X.

3 — O efetivo dos edifícios e recintos corresponde ao somatório dos efetivos de todos os 
seus espaços suscetíveis de ocupação, determinados de acordo com os critérios definidos no 
regulamento técnico mencionado no artigo 15.º

4 — A densidade de carga de incêndio modificada a que se referem as alíneas h) e i) do n.º 2 
é determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente da ANEPC.

5 — A carga de incêndio modificada a que se referem a alínea n) do n.º 3 do artigo 10.º e o 
n.º 3 do artigo anterior é determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do 
presidente da ANEPC.

Artigo 13.º

Classificação do risco

1 — A categoria de risco de cada uma das utilizações -tipo é a mais baixa que satisfaça inte-
gralmente os critérios indicados nos quadros constantes do anexo III do presente decreto -lei.

2 — É atribuída a categoria de risco superior a uma dada utilização -tipo sempre que for ex-
cedido um dos valores da classificação na categoria de risco.

3 — Nas utilizações do tipo IV, onde não existam locais de risco D ou E, os limites máximos 
do efetivo das 2.ª e 3.ª categorias de risco podem aumentar em 50 %.

4 — No caso de estabelecimentos distribuídos por vários edifícios independentes, a categoria 
de risco é atribuída a cada edifício e não ao seu conjunto.

5 — Aos edifícios e recintos de utilização mista aplicam -se as exigências mais gravosas de 
entre as diversas utilizações -tipo no que respeita às condições de autoproteção dos espaços 
comuns, às condições de resistência ao fogo dos elementos estruturais comuns, às condições de 
resistência ao fogo dos elementos de compartimentação comuns, entre si e das vias de evacuação 
comuns, e às condições de controlo de fumos em vias de evacuação comuns, podendo partilhar 
os sistemas e equipamentos de segurança contra risco de incêndio do edifício.

Artigo 14.º

Perigosidade atípica

No caso de edifícios e recintos novos, quando, comprovadamente, as disposições do regula-
mento técnico referido no artigo 15.º sejam desadequadas face às grandes dimensões em altimetria 
ou planimetria ou às suas características de funcionamento, ou de exploração ou construtivas, tais 
edifícios e recintos ou as suas frações são classificados de perigosidade atípica e ficam sujeitos 
a soluções de SCIE que, cumulativamente:

a) Sejam devidamente fundamentadas pelo autor do projeto, com base em métodos de 
análise de risco que venham a ser reconhecidos pela ANEPC ou em métodos de ensaio ou em 
modelos de cálculo, ou com base em novas tecnologias ou em tecnologias não previstas na pre-
sente legislação, cujo desempenho ao nível da SCIE seja devidamente justificado, no âmbito das 
disposições construtivas ou dos sistemas e equipamentos de segurança;

b) (Revogada.)
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c) Sejam explicitamente referidas como não conformes no termo de responsabilidade do 
autor do projeto;

d) Sejam aprovadas pela ANEPC, ou pelos órgãos executivos dos municípios, quando da 
1.ª categoria de risco.

Artigo 14.º -A

Edifícios e recintos existentes

1 — Estão sujeitos ao disposto no presente decreto -lei, nos termos do regime jurídico da ur-
banização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, as operações 
urbanísticas referentes a edifícios, ou suas frações autónomas, e recintos, construídos ao abrigo 
do direito anterior, nos termos previstos nos números seguintes.

2 — Pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições do regulamento técnico refe-
rido no artigo 15.º quando a sua aplicação seja manifestamente desproporcionada, ao abrigo dos 
princípios previstos no decreto -lei que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou 
frações autónomas, mediante decisão da ANEPC, ou pelos órgãos executivos dos municípios, 
quando da 1.ª categoria de risco.

3 — Nos casos previstos no número anterior, o projetista determina as medidas de segurança 
contra incêndio a implementar no edifício, com fundamentação adequada na memória descritiva 
do projeto de SCIE, recorrendo a métodos de análise das condições de segurança contra incêndio 
ou métodos de análise de risco, reconhecidos pela ANEPC ou por método a publicar pelo LNEC.

4 — Compete à ANEPC definir e publicar as características fundamentais a que devem obe-
decer os métodos que venham a ser reconhecidos no âmbito do número anterior.

CAPÍTULO III

Condições de SCIE

Artigo 15.º

Condições técnicas de SCIE

Por portaria do membro do Governo responsável pela área da proteção civil, é aprovado 
um regulamento técnico que estabelece as seguintes condições técnicas gerais e específicas da 
SCIE:

a) As condições exteriores comuns;
b) As condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção;
c) As condições de evacuação;
d) As condições das instalações técnicas;
e) As condições dos equipamentos e sistemas de segurança;
f) As condições de autoproteção.

Artigo 15.º -A

Projetos de SCIE e medidas de autoproteção

1 — A responsabilidade pela elaboração dos projetos de SCIE e das medidas de autoproteção 
referentes a edifícios e recintos classificados nas 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, decorrentes da 
aplicação do presente decreto -lei e portarias complementares, tem de ser assumida exclusiva-
mente por um arquitecto, reconhecido pela Ordem dos Arquitectos (OA) ou por um engenheiro, 
reconhecido pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou por um engenheiro técnico, reconhecido pela 
Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), com certificação de especialização declarada para o 
efeito de acordo com os requisitos que tenham sido objeto de protocolo entre a ANEPC e cada 
uma daquelas associações profissionais.
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2 — A ANEPC deve proceder ao registo atualizado dos autores de projeto e medidas de au-
toproteção referidos no número anterior e publicitar a listagem dos mesmos no sítio da ANEPC.

Artigo 16.º

Projetos de SCIE e medidas de autoproteção

(Revogado.)

Artigo 17.º

Operações urbanísticas

1 — Os procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas são instruídos 
com um projeto de especialidade de SCIE, com o conteúdo descrito no anexo IV do presente 
decreto-lei, que dele faz parte integrante.

2 — As operações urbanísticas da 1.ª categoria de risco são dispensadas da apresentação 
de projeto de especialidade de SCIE, o qual é substituído por uma ficha de segurança por cada 
utilização-tipo, conforme modelos aprovados pela ANEPC, com o conteúdo descrito no anexo V

do presente decreto -lei, que dele faz parte integrante.
3 — Nas operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública, nomeadamente as 

referidas no artigo 7.º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, devem ser cumpridas as condições de SCIE.

4 — As operações urbanísticas cujo projeto careça de aprovação pela administração central 
e que nos termos da legislação especial aplicável tenham exigências mais gravosas de SCIE, 
seguem o regime nelas previsto.

Artigo 18.º

Utilização dos edifícios

1 — O pedido de autorização de utilização de edifícios ou suas frações autónomas e recintos, 
referido no artigo 63.º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, deve ser instruído com termo de responsabilidade subscrito pelo 
diretor de obra ou pelo diretor de fiscalização de obra, no qual deve declarar que se encontram 
cumpridas as condições de SCIE.

2 — Quando haja lugar a vistorias, nos termos dos artigos 64.º e 65.º do regime jurídico da 
urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, ou em virtude 
de legislação especial em matéria de autorização de funcionamento, nas mesmas deve ser apre-
ciado o cumprimento das condições de SCIE e dos respetivos projetos ou fichas de segurança, 
sem prejuízo de outras situações previstas na legislação específica que preveja ou determine a 
realização de vistoria.

3 — As vistorias referidas no número anterior, referentes às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, 
integram um representante da ANEPC ou de uma entidade por ela credenciada.

Artigo 19.º

Inspeções

1 — Todos os edifícios ou recintos e suas frações estão sujeitos a inspeções a realizar pela 
ANEPC ou por entidade por ela credenciada.

2 — No caso dos edifícios ou recintos e suas frações classificadas na 1.ª categoria de risco, 
a competência para a realização das inspeções previstas no presente artigo é do respetivo mu-
nicípio.

3 — As inspeções classificam -se em regulares e extraordinárias.
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4 — As inspeções regulares são obrigatórias e devem ser realizadas no prazo máximo de 
seis anos no caso da 1.ª categoria de risco, cinco anos no caso da 2.ª categoria de risco, quatro 
anos no caso da 3.ª categoria de risco e três anos no caso da 4.ª categoria de risco, a pedido das 
entidades responsáveis referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º

5 — Excetuam -se do disposto no número anterior os edifícios ou recintos e suas frações das 
utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco e os edifícios de utilização 
exclusiva da utilização -tipo I da 2.ª categoria de risco.

6 — As inspeções extraordinárias são realizadas por iniciativa da ANEPC ou de outra entidade 
com competência fiscalizadora.

7 — Compete às entidades referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º, independentemente da 
instauração de processo contraordenacional, assegurar a regularização das condições que não 
estejam em conformidade com a legislação de SCIE aplicável, dentro dos prazos fixados nos 
relatórios das inspeções referidas no presente artigo.

Artigo 20.º

Delegado de segurança

1 — A entidade responsável nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 6.º designa um delegado de 
segurança para executar as medidas de autoproteção.

2 — O delegado de segurança age em representação da entidade responsável, ficando esta 
integralmente obrigada ao cumprimento das condições de SCIE, previstas no presente decreto -lei
e demais legislação aplicável.

Artigo 21.º

Medidas de autoproteção

1 — A autoproteção e a gestão de segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante 
a exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do presente decreto -lei e legis-
lação complementar, baseiam -se nas seguintes medidas:

a) Medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevenção ou planos de 
prevenção, conforme a categoria de risco;

b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de procedimentos de 
emergência ou de planos de emergência interno, conforme a categoria de risco;

c) Registo de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e relação de 
todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente relacionadas com a SCIE;

d) Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e colabo-
radores das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos delegados de 
segurança e outros elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio;

e) Simulacros para teste das medidas de autoproteção e treino dos ocupantes com vista à 
criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos.

2 — As medidas de autoproteção respeitantes a cada utilização -tipo, de acordo com a res-
petiva categoria de risco, são as definidas no regulamento técnico referido no artigo 15.º, sujeitas 
a parecer obrigatório da ANEPC, ou dos municípios quanto à 1.ª categoria de risco.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 34.º, para efeitos de parecer sobre as medi-
das de autoproteção a implementar de acordo com o regulamento técnico referido no artigo 15.º, 
o processo é entregue na ANEPC, ou nos municípios quanto à 1.ª categoria de risco, pelas enti-
dades referidas no artigo 6.º, até 30 dias antes da entrada em funcionamento do edifício, no caso 
de obras de construção nova, de alteração, ampliação ou mudança de uso.

4 — (Revogado.)
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Artigo 22.º

Implementação das medidas de autoproteção

1 — As medidas de autoproteção aplicam -se a todos os edifícios e recintos, incluindo os exis-
tentes à data da entrada em vigor do presente decreto -lei, com exceção dos edifícios e recintos 
da utilização -tipo I, das 1.ª e 2.ª categorias de risco.

2 — As modificações às medidas de autoproteção aprovadas devem ser apresentadas na 
ANEPC, ou nos municípios quanto à 1.ª categoria de risco, para parecer, sempre que se verifique 
a alteração da categoria de risco ou da utilização -tipo.

3 — As modificações das medidas de autoproteção não previstas no número anterior devem 
ser aprovadas pelo responsável de segurança, constar dos registos de segurança e ser imple-
mentadas.

4 — A mudança da entidade responsável pela manutenção das condições de SCIE da utilização-
-tipo deve ser comunicada à ANEPC, ou aos municípios quanto à 1.ª categoria de risco.

5 — Os simulacros de incêndio são realizados observando os períodos máximos entre exer-
cícios, definidos no regulamento técnico referido no artigo 15.º

Artigo 23.º

Comércio, instalação e manutenção de equipamentos e sistemas de SCIE

1 — As entidades que tenham por objeto a atividade de comercialização, instalação e ou 
manutenção de equipamentos e sistemas de SCIE encontram -se sujeitas a registo na ANEPC, 
sem prejuízo de outras licenças, autorizações ou habilitações previstas na lei para o exercício de 
determinada atividade.

2 — O procedimento de registo é definido por portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da proteção civil, das obras públicas e da economia.

Artigo 24.º

Competência de fiscalização

1 — São competentes para fiscalizar o cumprimento das condições de SCIE:

a) A Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil;
b) Os municípios, na sua área territorial, quanto à 1.ª categoria de risco;
c) A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, no que respeita à colocação no mer-

cado dos equipamentos referidos no regulamento técnico referido no artigo 15.º

2 — No exercício das ações de fiscalização pode ser solicitada a colaboração das autoridades 
administrativas e policiais para impor o cumprimento de normas e determinações que por razões 
de segurança devam ter execução imediata no âmbito de atos de gestão pública.

CAPÍTULO IV

Processo contraordenacional

Artigo 25.º

Contraordenações e coimas

1 — Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, constitui contraordenação:

a) A subscrição dos termos de responsabilidade previstos no n.º 2 do artigo 6.º, verificando -se
a execução das operações urbanísticas em desconformidade com os projetos aprovados;
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b) A subscrição de projetos de SCIE, medidas de autoproteção, emissão de pareceres, re-
latórios de vistoria ou relatórios de inspeção, relativos a condições de segurança contra risco de 
incêndio em edifícios, por quem não preencha os requisitos legais;

c) A obstrução, redução ou anulação das portas resistentes ao fogo que façam parte dos 
caminhos de evacuação, das câmaras corta -fogo, das vias verticais ou horizontais de evacuação, 
ou das saídas de evacuação, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regu-
lamento técnico referido no artigo 15.º;

d) A obstrução, redução, ocultação ou anulação dos meios de intervenção, sinalética, ilumina-
ção e sistemas automáticos de deteção de incêndio, em infração ao disposto nas normas técnicas 
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

e) A alteração dos meios de compartimentação ao fogo, isolamento e proteção, através da 
abertura de vãos de passagem ou de novas comunicações entre espaços, que agrave o risco de 
incêndio, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido 
no artigo 15.º;

f) A alteração dos elementos com capacidade de suporte de carga, estanquidade e isolamento 
térmico, para classes de resistência ao fogo com desempenho inferior ao exigido, que agrave o 
risco de incêndio, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico 
referido no artigo 15.º;

g) A alteração dos materiais de revestimento e acabamento das paredes e tetos interiores, 
para classes de reação ao fogo com desempenho inferior ao exigido no que se refere à produção 
de fumo, gotas ou partículas inflamadas, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes 
do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

h) O agravamento da respetiva categoria de risco, em infração ao disposto nas normas téc-
nicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

i) A alteração do uso total ou parcial dos edifícios ou recintos, em incumprimento das exigên-
cias legais de SCIE;

j) A ocupação ou o uso das zonas de refúgio, em infração ao disposto nas normas técnicas 
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

k) O armazenamento de líquidos e de gases combustíveis, em violação dos requisitos deter-
minados para a sua localização ou quantidades permitidas, em infração ao disposto nas normas 
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

l) A comercialização de equipamentos e sistemas de SCIE, a sua instalação e manutenção, 
sem registo na ANEPC, em infração ao disposto no artigo 23.º;

m) A inexistência ou a utilização de sinais de segurança não obedecendo às dimensões, for-
matos, materiais especificados e a sua incorreta instalação ou localização, em infração ao disposto 
nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

n) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamen-
tos de iluminação de emergência, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do 
regulamento técnico referido no artigo 15.º;

o) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
ou sistemas de deteção, alarme e alerta, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes 
do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

p) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
ou sistemas de controlo de fumos, a obstrução das tomadas de ar ou das bocas de ventilação, em 
infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

q) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos extintores 
de incêndio, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico 
referido no artigo 15.º;

r) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
da rede de incêndio armada, do tipo carretel ou do tipo teatro, em infração ao disposto nas normas 
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

s) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
da rede de incêndio seca ou húmida, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do 
regulamento técnico referido no artigo 15.º;
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t) A inexistência ou deficiente instalação, funcionamento ou manutenção do depósito da rede 
de incêndio ou respetiva central de bombagem, em infração ao disposto nas normas técnicas 
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

u) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos hidrantes, em 
infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

v) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
ou sistemas de controlo de monóxido de carbono, em infração ao disposto nas normas técnicas 
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

w) A existência de extintores ou outros equipamentos de SCIE com os prazos de validade 
ou de manutenção ultrapassados, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do 
regulamento técnico referido no artigo 15.º;

x) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamen-
tos ou sistemas de deteção automática de gás combustível, em infração ao disposto nas normas 
técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

y) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção dos equipamentos 
ou sistemas fixos de extinção automática de incêndio, em infração ao disposto nas normas técnicas 
constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

z) A inexistência do posto de segurança ou o seu uso para um fim diverso do permitido, em 
infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

aa) A inexistência de medidas de autoproteção atualizadas e adequadas à utilização -tipo e 
categoria de risco, ou a sua desconformidade nos termos do disposto nas normas técnicas cons-
tantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

bb) A inexistência de registos de segurança, a sua não atualização, ou a sua desconformidade 
com o disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

cc) Equipa de segurança inexistente, incompleta, ou sem formação em segurança contra 
incêndio em edifícios, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento 
técnico referido no artigo 15.º;

dd) Plantas de emergência ou instruções de segurança inexistentes, incompletas, ou não 
afixadas nos locais previstos nos termos do presente decreto -lei, em infração ao disposto nas 
normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

ee) Não realização de ações de formação de segurança contra incêndio, em infração ao 
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

ff) Não realização de simulacros nos prazos previstos no presente decreto -lei, em infração ao 
disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

gg) A falta do registo referido no n.º 2 do artigo 15.º -A;
hh) O incumprimento, negligente ou doloso, dos deveres específicos que as entidades 

credenciadas, previstas no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 30.º, estão obrigadas a assegurar no 
desempenho das suas funções;

ii) A falta de pedido de inspeção regular, em infração ao previsto no artigo 19.º;
jj) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção das instalações técnicas, 

em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento técnico referido no artigo 15.º;
kk) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção das fontes 

centrais de energia de emergência, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do 
regulamento técnico referido no artigo 15.º;

ll) A inexistência de medidas de autoproteção, em infração ao disposto no n.º 1 do artigo 21.º;
mm) A existência de medidas de autoproteção, não entregues na ANEPC, ou nos municípios, 

quanto à 1.ª categoria de risco, em infração aos n.os 2 e 3 do artigo 21.º e ao n.º 2 do artigo 34.º, 
ou em infração ao artigo 33.º do anexo II do regulamento técnico referido no artigo 15.º;

nn) A inexistência de projeto de SCIE ou da ficha de segurança, quando exigível, em infração 
ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º;

oo) O incumprimento das condições de SCIE, em infração ao disposto no n.º 3 do artigo 17.º;
pp) O incumprimento da obrigação de notificação da ANEPC das alterações que respeitem ao 

registo, previsto no artigo 32.º e no artigo 3.º da Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho, em infração 
ao disposto no artigo 8.º desta portaria;
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qq) A realização da manutenção de extintores por entidades com o serviço não certificado de 
acordo com a NP 4413, em infração ao disposto no n.º 9 do artigo 8.º do anexo I do regulamento 
técnico referido no artigo 15.º;

rr) A inexistência ou a deficiente instalação, funcionamento ou manutenção de portas e divisó-
rias resistentes ao fogo, em infração ao disposto nas normas técnicas constantes do regulamento 
técnico referido no artigo 15.º

2 — As contraordenações previstas nas alíneas c), d), h), j), o), p), r), t), u), y), aa), ll), nn),
oo) e rr) do número anterior são puníveis com coima de 370 € até 3700 €, no caso de pessoas 
singulares, ou até 44 000 €, no caso de pessoas coletivas.

3 — As contraordenações previstas nas alíneas a), b), e), f), g), i), k), l), q), s), v), x), z), bb),
cc), ee), ff), hh), ii), jj), kk), mm) e pp) do n.º 1 são puníveis com coima de 275 € até 2750 €, no 
caso de pessoas singulares, ou até 27 500 €, no caso de pessoas coletivas.

4 — As contraordenações previstas nas alíneas m), n), w), dd), gg) e qq) do n.º 1 são puní-
veis com coima de 180 € até 1800 €, no caso de pessoas singulares, ou até 11 000 €, no caso de 
pessoas coletivas.

5 — A tentativa e a negligência são puníveis, sendo os limites referidos nos números ante-
riores reduzidos para metade.

6 — O pagamento das coimas referidas nos números anteriores não dispensa a observân-
cia das disposições constantes do presente decreto -lei e legislação complementar, cuja violação 
determinou a sua aplicação.

7 — A decisão condenatória é comunicada às associações públicas profissionais e a outras 
entidades com inscrição obrigatória a que os arguidos pertençam.

8 — Fica ressalvada a punição prevista em qualquer outra legislação que sancione com coima 
mais grave ou preveja a aplicação de sanção acessória mais grave qualquer dos ilícitos previstos 
no presente decreto -lei.

Artigo 26.º

Sanções acessórias

1 — Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, simultaneamente com a coima, 
podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:

a) Interdição do uso do edifício, recinto, ou de suas partes, por obras ou alteração de uso não 
aprovado, ou por inexistência ou não funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança 
contra incêndio;

b) Interdição do exercício da atividade profissional, no âmbito da certificação a que se refere 
o artigo 15.º -A;

c) Interdição do exercício das atividades, no âmbito da credenciação a que se referem o n.º 2 
do artigo 5.º e o artigo 30.º;

d) Interdição do exercício das atividades para as entidades a que se refere o artigo 23.º

2 — As sanções referidas no número anterior têm a duração máxima de dois anos, contados 
a partir da decisão condenatória definitiva.

Artigo 27.º

Instrução e decisão dos processos sancionatórios

A instrução e decisão dos processos por contraordenação prevista no presente decreto -lei 
compete, respetivamente, à ANEPC e ao seu presidente, com exceção dos que se referem a 
edifícios ou recintos classificados na 1.ª categoria de risco, cuja competência é do respetivo 
município.
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Artigo 28.º

Destino do produto das coimas

O produto das coimas é repartido da seguinte forma:

a) 10 % para a entidade fiscalizadora;
b) 30 % para a ANEPC quanto às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco;
c) 90 % para o respetivo município quanto à 1.ª categoria de risco;
d) 60 % para o Estado quanto às 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 29.º

Taxas

1 — Os serviços prestados pela ANEPC, no âmbito do presente decreto -lei, estão su-
jeitos a taxas cujo valor é fixado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças, da proteção civil e da economia, a qual estabelece também o regime de 
isenções aplicável.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se serviços prestados pela 
ANEPC, nomeadamente:

a) A credenciação de pessoas singulares ou coletivas para a emissão de pareceres e a rea-
lização de vistorias e inspeções das condições de SCIE;

b) A emissão de pareceres sobre as condições de SCIE;
c) A realização de vistorias sobre as condições de SCIE;
d) A realização de inspeções regulares sobre as condições de SCIE;
e) A emissão de pareceres sobre medidas de autoproteção;
f) (Revogada.)
g) O registo referido no n.º 2 do artigo 15.º -A;
h) O processo de registo de entidades que exerçam a atividade de comercialização de equi-

pamentos e sistemas de SCIE, a sua instalação e manutenção;
i) O registo referido no n.º 2 do artigo 30.º

3 — Os serviços prestados pelos municípios, no âmbito do presente decreto -lei, estão sujeitos 
a taxas.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se serviços prestados pelos 
municípios, nomeadamente:

a) A emissão de pareceres sobre as condições de SCIE;
b) A realização de vistorias sobre as condições de SCIE;
c) A realização de inspeções regulares sobre as condições de SCIE;
d) A emissão de pareceres sobre medidas de autoproteção.

5 — As taxas correspondem ao custo efetivo dos serviços prestados.
6 — A cobrança coerciva das taxas provenientes da falta de pagamento das taxas faz -se

através de processo de execução fiscal, servindo de título executivo a certidão passada pela 
entidade que prestar os serviços.
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Artigo 30.º

Credenciação

1 — O regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres, realização de 
vistorias e de inspeções das condições de SCIE pela ANEPC, nos termos previstos no presente 
decreto-lei e nas suas portarias complementares, é definido por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da proteção civil.

2 — As entidades credenciadas no âmbito do presente decreto -lei e legislação complementar 
devem fazer o registo da emissão de pareceres e da realização de vistorias e de inspeções das 
condições de SCIE no sistema informático da ANEPC.

Artigo 31.º

Incompatibilidades

A subscrição de fichas de segurança, projetos ou medidas de autoproteção em SCIE é 
incompatível com a prática de atos ao abrigo da credenciação da ANEPC no exercício das 
suas competências de emissão de pareceres, realização de vistorias e inspeções das condi-
ções de SCIE.

Artigo 32.º

Sistema informático

1 — A tramitação dos procedimentos previstos no presente decreto -lei, da competência da 
ANEPC, é realizada com recurso a sistema informático, o qual, entre outras funcionalidades, 
permite:

a) A entrega de requerimentos e comunicações e documentos;
b) A consulta pelos interessados do estado dos procedimentos;
c) O envio de pareceres, relatórios de vistorias e de inspeções de SCIE;
d) A decisão.

2 — O sistema informático previsto neste artigo é objeto de portaria dos membros do Governo 
responsáveis pela proteção civil e pela administração local.

3 — As comunicações são realizadas por via eletrónica, nas quais, sempre que exigível, 
deve ser aposta assinatura eletrónica, que, pelo menos, satisfaça as exigências de segurança e 
fiabilidade mínimas definidas para a assinatura eletrónica avançada.

4 — O fornecimento de informação por parte das diferentes entidades com competência no 
âmbito do presente decreto -lei e legislação complementar será concretizado de forma desmate-
rializada, por meio de disponibilização de acesso aos respetivos sistemas de informação.

5 — A tramitação dos procedimentos previstos no presente decreto -lei, da competência 
dos órgãos dos municípios, é realizada informaticamente, através do Sistema Informático 
previsto no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, e regulamentado pela Portaria n.º 216 -A/2008, de 3 de março, o qual, 
entre outras funcionalidades, deve permitir as enumeradas nas alíneas a) a d) do n.º 1 do 
presente artigo.

Artigo 33.º

Publicidade

As normas técnicas e regulamentares do presente regime também são publicitadas no sítio 
da ANEPC.
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Artigo 34.º

Norma transitória

1 — Os projetos de edifícios e recintos cujo licenciamento ou comunicação prévia tenha sido 
requerida até à data da entrada em vigor do presente decreto -lei são apreciados e decididos de 
acordo com a legislação vigente à data da sua apresentação.

2 — Para efeitos de apreciação das medidas de autoproteção a implementar de acordo com 
o regulamento técnico referido no artigo 15.º, o processo é enviado à ANEPC, ou ao respetivo 
município, quanto à 1.ª categoria de risco, pelas entidades referidas no artigo 6.º, por via eletró-
nica, nos seguintes prazos:

a) Até aos 30 dias anteriores à entrada em utilização, no caso de obras de construção nova, 
de alteração, ampliação ou mudança de uso;

b) No prazo máximo de um ano, após a data de entrada em vigor do presente decreto -lei,
para o caso de edifícios e recintos existentes àquela data.

Artigo 35.º

Comissão de acompanhamento

1 — Por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil e 
das obras públicas, é criada uma comissão de acompanhamento da aplicação do presente decreto-
-lei, presidida pela ANEPC e constituída por um perito a designar por cada uma das seguintes 
entidades:

a) Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.;
b) Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.;
c) Associação Nacional de Municípios Portugueses;
d) Ordem dos Arquitectos;
e) OE;
f) OET;
g) Associação Portuguesa de Segurança;
h) Um representante de cada um dos Governos Regionais das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira.

2 — Os membros da comissão não recebem qualquer remuneração ou abono pelo exercício 
das suas funções.

Artigo 36.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O capítulo III do título V do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951;

b) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/89, de 15 de setembro;
c) O Decreto -Lei n.º 426/89, de 6 de dezembro;
d) O Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de fevereiro;
e) O Decreto -Lei n.º 66/95, de 8 de abril;
f) O Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança dos Recintos de Espetáculos 

e Divertimentos Públicos, anexo ao Decreto Regulamentar n.º 34/95, de 16 de dezembro, com 
exceção dos artigos 1.º a 4.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º, dos artigos 13.º e 15.º, dos n.os 1, 2 e 4 
do artigo 24.º, dos artigos 53.º a 60.º, dos artigos 64.º a 66.º, dos n.os 1, 3 e 4 do artigo 84.º, do 
artigo 85.º, dos n.os 1 e 4 do artigo 86.º, dos artigos 87.º, 89.º e 90.º, das alíneas b) e d) do n.º 6 
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do artigo 91.º, do n.º 1 do artigo 92.º, dos artigos 93.º a 98.º, 100.º, 102.º, 105.º, 107.º a 109.º, 
111.º a 114.º, 118.º, 154.º a 157.º, 173.º, 180.º e 257.º, do n.º 1 do artigo 259.º, do artigo 260.º, 
das alíneas e), p) e v) do artigo 261.º e do artigo 264.º;

g) O n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 167/97, de 4 de julho;
h) A Portaria n.º 1063/97, de 21 de outubro;
i) O Decreto -Lei n.º 409/98, de 23 de dezembro;
j) O Decreto -Lei n.º 410/98, de 23 de dezembro;
k) O Decreto -Lei n.º 414/98, de 31 de dezembro;
l) O Decreto -Lei n.º 368/99, de 18 de setembro;
m) As alíneas g) e h) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 1064/97, de 21 de outubro;
n) A Portaria n.º 1299/2001, de 21 de novembro;
o) A Portaria n.º 1275/2002, de 19 de setembro;
p) A Portaria n.º 1276/2002, de 19 de setembro;
q) A Portaria n.º 1444/2002, de 7 de novembro;
r) O artigo 6.º da Portaria n.º 586/2004, de 2 de junho.

Artigo 37.º

Regiões Autónomas

O presente decreto -lei aplica -se a todo o território nacional, sem prejuízo de diploma regional 
que proceda às necessárias adaptações nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Artigo 38.º

Entrada em vigor

1 — O presente decreto -lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2009.
2 — Para efeito de emissão de regulamentação, excetua -se do disposto no número anterior 

o artigo 32.º, que entra em vigor 180 dias após a entrada em vigor do presente decreto -lei.

ANEXO I

Classes de reação ao fogo para produtos de construção

(a que se refere o n.º 3 do artigo 9.º)

A classificação de desempenho de reação ao fogo para produtos de construção é a constante 
dos quadros seguintes e atende aos seguintes fatores, dependendo do produto em questão:

T — aumento de temperatura [ºC];
m — perda de massa [%];

t
f
 — tempo de presença da chama «duração das chamas persistentes» [s];

PCS — poder calorífico superior [MJ kg-1, MJ kg-2 ou MJ m-2, consoante os casos];
FIGRA — taxa de propagação do fogo [W s-1];
THR

600s
 — calor total libertado em 600 s [MJ];

LFS — propagação lateral das chamas «comparado com o bordo da amostra» [m];
SMOGRA — taxa de propagação do fumo [m2 s-2];
TSP

600s
 — produção total de fumo em 600 s [m2];

F
s
 — propagação das chamas [mm];

Libertação de gotas ou partículas inflamadas;
Fluxo crítico — fluxo radiante correspondente à extensão máxima da chama «só para pavi-

mentos».
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QUADRO I

Classes de reação ao fogo para produtos de construção, excluindo pavimentos

Classe Fatores de classificação Classificação complementar 

A1 ΔT, Δm, tf e PCS 

A2 ΔT, Δm, tf, PCS, FIGRA, LFS e THR600s
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

B FIGRA, LFS, THR600s e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

C FIGRA, LFS, THR600s e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

D FIGRA e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

E Fs
Gotículas ou partículas inflamadas «não 

classificado ou d2» 

F Desempenho não determinado 

QUADRO II

Classes de reação ao fogo para produtos de construção de pavimentos, incluindo
os seus revestimentos

Classe Fatores de classificação Classificação complementar 

A1fl ΔT, Δm, tf e PCS 

A2fl ΔT, Δm, tf, PCS e fluxo crítico Produção de fumo «s1 ou s2» 

Bfl Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2» 

Cfl Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2» 

Dfl Fluxo crítico e Fs Produção de fumo «s1 ou s2» 

Efl Fs

Ffl Desempenho não determinado 

QUADRO III

Classes de reação ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico de condutas

Classe Fatores de classificação Classificação complementar 

A1L ΔT, Δm, tf e PCS 

A2L ΔT, Δm, tf, PCS, FIGRA, LFS e THR600s
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

BL FIGRA, LFS, THR600s e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

CL FIGRA, LFS, THR600s e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

DL FIGRA, THR600s e Fs
Produção de fumo «s1, s2 ou s3» e gotas ou 

partículas inflamadas «d0, d1 ou d2» 

EL Fs
Gotículas ou partículas inflamadas « não 

classificado ou d2» 

FL Desempenho não determinado 
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ANEXO II

Classes de resistência ao fogo padrão para produtos de construção

(a que se refere o n.º 3 do artigo 9.º)

A classificação de desempenho de resistência ao fogo padrão para produtos de construção é 
a constante dos quadros seguintes e atende aos seguintes parâmetros, dependendo do elemento 
de construção em questão:

a) R — capacidade de suporte de carga;
b) E — estanquidade a chamas e gases quentes;
c) I — isolamento térmico;
d) W — radiação;
e) M — ação mecânica;
f) C — fecho automático;
g) S — passagem de fumo;
h) P ou PH — continuidade de fornecimento de energia e ou de sinal;
i) G — resistência ao fogo;
j) K — capacidade de proteção contra o fogo;
k) D — Duração da estabilidade a temperatura constante;
l) DH — Duração da estabilidade na curva tipo tempo -temperatura;
m) F — Funcionalidade dos ventiladores elétricos;
n) B — Funcionalidade dos ventiladores naturais de fumo e calor.

QUADRO I

Classificação para elementos com funções de suporte de carga e sem função
de compartimentação resistente ao fogo

Aplicação: Paredes, pavimentos, cobertura, vigas, pilares, varandas, escadas, passagens

Normas: EN 13501 -2; EN 1365 -1, 2, 3, 4, 5, 6; EN 1992 -1.2; EN 1993 -1.2; EN 1994 -1.2;
EN 1995 -1.2; EN 1996 -1.2; EN 1999 -1.2

Classificação Duração «em minutos» 

R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

QUADRO II

Classificação para elementos com funções de suporte de carga e com função
de compartimentação resistente ao fogo

Aplicação: Paredes

Normas: EN 13501 -2; EN 1365 -1; EN 1992 -1.2; EN 1993 -1.2; EN 1994 -1.2;
EN 1995 -1.2; EN 1996 -1.2; EN 1999 -1.2

Classificação Duração «em minutos» 
RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 360 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

REI-M - - 30 - 60 90 120 180 240 360 
REW - 20 30 - 60 90 120 180 240 360 
Notas - 
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Aplicação: Pavimentos e coberturas

Normas: EN 13501 -2; EN 1365 -2; EN 1992 -1.2; EN 1993 -1.2;
EN 1994 -1.2; EN 1995 -1.2; EN 1999 -1.2

Classificação Duração «em minutos» 
R - - 30 - - - - - - - 

RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 360 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Notas - 

QUADRO III

Classificação para produtos e sistemas para proteção de elementos ou partes
de obras com funções de suporte de carga

Aplicação: Tetos sem resistência independente ao fogo

Normas: EN 13501 -2; EN 13381 -1
;

Classificação Expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido 

Nota 
Se também cumprir os critérios relativamente ao fogo «semi-natural», o símbolo 

«sn» é acrescentado à classificação  

Aplicação: Revestimentos, revestimentos exteriores, painéis e placas de proteção contra o fogo

Normas: EN 13501 -2; EN 13381 -2 a 7

Classificação Expressa nos mesmos termos do elemento que é protegido 

QUADRO IV

Classificação para elementos ou partes de obras sem funções de suporte de carga
e produtos a eles destinados

Aplicação: Divisórias, «incluindo divisórias com porções não isoladas»

Normas: EN 13501 -2; EN 1364 -1; EN 1992 -1.2; EN 1993 -1.2; EN 1994 -1.2;
EN 1995 -1.2; EN 1996 -1.2; EN 1999 -1.2

Classificação Duração «em minutos» 

E - 20 30 - 60 90 120 - - - 

EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 - 

EI-M - - 30 - 60 90 120 180 240 - 

EW - 20 30 - 60 90 120 - - - 

Notas - 
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Aplicação: Tetos com resistência independente ao fogo

Normas: EN 13501 -2; EN 1364 -2

Classificação Duração «em minutos» 

EI 15 - 30 45 60 90 120 180 240 - 

Notas 
A classificação é complementada por «a→b, b→a ou a↔b», indicando se 
o elemento foi ensaiado e cumpre os critérios para o fogo de cima, de 
baixo ou para ambos. 

Aplicação: Fachadas e paredes exteriores, «incluindo elementos envidraçados»

Normas: EN 13501 -2; EN 1364 -3, 4, 5, 6; EN 1992 -1.2; EN 1993 -1.2; EN 1995 -1.2;
EN 1996 -1.2; EN 1999 -1.2

Classificação Duração «em minutos» 

E 15 - 30 - 60 90 120 - - - 

EI 15 - 30 - 60 90 120 - - - 

EW - 20 30 - 60 - - - - - 

Notas 

A classificação é complementada por «i→o, o→i ou i↔o», consoante 
cumpram os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos. 
Onde aplicável, estabilidade mecânica significa que não há partes em 
colapso passíveis de causar danos pessoais durante o período da 
classificação E ou EI 

Aplicação: Pisos falsos

Normas: EN 13501 -2; EN 1366 -6

Classificação Duração «em minutos»

R 15 - 30 - - - - - - -
RE - - 30 - - - - - - -
REI - - 30 - - - - - - -

REW - - 30 - - - - - - -
Notas A classificação é complementada pela adição do sufixo «f», indicando resistência 

total ao fogo, ou do sufixo «r», indicando exposição apenas à temperatura 
constante reduzida. 

Aplicação: Vedações de aberturas de passagem de cabos e tubagens

Normas: EN 13501 -2; EN 1366 -3, 4

Classificação Duração «em minutos»

E 15 - 30 45 60 90 120 180 240 -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -
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Aplicação: Portas e portadas corta -fogo e respetivos dispositivos de fecho, «incluindo
as que comportem envidraçados e ferragens»

Normas: EN 13501 -2; EN 1634 -1

Classificação Duração «em minutos»

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -

EW - 20 30 - 60 - - - - -

Notas

A classificação I é complementada pela adição dos sufixos «1» ou «2» consoante a 
definição do isolamento utilizada. A adição do símbolo «C» indica que o produto
satisfaz também o critério de fecho automático «ensaio pass/fail» (1)
(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria
utilizada. Os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

Aplicação: Portas de controlo do fumo

Normas: EN 13501 -2; EN 1634 -3

Classificação S200 ou Sa (consoante as condições de ensaio cumpridas)

Notas 

A adição do símbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho 
automático «ensaio pass/fail» (1)
(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria 
utilizada; os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

Aplicação: Obturadores para sistemas de transporte contínuo por correias e carris

Normas: EN 13501 -2; EN 1366 -7

Classificação Duração «em minutos»

E 15 - 30 45 60 90 120 180 240 -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -

EW - 20 30 - 60 - - - - -

Notas 

A classificação I é completada pela adição dos sufixos «1» ou «2», conforme a definição de
isolamento utilizada. Será gerada uma classificação I nos casos em que a amostra de ensaio
seja uma configuração de tubo ou conduta sem avaliação da obturação do sistema de
transporte. A adição do símbolo «C» indica que o produto satisfaz também o critério de fecho
automático «ensaio pass/fail» (1)
(1) A classificação «C» deve ser complementada pelos dígitos 0 a 5, de acordo com a categoria utilizada.
Os pormenores devem ser incluídos na especificação técnica relevante do produto.

Aplicação: Condutas e ductos

Normas: EN 13501 -2; EN 1366 -5
;

Classificação Duração «em minutos»

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -

Notas
A classificação é complementada por «i o, o i ou i↔o» consoante cumpram 
os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos. Os símbolos «ve» e ou
«ho» indicam, além disso, a adequação a uma utilização vertical e ou horizontal.
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Aplicação: Chaminés

(Revogada.)

Aplicação: Revestimentos para paredes e coberturas

Normas: EN 13501 -2; EN 14135

Classificação Duração «em minutos»

K1 10 - - - - - - - - -
K2 10 - 30 - 60 - - - - -

Notas
Os sufixos «1» e «2» indicam os substratos, os critérios de comportamento do fogo e as 
regras de extensão utilizados nesta classificação.

QUADRO V

Classificação para produtos destinados a sistemas de ventilação, «excluindo
 exaustores de fumo e de calor

Aplicação: Condutas de ventilação

Normas: EN 13501 -3; EN 1366 -1

Classificação Duração «em minutos»

E - - 30 - 60 - - - - -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -

Notas 

A classificação é complementada por «i o, o i ou i↔o» consoante cumpram 
os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respetivamente. Os 
símbolos «ve» e ou «ho» indicam, além disso, a adequação a uma utilização 
vertical e ou horizontal. A adição do símbolo «S» indica o cumprimento de uma 
restrição suplementar às fugas. 

Aplicação: Registos corta -fogo

Normas: EN 13501 -3; EN 1366 -2
;

Classificação Duração «em minutos» 

E - - 30 - 60 90 120 - - -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 -

Notas 

A classificação é complementada por «i o, o i ou i↔o» consoante cumpram 
os critérios para o fogo interior, exterior ou para ambos, respetivamente. Os 
símbolos «ve» e ou «ho» indicam, além disso, a adequação a uma utilização 
vertical e ou horizontal. A adição do símbolo «S» indica o cumprimento de uma 
restrição suplementar às fugas. 
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QUADRO VI

Classificação para produtos incorporados em instalações

Aplicação: Cabos elétricos e de fibra ótica e acessórios; tubos e sistemas de proteção
de cabos elétricos contra o fogo

Norma: EN 13501 -3

Classificação Duração «em minutos»

P 15 - 30 - 60 90 120 - - -

Aplicação: Cabos ou sistemas de energia ou sinal com pequeno diâmetro
«menos de 20 mm e com condutores de menos de 2,50 mm2»

Normas: EN 13501 -3; EN 50200

Classificação Duração «em minutos»

PH 15 - 30 - 60 90 120 - - -

QUADRO VII

Classificação para produtos destinados a sistemas de controlo de fumo

Aplicação: Condutas de controlo de fumos de compartimento único

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2, ENV 1363-3; EN 1366 -9; EN 12101 -7

Classificação Duração «em minutos»

E300 - - 30 - 60 90 120 - - -
E600 - - 30 - 60 90 120 - - -

Notas 

A classificação é completada pelo sufixo «único», indicando a compatibilidade com a utilização 
exclusiva em compartimento único. Além disso, os símbolos «ve» e/ou «ho» indicam a 
compatibilidade com a utilização vertical e/ou horizontal. 
O «S» indica uma taxa de passagem inferior a 5m3/hr/m2. (Todas as condutas desprovidas da 
classificação «S» devem ter uma taxa de passagem inferior a 10m3/hr/m2.) 
«500», «1 000» e «1 500» indicam a possibilidade de utilização até estes valores de pressão, 
medidos em condições ambientes.

Aplicação: Condutas de controlo de fumos resistentes ao fogo multicompartimentadas

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2, ENV 1363-3; EN 1366 -8; EN 12101 -7

Classificação Duração «em minutos»

EI - - 30 - 60 90 120 - - -
A classificação é completada pelo sufixo «multi», indicando a compatibilidade com a 
utilização em vários compartimentos. Além disso, os símbolos «ve» e/ou «ho» indicam a 
compatibilidade com a utilização vertical e/ou horizontal. O «S» indica uma taxa de 
passagem inferior a 5m3/hr/m2 (todas as condutas desprovidas da classificação «S» devem 
ter uma taxa de passagem inferior a 10m3/hr/m2). «500», «1 000» e «1 500» indicam a 
possibilidade de utilização até estes valores de pressão, medidos em condições ambientes
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Aplicação: Registos de controlo de fumos de compartimento único

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, ENV 1363-3; EN 1366 -9, 10; EN 12101 -8

Classificação Duração «em minutos»

E300 - - 30 - 60 90 120 - - -
E600 - - 30 - 60 90 120 - - -

Notas 

A classificação é completada pelo sufixo «único», indicando a compatibilidade com a utilização 
exclusiva em compartimento único. 

A «HOT 400/30» (High Operational Temperature) indica que o registo pode ser aberto ou fechado 
durante um período de 30 minutos em condições de temperatura inferior a 400 °C (a utilizar
apenas com a classificação E600). «ved», «vew» e «vedw» e/ou «hod», «how» e «hodw» indicam a 
compatibilidade com a utilização vertical e/ou horizontal, juntamente com a montagem numa
conduta ou numa parede, ou nas duas respetivamente. 

O «S» indica uma taxa de passagem inferior a 200m3/hr/m2. Todos os registos desprovidos 
da classificação «S» devem ter uma taxa de passagem inferior a 360m3/hr/m2. Todos os 
registos inferiores a 200 m3/hr/m2 assumem este valor, todos aqueles entre 200 m3/hr/m2 e 
360 m3/hr/m2 assumem este último valor. As taxas de passagem referem-se tanto a condições 
ambientes como a temperaturas elevadas. 

«500», «1 000» e «1 500» indicam a possibilidade de utilização até estes valores de pressão,
medidos em condições ambientes. 

«AA» ou «MA» indicam ativação automática ou intervenção manual. 

«i o», «i o» e «i↔o» indicam que os critérios de desempenho são cumpridos de dentro 
para fora, de fora para dentro ou ambos, respetivamente.  

«C300», «C10000» e «Cmod» indicam a compatibilidade dos registos com a utilização em 
sistemas de controlo exclusivo de fumos combinados com sistemas de controlo de fumos 
e ambientais ou com registos moldáveis utilizados em sistemas combinados de controlo 
de fumos e sistemas ambientais, respetivamente. 

Aplicação: Registos de controlo de fumos resistentes ao fogo multicompartimentados

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2, ENV 1363-3; EN 1366 -2, 8, 10; EN 12101 -8

Classificação Duração «em minutos» 

EI - - 30 - 60 90 120 - - -
E - - 30 - 60 90 120 - - -

Notas 

A classificação é completada pelo sufixo «multi», indicando a compatibilidade com a utilização em 
vários compartimentos. 

A «HOT 400/30» (High Operational Temperature) indica que o registo pode ser aberto ou fechado 
durante um período de 30 minutos em condições de temperatura inferior a 400 °C. «ved», «vew» e
«vedw» e/ou «hod», «how» e «hodw» indicam a compatibilidade com a utilização vertical e/ou 
horizontal, juntamente com a montagem numa conduta ou numa parede, ou nas duas 
respectivamente. 

O «S» indica uma taxa de passagem inferior a 200m3/hr/m2. Todos os registos desprovidos da 
classificação «S» devem ter uma taxa de passagem inferior a 360m3/hr/m2. Todos os registos 
inferiores a 200 m3/hr/m2 assumem este valor, todos aqueles entre 200 m3/hr/m2 e 360 m3/hr/m2

assumem este último valor. As taxas de passagem referem-se tanto a condições ambientes como a 
temperaturas elevadas. 

Notas 
respetivamente. 
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Aplicação: Barreiras antifumo

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1, 2; EN 12101 -1
; , ;

Classificação: D Duração «em minutos»

D600 - - 30 - 60 90 120 - - A
DH - - 30 - 60 90 120 - - A

Notas «A» pode ser qualquer tempo superior a 120 minutos 

Aplicação: Exaustores elétricos de fumo e de calor (ventiladores), juntas de ligação

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; EN 12101 -3; ISO 834 -1
; ; ;

Classificação: F Duração «em minutos»

F200 - - - - - - 120 - - -
F300 - - - - 60 - - - - -
F400 - - - - - 90 120 - - -
F600 - - - - 60 - - - - -
F842 - - 30 - - - - - - -

Notas -

Aplicação: Exaustores naturais de fumo e de calor

Normas: EN 13501 -4; EN 1363 -1; EN 12101 -2

Classificação: B Duração «em minutos» 

B300 - - 30 - - - - - - -
B600 - - 30 - - - - - - -
Bϑ - - 30 - - - - - - - 

Notas ϑ indica as condições de exposição (temperatura)

«500», «1 000» e «1 500» indicam a possibilidade de utilização até estes valores de pressão, medidos 
em condições ambientes. 

«AA» ou «MA» indicam ativação automática ou intervenção manual. 

«i o», «i o» e «i↔o» indicam que os critérios de desempenho são cumpridos de dentro para
fora, de fora para dentro ou ambos, respetivamente. 

«C300», «C10000» «Cmod» indicam a compatibilidade dos registos com a utilização em sistemas de
controlo exclusivo de fumos combinados com sistemas de controlo de fumos e ambientais ou
com registos moldáveis utilizados em sistemas combinados de controlo de fumos e sistemas 
ambientais, respetivamente. 

Classificação Duração «em minutos» 

Notas 
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ANEXO III

(quadros referidos no n.º 1 do artigo 12.º)

QUADRO I

Categorias de risco da utilização -tipo I, «Habitacionais»

Categoria

Valores máximos referentes à utilização-tipo I 

Altura da UT I Número de pisos ocupados pela UT I 
abaixo do plano de referência (*) 

1.ª  9 m 1

2.ª  28 m 3

3.ª  50 m 5

4.ª > 50 m > 5

(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos 
técnicos que apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, 
e/ou que disponham de instalações sanitárias. 

QUADRO II

Categorias de risco da utilização -tipo II, «Estacionamentos»

Categoria

Valores máximos referentes à utilização-tipo II, quando
integrada em edifício 

Ao ar livreAltura da 
UT II 

Área bruta ocupada 
pela UT II 

Número de pisos ocupados
pela UT II abaixo do plano 

de referência (*) 

1.ª

- Sim

 9 m  3 200 m2 1 Não 

2.ª  28 m  9 600 m2 3 Não 

3.ª  28 m  32 000 m2 5 Não 

4.ª > 28 m > 32 000 m2 > 5 Não
(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos técnicos que
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, e/ou que disponham de 
instalações sanitárias. 

QUADRO III

Categorias de risco da utilização -tipo III, «Administrativos»

Categoria
Valores máximos referentes à utilização-tipo III

Altura da UT III Efetivo da UT III

1.ª  9 m 100

2.ª  28 m 1000

3.ª  50 m 5000

4.ª > 50 m > 5000 
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QUADRO IV

Categorias de risco das utilizações -tipo IV, «Escolares», e V, «Hospitalares e lares de idosos»

Categoria

Valores máximos referentes às utilizações-tipo IV e V Locais de risco D
com saídas 

independentes
diretas ao exterior 

no plano de 
referência

Altura da UT 
IV ou V 

Efetivo da UT IV ou V 

Efetivo Efetivo em locais de 
risco D ou E 

1.ª  9 m  100 25 Aplicável a todos

2.ª  9 m 500 (*) 100 Não aplicável

3.ª  28 m  1 500 (*) 400 Não aplicável

4.ª > 28 m > 1 500 > 400 Não aplicável
(*) Nas utilizações-tipo IV, onde não existam locais de risco D ou E, os limites máximos do efetivo das 2.ª
e 3.ª categorias de risco podem aumentar em 50%. 

QUADRO V

Categorias de risco das utilizações -tipo VI, «Espetáculos e reuniões públicas»,
e IX, «desportivos e de lazer»

Categoria 

Valores máximos referentes às utilizações-tipo VI eIX, 
quando integradas em edifício Ao ar livre 

Altura da UT VI 
ou IX 

Número de pisos ocupados
pela UT VI ou IX abaixo do 

plano de referência (*) 

Efetivo da UT 
VI ou IX 

Efetivo da UT VI 

ou IX 

1.ª
-  1 000 

 9 m 0  100 - 

2.ª
-  15 000 

 28 m 1  1 000 -

3.ª
-  40 000 

 28 m 2  5 000 -

4.ª
- > 40 000

> 28 m > 2 > 5 000 -

(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos técnicos que
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, e/ou que disponham de 
instalações sanitárias. 
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QUADRO VI

Categorias de risco da utilização -tipo VII, «Hoteleiros e restauração»

Categoria 

Valores máximos referentes às utilizações-tipo VII
Locais de risco E com 
saídas independentes 
diretas ao exterior no 
plano de referência 

Altura da UT 
VII 

Efetivo da UT VII 

Efetivo Efetivo em locais de risco E

1.ª  9 m  100  50 Aplicável a todos

2.ª  28 m  500  200 Não aplicável

3.ª  28 m  1 500  800 Não aplicável

4.ª > 28 m > 1 500 > 800 Não aplicável

QUADRO VII

Categorias de risco da utilização -tipo VIII, «Comerciais e gares de transportes»

Categoria 

Valores máximos referentes à utilização-tipo VIII 

Altura da UT 
VIII

Número de pisos ocupados pela UT 
VIII abaixo do plano de referência (*) Efetivo da UT VIII 

1.ª  9 m 0  100 

2.ª  28 m 1  1 000 

3.ª  28 m 2  5 000 

4.ª > 28 m > 2 > 5 000 

(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos técnicos que
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, e/ou que disponham 
de instalações sanitárias. 

QUADRO VIII

Categorias de risco da utilização -tipo X, «Museus e galerias de arte»

Categoria
Valores máximos referentes à utilização-tipo X

Altura da UT X Efetivo da UT X 

1.ª  9 m 100

2.ª  28 m 500

3.ª  28 m 1500

4.ª > 28 m > 1500
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QUADRO IX

Categorias de risco da utilização -tipo XI, «Bibliotecas e arquivos»

Categoria

Valores máximos referentes à utilização-tipo XI

Altura da 
UT XI

Número de 
pisosocupados

pela UT XI abaixo 
do plano de 
referência (*)

Efetivo da 
UT XI

Densidade de carga de 
incêndio modificada da 

UT XI (**)

1.ª 9 m 0  100  1 000 MJ/ m2

2.ª 28 m 1  500  10 000 MJ/ m2

3.ª 28 m 2  1 500 30 000 MJ/ m2

4.ª > 28 m > 2 > 1 500 > 30 000 MJ/ m2

(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos técnicos que
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, e/ou que disponham de 
instalações sanitárias. 

(**) Nas utilizações-tipo XI, destinadas exclusivamente a armazéns, os limites máximos da densidade de 
carga de incêndio modificada devem ser 10 vezes superiores aos indicados neste quadro. 

QUADRO X

Categorias de risco da utilização -tipo XII, «Industriais, oficinas e armazéns»

Categoria

Valores máximos referentes à utilização-tipo XII

Integrada em edifício Ao ar livre

Densidade de cargade
incêndio modificada 

da UT XII (**) 

Número de pisos ocupados 
pela UT XII abaixo do 
plano de referência (*) 

Densidade de carga de 
incêndio modificada da

UT XII (**) 

1.ª 500 MJ/ m2 0  1 000 MJ/ m2

2.ª  5 000 MJ/m2 1  10 000 MJ/ m2

3.ª  15 000 MJ/ m2 1  30 000 MJ/ m2

4.ª > 15 000 MJ/ m2 > 1 > 30 000 MJ/ m2

(*) Não são contabilizados os pisos destinados exclusivamente a instalações e equipamentos técnicos que
apenas impliquem a presença de pessoas para fins de manutenção e reparação, e/ou que disponham 
de instalações sanitárias. 
(**) Nas utilizações-tipo XII, destinadas exclusivamente a armazéns, os limites máximos da densidade 
de carga de incêndio modificada devem ser 10 vezes superiores aos indicados neste quadro. 
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ANEXO IV

Elementos do projeto da especialidade de SCIE, exigido para os edifícios e recintos

(a que se refere o n.º 1 do artigo 17.º)

Artigo 1.º

Projeto da especialidade de SCIE

O projeto de especialidade é o documento que define as características do edifício ou recinto 
no que se refere à especialidade de segurança contra incêndio, do qual devem constar as seguin-
tes peças escritas e desenhadas:

a) Memória descritiva e justificativa, a elaborar em conformidade com o artigo 2.º deste 
anexo IV, na qual o autor do projeto deve definir de forma clara quais os objetivos pretendidos e as 
principais estratégias para os atingir e identificar as exigências de segurança contra incêndio que 
devem ser contempladas no projeto de arquitetura e das restantes especialidades a concretizar 
em obra, em conformidade com o presente decreto -lei;

b) Peças desenhadas a escalas convenientes e outros elementos gráficos que explicitem a 
acessibilidade para veículos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o 
posicionamento do edifício ou recinto relativamente aos edifícios ou recintos vizinhos, a planimetria 
e altimetria dos espaços em apreciação, a classificação dos locais de risco, os efetivos totais e 
parciais, as características de resistência ao fogo que devem possuir os elementos de construção, 
as vias de evacuação e as saídas e, finalmente, a posição em planta de todos os dispositivos, 
equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio previstos para esses espaços;

c) Tratando -se de projetos de alteração, as peças desenhadas mencionadas na alínea anterior 
deverão incluir a representação das alterações de arquitetura com as cores convencionais (ama-
relos e vermelhos).

Artigo 2.º

Conteúdo da memória descritiva e justificativa de SCIE

A memória descritiva e justificativa do projeto da especialidade de SCIE deve, quando apli-
cáveis, conter referência aos seguintes aspetos, pela ordem considerada mais conveniente:

I — Introdução:

1 — Objetivo.
2 — Localização.
3 — Caracterização e descrição:

a) Utilizações -tipo;
b) Descrição funcional e respetivas áreas, piso a piso.

4 — Classificação e identificação do risco:

a) Locais de risco;
b) Fatores de classificação de risco aplicáveis;
c) Categorias de risco.

II — Condições exteriores:

1 — Vias de acesso.
2 — Acessibilidade às fachadas.
3 — Limitações à propagação do incêndio pelo exterior.
4 — Disponibilidade de água para os meios de socorro.
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III — Resistência ao fogo de elementos de construção:

1 — Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados em instalações.
2 — Isolamento entre utilizações -tipo distintas.
3 — Compartimentação geral corta -fogo.
4 — Isolamento e proteção de locais de risco.
5 — Isolamento e proteção de meios de circulação:

a) Proteção das vias horizontais de evacuação;
b) Proteção das vias verticais de evacuação;
c) Isolamento de outras circulações verticais;
d) Isolamento e proteção das caixas dos elevadores;
e) Isolamento e proteção de canalizações e condutas.

IV — Reação ao fogo de materiais:

1 — Revestimentos em vias de evacuação:

a) Vias horizontais;
b) Vias verticais;
c) Câmaras corta -fogo.

2 — Revestimentos em locais de risco.
3 — Outras situações.

V — Evacuação:

1 — Evacuação dos locais:

a) Dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas;
b) Distribuição e localização das saídas.

2 — Caracterização das vias horizontais de evacuação.
3 — Caracterização das vias verticais de evacuação.
4 — Localização e caracterização das zonas de refúgio.

VI — Instalações técnicas:

1 — Instalações de energia elétrica:

a) Fontes centrais de energia de emergência e equipamentos que alimentam;
b) Fontes locais de energia de emergência e equipamentos que alimentam;
c) Condições de segurança de grupos eletrogéneos e unidades de alimentação ininter-

rupta;
d) Cortes gerais e parciais de energia.

2 — Instalações de aquecimento:

a) Condições de segurança de centrais térmicas;
b) Condições de segurança da aparelhagem de aquecimento.

3 — Instalações de confeção e de conservação de alimentos:

a) Instalação de aparelhos;
b) Ventilação e extração de fumo e vapores;
c) Dispositivos de corte e comando de emergência.
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4 — Evacuação de efluentes de combustão.
5 — Ventilação e condicionamento de ar.
6 — Ascensores:

a) Condições gerais de segurança;
b) Ascensor para uso dos bombeiros em caso de incêndio.

7 — Instalações de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis:

a) Condições gerais de segurança;
b) Dispositivos de corte e comando de emergência.

VII — Equipamentos e sistemas de segurança:

1 — Sinalização.
2 — Iluminação de emergência.
3 — Sistema de deteção, alarme e alerta:

a) Conceção do sistema e espaços protegidos;
b) Configuração de alarme;
c) Características técnicas dos elementos constituintes do sistema;
d) Funcionamento genérico do sistema (alarmes e comandos).

4 — Sistema de controlo de fumo:

a) Espaços protegidos pelo sistema;
b) Caracterização de cada instalação de controlo de fumo.

5 — Meios de intervenção:

a) Critérios de dimensionamento e de localização;
b) Meios portáteis e móveis de extinção;
c) Conceção da rede de incêndios e localização das bocas -de-incêndio;
d) Caracterização do depósito privativo do serviço de incêndios e conceção da central de 

bombagem;
e) Caracterização e localização das alimentações da rede de incêndios.

6 — Sistemas fixos de extinção automática de incêndios:

a) Espaços protegidos por sistemas fixos de extinção automática;
b) Critérios de dimensionamento de cada sistema.

7 — Sistemas de cortina de água:

a) Utilização dos sistemas;
b) Conceção de cada sistema.

8 — Controlo de poluição de ar:

a) Espaços protegidos por sistemas de controlo de poluição;
b) Conceção e funcionalidade de cada sistema.

9 — Deteção automática de gás combustível:

a) Espaços protegidos por sistemas de deteção de gás combustível;
b) Conceção e funcionalidade de cada sistema.
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10 — Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios.
11 — Posto de segurança:

a) Localização e proteção;
b) Meios disponíveis.

12 — Outros meios de proteção dos edifícios.

Artigo 3.º

Conteúdo das peças desenhadas de SCIE

O projeto da especialidade de SCIE deve incluir as seguintes peças desenhadas:

a) Planta de localização à escala de 1:2000 ou de 1:5000;
b) Cortes e alçados, à escala de 1:100 ou de 1:200, evidenciando a envolvente até 5 m;
c) Planta de implantação à escala de 1:200 ou de 1:500, evidenciando a acessibilidade para 

veículos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o posicionamento 
do edifício ou recinto relativamente aos edifícios ou recintos vizinhos;

d) Plantas de todos os pisos, à escala de 1:100 ou de 1:200, representando, para os espaços 
em apreciação, a classificação dos locais de risco, os efetivos totais e parciais, as características 
de resistência ao fogo que devem possuir os elementos de construção, as vias de evacuação e 
as saídas e, finalmente, a posição em planta de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas 
de segurança contra incêndio previstos para esses espaços.

ANEXO V

Fichas de segurança

(a que se refere o n.º 2 do artigo 17.º)

Artigo 1.º

Elaboração das fichas de segurança

1 — As fichas de segurança referidas no n.º 2 do artigo 17.º do presente decreto -lei, aplicáveis 
às utilizações -tipo dos edifícios e recintos da 1.ª categoria de risco, devem ser elaboradas com 
base em modelos a definir exclusivamente pelos serviços centrais da ANEPC.

2 — Compete à ANEPC proceder a todas as atualizações das fichas de segurança referidas 
no número anterior que venham eventualmente a ser consideradas necessárias.

3 — As câmaras municipais devem ser notificadas, oportunamente, quer das versões iniciais 
quer das futuras atualizações das fichas de segurança.

Artigo 2.º

Conteúdo das fichas de segurança

1 — As fichas de segurança devem conter uma parte escrita com referência aos seguintes 
aspetos:

a) Identificação;
b) Caracterização dos edifícios e das utilizações -tipo;
c) Condições exteriores aos edifícios;
d) Resistência ao fogo dos elementos de construção;
e) Reação ao fogo dos materiais de construção;
f) Condições de evacuação dos edifícios;
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g) Instalações técnicas dos edifícios;
h) Equipamentos e sistemas de segurança dos edifícios;
i) Observações;
j) Notas explicativas do preenchimento das fichas de segurança.

2 — Para as utilizações -tipo IV e V, o conteúdo referido no número anterior deve ser comple-
mentado com as seguintes peças desenhadas:

a) Planta de localização à escala de 1:2000 ou de 1:5000;
b) Cortes e alçados, à escala de 1:100 ou de 1:200, evidenciando a envolvente até 5 m;
c) Planta de implantação à escala de 1:200 ou de 1:500, evidenciando a acessibilidade para 

veículos de socorro dos bombeiros, a disponibilidade de hidrantes exteriores e o posicionamento 
do edifício ou recinto relativamente aos edifícios ou recintos vizinhos;

d) Plantas de todos os pisos, à escala de 1:100 ou de 1:200, representando, para os espaços 
em apreciação, a classificação dos locais de risco, os efetivos totais e parciais, as características 
de resistência ao fogo que devem possuir os elementos de construção, as vias de evacuação e 
as saídas e, finalmente, a posição em planta de todos os dispositivos, equipamentos e sistemas 
de segurança contra incêndio previstos para esses espaços.

ANEXO VI

(Revogado.)

 112539719 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 154/2019

de 18 de outubro

Sumário: Transpõe diretivas sobre espécies hortícolas, organismos prejudiciais aos vegetais 
e produtos vegetais, organismos geneticamente modificados e atualiza o regime de 
transposição da diretiva sobre compatibilidade eletromagnética dos equipamentos.

No âmbito do processo de transposição de diretivas europeias, o XXI Governo Constitucional 
tem vindo a identificar diversas diretivas europeias que carecem de transposição e que podem com 
vantagem ser transpostas em bloco, uma vez que se limitam a introduzir alterações de pormenor 
nos anexos técnicos constantes de diretivas anteriores, já previamente transpostas para o orde-
namento jurídico português. Neste contexto, foram já aprovados os Decretos -Leis n.os 137/2017, 
de 8 de novembro, 41/2018, de 11 de junho, e 59/2019, de 8 de maio. Atendendo aos prazos de 
transposição, entende o Governo que estão novamente reunidas as condições para levar a cabo 
a transposição de três diretivas e a execução do Regulamento (UE) n.º 2018/1139, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2018, que altera a Diretiva n.º 2014/30/UE, não implicando 
qualquer revisão normativa substancial.

Em primeiro lugar, é transposta a Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/114, da Comissão, de 
24 de janeiro de 2019, que altera anexos da Diretiva 2003/91/CE, da Comissão, de 6 de outubro de 
2003, que por sua vez estabelece as regras de execução da Diretiva 2002/55/CE do Conselho no 
que diz respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições 
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies hortícolas. A sua transposição é 
feita através de uma alteração aos anexos I e II do Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, alterando-
-se assim o Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas.

Em segundo lugar, é também feita a transposição da Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/523, 
da Comissão, de 21 de março de 2019, que altera os anexos I a V da Diretiva n.º 2000/29/CE, do 
Conselho, de 8 de maio de 2000. A sua transposição é feita através da revogação de partes e de 
alterações aos anexos I a V do Decreto -Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, relativos a organismos 
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais.

Em terceiro lugar, é feita a transposição da Diretiva (UE) n.º 2018/350 da Comissão, de 8 de 
março de 2018, relativa à libertação deliberada de organismos geneticamente modificados (OGM), 
que altera os anexos II, III, III -B e IV da Diretiva n.º 2001/18/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 12 de março de 2001, no que se refere à avaliação dos riscos ambientais de organismos 
geneticamente modificados. A sua transposição é feita através de uma alteração aos anexos II, III, 
III -B e IV do Decreto -Lei n.º 72/2003, de 10 de abril, que regula a libertação deliberada no ambiente 
de organismos geneticamente modificados (OGM) e a colocação no mercado de produtos que 
contenham ou sejam constituídos por OGM, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2001/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de março de 2001.

Por fim, é alterado o Decreto -Lei n.º 31/2017, de 22 de março, que passa a estar em linha com 
o Regulamento (UE) 2018/1139, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2018, que 
alterou a Diretiva n.º 2014/30/UE. A legislação nacional de transposição da diretiva passa assim a 
excluir do seu âmbito de aplicação certos equipamentos aeronáuticos, que estão abrangidos pelo 
regulamento.

Tendo em conta que um dos eixos da estratégia de melhoria da legislação nacional enunciada 
no Programa do XXI Governo Constitucional é a revitalização de «processos de planeamento e 
calendarização da transposição de diretivas comunitárias, assegurando a transposição a tempo e 
horas e evitando sucessivas intervenções legislativas para esse efeito», o Governo considera ser 
oportuno juntar num único diploma estas alterações legislativas.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores.
Foi promovida a audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira e 

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

CAPÍTULO I

Disposição geral

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede:

a) À quarta alteração ao Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, alterado pelos Decretos -Leis 
n.os 116/2017, de 11 de setembro, 41/2018, de 11 de junho, e 59/2019, de 8 de maio, que estabelece 
o regime geral do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas, 
bem como regula a produção, o controlo, a certificação e a comercialização de sementes de espécies 
agrícolas e de espécies hortícolas, com exceção das utilizadas para fins ornamentais, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/114, da Comissão, de 24 de 
janeiro de 2019, que altera as Diretivas n.os 2003/90/CE e 2003/91/CE, ambas da Comissão, de 6 de 
outubro de 2003, que estabeleceram as regras de execução do artigo 7.º da Diretiva n.º 2002/53/CE 
do Conselho e do artigo 7.º da Diretiva n.º 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no que diz 
respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas 
para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas;

b) À décima segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 193/2006, de 26 de setembro, 16/2008, de 24 de janeiro, 4/2009, de 5 de janeiro, 
243/2009, de 17 de setembro, 7/2010, de 25 de janeiro, 32/2010, de 13 de abril, 95/2011, de 8 de agosto, 
115/2014, de 5 de agosto, 170/2014, de 7 de novembro, 137/2017, de 8 de novembro, e 41/2018, de 11 
de junho, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/523, da Comis-
são, de 21 de março de 2019, que altera os anexos I a V da Diretiva n.º 2000/29/CE, do Conselho, de 8 
de maio de 2000, relativa às medidas de proteção contra a introdução na Comunidade de organismos 
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade;

c) À terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 72/2003, de 10 de abril, que regula a libertação deli-
berada no ambiente de organismos geneticamente modificados (OGM) e a colocação no mercado 
de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 2001/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de março;

d) À primeira alteração ao Decreto -Lei n.º 31/2017, de 22 de março, que estabelece as regras 
aplicáveis à compatibilidade eletromagnética dos equipamentos, procedendo à sua atualização 
face às alterações introduzidas na Diretiva n.º 2014/30/UE, de 26 de fevereiro, pelo Regulamento 
(UE) 2018/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2018.

CAPÍTULO II

Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e de Espécies Hortícolas

Artigo 2.º

Transposição da Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/114, da Comissão, de 24 de janeiro de 2019

O presente capítulo transpõe a Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/114, da Comissão, de 24 de 
janeiro de 2019, que altera as Diretivas n.os 2003/90/CE e 2003/91/CE, ambas da Comissão, de 6 de 
outubro de 2003, que estabeleceram as regras de execução do artigo 7.º da Diretiva n.º 2002/53/CE 
do Conselho e do artigo 7.º da Diretiva n.º 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no que diz 
respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas 
para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas.
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Artigo 3.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril

Os anexos I e II ao Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, na sua redação atual, são alterados 
conforme o disposto no anexo I ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

CAPÍTULO III

Organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais

Artigo 4.º

Transposição da Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/523, da Comissão, de 21 de março de 2019

O presente capítulo transpõe a Diretiva de Execução (UE) n.º 2019/523, da Comissão, de 21 
de março de 2019, que altera os anexos I a V da Diretiva n.º 2000/29/CE, do Conselho, de 8 de 
maio de 2000, relativa às medidas de proteção contra a introdução na Comunidade de organismos 
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade.

Artigo 5.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro

Os anexos I a V ao Decreto -Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, na sua redação atual, são 
alterados conforme o disposto no anexo II ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

CAPÍTULO IV

Organismos geneticamente modificados

Artigo 6.º

Transposição da Diretiva (UE) n.º 2018/350 da Comissão, de 8 de março de 2018

O presente capítulo transpõe a Diretiva (UE) n.º 2018/350 da Comissão, de 8 de março de 2018, 
relativa à libertação deliberada de OGM, que altera os anexos II, III, III -B e IV da Diretiva 2001/18/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à libertação deliberada no am-
biente de organismos geneticamente modificados e que revoga a Diretiva 90/220/CEE do Conselho.

Artigo 7.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 72/2003, de 10 de abril

Os anexos II, III, III -B e IV do Decreto -Lei n.º 72/2003, de 10 de abril, na sua redação atual, são 
alterados conforme o disposto no anexo III ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

CAPÍTULO V

Compatibilidade eletromagnética dos equipamentos

Artigo 8.º

Alterações introduzidas na Diretiva n.º 2014/30/UE, de 26 de fevereiro

O presente capítulo procede à atualização do Decreto -Lei n.º 31/2017, de 22 de março, que 
estabelece as regras aplicáveis à compatibilidade eletromagnética dos equipamentos, face às 
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alterações introduzidas na Diretiva n.º 2014/30/UE, de 26 de fevereiro, pelo Regulamento (UE) 
2018/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2018.

Artigo 9.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 31/2017, de 22 de março

O artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 31/2017, de 22 de março, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) Equipamento aeronáutico a seguir indicado quando esse equipamento se encontre abrangido 

pelo âmbito de aplicação do Regulamento (UE) 2018/1139 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 4 de julho de 2018, e se destine exclusivamente a uma utilização aeronáutica:

i) Aeronaves que não sejam aeronaves não tripuladas, bem como motores, hélices, peças e 
equipamento não instalado associado;

ii) Aeronaves não tripuladas, bem como motores, hélices, peças e equipamento não instalado 
associado, cujos projetos tenham sido certificados nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do referido 
regulamento e se destinem a operar apenas em frequências atribuídas de acordo com o Regula-
mento das Radiocomunicações da União Internacional das Telecomunicações para uso aeronáutico 
protegido;

c) [...];
d) [...];
e) [...].

3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].»

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 10.º

Disposição transitória

As alterações introduzidas pelo presente decreto -lei aos anexos I e II ao Decreto -Lei n.º 42/2017, 
de 6 de abril, na sua redação atual, apenas são aplicáveis aos exames de variedades de espécies 
agrícolas e hortícolas iniciados após a entrada em vigor do presente decreto -lei.

Artigo 11.º

Norma revogatória

1 — É revogado o n.º 2 da parte B do anexo II do Decreto -Lei n.º 42/2017, de 6 de abril, na 
sua redação atual.
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2 — São revogadas as seguintes disposições do Decreto -Lei n.º 154/2005, de 6 de setembro, 
na sua redação atual:

a) O n.º 2 da alínea b) da parte B do anexo I;
b) O n.º 11 da alínea a) da secção I da parte A do anexo II;
c) O n.º 9 da alínea c) da secção I da parte A do anexo II;
d) O n.º 1 da alínea c) da secção II da parte A do anexo II;
e) O n.º 7.1.2 da secção I da parte A do anexo IV;
f) O n.º 1.8 da secção I da parte A do anexo V;
g) O terceiro parágrafo do n.º 3 da secção I da parte B do anexo V.

Artigo 12.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 19 de setembro de 2019. — António Luís Santos 
da Costa — José Luís Pereira Carneiro — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — João Pedro 
Soeiro de Matos Fernandes — Luís Manuel Capoulas Santos.

Promulgado em 26 de setembro de 2019.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 30 de setembro de 2019.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

«ANEXO I

[...]

PARTE A

[...]

Nome científico Designação comum Protocolos ICVV (*)

1 — [...] [...] [...]
2 — [...] [...] [...]
3 — [...] [...] [...]
4 — [...] [...] [...]
5 — [...] [...] [...]
6 — [...] [...] [...]
7 — [...] [...] [...]
8 — [...] [...] [...]
9 — [...] [...] [...]
10 — [...] [...] [...]
11 — [...] [...] [...]
12 — [...] [...] [...]
13 — [...] [...] [...]
14 — [...] [...] [...]
15 — [...] [...] [...]
16 — [...] [...] [...]
17 — [...] [...] [...]
18 — [...] [...] [...]
19 — [...] [...] [...]
20 — [...] [...] [...]
21 — [...] [...] [...]
22 — [...] [...] TP 276/1 ver. parcial, de 21 de março de 2018.
23 — [...] [...] [...]
24 — [...] [...]
25 — [...] [...] [...]
26 — [...] [...] [...]
27 — [...] [...] [...]
28 — [...] [...] [...]
29 — [...] [...] [...]
30 — [...] [...] [...]
31 — [...] [...] [...]

PARTE B

[...]

Nome científico Designação comum Princípios diretores UPOV (*)

1 — [...] [...] [...]
2 — [...] [...] [...]
3 — [...] [...] [...]
4 — [...] [...] [...]
5 — [...] [...] [...]
6 — [...] [...] [...]
7 — [...] [...] [...]
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Nome científico Designação comum Princípios diretores UPOV (*)

8 — [...] [...] [...]
9 — [...] [...] [...]
10 — [...] [...] [...]
11 — [...] [...] [...]
12 — [...] [...] [...]
13 — [...] [...] [...]
14 — [...] [...] [...]
15 — [...] [...] [...]
16 — [...] [...] [...]
17 — [...] [...] [...]
18 — [...] [...] [...]
19 — [...] [...] [...]
20 — [...] [...] [...]
21 — [...] [...] [...]
22 — [...] [...] [...]
23 — [...] [...] [...]
24 — [...] [...] [...]
25 — [...] [...] [...]
26 — [...] [...] [...]
27 — [...] [...] [...]
28 — [...] [...] [...]
29 — [...] [...] [...]
30 — [...] [...] [...]
31 — [...] [...] [...]
32 — [...] [...] [...]
33 — [...] [...] [...]
34 — [...] [...] [...]
35 — [...] [...] [...]
36 — [...] [...] [...]
37 — [...] [...] [...]
38 — [...] [...] [...]
39 — [...] [...] [...]
40 — [...] [...] [...]
41 — [...] [...] [...]
42 — [...] [...] [...]
43 — [...] [...] [...]
44 — [...] [...] [...]
45 — Phacelia tanacetifolia Benth . . . Facélia  . . . . . . . . . . . . . . TG/319/1, de 5 de abril de 2017.

PARTE C

[...]

ANEXO II

[...]

PARTE A

[...]

Nome científico Designação comum Protocolos ICVV (*)

1 — [...] [...] [...]
2 — [...] [...] [...]
3 — [...] [...] [...]



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 61

Diário da República, 1.ª série

  

Nome científico Designação comum Protocolos ICVV (*)

4 — [...] [...] [...]
5 — [...] [...] [...]
6 — [...] [...] [...]
7 — [...] [...] [...]
8 — [...] [...] [...]
9 — [...] [...] [...]
10 — [...] [...] [...]
11 — [...] [...] TP 45/2 rev. 2, de 21 de março de 2018.
12 — [...] [...] [...]
13 — [...] [...] [...]
14 — [...] [...] [...]
15 — [...] [...] [...]
16 — [...] [...] [...]
17 — [...] [...] [...]
18 — [...] [...] [...]
19 — [...] [...] [...]
20 — [...] [...] TP 173/2, de 21 de março de 2018.
21 — [...] [...] [...]
22 — [...] [...] [...]
23 — [...] [...] TP 61/2, de 21 de março de 2018.
24 — [...] [...] [...]
25 — [...] [...] [...]
26 — [...] [...] [...]
27 — [...] [...] [...]
28 — [...] [...] TP 13/6, de 21 de março de 2018.
29 — [...] [...] TP 44/4 ver. 3, de 21 de março de 2018.
30 — [...] [...] [...]
31 — [...] [...] [...]
32 — [...] [...] [...]
33 — [...] [...] [...]
34 — [...] [...] [...]
35 — [...] [...] [...]
36 — [...] [...] [...]
37 — [...] [...] [...]
38 — [...] [...] [...]
39 — [...] [...] [...]
40 — [...] [...] [...]
41 — [...] [...] TP 294/1 rev. 3, de 21 de março de 2018.
42 — [...] [...] [...]
43 — [...] [...] [...]
44 — [...] [...] [...]
45 — [...] [...] [...]
46 — [...] [...] [...]
47 — Cichorium intybus L.  . . . . . . . . . Chicória com folhas largas 

ou chicória italiana.
TP 154/1, de 21 de março de 2018.

PARTE B

[...]

Nome científico Designação comum Princípios diretores UPOV (*)

1 — [...] [...] [...]
2 — (Revogado.)
3 — [...] [...] [...]
4 — [...]

»
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ANEXO II

(a que se refere o artigo 5.º)

«ANEXO I

PARTE A

[...]

SECÇÃO I

[...]

a) [...]:

1 — [...].
1.1 — [...].
1.2 — [...].
1.3 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
4.1 — [...].
4.2 — Aromia bungii (Faldermann).
5 — [...].
6 — [...].
6.1 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
10.0 — [...].
10.1 — [...].
10.2 — [...].
10.3 — [...].
10.4 — [...].
10.5 — [...].
10.6 — Grapholita packardi Zeller.
11 — [...].
11.1 — [...].
11.2 — [...].
12 — [...].
13 — [...].
14 — [...].
15 — [...].
16 — [...].
16.1 — [...].
16.2 — Neoleucinodes elegantalis (Guenée).
16.3 — Oemona hirta (Fabricius).
17 — [...].
18 — [...].
19 — [...].
19.1 — [...].
19.2 — [...].
20 — [...].
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21 — [...].
22 — [...].
23 — [...].
24 — [...].
25 — [...].
25.1 — [...].
26 — [...].
27 — [...].

b) [...]:

[...].

c) [...]:

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
3.1 — Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2 — Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.
3.3 — Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
11 — [...].
12 — [...].
12.1 — [...].
13 — [...]
14 — [...].
15 — [...].
15.1 — [...].
16 — [...].

d) [...]:

[...]

e) [...]:

[...].
SECÇÃO II

[...]

a) [...]:

0.01 — [...].
1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
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6 — [...].
6.1 — [...].
6.2 — [...].
7 — [...].
7.1 — Pityophthorus juglandis Blackman.
8 — [...].
8.1 — [...].
9 — [...].
10 — [...].

b) [...]:

[...]

c) [...]:

0.1 — Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
0.2 — Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.
0.3 — Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat.

1 — [...].
2 — [...].

d) [...]:

[...]
PARTE B

[...]
a) [...]:

Espécies Zonas protegidas

1 — [...]. IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e 
Trás -os-Montes), UK, S.

1.1 — [...]. [...].
1.2 — [...]. [...].
2 — [...]. [...].
2.1 — [...]. [...].
3 — [...]. [...].
4 — [...]. [...].
4.1 — Liriomyza huidobrensis (Blanchard). . . . . . . IRL, UK (Irlanda do Norte).
4.2 — Liriomyza trifolii (Burgess) . . . . . . . . . . . . . . IRL, UK (Irlanda do Norte).
5 — [...]. IRL, UK (com exceção das áreas das autarquias de Barking and Dage-

nham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell 
Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, 
Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, 
Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge 
District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, 
Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, 
Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, 
Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, 
Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole 
Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and 
Banstead, Kingston upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Se-
venoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, 
Southwark, Spelthorne District, 28.3.2019 L 86/45 Jornal Oficial da União 
Europeia PT St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, 
Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, 
Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, 
Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham e Wycombe).



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 65

Diário da República, 1.ª série

  

b) [...]:

Espécies Zonas protegidas

1 — [...]. [...].
2 — (Revogado.)

ANEXO II

PARTE A

[...]

SECÇÃO I

[...]

a) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais

1 — [...]. [...].
2 — [...]. [...].
3 — [...]. [...].
4 — [...]. [...].
5 — [...]. [...].
6 — [...]. [...].
7 — [...].
8 — [...].

[...].
[...].

9 — [...].
10 — [...].

[...].
[...].

11 — (Revogado.)
12 — [...]. [...].
13 — [...].
14 — [...].

[...].
[...].

15 — [...]. [...].
16 — [...]. [...].
17 — [...]. [...].
18 — [...]. [...].
19 — [...]. [...].
20 — [...]. [...].
21 — [...]. [...].
22 — [...]. [...].
23 — [...].
24 — [...].

[...].
[...].

25 — [...]. [...].
26 — [...]. [...].
27 — [...]. [...].
28 — [...]. [...].
28.1 — [...]. [...].
29 — [...]. [...].
30 — [...].
31 — [...].

[...].
[...].

32 — [...]. [...].

(*) [...].

b) [...]:

[...].
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c) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais

1 — [...]. [...].
1.1 — [...]. [...].
2 — [...]. [...].
3 — [...]. [...].
4 — [...]. [...].
5 — [...]. [...].
6 — [...].
7 — [...].

[...].
[...].

8 — [...]. [...].
9 — (Revogado.)
10 — [...].
11 — [...].

[...].
[...].

12 — [...]. [...].
13 — [...]. [...].
14 — [...]. [...].
14.1 — [...]. [...].
15 — [...]. [...].

d) [...]:

[...].

(*) [...].
(**) [...].

SECÇÃO II

[...]

a) [...]:

[...]

b) [...]:

[...]

c) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais

1 — (Revogado.)
2 — [...].
3 — [...].

[...].
[...].

4 — [...]. [...].
5 — [...]. [...].
6 — [...]. [...].
7 — [...]. [...].
8 — [...]. [...].
9 — [...]. [...].
10 — [...]. [...].
11 — [...]. [...].
12 — [...]. [...].

d) [...]:

[...]
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PARTE B

[...]

a) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais Zonas protegidas

1 — [...]. [...]. [...].
2 — [...]. [...]. [...].
3 — [...]. [...]. [...].
4 — [...]. [...]. [...].
5 — [...]. [...]. [...].
6 — [...]. [...]. [...].
6.1 — [...]. [...]. [...].
6.2 — [...].
7 — [...].
8 — [...].

[...].
[...].
[...].

[...].
[...].
[...].

9 — [...]. [...]. [...].
10 — Thaumetopoea pityocampa Denis & 

Schiffermüller.
Vegetais de Cedrus Trew e Pinus L., des-

tinados a plantação, com exceção dos 
frutos e semente.

UK.

b) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais Zonas protegidas

1 — [...]. [...]. [...].
2 — [...]. [...]. E [exceto as comunidades autónomas de Andalu-

zia, Aragão, Castela -Mancha, Castela e Leão, 
Estremadura, a comunidade autónoma de Ma-
drid, Múrcia, Navarra e Rioja, a província de 
Guipúzcoa (País Basco), as comarcas de Gar-
rigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell 
na província de Lleida (comunidade autónoma 
da Catalunha), as comarcas de l’Alt Vinalopó e 
El Vinalopó Mitjà, na província de Alicante, e os 
municípios de Alborache e Turís, na província 
de Valência (Comunidade Valenciana)], EE, F 
(Córsega), IRL (exceto a cidade de Galway), I 
[Abruzo, Apúlia, Basilicata, Calábria, Campânia, 
Lácio, Ligúria, Lombardia (exceto as províncias 
de Mântua, Milão, Sondrio e Varese e os muni-
cípios de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo na 
província de Monza Brianza), Marcas, Molise, 
Piemonte (exceto os municípios de Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto 
na província de Cuneo), Sardenha, Sicília
[excluindo os municípios de Cesarò (província 
de Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pro-
víncia de Catânia) e Centuripe, Regalbuto e 
Troina (província de Ena)],Toscânia, Úmbria, 
Vale de Aosta, Véneto (exceto as províncias de 
Rovigo e Veneza, os municípios de Barbona, 
Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza 
d’Adige, S. Urbano e Vescovana na província 
de Pádua e a área situada a sul da autoestrada 
A4 na província de Verona)], LV, LT [exceto 
os municípios de Babtai e K dainiai (região
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Espécies Vegetais e produtos vegetais Zonas protegidas

de Kaunas)], P, SI [exceto as regiões de 
Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e 
os municípios de Lendava e Ren e-Vogrsko 
(a sul da autoestrada H4) e Velika Polana 
e as localidades de Fu ina, Gabrov ec, 
Glogovica, Gorenja vas, Gradi ek, Grinto-
vec, Ivan na Gorica, Krka, Krška vas, Male 
Lese, Malo rnelo, Malo Globoko, Marin a
vas, Mleš evo, Mrzlo Polje, Muljava, Pod-
bukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sti ni, 
Škrjan e, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko 

rnelo, Veliko Globoko, Vir pri Sti ni, Vrhpolje 
pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki no 
município de Ivan na Gorica], SK [exceto a 
circunscrição de Dunajská Streda, Hronovce 
e Hronské K a any (circunscrição de Levice), 
Dvory nad Žitavou (circunscrição de Nové 
Zámky), Málinec (circunscrição de Poltár), 
Hrhov (circunscrição de Rož ava), Ve ké 
Rip any (circunscrição de Topo any), Ka-
zimír, Luhy a, Malý Horeš, Svätuše e Zatín 
(circunscrição de Trebišov)], FI, UK (Ilha de 
Man e Ilhas Anglo -Normandas).

3 — [...]. [...]. [...].

c) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais Zonas protegidas

0.0.1 — [...]. [...]. [...].
0.1 — Cryphonectria parasitica 

(Murrill.) Barr.
Madeira, com exceção da madeira 

descascada, casca isolada e 
vegetais destinados a planta-
ção de Castanea Mill. e vege-
tais destinados a plantação, 
com exceção de sementes, de 
Quercus L.

CZ, IRL, S, UK.

1 — [...]. [...]. [...].
2 — [...]. [...]. IRL.
3 — [...]. [...]. [...].

d) [...]:

Espécies Vegetais e produtos vegetais Zonas protegidas

0.1 — [...]. [...]. [...].
1 — [...]. [...]. EL (exceto as unidades regionais de Argolida, 

Arta, Chania e Lacónia), M, P (exceto Algarve, 
Madeira e o município de Odemira no Alen-
tejo).

2 — [...]. [...]. [...].
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ANEXO III

PARTE A

[...]

Descrição País de origem

1 — [...]. [...].
2 — [...]. [...].
3 — [...].
4 — [...].

[...].
[...].

5 — [...]. [...].
6 — [...]. [...].
7 — [...]. [...].
8 — [...]. [...].
9 — [...]. [...].
9.1 — [...]. [...].
10 — [...]. [...].
11 — [...]. [...].
12 — [...]. [...].
13 — [...]. [...].
14 — Solo propriamente dito, constituído em parte por matérias sólidas 

orgânicas e substrato propriamente dito, constituído no todo ou em 
parte por matérias sólidas orgânicas, com exceção do totalmente 
composto por turfa ou fibra de Cocos nucifera L. nunca antes utilizadas 
para o cultivo de vegetais nem para qualquer fim agrícola.

Países terceiros, com exceção da Suíça.

15 — [...]. [...].
16 — [...]. [...].
17 — [...]. [...].
18 — [...]. [...].
19 — [...]. [...].

PARTE B

[...]

Descrição Zonas protegidas

1 — [...]. E [exceto as comunidades autónomas de Andaluzia, Aragão, Castela-
-Mancha, Castela e Leão, Estremadura, a comunidade autónoma de 
Madrid, Múrcia, Navarra e Rioja, a província de Guipúzcoa (País Basco), 
as comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell na 
província de Lleida (comunidade autónoma da Catalunha), as comarcas 
de l’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà, na província de Alicante, e os muni-
cípios de Alborache e Turís, na província de Valência (Comunidade Va-
lenciana)], EE, F (Córsega), IRL (exceto a cidade de Galway), I [Abruzo, 
Apúlia, Basilicata, Calábria, Campânia, Lácio, Ligúria, Lombardia (ex-
ceto as províncias de Mântua, Milão, Sondrio e Varese e os municípios 
de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese 
e Varedo na província de Monza Brianza), Marcas, Molise, Piemonte 
(exceto os municípios de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e 
Villafalletto na província de Cuneo), Sardenha, Sicília [excluindo os 
municípios de Cesarò (província de Messina), Maniace, Bronte, Adrano 
(província de Catânia) e Centuripe, Regalbuto e Troina (província de 
Ena)],Toscânia, Úmbria, Vale de Aosta, Véneto (exceto as províncias de 
Rovigo e Veneza, os municípios de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana na província de Pádua 
e a área situada a sul da autoestrada A4 na província de Verona)], LV, 
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Descrição Zonas protegidas

LT [exceto os municípios de Babtai e K dainiai (região de Kaunas)], P, 
SI [exceto as regiões de Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e os 
municípios de Lendava e Ren e-Vogrsko (a sul da autoestrada H4) e 
Velika Polana e as localidades de Fu ina, Gabrov ec, Glogovica, Go-
renja vas, Gradi ek, Grintovec, Ivan na Gorica, Krka, Krška vas, Male 
Lese, Malo rnelo, Malo Globoko, Marin a vas, Mleš evo, Mrzlo Polje, 
Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sti ni, Škrjan e, 
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko rnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Sti ni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki no município 
de Ivan na Gorica], SK [exceto a circunscrição de Dunajská Streda, 
Hronovce e Hronské K a any (circunscrição de Levice), Dvory nad 
Žitavou (circunscrição de Nové Zámky), Málinec (circunscrição de Pol-
tár), Hrhov (circunscrição de Rož ava), Ve ké Rip any (circunscrição 
de Topo any), Kazimír, Luhy a, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (circuns-
crição de Trebišov)], FI, UK (Ilha de Man e Ilhas Anglo -Normandas).

2 — [...]. E [exceto as comunidades autónomas de Andaluzia, Aragão, Castela-
-Mancha, Castela e Leão, Estremadura, a comunidade autónoma 
de Madrid, Múrcia, Navarra e Rioja, a província de Guipúzcoa (País 
Basco), as comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e 
Urgell na província de Lleida (comunidade autónoma da Catalunha), 
as comarcas de l’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà, na província de 
Alicante, e os municípios de Alborache e Turís, na província de Valên-
cia (Comunidade Valenciana)], EE, F (Córsega), IRL (exceto a cidade 
de Galway), I [Abruzo, Apúlia, Basilicata, Calábria, Campânia, Lácio, 
Ligúria, Lombardia (exceto as províncias de Mântua, Milão, Sondrio e 
Varese e os municípios de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, 
Limbiate, Nova Milanese e Varedo na província de Monza Brianza), 
Marcas, Molise, Piemonte (exceto os municípios de Busca, Centallo, 
Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto na província de Cuneo), Sarde-
nha, Sicília [excluindo os municípios de Cesarò (província de Messina), 
Maniace, Bronte, Adrano (província de Catânia) e Centuripe, Regal-
buto e Troina (província de Ena)],Toscânia, Úmbria, Vale de Aosta, 
Véneto (exceto as províncias de Rovigo e Veneza, os municípios de
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Ur-
bano e Vescovana na província de Pádua e a área situada a sul da 
autoestrada A4 na província de Verona)], LV, LT [exceto os municípios 
de Babtai e K dainiai (região de Kaunas)], P, SI [exceto as regiões de 
Gorenjska, Koroška, 28.3.2019 L 86/47 Jornal Oficial da União Europeia 
PT Maribor e Notranjska e os municípios de Lendava e Ren e-Vogrsko 
(a sul da autoestrada H4) e Velika Polana e as localidades de Fu ina, 
Gabrov ec, Glogovica, Gorenja vas, Gradi ek, Grintovec, Ivan na Go-
rica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo rnelo, Malo Globoko, Marin a
vas, Mleš evo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, 
Šentvid pri Sti ni, Škrjan e, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko rnelo, 
Veliko Globoko, Vir pri Sti ni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile 
pri Krki no município de Ivan na Gorica], SK [exceto a circunscrição 
de Dunajská Streda, Hronovce e Hronské K a any (circunscrição de 
Levice), Dvory nad Žitavou (circunscrição de Nové Zámky), Málinec 
(circunscrição de Poltár), Hrhov (circunscrição de Rož ava), Ve ké 
Rip any (circunscrição de Topo any), Kazimír, Luhy a, Malý Horeš, 
Svätuše e Zatín (circunscrição de Trebišov)], FI, UK (Ilha de Man e 
Ilhas Anglo -Normandas).
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ANEXO IV

PARTE A

[...]

SECÇÃO I

[...]

Vegetais, produtos vegetais e outros objetos Exigências específicas

1.1 — [...]. [...].
1.2 — [...]. [...].
1.3 — [...].
1.4 — [...].

[...].
[...].

1.5 — [...]. [...].
1.6 — [...]. [...].
1.7 — [...]. [...].
1.8 — Esteja ou não incluída nos códigos NC cons-

tantes do anexo V, parte B, madeira de Juglans L. 
e Pterocarya Kunth, com exceção de madeira sob 
a forma de:

— estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios 
e resíduos obtidos no todo ou em parte desses ve-
getais,

— materiais de embalagem de madeira, sob a forma de 
caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes, paletes simples, paletes -caixas e outros 
estrados para carga, taipais de paletes, suportes, quer 
estejam ou não a ser utilizados para o transporte de 
qualquer tipo de objetos, exceto suportes de remessas 
de madeira, que sejam construídos com madeira do 
mesmo tipo e qualidade que a madeira que constitui 
a remessa e que cumpram os mesmos requisitos fi-
tossanitários da União que a madeira que constitui a 
remessa, mas incluindo madeira que não manteve 
a sua superfície natural arredondada, originária dos 
EUA.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis à madeira referida 
nos n.os 2.3, 2.4 e 2.5 da secção I da parte A do anexo IV, 
declaração oficial de que a madeira:

a) É originária de uma zona indemne de Geosmithia mor-
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu vetor 
Pityophthorus juglandis Blackman, estabelecida pela 
organização nacional de proteção fitossanitária em 
conformidade com as normas internacionais pertinen-
tes relativas às medidas fitossanitárias, e que consta 
dos certificados fitossanitários na rubrica «Declaração 
adicional»;

ou
b) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor até 

atingir uma temperatura mínima de 56°C durante, pelo 
menos, 40 minutos contínuos em todo o perfil da madeira. 
A realização desse tratamento deve ser comprovada 
através da marca «HT» aposta na madeira ou na sua 
embalagem, em conformidade com as práticas correntes, 
e nos certificados fitossanitários;

ou
c) Foi esquadriada de modo a remover completamente a 

superfície natural arredondada.

1.9 — Estejam ou não incluídas nos códigos NC constantes 
do anexo V, parte B, casca isolada e madeira de Juglans
L. e Pterocarya Kunth, sob a forma de:

— estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios e 
resíduos obtidos no todo ou em parte desses vegetais, 
originárias dos EUA.

Sem prejuízo das disposições referidas nos n.os 1.8, 2.3, 2.4 
e 2.5 da secção I da parte I do anexo IV, declaração oficial 
de que a madeira ou a casca isolada:

a) É originária de uma zona indemne de Geosmithia mor-
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu vetor 
Pityophthorus juglandis Blackman, estabelecida pela 
organização nacional de proteção fitossanitária em 
conformidade com as normas internacionais pertinen-
tes relativas às medidas fitossanitárias, e que consta 
dos certificados fitossanitários, na rubrica «Declaração 
adicional»;

ou
b) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor 

até atingir uma temperatura mínima de 56 °C durante, 
pelo menos, 40 minutos contínuos em todo o perfil da 
casca ou da madeira, o que se indicará nos certificados 
fitossanitários.

2 — [...]. [...].
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2.1 — [...]. [...].
2.2 — [...]. [...].
2.3 — [...]. [...].
2.4 — [...]. [...].
2.5 — [...]. [...].
3 — [...]. [...].
4.1 — [...]. [...].
4.2 — [...]. [...].
4.3 — [...]. [...].
5 — Esteja ou não incluída nos códigos NC constantes 

da parte B do anexo V, madeira de Platanus L., com 
exceção de:

— materiais de embalagem de madeira, sob a forma 
de caixotes, caixas, engradados, barricas e embala-
gens semelhantes, paletes simples, paletes -caixas 
e outros estrados para carga, taipais de paletes, 
suportes, quer estejam ou não a ser utilizados para 
o transporte de qualquer tipo de objetos, exceto 
suportes de remessas de madeira, que sejam cons-
truídos com madeira do mesmo tipo e qualidade que 
a madeira que constitui a remessa e que cumpram 
os mesmos requisitos fitossanitários da União que 
a madeira que constitui a remessa, mas incluindo a 
madeira que não manteve a sua superfície natural 
arredondada, bem como a madeira sob a forma de 
estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios 
e resíduos, obtida no todo ou em parte de Plata-
nus L., originária da Albânia, da Arménia, da Suíça, 
da Turquia e dos EUA.

Declaração oficial de que a madeira:

a) É originária de uma zona estabelecida pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país de origem 
como indemne de Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
Engelbr. & T. C. Harr. em conformidade com as normas 
internacionais pertinentes relativas às medidas fitossa-
nitárias, que consta dos certificados fitossanitários, na 
rubrica «Declaração adicional»;

ou
b) Foi seca em estufa até atingir um teor de humidade, 

expresso em percentagem de matéria seca, inferior a 
20 %, obtido através de um programa tempo/tempera-
tura adequado. A realização desse tratamento deve ser 
comprovada através da marca «kiln -dried» ou «KD» ou 
de qualquer outra marca internacionalmente reconhecida, 
aposta na madeira ou na sua embalagem, em conformi-
dade com as práticas correntes.

6 — [...]. [...].
7.1.1 — [...]. [...].
7.1.2 — (Revogado.)
7.2 — [...]. [...].
7.3 — [...]. [...].
7.4. — [...]. [...].
7.5 — [...]. [...].
7.6 — Esteja ou não incluída nos códigos NC constantes da 

parte B do anexo V, madeira de Prunus L., com exceção 
de madeira sob a forma de:

— estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios 
e resíduos obtidos no todo ou em parte desses ve-
getais,

— materiais de embalagem de madeira, sob a forma de 
caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes, paletes simples, paletes -caixas e outros 
estrados para carga, taipais de paletes, suportes, quer 
estejam ou não a ser utilizados para o transporte de 
qualquer tipo de objetos, exceto suportes de remessas 
de madeira, que sejam construídos com madeira do 
mesmo tipo e qualidade que a madeira que constitui a 
remessa e que cumpram os mesmos requisitos fitos-
sanitários da União que a madeira que constitui a re-
messa, mas incluindo a madeira que não manteve a sua 
superfície natural arredondada, originária da China, da 
República Popular Democrática da Coreia, da Mongólia, 
do Japão, da República da Coreia e do Vietname.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis à madeira referida 
n.os 7.4 e 7.5 da secção I da parte A do anexo IV, declaração 
oficial de que a madeira:

a) É originária de uma zona indemne de Aromia bungii 
(Falderman), estabelecida pela organização nacional de 
proteção fitossanitária do país de origem, em conformi-
dade com as normas internacionais pertinentes relativas 
às medidas fitossanitárias, que consta dos certificados 
fitossanitários, na rubrica «Declaração adicional»;

ou
b) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor 

até atingir uma temperatura mínima de 56 °C durante, 
pelo menos, 30 minutos contínuos em todo o perfil da 
madeira, o que se indicará nos certificados fitossani-
tários;

ou
c) Foi submetida a radiação ionizante adequada até atingir 

uma dose mínima absorvida de 1 kGy em toda a madeira, 
o que se indicará nos certificados fitossanitários.
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7.7 — Esteja ou não incluída nos códigos NC constantes 
do anexo V, parte B, madeira sob a forma de estilhas, 
partículas, serradura, aparas, desperdícios e resíduos 
obtidos no todo ou em parte de Prunus L., originária da 
China, da República Popular Democrática da Coreia, 
da Mongólia, do Japão, da República da Coreia e do 
Vietname.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis à madeira referida 
n.os 7.4, 7.5 e 7.6 da secção I da parte A do anexo IV, de-
claração oficial de que a madeira:

a) É originária de uma zona estabelecida pela organi-
zação nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Aromia bungii (Faldermann), 
em conformidade com as normas internacionais perti-
nentes relativas às medidas fitossanitárias, que consta 
dos certificados r fitossanitários, na rubrica «Declaração 
adicional»;

ou
b) Foi transformada em pedaços não superiores a 2,5 cm 

de espessura e largura;
ou

c) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor até 
atingir uma temperatura mínima de 56 °C durante, pelo 
menos, 30 minutos em todo o perfil da madeira, o que 
se indicará nos certificados fitossanitários;

8.1 — [...]. [...].
8.2 — [...].
9 — [...]. [...].
10 — [...]. [...].
11.01 — [...]. [...].
11.1 — [...]. [...].
11.2 — [...]. [...].
11.3 — [...]. [...].
11.4 — [...]. [...].
11.4.1 — Vegetais de Juglans L. e Pterocarya Kunth, des-

tinados a plantação, com exceção de sementes, origi-
nários dos EUA.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos vegetais cons-
tantes do n.º 11.4 da secção I da parte A do anexo IV, 
declaração oficial de que os vegetais destinados à plan-
tação:

a) Foram cultivados, durante o seu ciclo de vida, numa 
zona indemne de Geosmithia morbida Kolarík, Free-
land, Utley & Tisserat e do seu vetor Pityophthorus 
juglandis Blackman, estabelecida pela organização 
nacional de proteção fitossanitária em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes relativas às 
medidas fitossanitárias, e que consta dos certificados 
fitossanitários, da presente diretiva, na rubrica «De-
claração adicional»;

ou
b) São originários de um local de produção, incluindo as 

suas imediações num raio de pelo menos 5 km, onde 
não foram observados sintomas de Geosmithia mor-
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu vetor 
Pityophthorus juglandis Blackman, nem a presença do 
vetor, durante as inspeções oficiais realizadas num 
período de dois anos antes da exportação; os vegetais 
para plantação foram inspecionados imediatamente 
antes da exportação e manuseados e embalados de 
modo a evitar a infestação depois de deixarem o local 
de produção;

ou
c) São originários de um local de produção em isolamento 

físico total, tendo os vegetais para plantação sido inspe-
cionados imediatamente antes da exportação e manuse-
ados e embalados de modo a evitar a infestação depois 
de deixarem o local de produção.

11.5 — [...]. [...].
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12 — Vegetais de Platanus L., destinados a plantação, 
com exceção de sementes, originários da Albânia, da 
Arménia, da Suíça, da Turquia e dos EUA.

Declaração oficial de que os vegetais:

a) São originários de uma zona estabelecida pela orga-
nização nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Ceratocystis platani (J. M. 
Walter) Engelbr. & T. C. Harr. em conformidade com as 
normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, que consta dos certificados fitossanitários, 
na rubrica «Declaração adicional»;

ou
b) Não se observaram sintomas de Ceratocystis platani 

(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., nem no local de 
produção nem nas suas imediações, desde o início do 
último ciclo vegetativo completo.

13.1 — [...]. [...].
13.2 — [...]. [...].
14 — [...]. [...].
14.1 — [...]. [...].
14.2 — Vegetais destinados a plantação, com exceção 

de vegetais em cultura de tecidos e de sementes, de 
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus
L. e Vaccinium L. originários do Canadá, do México e 
dos EUA.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos vegetais cons-
tantes dos n.os 9 e 18 da parte A e do n.º 1 da parte B do 
anexo III ou dos n.os 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 
23.1 e 23.2 da secção I da parte A do anexo IV, quando 
adequado, declaração oficial de que os vegetais:

a) Foram cultivados, durante o seu ciclo de vida, numa 
zona indemne de Grapholita packardi Zeller, estabele-
cida pela organização nacional de proteção fitossanitá-
ria do país de origem em conformidade com as normas 
internacionais pertinentes relativas às medidas fitossa-
nitárias, que consta dos certificados fitossanitários, na 
rubrica «Declaração adicional», desde que o estatuto de 
indemnidade tenha sido comunicado previamente por 
escrito à Comissão Europeia pela organização nacional 
de proteção fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) Foram cultivados, durante o seu ciclo de vida, num local 

de produção estabelecido como indemne de Grapholita
packardi Zeller, em conformidade com as normas inter-
nacionais pertinentes relativas às medidas fitossanitárias:

i) Registado e supervisionado pela organização nacional 
de proteção fitossanitária do país de origem,

e
ii) Submetido a inspeções anuais para deteção de sinais 

de Grapholita packardi Zeller realizadas em momentos 
oportunos,

e
iii) Onde os vegetais foram cultivados num local em que 

foram aplicados tratamentos preventivos adequados e 
onde a ausência de Grapholita packardi Zeller foi con-
firmada por prospeções oficiais realizadas anualmente 
em momentos oportunos,

e
iv) Imediatamente antes da exportação, os vegetais foram 

submetidos a uma inspeção meticulosa para deteção 
da presença de Grapholita packardi Zeller;

ou
c) Foram cultivados num local com proteção física completa 

contra a introdução de Grapholita packardi Zeller.
15 — [...].
16 — [...].
16.1 — [...].

[...].
[...].
[...].

16.2 — [...]. [...].
16.3 — [...]. [...].
16.4 — [...]. [...].
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16.5 — Frutos de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e seus híbridos, Mangifera L. e Prunus L.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constantes 
dos n.os 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6 da secção I da parte A 
do anexo IV, declaração oficial de que:

a) Os frutos são originários de um país reconhecido como 
indemne de Tephritidae (não europeias), às quais esses 
frutos são considerados suscetíveis, em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes relativas às 
medidas fitossanitárias, desde que este estatuto de in-
demnidade tenha sido comunicado previamente por es-
crito à Comissão Europeia pela organização nacional de 
proteção fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) Os frutos são originários de uma zona estabelecida pela 

organização nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Tephritidae (não europeias), às 
quais esses frutos são considerados suscetíveis, em con-
formidade com as normas internacionais pertinentes relati-
vas às medidas fitossanitárias, que consta dos certificados 
fitossanitários, na rubrica «Declaração adicional», desde que 
este estatuto de indemnidade tenha sido comunicado pre-
viamente por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
c) Não se observaram sinais da presença de Tephritidae 

(não europeias), às quais esses frutos são considerados 
suscetíveis, no local de produção nem nas suas imedia-
ções desde o início do último ciclo vegetativo completo 
aquando das inspeções oficiais efetuadas pelo menos 
mensalmente durante os três meses anteriores à colheita, 
não tendo nenhuns dos frutos colhidos no local de pro-
dução apresentado, aquando da realização de exames 
oficiais adequados, sinais de presença do organismo em 
causa e estão incluídas informações sobre a rastreabili-
dade nos certificados fitossanitários referidos;

ou
d) Foram submetidos a um tratamento eficaz para assegurar a 

ausência de Tephritidae (não europeias), às quais esses fru-
tos são considerados suscetíveis, devendo os dados do tra-
tamento ser indicados nos certificados fitossanitários, desde 
que o método de tratamento tenha sido comunicado previa-
mente por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro em causa.

16.6 — Frutos de Capsicum (L.), Citrus L., com exceção de 
Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.)
Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum 
L. originários de países do continente africano, Cabo 
Verde, Santa Helena, Madagáscar, Reunião, Maurícia 
e Israel.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constantes 
dos n.os 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3 da secção I da 
parte A do anexo IV, declaração oficial de que os frutos:

a) São originários de um país reconhecido como indemne de 
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), em conformidade com 
as normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, desde que este estatuto de indemnidade 
tenha sido comunicado previamente por escrito à Co-
missão Europeia pela organização nacional de proteção 
fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela orga-

nização nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick), em conformidade com as normas interna-
cionais pertinentes relativas às medidas fitossanitárias, 
que consta dos certificados fitossanitários, na rubrica 
«Declaração adicional», desde que este estatuto de 
indemnidade tenha sido comunicado previamente por 
escrito à Comissão Europeia pela organização nacio-
nal de proteção fitossanitária do país terceiro em causa;
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ou
c) São originários de um local de produção estabelecido pela 

organização nacional de proteção fitossanitária do país 
de origem como indemne de Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick), em conformidade com as normas internacio-
nais pertinentes relativas às medidas fitossanitárias, tendo 
as informações relativas à rastreabilidade sido incluídas 
nos certificados fitossanitários, e tendo sido efetuadas ins-
peções oficiais no local de produção em momentos opor-
tunos durante o período vegetativo, incluindo um exame 
visual em amostras representativas de frutos, que reve-
laram a ausência de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);

ou
d) Foram submetidos a um tratamento eficaz pelo frio para as-

segurar a ausência de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 
ou a outro tratamento eficaz para assegurar a ausência de 
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), devendo os dados do 
tratamento ser indicados nos certificados fitossanitários, 
desde que o método de tratamento e uma prova documen-
tal da sua eficácia tenham sido comunicados previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização nacio-
nal de proteção fitossanitária do país terceiro em causa.

16.7 — Frutos de Malus Mill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constantes 
do n.os 16.8, 16.9 e 16.10 da secção I da parte A do anexo IV, 
declaração oficial de que os frutos:

a) São originários de um país reconhecido como indemne de 
Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich
e Rhagoletis pomonella (Walsh), em conformidade com 
as normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, desde que este estatuto de indemnidade 
tenha sido comunicado previamente por escrito à Co-
missão Europeia pela organização nacional de proteção 
fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela organização 

nacional de proteção fitossanitária do país de origem como 
indemne de Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata 
Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh), em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes relativas às me-
didas fitossanitárias, que consta dos certificados fitossani-
tários, na rubrica «Declaração adicional», desde que este 
estatuto de indemnidade tenha sido comunicado previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização nacio-
nal de proteção fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
c) São originários de um local de produção onde são efe-

tuadas, em momentos oportunos durante o período ve-
getativo, inspeções e prospeções oficiais para deteção 
da presença de Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita
inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh), in-
cluindo a inspeção visual de uma amostra representativa 
de frutos, que revelaram a ausência dos organismos 
prejudiciais e estão incluídas informações sobre a ras-
treabilidade nos certificados fitossanitários;

ou
d) Foram submetidos a um tratamento eficaz para assegurar 

a ausência de Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita ino-
pinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh), devendo 
os dados do tratamento ser indicados nos certificados 
fitossanitários, desde que o método de tratamento tenha 
sido comunicado previamente por escrito à Comissão 
Europeia pela organização nacional de proteção fitos-
sanitária do país terceiro em causa.
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16.8 — Frutos de Malus Mill. e Pyrus L.  . . . . . . . . . . . . . . Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constan-
tes dos n.os 16.7, 16.9 e 16.10 da secção I da parte A do 
anexo IV, declaração oficial de que os frutos:
a) São originários de um país reconhecido como indemne 

de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, em conformi-
dade com as normas internacionais pertinentes relati-
vas às medidas fitossanitárias, desde que este estatuto 
de indemnidade tenha sido comunicado previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro 
em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela organiza-

ção nacional de proteção fitossanitária do país de origem 
como indemne de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, 
em conformidade com as normas internacionais perti-
nentes relativas às medidas fitossanitárias, que consta 
dos certificados fitossanitários, na rubrica «Declaração 
adicional», desde que este estatuto de indemnidade tenha 
sido comunicado previamente por escrito à Comissão 
Europeia pela organização nacional de proteção fitos-
sanitária do país terceiro em causa;

ou
c) São originários de um local de produção onde são efe-

tuadas, em momentos oportunos durante o período ve-
getativo, inspeções e prospeções oficiais para deteção 
da presença de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, 
incluindo a inspeção visual de uma amostra representa-
tiva de frutos, que revelaram a ausência dos organismos 
prejudiciais e estão incluídas informações sobre a rastre-
abilidade nos certificados fitossanitários;

ou
d) Foram submetidos a um tratamento eficaz para asse-

gurar a ausência de Guignardia piricola (Nosa) Yama-
moto, devendo os dados do tratamento ser indicados 
nos certificados fitossanitários, desde que o método 
de tratamento tenha sido comunicado previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro 
em causa.

16.9 — Frutos de Malus Mill. e Pyrus L.  . . . . . . . . . . . . . . Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constan-
tes dos n.os 16.7, 16.8 e 16.10 da secção I da parte A do 
anexo IV, declaração oficial de que os frutos:

a) São originários de um país reconhecido como indemne de 
Tachypterellus quadrigibbus Say, em conformidade com 
as normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, desde que este estatuto de indemnidade 
tenha sido comunicado previamente por escrito à Co-
missão Europeia pela organização nacional de proteção 
fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela organiza-

ção nacional de proteção fitossanitária do país de origem 
como indemne de Tachypterellus quadrigibbus Say, em 
conformidade com as normas internacionais pertinentes 
relativas às medidas fitossanitárias, que consta dos certi-
ficados fitossanitários, na rubrica «Declaração adicional», 
desde que este estatuto de indemnidade tenha sido co-
municado previamente por escrito à Comissão Europeia 
pela organização nacional de proteção fitossanitária do 
país terceiro em causa;
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ou
c) São originários de um local de produção onde são efetu-

adas, em momentos oportunos durante o período vege-
tativo, inspeções e prospeções oficiais para deteção da 
presença de Tachypterellus quadrigibbus Say, incluindo a 
inspeção visual de uma amostra representativa de frutos, 
que revelaram a ausência dos organismos prejudiciais e 
estão incluídas informações sobre a rastreabilidade nos 
certificados fitossanitários;

ou
d) Foram submetidos a um tratamento eficaz para assegurar 

a ausência de Tachypterellus quadrigibbus Say, devendo 
os dados do tratamento ser indicados nos certificados 
fitossanitários, desde que o método de tratamento tenha 
sido comunicado previamente por escrito à Comissão 
Europeia pela organização nacional de proteção fitos-
sanitária do país terceiro em causa.

16.10 — Frutos de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vacci-
nium L. originários do Canadá, do México e dos EUA.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constantes 
dos n.os 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9 da secção I da parte A 
do anexo IV, declaração oficial de que os frutos:

a) São originários de uma zona estabelecida pela orga-
nização nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Grapholita packardi Zeller, em 
conformidade com as normas internacionais pertinentes 
relativas às medidas fitossanitárias, que consta dos certi-
ficados fitossanitários, na rubrica «Declaração adicional», 
desde que este estatuto de indemnidade tenha sido co-
municado previamente por escrito à Comissão Europeia 
pela organização nacional de proteção fitossanitária do 
país terceiro em causa;

ou
b) São originários de um local de produção onde são efe-

tuadas, em momentos oportunos durante o período ve-
getativo, inspeções e prospeções oficiais para deteção 
da presença de Grapholita packardi Zeller, incluindo a 
inspeção de uma amostra representativa de frutos, que 
revelaram a ausência dos organismos prejudiciais e es-
tão incluídas informações sobre a rastreabilidade nos 
certificados fitossanitários;

ou
c) Foram submetidos a um tratamento eficaz para asse-

gurar a ausência de Grapholita packardi Zeller, devendo 
os dados do tratamento ser indicados nos certificados 
fitossanitários, desde que o método de tratamento tenha 
sido comunicado previamente por escrito à Comissão 
Europeia pela organização nacional de proteção fitos-
sanitária do país terceiro em causa.

17 — [...]. [...].
18 — [...]. [...].
18.1 — [...]. [...].
18.2 — [...]. [...].
18.3 — [...]. [...].
18.4 — [...]. [...].
19.1 — [...]. [...].
19.2 — [...]. [...].
20 — [...]. [...].
21.1 — [...]. [...].
21.2 — [...]. [...].
21.3 — [...]. [...].
22.1 — [...]. [...].
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22.2 — [...]. [...].
23.1 — [...]. [...].
23.2 — [...]. [...].
24 — [...]. [...].
25.1 — [...]. [...].
25.2 — [...]. [...].
25.3 — [...]. [...].
25.4 — [...]. [...].
25.4.1 — [...]. [...].
25.4.2 — [...]. [...].
25.5 — [...]. [...].
25.6 — [...]. [...].
25.7 — [...]. [...].
25.7.1 — [...]. [...].
25.7.2 — [...]. [...].
25.7.3 — Frutos de Capsicum annuum L., Solanum ae-

thiopicum L., Solanum lycopersicum L. e Solanum me-
longena L.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos cons-
tantes dos n.os 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3 da 
secção I da parte A do anexo IV, declaração oficial de que 
os frutos:

a) São originários de um país reconhecido como indemne 
de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), em conformi-
dade com as normas internacionais pertinentes relati-
vas às medidas fitossanitárias, desde que este estatuto 
de indemnidade tenha sido comunicado previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro 
em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela orga-

nização nacional de proteção fitossanitária do país de 
origem como indemne de Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée), em conformidade com as normas interna-
cionais pertinentes relativas às medidas fitossanitárias, 
que consta dos certificados fitossanitários, na rubrica 
«Declaração adicional», desde que este estatuto de 
indemnidade tenha sido comunicado previamente 
por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro 
em causa;

ou
c) São originários de um local de produção estabelecido 

pela organização nacional de proteção fitossanitária 
do país de origem como indemne de Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée), em conformidade com as nor-
mas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, tendo sido efetuadas inspeções oficiais 
no local de produção em momentos oportunos durante 
o período vegetativo, incluindo um exame em amostras 
representativas de frutos, que revelaram a ausência de 
Neoleucinodes elegantalis (Guenée), e estão incluídas 
informações sobre a rastreabilidade nos certificados 
fitossanitários;

ou
d) São originários de um local de produção à prova de 

insetos, estabelecido pela organização nacional de 
proteção fitossanitária do país de origem como indemne 
de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), com base em 
inspeções e prospeções oficiais realizadas nos três 
meses anteriores à exportação, e estão incluídas in-
formações sobre a rastreabilidade nos certificados fi-
tossanitários.
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25.7.4 — Frutos de Solanaceae originários da Austrália, 
das Américas e da Nova Zelândia.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos frutos constantes 
dos n.os 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3 da secção I 
da parte A do anexo IV, declaração oficial de que os frutos:

a) São originários de um país reconhecido como indemne 
de Bactericera cockerelli (Sulc.), em conformidade com 
as normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias, desde que este estatuto de indemnidade 
tenha sido comunicado previamente por escrito à Co-
missão Europeia pela organização nacional de proteção 
fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
b) São originários de uma zona estabelecida pela organização 

nacional de proteção fitossanitária do país de origem como 
indemne de Bactericera cockerelli (Sulc.), em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes relativas às me-
didas fitossanitárias, que consta dos certificados fitossani-
tários, na rubrica «Declaração adicional», desde que este 
estatuto de indemnidade tenha sido comunicado previa-
mente por escrito à Comissão Europeia pela organização 
nacional de proteção fitossanitária do país terceiro em causa;

ou
c) São originários de um local de produção onde, incluindo 

nas suas imediações, foram efetuadas inspeções e pros-
peções oficiais para deteção da presença de Bactericera
cockerelli (Sulc.) durante os últimos três meses anteriores 
à exportação, e que foi submetido a tratamentos efica-
zes para assegurar a ausência do organismo prejudicial, 
tendo sido inspecionadas amostras representativas dos 
frutos antes da exportação e estão incluídas informações 
sobre a rastreabilidade nos certificados fitossanitários;

ou
d) São originários de um local de produção à prova de 

insetos, estabelecido pela organização nacional de pro-
teção fitossanitária do país de origem como indemne de 
Bactericera cockerelli (Sulc.), com base em inspeções e 
prospeções oficiais realizadas nos três meses anteriores 
à exportação e estão incluídas informações sobre a ras-
treabilidade nos certificados fitossanitários.

26 — [...]. [...].
27.1 — [...]. [...].
27.2 — [...]. [...].
28 — [...]. [...].
28.1 — [...]. [...].
29 — [...]. [...].
30 — [...]. [...].
31 — [...]. [...].
32.1 — [...]. [...].
32.2 — [...]. [...].
32.3 — [...]. [...].
33 — [...]. [...].
34 — Substrato, ligado ou associado aos vegetais, desti-

nado a manter a vitalidade dos vegetais, com exceção 
do substrato estéril de vegetais in vitro, originário de 
países terceiros com exceção da Suíça.

Declaração oficial de que:

a) O substrato, no momento da plantação dos vegetais 
associados:

i) Não continha solo nem matérias orgânicas e não tinha 
sido anteriormente utilizado para o cultivo de vegetais 
nem para qualquer fim agrícola;

ou
ii) Era inteiramente composto por turfa ou fibra de Cocos

nucifera L. e não tinha sido utilizado anteriormente para 
o cultivo de vegetais nem para qualquer fim agrícola;
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ou
iii) Foi submetido a um tratamento eficaz para asse-

gurar a ausência de organismos prejudiciais, de-
vendo os dados do tratamento ser indicados nos 
certificados fitossanitários, na rubrica «Declaração 
adicional».

e em todos os casos acima referidos foi armazenado e man-
tido em condições adequadas para manter a ausência de 
organismos prejudiciais;

e

b) Desde a plantação:

i) Foram tomadas medidas adequadas para garantir a 
ausência de organismos prejudiciais no substrato, in-
cluindo, pelo menos:

— Isolamento físico do substrato em relação ao solo e 
a outras fontes de contaminação possíveis;

— Medidas de higiene;
— Utilização de água livre de organismos prejudi-

ciais.
ou

ii) no prazo de duas semanas antes da exportação, o 
substrato, incluindo, se for caso disso, o solo, foram 
completamente removidos por lavagem com água 
livre de organismos prejudiciais. A replantação pode 
ser efetuada num substrato que satisfaça os requi-
sitos indicados na alínea a). Devem ser mantidas 
as condições adequadas para manter a ausência 
de organismos prejudiciais, tal como estipulado na 
alínea b).

34.1 — Bolbos, cormos, rizomas e tubérculos, destinados 
a plantação, com exceção dos tubérculos de Solanum
tuberosum, originários de países terceiros com exceção 
da Suíça.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis constantes do n.º 30 
da secção I da parte A do anexo IV, declaração oficial de 
que a remessa ou o lote não deve conter mais de 1 % em 
peso líquido de solo e de substrato.

34.2 — Tubérculos de Solanum tuberosum originários de 
países terceiros com exceção da Suíça.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis constantes dos 
n.os 10, 11 e 12 da parte A do anexo III e dos n.os 25.1, 
25.2, 25.3, 25.4.1 e 25.4.2 da secção I da parte A do 
anexo IV, declaração oficial de que a remessa ou o lote 
não contém mais de 1 % em peso líquido de solo e 
substrato.

34.3 — Raízes e tubérculos originários de países terceiros 
com exceção da Suíça.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis constantes dos 
n.os 10, 11 e 12 da parte A do anexo III, declaração oficial 
de que a remessa ou o lote não deve conter mais de 1 % 
em peso líquido de solo e substrato.

34.4 — Máquinas e veículos que tenham sido utilizados 
para fins agrícolas ou florestais, importados de países 
terceiros com exceção da Suíça.

Sem prejuízo das disposições aplicáveis do n.º 30 da parte 
B do anexo IV, declaração oficial de que as máquinas ou 
os veículos estão limpos e não contêm solo nem resíduos 
vegetais.

35.1 — [...]. [...].
35.2 — [...]. [...].
36.1 — [...]. [...].
36.2 — [...]. [...].
36.3 — [...]. [...].
37 — [...]. [...].
37.1 — [...].
38 — [...].
38.1 — [...].

[...].
[...].
[...].

38.2 — [...]. [...].
39 — [...]. [...].
40 — [...]. [...].
41 — [...]. [...].
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42 — [...]. [...].
43 — [...]. [...].
44 — [...]. [...].
45.1 — [...]. [...].
45.2 — [...]. [...].
45.3 — [...]. [...].
46 — [...]. [...].
47 — [...]. [...].
48 — [...]. [...].
49.1 — [...]. [...].
49.2 — [...]. [...].
50 — [...]. [...].
51 — [...]. [...].
52 — [...]. [...].
53 — [...]. [...].
54 — [...]. [...].

SECÇÃO II

[...]

Vegetais, produtos vegetais e outros objetos Exigências específicas

1 — [...].
2 — [...].

[...].
[...].

2.1 — Esteja ou não incluída nos códigos NC constantes 
do anexo V, parte A, madeira de Juglans L. e Pterocarya
Kunth, com exceção de madeira sob a forma de:

— Estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios 
e resíduos obtidos no todo ou em parte desses ve-
getais,

— Materiais de embalagem de madeira, sob a forma 
de caixotes, caixas, engradados, barricas e embala-
gens semelhantes, paletes simples, paletes -caixas 
e outros estrados para carga, taipais de paletes, 
suportes, quer estejam ou não a ser utilizados para 
o transporte de qualquer tipo de objetos, exceto 
suportes de remessas de madeira, que sejam cons-
truídos com madeira do mesmo tipo e qualidade que 
a madeira que constitui a remessa e que cumpram 
os mesmos requisitos fitossanitários da União que 
a madeira que constitui a remessa, mas incluindo a 
madeira que não manteve a sua superfície natural 
arredondada.

Declaração oficial de que a madeira:

a) É originária de uma zona conhecida como indemne de 
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e 
do seu vetor Pityophthorus juglandis Blackman, estabe-
lecida pelas autoridades competentes em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes relativas às 
medidas fitossanitárias;

ou
b) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor 

até atingir uma temperatura mínima de 56°C durante, 
pelo menos, 40 minutos contínuos em todo o perfil da 
madeira. A realização desse tratamento deve ser com-
provada através da marca «HT» aposta na madeira ou 
na sua embalagem, em conformidade com as práticas 
correntes,

ou
c) Foi esquadriada de modo a remover completamente a 

superfície natural arredondada.

2.2 — Esteja ou não incluída nos códigos NC constantes 
do anexo V, parte A, casca isolada e madeira de Juglans
L. e Pterocarya Kunth, sob a forma de:

— Estilhas, partículas, serradura, aparas, desperdícios 
e resíduos obtidos no todo ou em parte desses ve-
getais.

Declaração oficial de que a madeira ou a casca isolada:

a) É originária de uma zona indemne de Geosmithia mor-
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu vetor 
Pityophthorus juglandis Blackman, estabelecida pelas 
autoridades competentes em conformidade com as 
normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias;

ou
b) Foi submetida a um tratamento adequado pelo calor 

até atingir uma temperatura mínima de 56 °C durante, 
pelo menos, 40 minutos contínuos em todo o perfil da 
casca ou da madeira. A realização desse tratamento 
deve ser comprovada através da marca «HT» aposta 
na embalagem, em conformidade com as práticas cor-
rentes.
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2.3 — Materiais de embalagem de madeira, sob a forma 
de caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens 
semelhantes, paletes simples, paletes -caixas e outros 
estrados para carga, taipais de paletes, suportes, quer 
estejam ou não a ser utilizados para o transporte de 
qualquer tipo de objetos, exceto madeira em bruto de 
espessura igual ou inferior a 6 mm, madeira transformada 
produzida por colagem, calor e pressão, ou por uma 
combinação destes métodos, e suportes de remessas de 
madeira que sejam construídos com madeira do mesmo 
tipo e qualidade que a madeira que constitui a remessa 
e que cumpre os mesmos requisitos fitossanitários da 
União que a madeira que constitui a remessa.

Os materiais de embalagem de madeira devem:

a) Ser originários de uma zona indemne de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu 
vetor Pityophthorus juglandis Blackman, estabelecida 
pelas autoridades competentes em conformidade com as 
normas internacionais pertinentes relativas às medidas 
fitossanitárias,

ou
b)

— Ser feitos de madeira descascada, como especificado 
no anexo I da Norma Internacional para Medidas Fi-
tossanitárias n.º 15 da FAO, «Regulamentação dos 
materiais de embalagem de madeira no comércio in-
ternacional»

— Ser submetidos a um dos tratamentos aprovados 
conforme especificado no anexo I da referida norma 
internacional e

— Apresentar a marca especificada no anexo II da refe-
rida norma internacional, indicando que os materiais 
de embalagem de madeira foramsubmetidos a um 
tratamento fitossanitário aprovado em conformidade 
com essa norma.

3 — [...].
4 — [...].

[...].
[...].

5 — [...]. [...].
6 — [...]. [...].
7 — [...]. [...].
7.1 — Vegetais de Juglans L. e Pterocarya Kunth, destina-

dos a plantação, com exceção de sementes.
Declaração oficial de que os vegetais para plantação:

a) Foram cultivados, durante o seu ciclo de vida, ou desde 
a sua introdução na União, num local de produção numa 
zona indemne de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, 
Utley & Tisserat e do seu vetor Pityophthorus juglandis,
estabelecida pelas autoridades competentes em confor-
midade com as normas internacionais pertinentes relati-
vas às medidas fitossanitárias;

ou
b) São originários de um local de produção, incluindo as 

suas imediações num raio de pelo menos 5 km, onde 
não foram observados sintomas de Geosmithia morbida 
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e do seu vetor Pityo-
phthorus juglandis Blackman, nem a presença do vetor, 
durante as inspeções oficiais realizadas num período de 
dois anos antes da circulação, tendo os vegetais para 
plantação sido inspecionados visualmente antes da cir-
culação e manuseados e embalados de modo a evitar a 
infestação após a saída do local de produção;

ou
c) São originários de um local de produção em isolamento 

físico total, tendo os vegetais para plantação sido inspe-
cionados visualmente antes da circulação e manuseados 
e embalados de modo a evitar a infestação depois de 
deixarem o local de produção.

8 — [...]. [...].
8.1 — [...]. [...].
9 — [...]. [...].
10 — [...]. [...].
10.1 — [...]. [...].
11 — [...]. [...].
12 — [...]. [...].
13 — [...]. [...].
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14 — [...]. [...].
15 — [...]. [...].
16 — [...]. [...].
17 — [...]. [...].
18.1 — [...]. [...].
18.1.1 — [...]. [...].
18.2 — [...]. [...].
18.3 — [...]. [...].
18.4 — [...]. [...].
18.5 — [...]. [...].
18.6 — [...]. [...].
18.6.1 — [...]. [...].
18.7 — [...]. [...].
19 — [...]. [...].
19.1 — [...]. [...].
20 — [...]. [...].
21.1 — [...]. [...].
21.2 — [...]. [...].
22 — [...]. [...].
23 — [...]. [...].
24 — [...]. [...].
24.1 — [...]. [...].
25 — [...]. [...].
26 — [...]. [...].
26.1 — [...]. [...].
27 — [...]. [...].
28.1 — [...]. [...].
28.2 — [...]. [...].
29 — [...]. [...].
30.1 — [...]. [...].
31 — Máquinas e veículos que foram utilizados para fins 

agrícolas ou florestais.
As máquinas ou os veículos devem: a) Sair de uma zona 

indemne de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & 
T. C. Harr., estabelecida pelas autoridades competentes 
em conformidade com as normas internacionais pertinentes 
relativas às medidas fitossanitárias; ou b) Estar limpos e não 
conter solo e resíduos de plantas antes de saírem da zona 
infestada com Ceratocystis platani (J. M. Walter).

PARTE B

[...]

Vegetais, produtos vegetais 
e outros objetos Exigências específicas Zonas protegidas

1 — [...]. [...]. [...].
2 — [...]. [...]. [...].
3 — [...]. [...]. [...].
4 — [...]. [...]. [...].
5 — [...]. [...]. [...].
6 — [...].
6.1 — [...].
6.2 — [...].

[...].
[...].
[...].

[...].
[...].
[...].

6.3 — [...]. [...]. [...].
6.4 — [...]. [...]. [...].
7 — [...]. [...]. [...].
8 — [...]. [...]. [...].
9 — [...]. [...]. [...].
10 — [...]. [...]. [...].
11 — [...]. [...]. [...].
12 — [...]. [...]. [...].
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12.1 — [...].
13 — [...].
14 — [...].

[...].
[...].
[...].

[...].
[...].
[...].

14.1 — [...]. [...]. [...].
14.2 — [...]. [...]. [...].
14.3 — [...]. [...]. [...].
14.4 — [...]. [...]. [...].
14.5 — [...]. [...]. [...].
14.6 — [...].
14.7 — [...].
14.8 — [...].

[...].
[...].
[...].

[...].
[...].
[...].

14.9 — [...]. [...]. [...].
15 — [...]. [...]. [...].
16 — [...]. [...]. IRL
16.1 — Vegetais de Cedrus Trew e 

Pinus L., destinados a plantação, 
com exceção de sementes.

[...]. [...].

16.2 — Vegetais de Quercus L., ex-
ceto Quercus suber L., com um 
perímetro de pelo menos 8 cm 
medido a uma altura de 1,2 m do 
colo da raiz, destinados a plan-
tação, com exceção de frutos e 
sementes.

Sem prejuízo das proibições aplicáveis aos ve-
getais constantes do anexo III, parte A, n.º 2, 
do anexo IV, parte A, secção I, n.os 11.01, 
11.1, 11.2, e do anexo IV, parte A, secção II, 
n.º 7, declaração oficial de que:

a) Os vegetais foram cultivados, durante o 
seu ciclo de vida, em locais de produção 
situados em países onde não é conhecida 
a ocorrência de Thaumetopoea proces-
sionea L.;

ou
b) Os vegetais foram cultivados, durante o seu 

ciclo de vida, numa zona protegida enu-
merada na terceira coluna ou numa zona 
indemne de Thaumetopoea processionea 
L., estabelecida pela organização nacional 
de proteção fitossanitária em conformidade 
com as normas internacionais pertinentes 
relativas às medidas fitossanitárias;

ou
c) Os vegetais:

foram produzidos, desde o início do último 
ciclo vegetativo completo, em viveiros 
que, incluindo as suas imediações, fo-
ram considerados indemnes de Thau-
metopoea processionea L. com base 
em inspeções oficiais efetuadas o mais 
próximo possível da data de circulação 
e foram efetuadas prospeções oficiais 
no viveiro e nas suas imediações em 
momentos oportunos desde o início do 
último ciclo vegetativo completo para 
detetar larvas e outros sintomas de 
Thaumetopoea processionea L.,

ou
d) Os vegetais foram cultivados, durante o 

seu ciclo de vida, num local com prote-
ção física completa contra a introdução de 
Thaumetopoea processionea L. e foram 
inspecionados em momentos oportunos, 
tendo sido considerados indemnes de 
Thaumetopoea processionea L.

IE, UK (com exceção das áreas das autarquias 
de Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, 
Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Fo-
rest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, 
Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, 
City of London, City of Westminster, Crawley, 
Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Her-
tfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping 
Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, 
Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith 
& Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, 
Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, 
Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, 
Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, 
Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, 
Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, 
Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, 
Kingston upon Thames, Runnymede District, 
Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Be-
dfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, 
Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sut-
ton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, 
Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Ha-
mlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, 
Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, 
Windsor and Maidenhead, Woking, Wokin-
gham e Wycombe).

17 — [...].
18 — [...].

[...].
[...].

[...].
[...].
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19 — [...]. [...]. [...].
19.1 — [...]. [...]. [...].
20.1 — [...]. [...]. [...].
20.2 — [...]. [...]. [...].
20.3 — [...]. [...]. [...].
20.4 — [...]. [...]. [...].
20.5 — [...]. [...]. [...].
21 — [...]. [...]. E [exceto as comunidades autónomas de An-

daluzia, Aragão, Castela -Mancha, Castela e 
Leão, Estremadura, a comunidade autónoma 
de Madrid, Múrcia, Navarra e Rioja, a província 
de Guipúzcoa (País Basco), as comarcas de 
Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià e Urgell 
na província de Lleida (comunidade autónoma 
da Catalunha), as comarcas de l’Alt Vinalopó e 
El Vinalopó Mitjà, na província de Alicante, e os 
municípios de Alborache e Turís, na província 
de Valência (Comunidade Valenciana)], EE, F 
(Córsega), IRL (exceto a cidade de Galway), I 
[Abruzo, Apúlia, Basilicata, Calábria, Campânia, 
Lácio, Ligúria, Lombardia (exceto as províncias 
de Mântua, Milão, Sondrio e Varese e os muni-
cípios de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo na 
província de Monza Brianza), Marcas, Molise, 
Piemonte (exceto os municípios de Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto 
na província de Cuneo), Sardenha, Sicília [ex-
cluindo os municípios de Cesarò (província de 
Messina), Maniace, Bronte, Adrano (província 
de Catânia) e Centuripe, Regalbuto e Troina 
(província de Ena)],Toscânia, Úmbria, Vale de 
Aosta, Véneto (exceto as províncias de Rovigo e 
Veneza, os municípios de Barbona, Boara Pisani, 
Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano 
e Vescovana na província de Pádua e a área 
situada a sul da autoestrada A4 na província 
de Verona)], LV, LT [exceto os municípios de 
Babtai e K dainiai (região de Kaunas)], P, SI [ex-
ceto as regiões 28.3.2019 L 86/60 Jornal Oficial 
da União Europeia PT de Gorenjska, Koroška, 
Maribor e Notranjska e os municípios de Len-
dava e Ren e-Vogrsko (a sul da autoestrada 
H4) e Velika Polana e as localidades de Fu ina, 
Gabrov ec, Glogovica, Gorenja vas, Gradi ek, 
Grintovec, Ivan na Gorica, Krka, Krška vas, Male 
Lese, Malo rnelo, Malo Globoko, Marin a vas, 
Mleš evo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, 
Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sti ni, Škrjan e, 
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko rnelo, Veliko 
Globoko, Vir pri Sti ni, Vrhpolje pri Šentvidu, Za-
gradec e Znojile pri Krki no município de Ivan na 
Gorica], SK [exceto a circunscrição de Dunajská 
Streda, Hronovce e Hronské K a any (circunscri-
ção de Levice), Dvory nad Žitavou (circunscrição 
de Nové Zámky), Málinec (circunscrição de Pol-
tár), Hrhov (circunscrição de Rož ava), Ve ké 
Rip any (circunscrição de Topo any), Kazimír, 
Luhy a, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (circuns-
crição de Trebišov)], FI, UK (Ilha de Man e Ilhas 
Anglo-Normandas).

21.1 — [...]. [...]. [...].
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21.2 — [...]. [...]. [...].
21.3 — [...]. [...]. E [exceto as comunidades autónomas de An-

daluzia, Aragão, Castela -Mancha, Castela e 
Leão, Estremadura, a comunidade autónoma 
de Madrid, Múrcia, Navarra e Rioja, a provín-
cia de Guipúzcoa (País Basco), as comarcas 
de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià 
e Urgell na província de Lleida (comunidade 
autónoma da Catalunha), as comarcas de 
l’Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà, na província 
de Alicante, e os municípios de Alborache e 
Turís, na província de Valência (Comunidade 
Valenciana)], EE, F (Córsega), IRL (exceto 
a cidade de Galway), I [Abruzo, Apúlia, Ba-
silicata, Calábria, Campânia, Lácio, Ligúria, 
Lombardia (exceto as províncias de Mân-
tua, Milão, Sondrio e Varese e os municí-
pios de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo 
na província de Monza Brianza), Marcas, 
Molise, Piemonte (exceto os municípios de 
Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e 
Villafalletto na província de Cuneo), Sar-
denha, Sicília [excluindo os municípios de 
Cesarò (província de Messina), Maniace, 
Bronte, Adrano (província de Catânia) e 
Centuripe, Regalbuto e Troina (província 
de Ena)],Toscânia, Úmbria, Vale de Aosta, 
Véneto (exceto as províncias de Rovigo e 
Veneza, os municípios de Barbona, Boara 
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, 
S. Urbano e Vescovana na província de Pá-
dua e a área situada a sul da autoestrada 
A4 na província de Verona)], LV, LT [exceto 
os municípios de Babtai e K dainiai (região 
de Kaunas)], P, SI [exceto as regiões de Go-
renjska, Koroška, Maribor e Notranjska e os 
municípios de Lendava e Ren e-Vogrsko (a 
sul da autoestrada H4) e Velika Polana e 
as localidades de Fu ina, Gabrov ec, Glo-
govica, Gorenja vas, Gradi ek, Grintovec, 
Ivan na Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, 
Malo rnelo, Malo Globoko, Marin a vas, 
Mleš evo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, 
Potok pri Muljavi, Šentvid pri Sti ni, Škrjan e, 
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko rnelo, 
Veliko Globoko, Vir pri Sti ni, Vrhpolje pri 
Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki no 
município de Ivan na Gorica], SK [exceto a 
circunscrição de Dunajská Streda, Hronovce 
e Hronské K a any (circunscrição de Levice), 
Dvory nad Žitavou (circunscrição de Nové 
Zámky), Málinec (circunscrição de Poltár), 
Hrhov (circunscrição de Rož ava), Ve ké 
Rip any (circunscrição de Topo any), Ka-
zimír, Luhy a, Malý Horeš, Svätuše e Zatín 
(circunscrição de Trebišov)], FI, UK (Ilha de 
Man e Ilhas Anglo -Normandas).

21.4 — [...]. [...]. [...].
21.5 — [...]. [...]. [...].
22 — [...]. [...]. [...].
23 — [...]. [...]. [...].
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24.1 — Estacas não enraizadas de 
Euphorbia pulcherrima Willd., des-
tinadas a plantação.

Sem prejuízo das exigências aplicáveis aos 
vegetais constantes do anexo IV, parte A, 
secção I, n.º 45.1, quando adequado, de-
claração oficial de que:

a) As estacas não enraizadas são originárias 
de uma zona reconhecida como indemne 
de Bemisia tabaci Genn. (populações eu-
ropeias);

ou
b) Não se observaram sinais de Bemisia

tabaci Genn. (populações europeias) no 
local de produção, incluindo nas estacas 
ou nos vegetais de que provêm e que 
são mantidos ou produzidos neste local 
de produção, aquando de inspeções ofi-
ciais efetuadas, pelo menos de três em 
três semanas, durante todo o período de 
produção desses vegetais no referido local 
de produção;

ou
c) Caso tenha sido detetada no local de 

produção a presença de Bemisia ta-
baci Genn. (populações europeias), as 
estacas e os vegetais de que derivam 
as estacas e que são mantidos ou pro-
duzidos nesse local de produção foram 
submetidos a um tratamento adequado 
para assegurar a ausência de Bemisia 
tabaci Genn. (populações europeias), 
tendo sido o referido local de produção 
posteriormente considerado indemne de 
Bemisia tabaci Genn. (populações euro-
peias) em consequência da aplicação de 
procedimentos adequados destinados 
à sua erradicação, na sequência tanto 
de inspeções oficiais efetuadas sema-
nalmente durante as três semanas an-
teriores à saída do local de produção 
como de um procedimento de verificação 
ao longo do referido período. A última 
das inspeções semanais acima referidas 
deve ser realizada imediatamente antes 
da saída.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre 
Douro e Minho e Trás -os-Montes), S, UK.

24.2 — Vegetais de Euphorbia pul-
cherrima Willd., destinados a plan-
tação, com exceção:

— De sementes;
— Dos mencionados no n.º 24.1.

Sem prejuízo das exigências aplicáveis aos 
vegetais constantes do anexo IV, parte A, 
secção I, n.º 45.1, quando adequado, de-
claração oficial de que:

a) Os vegetais são originários de uma zona 
reconhecida como indemne de Bemisia
tabaci Genn. (populações europeias);

ou
b) Não se observaram sinais de Bemisia

tabaci Genn. (populações europeias), 
inclusivamente em vegetais, no local de 
produção, aquando de inspeções oficiais 
efetuadas pelo menos de três em três 
semanas durante as nove semanas an-
teriores à comercialização;

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre 
Douro e Minho e Trás -os-Montes), S, UK.
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ou
c) Caso tenha sido detetada no local de pro-

dução a presença de Bemisia tabaci Genn.
(populações europeias), os vegetais man-
tidos ou produzidos nesse local de produ-
ção foram submetidos a um tratamento 
adequado para assegurar a ausência de 
Bemisia tabaci Genn. (populações euro-
peias), tendo sido o referido local de produ-
ção posteriormente considerado indemne 
de Bemisia tabaci Genn. (populações eu-
ropeias) em consequência da aplicação 
de procedimentos adequados destinados 
à sua erradicação, na sequência tanto de 
inspeções oficiais efetuadas semanal-
mente durante as três semanas anteriores 
à saída do local de produção como de 
um procedimento de verificação ao longo 
do referido período. A última das inspe-
ções semanais acima referidas deve ser 
realizada imediatamente antes da saída;

e
d) Estão disponíveis provas de que os vege-

tais foram produzidos a partir de estacas 
que:

d-a) são originárias de uma zona reconhe-
cida como indemne de Bemisia tabaci 
Genn. (populações europeias),

ou
d-b) foram cultivadas num local de produ-

ção em que não se observaram sinais 
de Bemisia tabaci Genn. (populações 
europeias), inclusivamente em vege-
tais, aquando de inspeções oficiais 
efetuadas, pelo menos de três em três 
semanas, durante todo o período de 
produção dos referidos vegetais,

ou
d-c) caso tenha sido detetada no local 

de produção a presença de Bemisia 
tabaci Genn. (populações europeias), 
foram obtidas de vegetais mantidos ou 
produzidos nesse local de produção 
que foram submetidos a um tratamento 
adequado para assegurar a ausência 
de Bemisia tabaci Genn. (populações 
europeias), tendo sido o referido lo-
cal de produção posteriormente con-
siderado indemne de Bemisia tabaci 
Genn. (populações europeias) em 
consequência da aplicação de pro-
cedimentos adequados destinados à 
sua erradicação, na sequência tanto 
de inspeções oficiais efetuadas se-
manalmente durante as três semanas 
anteriores à saída do local de produção 
como de um procedimento de verifi-
cação ao longo do referido período. A 
última das inspeções semanais acima 
referidas deve ser realizada imediata-
mente antes da saída;
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ou
e) No que diz respeito aos vegetais relativa-

mente aos quais se comprove, pela sua 
embalagem ou pelo desenvolvimento das 
suas flores (ou brácteas) ou por outros 
meios, que se destinam à venda direta 
a consumidores finais não ligados profis-
sionalmente à produção de vegetais, os 
vegetais foram inspecionados oficialmente 
e considerados indemnes de Bemisia ta-
baci Genn. (populações europeias) antes 
da circulação.

24.3 — Vegetais de Begonia L., des-
tinados a plantação, com exceção 
de sementes, tubérculos e cormos, 
e vegetais de Ajuga L., Crossandra
Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus
L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl.
e Nerium oleander L., destinados 
a plantação, com exceção de se-
mentes.

Sem prejuízo das exigências aplicáveis aos 
vegetais constantes do anexo IV, parte A, 
secção I, n.º 45.1, quando adequado, de-
claração oficial de que:

a) Os vegetais são originários de uma zona 
reconhecida como indemne de Bemisia
tabaci Genn. (populações europeias);

ou
b) Não se observaram sinais de Bemisia

tabaci Genn. (populações europeias), 
inclusivamente em vegetais, no local de 
produção, aquando de inspeções oficiais 
efetuadas pelo menos de três em três 
semanas durante as nove semanas an-
teriores à comercialização;

ou
c) Caso tenha sido detetada no local de 

produção a presença de Bemisia ta-
baci Genn. (populações europeias), os 
vegetais mantidos ou produzidos nesse 
local de produção foram submetidos a 
um tratamento adequado para assegu-
rar a ausência de Bemisia tabaci Genn.
(populações europeias), tendo sido o re-
ferido local de produção posteriormente 
considerado indemne de Bemisia tabaci 
Genn. (populações europeias) em con-
sequência da aplicação de procedimentos 
adequados destinados à sua erradicação, 
na sequência tanto de inspeções oficiais 
efetuadas semanalmente durante as três 
semanas anteriores à saída do local de 
produção como de um procedimento de 
verificação ao longo do referido período. A 
última das inspeções semanais acima re-
feridas deve ser realizada imediatamente 
antes da saída;

ou
d) No que diz respeito aos vegetais relativa-

mente aos quais se comprove, pela sua 
embalagem ou pelo desenvolvimento das 
suas flores ou por outros meios, que se 
destinam à venda direta a consumidores 
finais não ligados profissionalmente à 
produção de vegetais, os vegetais foram 
inspecionados oficialmente e considera-
dos indemnes de Bemisia tabaci Genn.
(populações europeias) imediatamente 
antes da circulação.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre 
Douro e Minho e Trás -os-Montes), S, UK.
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25 — [...]. [...]. [...].
26 — [...]. [...]. [...].
27.1 — [...]. [...]. [...].
27.2 — [...]. [...]. [...].
28 — [...]. [...]. [...].
28.1 — [...]. [...]. [...].
29 — [...]. [...]. [...].
30 — [...]. [...]. [...].
31 — Frutos de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf., e seus 
híbridos, originários de BG, HR, 
SI, EL (unidades regionais de Ar-
golida, Arta, Chania e Lacónia), P 
(Algarve, Madeira e o município 
de Odemira no Alentejo), E, F, CY 
e I.

Sem prejuízo do requisito constante do ane-
xo IV, parte A, secção II, n.º 30.1, de que 
as embalagens devem ostentar uma marca 
de origem:

a) Os frutos não devem conter folhas nem 
pedúnculos;

ou
b) No caso de frutos com folhas ou pe-

dúnculos, declaração oficial de que os 
frutos estão embalados em contentores 
fechados que foram oficialmente sela-
dos e que se manterão selados durante 
o seu transporte em zonas protegidas, 
reconhecidas para esses frutos, apre-
sentando uma marca distinta a registar 
no passaporte.

EL (exceto as unidades regionais de Argolida, 
Arta, Chania e Lacónia), M, P (exceto Algarve, 
Madeira e o município de Odemira no Alen-
tejo).

32 — [...]. [...]. [...].
33 — [...]. [...]. [...].

ANEXO V

[...]

PARTE A

[...]

SECÇÃO I

[...]

1 — [...]:
1.1 — [...].
1.2 — [...].
1.3 — [...].
1.4 — [...].
1.5 — [...].
1.6 — [...].
1.7 — [...]:

a) Tenha sido obtida, no todo ou em parte, de Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., incluindo 
madeira que não manteve a sua superfície natural arredondada;

b) [...].
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1.8 — (Revogado.)
2 — [...]:
2.1 — Vegetais destinados a plantação, com exceção de sementes, dos géneros Abies Mill.,

Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp.,
Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e híbridos, Exacum
spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., todas as variedades de híbridos da Nova Guiné 
de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium
l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus
lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.,
Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e outros vegetais de espécies herbáceas, exceto os da família 
Gramineae, destinados a plantação, e com exceção dos bolbos, cormos, rizomas, sementes e 
tubérculos.

2.2 — [...].
2.3 — [...].
2.3.1 — [...].
2.4 — [...].
3 — [...].

(*) [...]
(**) [...]
(***) [...]

SECÇÃO II

[...]

[...]
1 — [...]:
1.1 — [...].
1.2 — Vegetais destinados a plantação, com exceção de sementes, de Beta vulgaris L., 

Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. e Quercus spp., exceto Quercus suber L., e 
Ulmus L.

1.3 — [...].
1.3.1 — [...].
1.4 — [...].
1.5 — [...].
1.6 — [...].
1.7 — [...].
1.8 — [...].
1.9 — [...].
1.10 — [...]:

a) [...];
b) [...],

1.11 — [...],
2 — [...].
2.1 — [...].

(*) [...]
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PARTE B

[...]

SECÇÃO I

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

[...];
[...];
[...];
[...];
[...];
[...];
[...];
[...];
Ramos cortados de Fraxinus L., Juglans L, Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., com ou 

sem folhagem, originários do Canadá, da China, da República Popular Democrática da Coreia, do 
Japão, da Mongólia, da República da Coreia, da Rússia, de Taiwan e dos EUA;

[...];
Convolvulus L., Ipomoea L. (com exceção dos tubérculos), Micromeria Benth e Solanaceae,

originários da Austrália, das Américas e da Nova Zelândia.

2.1 — [...].
3 — [...]:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea
Merr. e seus híbridos, Momordica L., e Solanaceae;

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus
L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. e Vitis L.;

(Revogado.)
[...].
4 — [...].
5 — [...]:

[...];
[...];
Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., originária do Canadá, da 

China, da República Popular Democrática da Coreia, do Japão, da Mongólia, da República da 
Coreia, da Rússia, de Taiwan e dos EUA;

[...].

6 — [...]:

a) [...]:
[...];
Platanus L., incluindo a madeira que não manteve a sua superfície natural arredondada, 

originária da Albânia, da Arménia, da Suíça, da Turquia ou dos EUA;
[...];
[...];



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 94

Diário da República, 1.ª série

  

[...];
Fraxinus L., Juglans L, Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., incluindo a madeira que 

não manteve a sua superfície natural arredondada, originária do Canadá, da China, da República 
Popular Democrática da Coreia, do Japão, da Mongólia, da República da Coreia, da Rússia, de 
Taiwan e dos EUA;

[...];
— Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Ma-

lus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., incluindo madeira que não manteve a sua 
superfície natural arredondada, exceto serradura ou aparas, originária do Canadá ou dos EUA;

Prunus L. incluindo a madeira que não manteve a sua superfície natural arredondada, origi-
nária do Canadá, da China, da República Popular Democrática da Coreia, da Mongólia, do Japão, 
da República da Coreia, dos EUA ou do Vietname.

b) [...].

7 — Substrato, ligado ou associado aos vegetais, destinado a manter a vitalidade dos vege-
tais, originário de países terceiros com exceção da Suíça.

7.1 — Máquinas e veículos que tenham sido utilizados para fins agrícolas ou florestais e 
satisfaçam uma das seguintes descrições estabelecidas na parte II do anexo I do Regulamento 
(CEE) n.º 2658/87 do Conselho, importados de países terceiros com exceção da Suíça:

Código NC Designação das mercadorias

ex 8432. . . . . . . . . . . . Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do 
solo ou para cultura; rolos para relvados (gramados) ou para campos de desporto.

ex 8433 53  . . . . . . . . . Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos.
ex 8436 80 10. . . . . . . Máquinas e aparelhos para silvicultura.
ex 8701 20 90. . . . . . . Tratores (exceto os carros -tratores da posição 8709): tratores rodoviários para semirreboques, 

usados.
ex 8701 91 10. . . . . . . Tratores agrícolas e tratores florestais, de rodas, com uma potência de motor não superior a 

18 kW.

8 — [...].

SECÇÃO II

[...]

[...]

[...].»

ANEXO III

(a que se refere o artigo 7.º)

«ANEXO II

No presente anexo é descrito em termos gerais o objetivo a cumprir, os elementos a conside-
rar e os princípios e metodologia gerais a seguir na avaliação dos riscos ambientais a referida na 
alínea b) do artigo 5.º e na alínea b) do artigo 16.º O presente anexo será completado com notas 
de orientação a serem fornecidas pela Agencia Portuguesa do Ambiente, I. P.

A fim de permitir uma mesma interpretação dos termos «direta ou indiretamente, a curto ou 
a longo prazo», aquando da aplicação do disposto no presente anexo, sem prejuízo de novas 
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orientações na matéria e em especial relativamente ao grau em que os efeitos indiretos poderão 
e deverão ser considerados, esses termos são definidos como se segue:

«Efeitos diretos» — efeitos primários sobre a saúde humana ou sobre o ambiente, resultantes 
do próprio organismo geneticamente modificado (OGM) e não de qualquer sequência de fenómenos 
interligados por uma relação de causa -efeito;

«Efeitos indiretos» — efeitos sobre a saúde humana ou sobre o ambiente resultantes de uma 
sequência de fenómenos interligados por uma relação de causa -efeito, através de mecanismos, 
tais como a interação com outros organismos, a transmissão de material genético, ou mudanças 
na utilização a que o OGM se destina ou na sua gestão. Os efeitos indiretos são suscetíveis de 
só poderem ser observados a longo prazo;

«Efeitos a curto prazo» — efeitos sobre a saúde humana ou sobre o ambiente, observáveis 
durante o período de libertação do OGM. Os efeitos imediatos podem ser diretos ou indiretos;

«Efeitos a longo prazo» — efeitos sobre a saúde humana ou sobre o ambiente, não obser-
váveis durante o período de libertação do OGM mas observáveis, sob a forma de efeito direto ou 
indireto, quer uma vez terminada a libertação quer numa fase posterior.

Um princípio geral de avaliação do risco ambiental consistirá também numa análise dos 
«efeitos cumulativos a longo prazo» relevantes para a libertação e colocação no mercado. Por 
«efeitos cumulativos a longo prazo» entendem -se os efeitos cumulados de autorizações na saúde 
humana e no ambiente, incluindo interalia a flora e a fauna, a fertilidade do solo, a degradação dos 
materiais orgânicos no solo, a cadeia alimentar humana e animal, a diversidade biológica, a saúde 
dos animais e problemas de resistência aos antibióticos.

A) Objetivo

[...].

B) Princípios gerais

[...].

C) Metodologia

C1) Considerações gerais e específicas para a avaliação dos riscos ambientais

1 — Alterações intencionais e não intencionais

No âmbito da identificação e avaliação dos potenciais efeitos adversos referidos na parte A, 
a avaliação dos riscos ambientais deve identificar as alterações intencionais e não intencionais 
resultantes da modificação genética e avaliar o seu potencial para causar efeitos adversos para 
a saúde humana e o ambiente.

As alterações intencionais resultantes da modificação genética são as alterações que foram 
concebidas para ocorrer e que satisfazem os objetivos originais da modificação genética.

As alterações não intencionais resultantes da modificação genética são alterações significa-
tivas que vão além das alterações intencionais resultantes da modificação genética.

As alterações intencionais e não intencionais podem ter efeitos diretos ou indiretos e imediatos 
ou diferidos na saúde humana e no ambiente.

2 — Efeitos adversos a longo prazo e efeitos adversos cumulativos a longo prazo na avaliação 
dos riscos ambientais das notificações ao abrigo do capítulo III

Os efeitos a longo prazo de um OGM são os efeitos resultantes quer de uma resposta diferida 
por parte dos organismos ou dos seus descendentes à exposição crónica ou a longo prazo a um 
OGM quer de uma utilização extensiva de um OGM no tempo e no espaço.
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A identificação e a avaliação dos potenciais efeitos adversos a longo prazo de um OGM na 
saúde humana e no ambiente devem ter em conta o seguinte:

a) As interações a longo prazo do OGM e do meio recetor;
b) As características do OGM que se tornam importantes a longo prazo;
c) Dados obtidos a partir de libertações deliberadas ou colocações no mercado repetidas do 

OGM durante um longo período.

A identificação e a avaliação dos potenciais efeitos adversos cumulativos a longo prazo re-
feridos na parte introdutória deste anexo devem também ter em conta as anteriores libertações 
deliberadas ou colocações no mercado dos OGM.

3 — Qualidade dos dados

Para a realização de uma avaliação dos riscos ambientais relativa a uma notificação ao abrigo 
do capítulo III, o notificador deve recolher dados já disponíveis na literatura científica ou em ou-
tras fontes, nomeadamente nos relatórios de monitorização, e deve obter os dados necessários 
efetuando, sempre que possível, estudos adequados.

Se for caso disso, o notificador deve justificar na avaliação dos riscos ambientais a razão pela 
qual não é possível obter dados de estudos. A avaliação dos riscos ambientais relativa a notificações 
ao abrigo do capítulo II deve basear -se, pelo menos, em dados já disponíveis na literatura científica 
ou em outras fontes, e pode ser complementada por dados adicionais obtidos pelo notificador.

Sempre que forem fornecidos, na avaliação dos riscos ambientais, dados obtidos fora da 
Europa, deve justificar -se a sua relevância para os meios) recetores na União.

Os dados a fornecer na avaliação dos riscos ambientais relativa a notificações ao abrigo do 
capítulo III devem cumprir os seguintes requisitos:

a) Quando são incluídos estudos toxicológicos realizados para avaliar o risco para a saúde 
humana ou animal na avaliação dos riscos ambientais, o notificador deve fornecer provas para 
demonstrar que estes foram realizados em instalações que satisfaçam:

i) Os requisitos do Decreto -Lei n.º 99/2000, de 30 de maio, ou
ii) Os princípios de boas práticas de laboratório (BPL) da OCDE, se esses estudos forem 

efetuados fora da União;

b) Quando são incluídos estudos que não sejam estudos toxicológicos na avaliação dos 
riscos ambientais, estes devem:

i) respeitar os princípios de BPL estabelecidos no Decreto -Lei n.º 99/2000, de 30 de maio, 
se for caso disso, ou

ii) ser realizados por organizações acreditadas de acordo com a norma ISO pertinente, ou
iii) na ausência de uma norma ISO pertinente, devem ser realizados em conformidade com 

as normas internacionalmente reconhecidas;

c) As informações relativas aos resultados obtidos através dos estudos referidos nas alíneas a)
e b) e aos protocolos de estudo utilizados devem ser fiáveis e abrangentes e incluir os dados em 
bruto num formato eletrónico adequado para a realização de análises estatísticas e outras;

d) O notificador deve especificar, sempre que possível, a amplitude do efeito que cada estudo 
realizado pretende detetar e justificá -la;

e) A seleção de locais para os estudos de campo deve basear -se em meios recetores relevantes 
tendo em vista a exposição e o impacto potenciais que se observariam no caso de se libertarem 
OGM. A seleção deve ser justificada na avaliação dos riscos ambientais;

f) O comparador não geneticamente modificado deve ser adequado para os meios recetores 
relevantes e deve ter um património genético comparável com o do OGM. A seleção do comparador 
deve ser justificada na avaliação dos riscos ambientais.
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4 — Eventos de transformação combinados nas notificações ao abrigo do capítulo III

Na avaliação dos riscos ambientais de um OGM que contenha eventos de transformação 
combinados nas notificações ao abrigo do capítulo III aplica -se o seguinte:

a) O notificador deve fornecer uma avaliação dos riscos ambientais para cada evento de 
transformação individual no OGM ou remeter para notificações já apresentadas para esses even-
tos de transformação;

b) O notificador deve fornecer uma avaliação dos seguintes aspetos:

i) estabilidade dos eventos de transformação,
ii) expressão dos eventos de transformação,
iii) potenciais efeitos aditivos, sinérgicos ou antagonistas resultantes da combinação dos 

eventos de transformação;

c) Nos casos em que a descendência do OGM pode conter várias subcombinações de eventos 
de transformação combinados, o notificador deve apresentar uma fundamentação científica que 
justifique que não existe necessidade de fornecer dados experimentais relativos às subcombina-
ções em causa, independentemente da sua origem, ou, na ausência desses fundamentos, deve 
fornecer os dados experimentais relevantes.

C2) Caraterísticas dos OGM e das libertações

A avaliação dos riscos ambientais deve ter em consideração os dados técnicos e científicos 
relevantes que digam respeito às características:

— do organismo ou organismos recetores ou parentais;
— das modificações genéticas, tanto por inserção como por deleção de material genético, e 

informações relevantes sobre o vetor e o dador;
— do OGM;
— da libertação ou utilização previstas e respetiva escala;
— dos eventuais meios recetores onde o OGM será libertado e para os quais o transgene 

pode propagar -se; e
— das interações entre estas características.

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º ou no n.º 5 do artigo 16.º, devem ser conside-
radas na avaliação dos riscos ambientais as informações pertinentes de anteriores libertações dos 
mesmos OGM ou de OGM semelhantes e de organismos com características semelhantes, e a 
respetiva interação biótica e abiótica com meios recetores semelhantes, incluindo as informações 
resultantes da monitorização desses organismos.

C3) Fases da avaliação dos riscos ambientais

A avaliação dos riscos ambientais referida dos riscos ambientais referidas na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 5.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º deve ser efetuada para cada domínio 
de risco pertinente referido na parte D.1 ou D.2 em conformidade com as seis fases seguintes:

1 — Formulação do problema, incluindo a identificação do perigo
A formulação do problema deve:

a) Identificar quaisquer alterações nas características do organismo decorrentes da modifi-
cação genética por comparação, em condições de libertação ou de utilização semelhantes, das 
características do OGM com as do comparador não geneticamente modificado escolhido;

b) Identificar potenciais efeitos adversos para a saúde humana ou para o ambiente relacio-
nados com as alterações que tenham sido identificadas ao abrigo da alínea a) supra.
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Os potenciais efeitos adversos não devem ser negligenciados com base no pressuposto de 
que são improváveis.

Os potenciais efeitos adversos podem variar consoante os casos e podem incluir:

— efeitos na dinâmica das populações de espécies presentes no meio recetor e na diversidade 
genética de cada uma dessas populações, conduzindo a um potencial declínio na biodiversidade,

— alterações na suscetibilidade aos agentes patogénicos, facilitando a disseminação de 
doenças infecciosas ou criando reservatórios ou vetores,

— comprometimento da eficácia dos cuidados médicos, veterinários ou fitossanitários de 
caráter profilático ou terapêutico, por exemplo, mediante a transferência de genes de resistência 
aos antibióticos utilizados na medicina humana ou veterinária,

— efeitos sobre a biogeoquímica (ciclos biogeoquímicos), incluindo a reciclagem do carbono 
e do azoto em virtude de alterações na decomposição dos materiais orgânicos presentes no solo,

— doenças que afetam o ser humano, incluindo reações alergénicas ou tóxicas,
— doenças que afetam animais e plantas, incluindo reações tóxicas e, no caso dos animais, 

reações alergénicas, se for caso disso.

Nos casos em que são identificados potenciais efeitos adversos a longo prazo de um OGM, 
estes devem ser avaliados sob a forma de estudos documentais utilizando, sempre que possível, 
um ou mais dos seguintes elementos:

i) Resultados de experiências anteriores;
ii) Conjuntos de dados ou bibliografia disponíveis;
iii) Modelação matemática;

c) Identificar os parâmetros de avaliação pertinentes.
Os potenciais efeitos adversos suscetíveis de afetar os parâmetros de avaliação identificados 

devem ser considerados nas etapas subsequentes da avaliação dos riscos;
d) Identificar e descrever as vias de exposição ou outros mecanismos através dos quais 

podem ocorrer os efeitos adversos.
Poderão ocorrer, direta ou indiretamente, efeitos adversos através de vias de exposição ou 

de outros mecanismos que podem incluir:

— propagação do(s) OGM no ambiente;
— transferência do material genético inserido para o mesmo organismo ou para outros orga-

nismos, geneticamente modificados ou não;
— instabilidade fenotípica e genética;
— interações com outros organismos;
— modificação da gestão, incluindo, eventualmente, das práticas agrícolas;

e) Formular hipóteses verificáveis e definir parâmetros de medição pertinentes para permitir, 
sempre que possível, uma avaliação quantitativa dos potenciais efeitos adversos;

f) Considerar eventuais incertezas, incluindo lacunas de conhecimento e limitações metodo-
lógicas.

2 — Caracterização do perigo

Deve ser avaliada a magnitude de cada potencial efeito adverso. Esta avaliação deve ter 
como base o pressuposto de que dito efeito adverso ocorrerá. A avaliação dos riscos ambientais 
deve ter em conta que a magnitude dependerá provavelmente dos meios recetores em que o OGM 
deverá ser libertado e da escala e condições da libertação.

A avaliação deve, sempre que possível, ser expressa em termos quantitativos.
Nos casos em que a avaliação é expressa em termos qualitativos, deve ser utilizada uma 

descrição em função de categorias (“elevada”, “moderada”, “reduzida” ou “negligenciável”) e deve 
ser fornecida uma explicação sobre a escala de efeitos representada por cada categoria.
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3 — Caracterização da exposição

A verosimilhança e probabilidade de ocorrência de cada potencial efeito adverso identi-
ficado deve ser avaliada para proporcionar, sempre que possível, uma avaliação quantitativa 
da exposição, como uma medida relativa da probabilidade, ou uma avaliação qualitativa da 
exposição. Devem ser tomadas em consideração as características dos meios recetores e o 
âmbito da notificação.

Nos casos em que a avaliação é expressa em termos qualitativos, deve ser utilizada uma 
descrição da exposição em função de categorias (“elevada”, “moderada”, “reduzida” ou “negli-
genciável”) e deve ser fornecida uma explicação sobre a escala de efeitos representada por 
cada categoria.

4 — Caracterização dos riscos

O risco deve ser caracterizado combinando, para cada potencial efeito adverso, a magnitude 
com a probabilidade de ocorrência desse efeito adverso, para fornecer uma estimativa quantitativa 
ou semiquantitativa do risco.

Nos casos em que não é possível uma estimativa quantitativa ou semiquantitativa, deve ser 
fornecida uma estimativa qualitativa do risco. Nesse caso, deve ser utilizada uma descrição do 
risco em função de categorias (“elevado”, “moderado”, “reduzido” ou “negligenciável”) e deve ser 
fornecida uma explicação sobre a escala de efeitos representada por cada categoria.

Se for caso disso, deve ser descrita a incerteza de cada risco identificado e, sempre que 
possível, deve ser expressa em termos quantitativos.

5 — Estratégias de gestão dos riscos

Quando forem identificados riscos que necessitem, com base na sua caracterização, de 
medidas para a sua gestão, deve ser proposta uma estratégia de gestão dos riscos.

As estratégias de gestão dos riscos devem ser descritas em termos da redução do perigo 
ou da exposição, ou ambas, e devem ser proporcionais à redução do risco pretendida, à escala e 
condições da libertação e aos graus de incerteza identificados na avaliação dos riscos ambientais.

A consequente redução do risco global deve ser, sempre que possível, quantificada.

6 — Avaliação do risco global e conclusões

Deve ser efetuada uma avaliação qualitativa e, sempre que possível, quantitativa do risco 
global do OGM tendo em conta os resultados da caracterização dos riscos, as estratégias de 
gestão dos riscos propostas e os graus de incerteza que lhes estão associados.

A avaliação do risco global deve incluir, se for caso disso, as estratégias de gestão dos riscos 
propostas para cada risco identificado.

A avaliação do risco global e as conclusões devem também propor requisitos específicos para 
o plano de monitorização do OGM e, se for caso disso, a monitorização da eficácia das medidas 
de gestão dos riscos propostas.

Para notificações ao abrigo do capítulo III, a avaliação do risco global deve incluir também 
uma explicação dos pressupostos utilizados durante a avaliação dos riscos ambientais, da natu-
reza e magnitude das incertezas associadas aos riscos, bem como uma justificação das medidas 
de gestão dos riscos propostas.

D) Conclusões sobre os domínios de risco específicos da avaliação dos riscos ambientais

Devem ser tiradas conclusões sobre o potencial impacto ambiental nos meios recetores re-
levantes resultante da libertação ou colocação no mercado de OGM para cada domínio de risco 
relevante enumerado na parte D1) para OGM que não sejam plantas superiores ou na parte D2) 
para plantas superiores geneticamente modificadas, com base numa avaliação dos riscos ambientais 
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efetuada em conformidade com os princípios definidos no ponto B e de acordo com a metodologia 
descrita no ponto C, e com base nas informações exigidas nos termos do anexo III.

D1) [...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
[...].

D2) No caso das plantas superiores geneticamente modificadas (PSGM)

Por «plantas superiores» entende -se as plantas que pertencem ao grupo taxonómico Sper-
matophytae (Gymnospermae e Angiospermae).

1) Persistência e invasividade da PSGM, incluindo a transferência de genes de planta para 
planta.

2) Transferência de genes da planta para os microrganismos.
3) Interações entre a PSGM e os organismos visados.
4) Interações entre a PSGM e os organismos não visados.
5) Impactos das técnicas específicas de cultivo, gestão e colheita.
6) Efeitos nos processos biogeoquímicos.
7) Efeitos na saúde humana e animal.

ANEXO III

Informações exigidas na notificação

As notificações referidas nos capítulos II e III devem, regra geral, incluir as informações cons-
tantes do anexo III -A para OGM que não sejam plantas superiores ou do anexo III -B para plantas 
superiores geneticamente modificadas.

A disponibilização de um determinado subconjunto das informações enumeradas no anexo III -A 
ou no anexo III -B não deve ser exigida caso estas não sejam relevantes ou necessárias para 
efeitos da avaliação dos riscos no contexto de uma notificação específica, sobretudo tendo em 
conta as características do OGM, a escala e condições da libertação ou as condições de utilização 
pretendidas.

O nível de pormenor adequado para cada subconjunto de informações também pode variar 
consoante a natureza e a escala da libertação proposta.

Para cada subconjunto de informações exigidas devem ser fornecidos os seguintes elementos:

i) Os resumos e resultados dos estudos referidos na notificação, incluindo uma explicação 
sobre a sua relevância para a avaliação dos riscos ambientais, quando aplicável;

ii) Para as notificações referidas no capítulo III, os anexos com informações pormenorizadas 
sobre esses estudos, incluindo uma descrição dos métodos e materiais utilizados ou a referência 
a métodos normalizados ou reconhecidos internacionalmente, bem como o nome da entidade ou 
entidades responsáveis pela realização dos estudos.

A futura evolução das modificações genéticas poderá exigir a adaptação do presente anexo 
ao progresso técnico ou a elaboração de notas de orientação sobre o mesmo. A experiência que 
a União vier a acumular com as notificações relativas à libertação de determinados OGM poderá 
possibilitar uma melhor diferenciação dos requisitos em matéria de informação para os diferentes 
tipos de OGM, como plantas vivazes e árvores, organismos unicelulares, peixes ou insetos, ou 
para a utilização específica de OGM, como no desenvolvimento de vacinas.
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ANEXO III -B

Informações exigidas nas notificações relativas à libertação de plantas superiores 
geneticamente modificadas (PSGM) (Gimnospérmicas e angiospérmicas)

I — Informações exigidas em notificações apresentadas nos termos dos artigos 5.º e 16.º

A) Informações gerais

1) Nome e endereço do notificador (empresa ou instituto).
2) Nome, qualificações e experiência do(s) cientista(s) responsável(eis).
3) Título do projeto.
4) Informações relativas à libertação

a) Objetivo da libertação;
b) Data e duração prevista da libertação;
c) Método de libertação das PSGM;
d) Método de preparação e gestão do local de libertação, antes, durante e após a libertação, 

incluindo práticas de cultivo e métodos de colheita;
e) Número aproximado de plantas (ou número de plantas por m2).

5) Informações relativas ao local da libertação

a) Localização e dimensão dos locais da libertação;
b) Descrição do ecossistema no local da libertação, incluindo o clima, flora e fauna;
c) Presença de organismos selvagens aparentados ou de espécies vegetais cultivadas se-

xualmente compatíveis;
d) Proximidade de biótopos oficialmente reconhecidos ou de zonas protegidas que possam 

ser afetadas.

B) Informações científicas

1 — Informações relativas à planta recetora ou, se pertinente, às plantas parentais

a) Nome completo:

i) Família;
ii) Género;
iii) Espécie;
iv) Subespécie;
v) Cultivar ou linhagem;
vi) Nome comum;

b) Distribuição geográfica e cultivo da planta na União;
c) Informação relativa à reprodução:

i) Modo(s) de reprodução;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a reprodução;
iii) Tempo de geração;

d) Compatibilidade sexual com outras espécies de plantas cultivadas ou selvagens e distri-
buição das espécies compatíveis na Europa;

e) Capacidade de sobrevivência:

i) Capacidade para formar estruturas de sobrevivência ou dormência;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a capacidade de sobrevivência;
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f) Disseminação:

i) Formas e extensão da disseminação;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a disseminação;

g) No caso das espécies de plantas que não sejam normalmente cultivadas na União Euro-
peia, descrição do seu habitat natural, incluindo informação sobre os seus predadores, parasitas, 
concorrentes e simbiontes naturais;

h) Potenciais interações da planta, pertinentes para a PSGM, com organismos que existam no 
ecossistema onde é geralmente cultivada ou noutros locais, incluindo informação sobre eventuais 
efeitos tóxicos para o ser humano, os animais e outros organismos.

2 — Caracterização molecular

a) Informações relativas à modificação genética:

i) Descrição dos métodos utilizados para a modificação genética;
ii) Natureza e origem do vetor utilizado;
iii) Fonte dos ácidos nucleicos utilizados para a transformação, dimensão e função pretendida 

de cada fragmento constitutivo da região destinada a inserção;

b) Informações relativas à PSGM:

i) Descrição geral dos traços e das características introduzidos ou modificados,
ii) Informações sobre as sequências realmente inseridas ou suprimidas:

— Dimensão e número de cópias de todas as sequências inseridas e métodos utilizados para 
a sua caracterização;

— Em caso de deleção, dimensão e função das regiões suprimidas;
— Localização subcelular das sequências inseridas nas células da planta integradas no 

núcleo, cloroplastos, mitocôndrias ou mantidas numa forma não integrada e métodos para a sua 
determinação;

iii) Partes da planta onde a sequência inserida se exprime;
iv) Estabilidade genética da sequência inserida e estabilidade fenotípica da PSGM;

c) Conclusões da caracterização molecular.

3 — Informações relativas a domínios de risco específicos

a) Qualquer alteração na persistência ou na invasividade da PSGM, bem como na sua capaci-
dade de transferência do material genético para organismos aparentados sexualmente compatíveis 
e respetivos efeitos ambientais adversos;

b) Qualquer alteração na capacidade de transferência do material genético da PSGM para 
microrganismos e respetivos efeitos ambientais adversos;

c) Mecanismo de interação da PSGM com os organismos visados (se pertinente) e respetivos 
efeitos ambientais adversos;

d) Potenciais alterações das interações da PSGM com os organismos não visados resultantes 
da modificação genética e respetivos efeitos ambientais adversos;

e) Potenciais alterações das práticas agrícolas e da gestão da PSGM resultantes da modifi-
cação genética e respetivos efeitos ambientais adversos;

f) Potenciais interações com o ambiente abiótico e respetivos efeitos ambientais adversos;
g) Informações sobre quaisquer efeitos tóxicos, alergénicos ou outros efeitos prejudiciais para 

a saúde humana e animal resultantes da modificação genética;
h) Conclusões sobre os domínios de risco específicos.
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4 — Informações sobre planos de controlo, monitorização, tratamento pós -libertação e tra-
tamento de resíduos

a) Quaisquer medidas tomadas, incluindo:

i) Isolamento espacial e temporal em relação a espécies sexualmente compatíveis, quer 
organismos aparentados selvagens quer infestantes e plantas cultivadas,

ii) Quaisquer medidas para minimizar ou impedir a dispersão de qualquer parte reprodutora 
da PSGM;

b) Descrição dos métodos de tratamento do local pós -libertação;
c) Descrição dos métodos de tratamento pós -libertação do material vegetal geneticamente 

modificado, incluindo resíduos;
d) Descrição dos planos e técnicas de monitorização;
e) Descrição dos eventuais planos de emergência;
f) Descrição dos métodos e procedimentos para:

i) Evitar ou minimizar a propagação das PSGM para além do local da libertação;
ii) Proteger o local contra a intrusão de indivíduos não autorizados;
iii) Impedir a entrada no local de outros organismos ou minimizar essas entradas.

5 — Descrição das técnicas de deteção e identificação da PSGM.
6 — Informações sobre anteriores libertações da PSGM, se pertinente.

II — Informações exigidas em notificações apresentadas nos termos do artigo 16.º

A) Informações gerais

1 — Nome e endereço do notificador (empresa ou instituto).
2 — Nome, qualificações e experiência do(s) cientista(s) responsável(eis).
3 — Designação e especificação da PSGM.
4 — Âmbito da notificação:

a) Cultivo;
b) Outras utilizações (a especificar na notificação).

B) Informações científicas

1 — Informações relativas à planta recetora ou, se pertinente, às plantas parentais

a) Nome completo:

i) Família;
ii) Género;
iii) Espécie;
iv) Subespécie;
v) Cultivar/linhagem;
vi) Nome comum;

b) Distribuição geográfica e cultivo da planta na União;
c) Informação relativa à reprodução:

i) Modo(s) de reprodução;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a reprodução;
iii) Tempo de geração;
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d) Compatibilidade sexual com outras espécies de plantas cultivadas ou selvagens e distri-
buição das espécies compatíveis na União;

e) Capacidade de sobrevivência:

i) Capacidade para formar estruturas de sobrevivência ou dormência;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a capacidade de sobrevivência;

f) Disseminação:

i) Formas e extensão da disseminação;
ii) Quando existam, fatores específicos que afetem a disseminação;

g) No caso das espécies de plantas que não sejam normalmente cultivadas na União Euro-
peia, descrição do seu habitat natural, incluindo informação sobre os seus predadores, parasitas, 
concorrentes e simbiontes naturais;

h) Potenciais interações da planta, pertinentes para a PSGM, com organismos que existam no 
ecossistema onde é geralmente cultivada ou noutros locais, incluindo informação sobre eventuais 
efeitos tóxicos para o ser humano, os animais e outros organismos.

2 — Caracterização molecular

a) Informações relativas à modificação genética:

i) Descrição dos métodos utilizados para a modificação genética;
ii) Natureza e origem do vetor utilizado;
iii) Fonte dos ácidos nucleicos utilizados para a transformação, dimensão e função pretendida 

de cada fragmento constitutivo da região destinada a inserção;

b) Informações relativas à planta geneticamente modificada:

i) Descrição geral dos traços e das características introduzidos ou modificados;
ii) Informações sobre as sequências realmente inseridas ou suprimidas:

— Dimensão e número de cópias de todas as sequências inseridas detetáveis, parciais e 
completas, e métodos utilizados para a sua caracterização;

— Organização e sequência do material genético inserido em cada local de inserção num 
formato eletrónico normalizado;

— Em caso de deleção, dimensão e função das regiões suprimidas;
— Localização subcelular das sequências inseridas integradas no núcleo, cloroplastos, mito-

côndrias ou mantidas numa forma não integrada e métodos para a sua determinação;
— No caso de modificações que não a inserção ou a deleção, a função do material genético 

modificado, antes e depois da modificação, bem como as mudanças diretas na expressão dos 
genes como resultado da modificação;

— Informação relativa à sequência num formato eletrónico normalizado para as regiões 5  e 
3  adjacentes em cada local de inserção;

— Análises bioinformáticas utilizando bases de dados atualizadas para pesquisar eventuais 
interrupções de genes conhecidos;

— Todos os quadros de leitura aberta (em seguida designados “ORF“, open reading frames)
na sequência inserida (devido ou não a rearranjos), bem como os resultantes da modificação 
genética nos locais de junção com o ADN genómico. O ORF é definido como uma sequência de 
nucleótidos que contém uma sequência de codões que não é interrompida pela presença de um 
codão de finalização no mesmo quadro de leitura;

— Análises bioinformáticas utilizando bases de dados atualizadas para pesquisar possíveis 
semelhanças entre os ORF e genes conhecidos que possam ter efeitos adversos;

— Estrutura primária (sequência de aminoácidos) e, se necessário, outras estruturas da nova 
proteína expressa;
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— Análises bioinformáticas utilizando bases de dados atualizadas para pesquisar eventuais 
homologias de sequências e, se necessário, semelhanças estruturais entre a nova proteína ex-
pressa e proteínas ou péptidos conhecidos que possam ter efeitos adversos;

iii) Informações sobre a expressão da sequência inserida:

— Métodos utilizados para a análise da expressão juntamente com as respetivas caracterís-
ticas de desempenho;

— Informações sobre a expressão da sequência inserida ao longo do ciclo de vida da planta;
— Partes da planta onde a sequência inserida ou modificada se exprime;
— Expressão não intencional potencial de novos ORF identificados na subalínea ii), sétimo 

travessão, que suscitem uma preocupação de segurança;
— Dados da expressão de proteínas, incluindo os dados em bruto, obtidos de ensaios de 

campo e relacionados com as condições de cultivo;

iv) Estabilidade genética da sequência inserida e estabilidade fenotípica da PSGM;

c) Conclusões da caracterização molecular.

3 — Análise comparativa das características agronómicas e fenotípicas e da composição

a) Escolha do equivalente convencional e dos comparadores adicionais;
b) Escolha dos locais para os ensaios de campo;
c) Conceção experimental e análise estatística dos dados provenientes de ensaios de campo 

para análise comparativa:

i) Descrição da conceção dos ensaios de campo,
ii) Descrição dos aspetos relevantes dos meios recetores,
iii) Análise estatística;

d) Seleção do material vegetal para análise, se for caso disso;
e) Análise comparativa das características agronómicas e fenotípicas;
f) Análise comparativa da composição, se for caso disso;
g) Conclusões da análise comparativa.

4 — Informações específicas para cada domínio de risco

Para cada um dos sete domínios de risco referidos na parte D2) do anexo II, o notificador 
deve, em primeiro lugar, descrever a via que conduziria aos danos, explicando, numa cadeia de 
causas e efeitos, de que forma a libertação da PSGM poderia causar danos, tendo em conta o 
perigo e a exposição.

O notificador deve apresentar as seguintes informações, exceto se não for relevante aten-
dendo às utilizações previstas do OGM:

a) Persistência e invasividade, incluindo a transferência de genes de planta para planta:

i) Avaliação do potencial da PSGM para se tornar mais persistente ou invasiva e respetivos 
efeitos ambientais adversos;

ii) Avaliação do potencial da PSGM para transmitir o(s) transgene(s) para organismos apa-
rentados sexualmente compatíveis e respetivos efeitos ambientais adversos;

iii) Conclusões sobre os efeitos ambientais adversos da persistência e invasividade da PSGM, 
incluindo os efeitos ambientais adversos da transferência de genes de planta para planta;

b) Transferência de genes da planta para um microrganismo:

i) Avaliação do potencial de transferência do novo ADN inserido entre a PSGM e os micror-
ganismos, e respetivos efeitos adversos;
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ii) Conclusões sobre os efeitos adversos da transferência do novo ADN inserido entre a PSGM 
e os microrganismos para a saúde humana e animal e para o ambiente;

c) Interações entre a PSGM e os organismos visados, se for caso disso:

i) Avaliação do potencial de alterações nas interações diretas e indiretas entre a PSGM e os 
organismos visados e efeitos ambientais adversos;

ii) Avaliação do potencial de evolução da resistência do organismo visado à proteína expressa 
(com base na história da evolução da resistência a pesticidas convencionais ou a plantas trans-
génicas que exprimem características semelhantes) e respetivos efeitos ambientais adversos;

iii) Conclusões sobre os efeitos ambientais adversos das interações entre a PSGM e os 
organismos visados;

d) Interações entre a PSGM e organismos não visados:

i) Avaliação do potencial de interações diretas e indiretas entre a PSGM e organismos não 
visados, incluindo espécies protegidas, e respetivos efeitos adversos. A avaliação deve ter também 
em conta os potenciais efeitos adversos nos serviços ecossistémicos relevantes e nas espécies 
que prestam esses serviços;

ii) Conclusões sobre os efeitos ambientais adversos das interações entre a PSGM e orga-
nismos não visados;

e) Impactos das técnicas específicas de cultivo, gestão e colheita:

i) Para as PSGM para cultivo, avaliação das alterações nas técnicas específicas de cultivo, 
gestão e colheita utilizadas para a PSGM e respetivos efeitos ambientais adversos;

ii) Conclusões sobre os efeitos ambientais adversos das técnicas específicas de cultivo, 
gestão e colheita;

f) Efeitos nos processos biogeoquímicos:

i) Avaliação das alterações nos processos biogeoquímicos na área onde a PSGM será culti-
vada e no ambiente em geral e respetivos efeitos adversos;

ii) Conclusões sobre os efeitos adversos nos processos biogeoquímicos;

g) Efeitos na saúde humana e animal:

i) Avaliação das potenciais interações diretas e indiretas entre a PSGM e as pessoas que 
trabalham ou estão em contacto com as PSGM, incluindo o pólen ou as poeiras de uma PSGM 
transformada, e avaliação dos efeitos adversos dessas interações para a saúde humana;

ii) Para as PSGM não destinadas ao consumo humano, mas em que os organismos recetores 
ou parentais podem ser considerados para consumo humano, avaliação da probabilidade de uma 
ingestão acidental e os possíveis efeitos adversos para a saúde humana daí decorrentes;

iii) Avaliação dos potenciais efeitos adversos para a saúde animal devido ao consumo acidental 
da PSGM ou de material dessa planta;

iv) Conclusões sobre os efeitos na saúde humana e animal;

h) Avaliação do risco global e conclusões. Deve ser fornecido um resumo de todas as con-
clusões para cada domínio de risco. O resumo deve ter em conta a caracterização dos riscos em 
conformidade com as fases 1 a 4 da metodologia descrita na parte C.3 do anexo II e as estratégias 
de gestão dos riscos propostas em conformidade com o ponto 5 da parte C.3 do anexo II.

5 — Descrição das técnicas de deteção e identificação da PSGM.
6 — Informações sobre anteriores libertações da PSGM, se pertinente.
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ANEXO IV

Informações adicionais

[...].
A) A notificação para colocação no mercado de um produto que contenha ou seja constituído 

por OGM deve conter as seguintes informações, para além das mencionadas no anexo III:

1) Designações comerciais propostas para os produtos e nomes dos OGM neles contidos, 
bem como uma proposta de identificador único para o OGM, desenvolvido em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 65/2004, de 14 de janeiro de 2004. Após a autorização, qualquer nova 
designação comercial deve ser fornecida à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.;

2) [...].
3) [...].
4) [...].
5) [...].
6) [...].
7) Métodos de deteção, identificação e, quando pertinente, quantificação do evento de trans-

formação; amostras dos OGM e respetivas amostras de controlo, bem como informações sobre 
o local onde é possível ter acesso ao material de referência. Devem ser identificadas as infor-
mações que, por motivos de confidencialidade, não podem ser colocadas na parte dos registos 
que é acessível ao público referida no n.º 2 do artigo 31.º da Diretiva 2001/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de março de 2001.

8) [...].

B) [...].

1) [...].
2) [...].
3) [...].
4) [...].
5) [...].
6) [...].
7) [...].»

 112672648 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de Retificação n.º 53/2019

Sumário: Retifica a Portaria n.º 290/2019, de 5 de setembro, do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, que cria o Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais — 2.ª Geração, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 170, de 5 de 
setembro de 2019.

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 4/2012 de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013 de 21 de março, declara -se que a 
Portaria n.º 290/2019, publicada no Diário da República, n.º 170, 1.ª série, de 5 de setembro, saiu com 
as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade emitente, assim se retificam:

1 — No Ponto 25.2.4 do Regulamento constante do Anexo, onde se lê:

«Em sede de encerramento do projeto, se detetadas situações de incumprimento, designada-
mente através da aquisição de equipamento móvel não elegível, sendo o montante apurado deduzido 
ao financiamento público previsto no n.º 27.14, exigindo -se à entidade promotora a restituição do 
montante remanescente, sempre que esta verba se mostre insuficiente.»

deve ler -se:

«Em sede de encerramento do projeto, se detetadas situações de incumprimento, designada-
mente através da aquisição de equipamento móvel não elegível, sendo o montante apurado deduzido 
ao financiamento público previsto no n.º 27.13, exigindo -se à entidade promotora a restituição do 
montante remanescente, sempre que esta verba se mostre insuficiente.»

2 — No Ponto 27.1 do Regulamento constante do Anexo, onde se lê:

«Os pagamentos, à entidade promotora, do financiamento público relativo a despesas reali-
zadas são efetuados mediante apresentação ao ISS, I. P., do pedido de pagamento e da listagem 
das despesas realizadas e pagas, por rubrica, na qual constem número de conta e lançamento na 
contabilidade geral, a descrição das despesas, o tipo de documento e o documento justificativo de 
pagamento, o número do documento, o valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data 
de emissão, a identificação do fornecedor e o seu Número de Identificação Fiscal (NIF), no prazo 
máximo de 22 dias úteis, contados a partir da data do pagamento do financiamento público.»

deve ler -se:

«Os pagamentos, à entidade promotora, do financiamento público relativo a despesas realiza-
das são efetuados mediante apresentação ao ISS, I. P., do pedido de pagamento e da listagem das 
despesas realizadas, por rubrica, na qual constem número de conta e lançamento na contabilidade 
geral, a descrição das despesas, o tipo de documento e, no prazo máximo de 22 dias úteis, contados 
a partir da data do pagamento do financiamento público, do documento justificativo de pagamento, 
o número do documento, o valor do documento, o valor imputado ao projeto, a data de emissão, a 
identificação do fornecedor e o seu Número de Identificação Fiscal (NIF).»

Secretaria -Geral, 14 de outubro de 2019. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Romão 
Gonçalves.

112670469 
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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Portaria n.º 377/2019

de 18 de outubro

Sumário: Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a AECOPS — Associa-
ção de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços e outras e a Federação 
dos Sindicatos da Indústria e Serviços — FETESE e outros.

Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a AECOPS — Associação de Empresas
de Construção e Obras Públicas e Serviços e outras

e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços — FETESE e outros

As alterações do contrato coletivo entre a AECOPS — Associação de Empresas de Construção e 
Obras Públicas e Serviços e outras e a Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços — FETESE 
e outros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2019, abran-
gem as relações de trabalho entre empregadores que no território do continente se dediquem às 
atividades de construção civil, obras públicas e serviços relacionados com a atividade da construção 
e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros representados pelas associações outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão das alterações do contrato coletivo na mesma área 
geográfica e setor de atividade aos empregadores não filiados nas associações de empregadores 
outorgantes e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na 
convenção, não representados pelas associações sindicais outorgantes.

De acordo com o n.º 1 do artigo 514.º do Código do Trabalho, a convenção coletiva pode ser 
aplicada, no todo ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a trabalhadores integra-
dos no âmbito do setor de atividade e profissional definido naquele instrumento. O n.º 2 do referido 
normativo legal determina ainda que a extensão é possível mediante a ponderação de circunstâncias 
sociais e económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade ou semelhança económica e 
social das situações no âmbito da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situações que se pretende abranger com a 
extensão e as previstas na convenção em apreço, foi promovida a realização do estudo de avalia-
ção 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, através dos elementos disponíveis no apuramento do 
Relatório Único/Quadros de Pessoal de 2017. De acordo com o estudo estavam abrangidos pelo 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, direta e indiretamente, 15 051 trabalhadores 
por conta de outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes e aprendizes e o residual, 
dos quais 90,6 % são homens e 9,4 % são mulheres. De acordo com os dados da amostra, o estudo 
indica que para 6 726 TCO (44,7 % do total) as remunerações devidas são iguais ou superiores 
às remunerações convencionais, enquanto para 8 325 TCO (55,3 % do total) as remunerações 
são inferiores às convencionais, dos quais 92,1 % são homens e 7,9 % são mulheres. Quanto ao 
impacto salarial da extensão, a atualização das remunerações representa um acréscimo de 0,9 % 
na massa salarial do total dos trabalhadores e de 2 % para os trabalhadores cujas remunerações 
devidas serão alteradas. Na perspetiva da promoção de melhores níveis de coesão e igualdade 
social o estudo indica um ligeiro aumento no leque salarial e uma ligeira diminuição das desigual-
dades no rácio P90/P10.

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão 
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove -se o alargamento 
do âmbito de aplicação das alterações do contrato coletivo às relações de trabalho não abrangi-
das por regulamentação coletiva negocial porquanto tem, no plano social, o efeito de uniformizar 
as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as 
condições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Considerando que as anteriores extensões da convenção não se aplicam aos trabalhadores 
filiados em sindicatos inscritos na Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica 
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e Vidro — FEVICCOM, por oposição desta federação, mantém -se na presente extensão idêntica 
exclusão.

Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente extensão no BTE, Separata, n.º 47, de 
19 de agosto de 2019, na sequência do qual a FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal deduziu oposição ao âmbito de aplicação 
da extensão, pretendendo a exclusão dos trabalhadores filiados em sindicatos representados pela 
oponente, alegando a existência de convenção coletiva própria.

Em matéria de emissão de portaria de extensão clarifica -se que, de acordo com o artigo 515.º 
do Código do Trabalho, a extensão só é aplicável às relações de trabalho que no mesmo âmbito 
não sejam reguladas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho negocial. Neste sen-
tido, considerando que o âmbito de aplicação previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da portaria 
abrange as relações de trabalho onde não se verifique o princípio da dupla filiação e que assiste 
à federação oponente a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores filiados nos sindicatos 
nela inscritos, procede -se à exclusão do âmbito da presente extensão dos referidos trabalhadores.

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 a 
AECOPS — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços e outras e a 
Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços — FETESE e outros, publicadas no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 28, de 29 de julho de 2019, são estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados nas associações de empregadores 
outorgantes que se dediquem às atividades de construção civil, obras públicas e serviços relacio-
nados com a atividade da construção 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 
outorgantes 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 — A presente extensão não é aplicável aos trabalhadores filiados nos sindicatos represen-
tados pela Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro — FEVICCOM 
e pela FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e 
Turismo de Portugal.

3 — As retribuições das tabelas salariais inferiores à retribuição mínima mensal garantida ape-
nas são objeto de extensão nas situações em que sejam superiores à retribuição mínima mensal 
garantida resultante de redução relacionada com o trabalhador, de acordo com o artigo 275.º do 
Código do Trabalho.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a sua publicação no Diário da Re-
pública.

2 — A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem 
efeitos a partir de 1 de setembro de 2019.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita, em 14 de outubro de 2019.

112668947 
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Portaria n.º 378/2019

de 18 de outubro

Sumário: Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Empresa-
rial de Viana do Castelo e outras e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comér-
cio, Escritórios e Serviços de Portugal.

Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Empresarial de Viana do Castelo
e outras e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal

As alterações do contrato coletivo entre a Associação Empresarial de Viana do Castelo e 
outras e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal 
publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2019, abrangem 
no distrito de Viana do Castelo as relações de trabalho entre empregadores que se dediquem à 
atividade de comércio a retalho (exceto de veículos automóveis, motociclos e de combustíveis 
para veículos a motor em estabelecimentos especializados), às atividades funerárias e de ginásios 
(fitness) e às atividades de cabeleireiros e institutos de beleza e trabalhadores ao seu serviço, uns 
e outros representados pelas associações outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão das alterações da convenção coletiva às relações 
de trabalho entre empregadores e trabalhadores não representados pelas associações outorgantes 
que na respetiva área e âmbito exerçam as mesmas atividades.

De acordo com o n.º 1 do artigo 514.º do Código do Trabalho, a convenção coletiva pode ser 
aplicada, no todo ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a trabalhadores integra-
dos no âmbito do setor de atividade e profissional definido naquele instrumento. O n.º 2 do referido 
normativo legal determina ainda que a extensão é possível mediante a ponderação de circunstâncias 
sociais e económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade ou semelhança económica e 
social das situações no âmbito da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situações que se pretende abranger com a 
extensão e as previstas na convenção em apreço, foi promovida a realização do estudo de avalia-
ção 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, através dos elementos disponíveis no apuramento do 
Relatório Único/Quadros de Pessoal de 2017. De acordo com o estudo estavam abrangidos pelo 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, direta e indiretamente, 2 162 trabalhadores 
por conta de outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes e aprendizes e o residual, 
dos quais 42 % são homens e 58 % são mulheres. De acordo com os dados da amostra, o estudo 
indica que para 2 000 TCO (92,5 % do total) as remunerações devidas são iguais ou superiores às 
remunerações convencionais enquanto para 162 TCO (7,5 % do total) as remunerações são infe-
riores às convencionais, dos quais 51,2 % são homens e 48,8 % são mulheres. Quanto ao impacto 
salarial da extensão, a atualização das remunerações representa um acréscimo de 0,1 % na massa 
salarial do total dos trabalhadores e de 1,9 % para os trabalhadores cujas remunerações devidas 
serão alteradas. Na perspetiva da promoção de melhores níveis de coesão social o estudo indica 
uma ligeira diminuição das desigualdades. Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e 
económicas justificativas da extensão de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 514.º do Código 
do Trabalho, promove -se o alargamento do âmbito de aplicação das alterações do contrato coletivo 
às relações de trabalho não abrangidas por regulamentação coletiva negocial porquanto tem, no 
plano social, o efeito de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no 
plano económico, o de aproximar as condições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

As anteriores extensões da convenção não abrangem as relações de trabalho em que sejam 
parte empregadores não filiados nas associações de empregadores outorgantes com atividade 
em estabelecimentos qualificados como unidades comerciais de dimensão relevante, segundo 
os critérios então definidos pelo Decreto -Lei n.º 218/97, de 20 de agosto, as quais são abrangi-
das pelo contrato coletivo entre a APED — Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 
e diversas associações sindicais e pelas respetivas portarias de extensão. Considerando que a 
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referida qualificação é adequada, mantém -se na presente extensão os critérios de distinção entre 
pequeno/médio comércio a retalho e a grande distribuição.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho e dos 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 emissão da portaria de extensão, com produção de efeitos 
a partir do primeiro dia do mês em causa.

Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente extensão no Boletim do Trabalho e Em-
prego, Separata, n.º 46, de 18 de setembro de 2019, ao qual não foi deduzida oposição por parte 
dos interessados.

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 a Associação 
Empresarial de Viana do Castelo e outras e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 
29 de julho de 2019, são estendidas no distrito de Viana do Castelo:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados nas associações de empregadores 
outorgantes que se dediquem, com exceção do disposto nos números seguintes, às atividades de 
comércio a retalho, atividades funerárias e de ginásios (fitness) e às atividades de cabeleireiros 
e institutos de beleza 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 
outorgantes que exerçam as atividades económicas referidas na alínea anterior e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na convenção, não filiados no 
sindicato outorgante.

2 — A presente portaria não abrange a atividade de comércio a retalho de veículos automóveis 
e motociclos nem de combustíveis para veículos a motor em estabelecimentos especializados.

3 — A presente extensão não se aplica aos empregadores não filiados nas associações de 
empregadores outorgantes desde que se verifique uma das seguintes condições:

a) Sendo a atividade de comércio a retalho alimentar ou misto, disponham de uma área de 
venda contínua de comércio a retalho alimentar igual ou superior a 2000 m2;

b) Sendo a atividade de comércio a retalho não alimentar, disponham de uma área de venda 
contínua igual ou superior a 4000 m2;

c) Sendo a atividade de comércio a retalho alimentar ou misto, pertencente a empresa ou grupo 
de empresas que tenha, a nível nacional, uma área de venda acumulada de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 15 000 m2;

d) Sendo a atividade de comércio a retalho não alimentar, pertencente a empresa ou grupo 
de empresas que tenha, a nível nacional, uma área de venda acumulada igual ou superior a 
25 000 m2.

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no quinto dias após a sua publicação no Diário da 
República.

2 — A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem 
efeitos a partir de 1 de setembro de 2019.

O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita, em 14 de outubro de 2019.

112669198 
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Portaria n.º 379/2019

de 18 de outubro

Sumário: Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portu-
guesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâ-
neos — APICCAPS e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transpor-
tes — COFESINT e outra.

Portaria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa dos Industriais
de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâneos — APICCAPS

e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes — COFESINT e outra

As alterações do contrato coletivo entre a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, 
Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâneos — APICCAPS e a Federação de Sindicatos 
da Indústria, Energia e Transportes — COFESINT e outra, publicadas no Boletim do Trabalho e 
Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2019, abrangem as relações de trabalho entre emprega-
dores que no território nacional se dediquem ao fabrico de calçado, bolsas de mão, marroquinaria, 
artigos de viagem, luvas, artigos de proteção e segurança e de desporto, correaria, componentes 
e demais setores afins, fabricantes e comerciantes de bens e equipamentos para essas indústrias 
e pelas empresas exportadoras destes ramos de atividade, 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.

De acordo com o n.º 1 do artigo 514.º do Código do Trabalho, a convenção coletiva pode ser 
aplicada, no todo ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a trabalhadores integra-
dos no âmbito do setor de atividade e profissional definido naquele instrumento. O n.º 2 do referido 
normativo legal determina ainda que a extensão é possível mediante a ponderação de circunstâncias 
sociais e económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade ou semelhança económica e 
social das situações no âmbito da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situações que se pretende abranger com a 
extensão e as previstas na convenção em apreço, foi promovida a realização do estudo de avalia-
ção 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, através dos elementos disponíveis no apuramento do 
Relatório Único/Quadros de Pessoal de 2017. De acordo com o estudo estavam abrangidos pelo 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, direta e indiretamente, 28 235 trabalhadores por 
conta de outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes e aprendizes e o residual, dos 
quais 39,5 % são homens e 60,5 % são mulheres. De acordo com os dados da amostra, o estudo 
indica que para 9 057 TCO (32,1 % do total) as remunerações devidas são iguais ou superiores 
às remunerações convencionais enquanto para 19 178 TCO (67,9 % do total) as remunerações 
devidas são inferiores às convencionais, dos quais 30,2 % são homens e 69,8 % são mulheres. 
Quanto ao impacto salarial da extensão, a atualização das remunerações representa um acréscimo 
de 1,0 % na massa salarial do total dos trabalhadores e de 1,8 % para os trabalhadores cujas re-
munerações devidas serão alteradas. Na perspetiva da promoção de melhores níveis de coesão 
e igualdade social o estudo indica que existe uma redução no leque salarial e o decréscimo dos 
rácios de desigualdades calculados ( -2,94 % no P90/P10 e  -3,87 % no P90/P50).

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão 
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove -se o alargamento 
do âmbito de aplicação das alterações do contrato coletivo às relações de trabalho não abrangi-
das por regulamentação coletiva negocial porquanto tem, no plano social, o efeito de uniformizar 
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as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as 
condições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Considerando que a convenção tem por âmbito geográfico de aplicação todo o território na-
cional e que a extensão de convenção coletiva nas Regiões Autónomas compete aos respetivos 
Governos Regionais, a presente portaria apenas é aplicável no território do continente.

Considerando ainda que a convenção coletiva regula diversas condições de trabalho, procede-
-se à ressalva genérica da extensão de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho e dos 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 emissão da portaria de extensão, com produção de efeitos 
a partir do primeiro dia do mês em causa.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 
Separata, n.º 46, de 18 de setembro de 2019, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

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 a Asso-
ciação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de Pele e Seus Sucedâ-
neos — APICCAPS e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes — COFESINT 
e outra, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2019, são 
estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados na associação de empregado-
res outorgante que se dediquem ao fabrico de calçado, bolsas de mão, marroquinaria, artigos de 
viagem, luvas, artigos de proteção e segurança e de desporto, correaria, componentes e demais 
setores afins, fabricantes e comerciantes de bens e equipamentos para essas indústrias e pelas 
empresas exportadoras destes ramos de atividade, e trabalhadores ao seu serviço das profissões 
e categorias profissionais previstas na convenção;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na associação de empregadores ou-
torgante que exerçam as atividades económicas referidas na alínea anterior e trabalhadores ao 
seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na convenção, não representados 
pelas associações sindicais outorgantes.

2 — 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 Re-
pública.

2 — A tabela salarial 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 14 de outubro de 2019.

112668752 
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de 18 de outubro

Sumário: Portaria que procede à primeira alteração ao Regulamento de Registo das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema de Segu-
rança Social, anexo à Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro, e que dela faz parte 
integrante.

O Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 119/83, de 25 de fevereiro, na sua redação atual, estabelece que o registo das instituições é 
obrigatório e deve ser efetuado nos termos regulamentados por portaria.

Neste contexto, e no que reporta às instituições do âmbito da ação social do sistema de se-
gurança social, a Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro, aprovou, em anexo que dela faz parte 
integrante, o respetivo Regulamento de Registo.

No entanto, no âmbito da aplicação deste Regulamento tem -se verificado alguma sobreposi-
ção de atuações entre os organismos de segurança social intervenientes no processo de registo, 
nomeadamente no que se relaciona com a emissão de pareceres relativos à conformidade legal 
dos textos estatutários das instituições com o estabelecido no Estatuto das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social.

Assim, importa proceder a ajustamentos ao referido Regulamento, por forma a clarificar a 
atuação entre organismo instrutor e organismo decisor, e a garantir uma maior celeridade na tra-
mitação do processo de registo.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, que aprovou 

o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, na sua redação atual, manda o 
Governo, pela Secretária de Estado da Segurança Social, ao abrigo de competência delegada pelo 
Despacho n.º 1300/2016, de 13 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 
27 de janeiro, o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente portaria procede à primeira alteração ao Regulamento de Registo das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema de Segurança Social, 
anexo à Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro, e que dela faz parte integrante.

Artigo 2.º

Alteração ao anexo à Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro

São alterados os artigos 22.º, 23.º e 24.º do Regulamento de Registo das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema de Segurança Social, anexo à 
Portaria n.º 139/2007, de 29 de janeiro, e que dela faz parte integrante, que passam a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 22.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
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c) A verificação dos demais requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 do artigo 6.º, 
quando o parecer respeite ao registo da constituição das instituições, dos estatutos e suas alterações.

2 — [...].
3 — [...].

Artigo 23.º

[...]

1 — [...].
2 — Os CDSS podem igualmente solicitar às instituições outros elementos indispensáveis à 

avaliação dos requisitos estabelecidos no n.º 1 e nas alíneas a), b) e d) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 6.º

Artigo 24.º

[...]

Após a receção na DGSS do parecer referido no artigo 22.º, é efetuada, designadamente, a 
verificação da conformidade dos estatutos das instituições com o regime jurídico do Estatuto das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, devendo ser proferida a decisão sobre o pedido 
de registo, ou solicitados os elementos que forem considerados necessários, bem como os aper-
feiçoamentos tidos por indispensáveis à regularização da instrução do processo.»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação.

A Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim, em 
15 de outubro de 2019.

112673085 
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 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 465/2019

Sumário: Pronuncia-se pela inconstitucionalidade, por violação do direito ao desenvolvimento 
da personalidade da gestante, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição 
excessiva dos mesmos, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetiva-
mente, com os artigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, 
todos da Constituição da República Portuguesa, da norma constante do artigo 2.º do 
Decreto n.º 383/XIII da Assembleia da República: a) na parte em que reintroduz o n.º 8 
do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de 
setembro, 17/2016, de 20 de junho, 25/2016, de 22 de agosto, 58/2017, de 25 de julho, 
49/2018, de 14 de agosto, e 48/2019, de 8 de julho, fazendo-o transitar para o n.º 13 
daquele mesmo artigo, de acordo com a renumeração simultaneamente efetuada; e, 
em consequência, b) na parte em que, através do aditamento do n.º 15, alínea j), ao 
artigo 8.º da citada Lei, prevê que os termos da revogação do consentimento prestado 
pela gestante tenham lugar em conformidade com a norma mencionada em a).

Processo n.º 829/2019

Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional

I. Relatório

1 — O Presidente da República vem, ao abrigo do artigo 278.º, n.º 1, da Constituição da Re-
pública Portuguesa, submeter à apreciação deste Tribunal, em processo de fiscalização preventiva 
da constitucionalidade, duas normas constantes do artigo 2.º do Decreto que procede à “Sétima 
alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que regula a procriação medicamente assistida” (Lei da 
Procriação Medicamente Assistida, doravante «LPMA»), aprovado pela Assembleia da República 
em 19 de julho de 2019, que lhe foi enviado para promulgação como lei.

Tais normas são as seguintes:

a) a norma constante do artigo 2.º do Decreto, na parte em que mantém em vigor o n.º 8 do 
artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de setembro, 
17/2016, de 20 de junho, 25/2016, de 22 de agosto, 58/2017, de 25 de julho, 49/2018, de 14 de 
agosto, e 48/2019, de 8 de julho, que passa a constar do n.º 13 daquele artigo 8.º, de acordo com 
a renumeração efetuada pelo Decreto em apreciação;

b) a norma constante do artigo 2.º do Decreto, na parte em que adita a alínea j) ao n.º 15 do 
artigo 8.º da citada lei.

2 — É o seguinte o conteúdo das normas em causa:

«Artigo 2.º

Alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho

Os artigos 8.º e 39.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, passam a ter a seguinte redação:

Artigo 8.º

[...]

[...]
13 — (Anterior n.º 8.)
[...]
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15 — A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita através de contrato 
escrito, estabelecido entre as partes, supervisionado pelo CNPMA, onde consta, obrigatoriamente, 
entre outras, cláusulas tendo por objeto:

[...]
j) Os termos de revogação do consentimento ou do contrato em conformidade com a pre-

sente lei;
[...]».

3 — Segundo o requerente, a alteração legislativa operada pelas normas objeto do pedido que 
formulou «não cumpre a decisão do Tribunal Constitucional» constante do Acórdão n.º 225/2018, 
padecendo do vício de inconstitucionalidade material «por violação do direito ao desenvolvimento 
da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do 
direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos, conforme 
decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um 
lado, e com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da República Portuguesa».

Concretizando os fundamentos do pedido, o requerente invoca, para o efeito, os seguintes 
argumentos:

«[...]
3.º Através do citado Acórdão, o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com 

força obrigatória geral, de diversas normas da referida Lei n.º 32/2006, de 26 de julho.
4.º De entre estas, e com interesse para o caso vertente, importa reter o determinado na 

alínea b) da decisão:

“b) Declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do n.º 8 do artigo 8.º 
da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em conjugação com o n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na 
parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até à entrega 
da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, 
interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de constituir 
família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos, conforme decorre da conju-
gação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o 
artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da República Portuguesa”;

5.º Deste modo, no citado Acórdão n.º 225/2018, o Tribunal Constitucional declarou a incons-
titucionalidade com força obrigatória geral do regime que permitia a revogação do consentimento 
dado pela gestante de substituição até ao início dos tratamentos de PMA, e não até à entrega aos 
“beneficiários” da criança assim gerada, dando assim maior relevância aos direitos da gestante.

6.º Entendeu o Tribunal que a solução então em vigor era contrária à dignidade da pessoa 
humana e ao livre desenvolvimento da personalidade da gestante, impedida que estava de revogar 
o consentimento, bem como não assegurava o seu direito à interrupção voluntária da gravidez.

7.º O conteúdo normativo que operava uma tal limitação, inconstitucional na decisão do Tribu-
nal, resultava da remissão para o n.º 8 do artigo 8.º para o n.º 5 do artigo 14.º, na medida em que 
era desta remissão que decorria a aludida restrição.

8.º É o seguinte o conteúdo das normas declaradas inconstitucionais:

“Artigo 8.º

Gestação de substituição

8 — No tocante à validade e eficácia do consentimento das partes, ao regime dos negócios 
jurídicos de gestação de substituição e dos direitos e deveres das partes, bem como à intervenção 
do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e da Ordem dos Médicos, é aplicável 
à gestação de substituição, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º da presente lei.
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Artigo 14.º

Consentimento

4 — O consentimento dos beneficiários é livremente revogável por qualquer deles até ao início 
dos processos terapêuticos de PMA.

5 — O disposto nos números anteriores é aplicável à gestante de substituição nas situações 
previstas no artigo 8.º”.

9.º Ora, como se vê, o conteúdo normativo declarado inconstitucional resultava da remissão 
do artigo 8.º para o artigo 14.º e, reversamente, do n.º 5 do artigo 14.º para o artigo 8.º Deste modo, 
da decisão do Tribunal decorria a inconstitucionalidade de ambas as remissões, na parte em que 
implicava a impossibilidade de a gestante revogar o consentimento após o início dos processos 
terapêuticos de PMA.

10.º No Decreto 383/XIII mantém -se em vigor o referido n.º 8 do artigo 8.º, agora renumerado 
em n.º 13, é acrescentada a alínea j) ao n.º 15.º do artigo 8.º, e deixa -se intocado o artigo 14.º, sendo 
certo que, quanto ao n.º 5, importa ter presentes os efeitos da inconstitucionalidade acima citada.

11.º Com relevo para a questão vertente, é a seguinte a redação agora adotada para o ar-
tigo 8.º:

“«Artigo 8.º

[…]

1 — […]
13 — (Anterior n.º 8.)
[…]
15 — A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita através de contrato 

escrito, estabelecido entre as partes, supervisionado pelo CNPMA, onde consta, obrigatoriamente, 
entre outras, cláusulas tendo por objeto:

[…]
j) Os termos de revogação do consentimento ou do contrato em conformidade com a pre-

sente lei.”

12.º O n.º 8 do artigo 8.º que o legislador agora expressamente retoma, determina expres-
samente a aplicação à gestação de substituição do disposto no artigo 14.º, o qual não é alterado 
pelo presente Decreto.

13.º O artigo 14.º acolhe, recorde -se, a revogabilidade do consentimento até ao início das 
terapêuticas de PMA e não, como havia considerado o Tribunal Constitucional, até à entrega da 
criança aos “beneficiários”.

14.º Deste modo, nesta parte, a alteração legislativa não cumpre a decisão do Tribunal Cons-
titucional, a qual era clara e precisa no seu âmbito.

15.º Na verdade, da decisão que fez vencimento afigura -se resultar que uma solução de revo-
gação do consentimento da gestante só será conforme ao princípio da dignidade da pessoa humana 
e ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade, caso possa ocorrer até à entrega da criança 
aos “beneficiários” o que, manifestamente, não sucede no caso do regime agora aprovado.

16.º Nem se afirme, por outro lado, que tal resultado se alcança, inequivocamente, através do 
disposto na citada alínea j) do n.º 15.º do artigo 8.º, tal como aprovado pelo Decreto, já que ape-
nas contém uma norma de remissão genérica para o conteúdo da Lei, desprovida de substância 
própria.

17.º Acresce que a não alteração ao artigo 14.º, cujo n.º 5 havia sido declarado inconstitucio-
nal, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até à 
entrega da criança aos beneficiários — entretanto esvaziado de conteúdo —, e a manutenção ao 
n.º 8 do artigo 8.º, agora n.º 13, são suscetíveis de criar uma situação de incerteza para a criança, 
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para os “beneficiários” e para a gestante, podendo produzir, eventualmente, uma insegurança 
jurídica, inconstitucional.

18.º Dir -se -ia, assim, que a alteração “sub iudicio” não só pode manter, como, porventura, acen-
tuar a violação inconstitucional, na visão do Tribunal, do princípio da dignidade da pessoa humana 
e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, na medida em que reforça a desproteção 
da gestante relativamente ao seu regime de revogação do consentimento, como pode criar uma 
situação de incerteza para todos os envolvidos e, desde logo, a criança.

[...]»

4 — Notificado para o efeito previsto no artigo 54.º da Lei de Organização, Funcionamento e 
Processo do Tribunal Constitucional (doravante, «LTC»), o Vice -Presidente da AR, em substituição 
do respetivo Presidente, ofereceu o merecimento dos autos.

5 — Elaborado o memorando a que alude o artigo 58.º, n.º 2 da LCT e fixada a orientação do 
Tribunal, importa agora decidir, conforme previsto no artigo 59.º da mesma Lei.

II — Fundamentação

A. Conhecimento do pedido

6 — Considerada a legitimidade do requerente, a circunstância de o pedido conter todas as 
indicações a que se refere o artigo 51.º, n.º 1, da LTC e a observância dos prazos aplicáveis (ar-
tigo 278.º, n.º 3, da Constituição e artigos 54.º, 56.º, n.º 4, 57.º, n.os 1 e 2, e 58.º da LTC), nada obsta 
ao conhecimento da questão de constitucionalidade formulada nos presentes autos.

B. Normas a apreciar e respetivo enquadramento

7 — Conforme referido pelo requerente, através do Acórdão n.º 225/2018, proferido em 24 
de abril de 2018, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de 
diversas normas da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, que «regula utilização de técnicas de procria-
ção medicamente assistida (PMA)», designadamente, no que aqui releva, «da norma do n.º 8 do 
artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em conjugação com o n.º 5 do artigo 14.º da mesma 
Lei, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante de substituição até 
à entrega da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao desenvolvimento da perso-
nalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito de 
constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos mesmos, conforme decorre 
da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um lado, e 
com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da República Portuguesa».

Na sequência do julgamento levado a cabo no Acórdão n.º 225/2018, diversas iniciativas legis-
lativas foram apresentadas, entre as quais o Projeto de Lei n.º 1030/XIII/4.ª, do Bloco de Esquerda, 
tendo por objetivo a «alteração ao regime jurídico da gestação de substituição», «no modelo que 
foi proposto e publicado pela Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto», de modo a conformá -lo «com o 
Acórdão do Tribunal Constitucional, nomeadamente nas matérias da revogabilidade do consenti-
mento da gestante, da nulidade do negócio jurídico e da determinabilidade quanto ao contrato de 
gestação de substituição», passando a prever -se, designadamente, «que a gestante de substituição 
possa revogar o seu consentimento até ao momento de registo da criança nascida do processo 
de gestação de substituição, em vez do atualmente previsto (até ao início dos procedimentos de 
procriação medicamente assistida)».

Tal Projeto foi discutido conjuntamente com uma série de outras iniciativas legislativas, que 
tiveram lugar no âmbito do acesso à identidade civil de dadores de gâmetas por pessoas nascidas 
em consequência de tratamentos ou procedimentos de procriação medicamente assistida (Projeto 
de Lei n.º 1007/XIII/4.ª, do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei n.º 1010/XIII/4.ª, do Partido Social 
Democrata, Projeto de Lei n.º 1024/XIII/4.ª, do Partido Socialista, Projeto de Lei n.º 1031/XIII/4.ª, 
do Partido Comunista Português, e Projeto de Lei n.º 1033/XIII/4.ª, do Partido Pessoas -Animais-
-Natureza), tendo o processo legislativo culminado na aprovação do articulado de substituição 
apresentado pela Comissão de Saúde, relativo ao Projeto de Lei n.º 1030/XIII/4.ª, do Bloco de 
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Esquerda, dando finalmente origem ao Decreto da Assembleia da República n.º 383/XIII, objeto 
do presente pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade.

Ao invés do que acabou por vir a ser acolhido no referido Decreto, a alteração do regime de 
gestação de substituição contemplada no Projeto de Lei n.º 1030/XIII compreendia a modificação 
dos artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, da LPMA, no sentido de reconhecer a possibilidade de a gestante 
de substituição revogar o seu consentimento até ao momento legalmente previsto para o registo 
da criança nascida em consequência do processo de gestação de substituição.

Nesse sentido, propunha -se a seguinte redação para o artigo 8.º, n.º 8, da LPMA:

«8 — No tocante à validade e eficácia do consentimento das partes, ao regime dos negócios 
jurídicos de gestação de substituição e dos direitos e deveres das partes, bem como à intervenção 
do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e da Ordem dos Médicos, é aplicável 
à gestação de substituição, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º da presente lei, 
com exceção do previsto no n.º 4 sobre o consentimento livremente revogável que nos casos de 
gestação de substituição pode acontecer, por vontade da gestante, até ao final do prazo legalmente 
previsto para o registo da criança nascida».

Previa -se igualmente um novo n.º 6, a introduzir no artigo 14.º da LPMA:

«6 — Nos casos de gestação de substituição previstos no artigo 8.º, a gestante de substitui-
ção pode livremente revogar o seu consentimento até ao momento previsto na parte final do n.º 8 
desse artigo 8.º».

Vicissitudes várias ao longo do procedimento legislativo determinaram, contudo, que tais al-
terações não viessem a ser aprovadas.

Assim, apesar de introduzir diversas alterações no artigo 8.º da LPMA e de aditar à referida Lei 
dois novos artigos, referentes aos direitos e deveres da gestante de substituição (respetivamente, 
os artigos 13.º -A e 13.º -B), o Decreto n.º 383/XIII mantém incólume a redação do n.º 8 do referido 
artigo, na versão resultante da Lei n.º 25/2016, limitando -se a transpô -lo, por efeito da renumeração 
operada, para o respetivo (e novo) n.º 13. Para além disso, a revisão do regime jurídico da gestação 
de substituição que o Decreto consubstancia não contempla qualquer modificação do artigo 14.º 
da LPMA, pelo que, nos termos estabelecidos nos seus n.os 4 e 5, o consentimento da gestante 
continuará a ser livremente revogável somente «até ao início dos processos terapêuticos de PMA».

8 — Na redação conferida pelas Leis n.os 17/2016, de 20 de junho, e 25/2016, de 22 de agosto, 
o artigo 8.º, n.º 8, dispõe o seguinte:

«Artigo 8.º

Gestação de substituição

[...]
8 — No tocante à validade e eficácia do consentimento das partes, ao regime dos negócios 

jurídicos de gestação de substituição e dos direitos e deveres das partes, bem como à intervenção 
do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e da Ordem dos Médicos, é aplicável 
à gestação de substituição, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 14.º da presente lei.

[...]».

Nos seus n.os 4 e 5, o 14.º da LPMA prescreve, por sua vez, o seguinte:

«Artigo 14.º

Consentimento

[...]
4 — O consentimento dos beneficiários é livremente revogável por qualquer deles até ao início 

dos processos terapêuticos de PMA.
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5 — O disposto nos números anteriores é aplicável à gestante de substituição nas situações 
previstas no artigo 8.º».

O regime resultante da concatenação dos referidos preceitos legais foi submetido à apreciação 
deste Tribunal em processo de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, tendo o Tri-
bunal, através do Acórdão n.º 225/2018, declarado «a inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, da norma do n.º 8 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, em conjugação com o 
n.º 5 do artigo 14.º da mesma Lei, na parte em que não admite a revogação do consentimento da 
gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários, por violação do seu direito ao 
desenvolvimento da personalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pes-
soa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva dos 
mesmos, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º 
e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da República 
Portuguesa».

Tal juízo assentou nos seguintes fundamentos:

«[...]
30 — Saber se estas garantias procedimentais e organizatórias são suficientes para uma 

efetiva proteção da liberdade de ação da gestante ao longo de todo o processo de gestação de 
substituição é uma questão diferente, mas que já não interfere com a admissibilidade constitucional 
de princípio do próprio instituto da gestação de substituição, tal como modelado pelo legislador nos 
seus traços essenciais (cf. supra os n.os 8, 9 e 28). Nesse caso, poderão estar em causa aspetos 
concretos do regime jurídico, que, por força das exigências constitucionais quanto ao direito ao 
desenvolvimento da personalidade — o qual, recorde -se, é um direito fundamental concretizador 
do respeito pela dignidade da pessoa —, e atendendo à própria dinâmica da gestação, coloquem 
problemas de constitucionalidade. Ou seja, no plano das soluções jurídicas concretas consagra-
das nos vários números do artigo 8.º da LPMA, haverá que avaliar se as mesmas salvaguardam 
adequadamente o direito ao desenvolvimento da personalidade da gestante de substituição, no-
meadamente em situações de potenciais conflitos de direitos, ainda que esta tenha, no momento 
inicial, de livre vontade e num exercício de autodeterminação, prestado o seu consentimento para 
o concreto procedimento de gestação de substituição em que é participante e aceitado vincular -se 
contratualmente perante os beneficiários do mesmo.

Nessa sede, deverá o Tribunal verificar se a disciplina da gestação de substituição estabelecida 
pelo legislador nas citadas normas realiza uma ponderação adequada entre o direito contratual 
dos beneficiários — mas que também não deixa de corresponder a um interesse fundamental 
dos mesmos — à concretização do seu projeto de procriação e de constituir família, o superior 
interesse da criança que nascer na sequência do processo de gestação, o direito ao desenvolvi-
mento da personalidade e à autodeterminação em matéria reprodutiva de todos os envolvidos e a 
necessidade de proteção da dignidade da mulher que assume o papel de gestante de substituição, 
seja no momento em que celebra o contrato com os beneficiários ou no momento em que lhe são 
aplicadas as técnicas de PMA, seja durante o período em que efetivamente se encontra grávida 
e até depois do parto. Além da criança, esta mulher é, como referido, a parte mais vulnerável, se 
se atender aos riscos já assinalados de coerção e aos riscos inerentes a uma gravidez, designa-
damente, riscos de aborto, gravidez ectópica, pré -eclâmpsia e outras complicações obstétricas, 
que tendem a aumentar com o número de gestações. De resto, a natureza da gravidez enquanto 
fenómeno biológico, psíquico e potencialmente afetivo, e o seu dinamismo próprio, são igualmente 
aptos a justificar reponderações.

[...]
B. 6. Questões de inconstitucionalidade suscitadas por certos aspetos do regime da gestação 

de substituição lícita
38 — A inexistência de uma incompatibilidade de princípio do modelo português de gestação 

de substituição com a Constituição não significa que determinados aspetos do seu regime jurídico 
não possam suscitar questões de inconstitucionalidade. A ser assim, não estará em causa o mo-
delo, em si mesmo considerado, mas tão -somente certas soluções adotadas na sua concretização 
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legislativa. Desde que as soluções em causa se compreendam no âmbito objetivo do pedido — os 
n.os 1 a 12 do artigo 8.º da LPMA e demais normas da mesma Lei que se refiram à gestação de 
substituição — nada obsta a que o Tribunal aprecie a sua eventual inconstitucionalidade (cf. o já 
citado artigo 51.º, n.º 5, da Lei do Tribunal Constitucional).

[...]
B.6.1. A questão dos limites à livre revogabilidade do consentimento da gestante
39 — A essencialidade do consentimento da gestante para a eficácia do contrato de gestação 

de substituição já foi devidamente sublinhada. Se o contrato, para além da regulação de diferen-
tes aspetos das relações entre as partes, traduz a adesão da gestante a um projeto parental dos 
beneficiários, aceitando, perante estes, que se submete a um conjunto de operações que visam, 
no final, dar à luz uma criança que seja tida como filha deles (cf. supra os n.os 24 e 28), o referido 
consentimento destina -se a garantir que as obrigações assumidas em ordem a permitir alcançar 
tal finalidade — obrigações essas que interferem com direitos fundamentais da gestante, nomea-
damente o direito à integridade física, o direito à saúde e até o direito a constituir família e a ter 
filhos — não violentam a gestante, ficando salvaguardada a sua dignidade ao longo de todo o 
processo (cf. supra os n.os 8, 28 e 29). Com efeito, qualquer uma das obrigações características do 
contrato de gestação de substituição — a submissão a uma técnica de PMA, a gravidez e o parto 
suportados no interesse dos beneficiários e a entrega a estes da criança nascida — só é juridica-
mente admissível porque consentida pela gestante. E este consentimento livre e esclarecido — é 
essa a razão de ser do estabelecimento de certas garantias procedimentais e organizatórias para 
a sua prestação  —, que a vincula, tem de valer enquanto for condição indispensável à salvaguarda 
da dignidade da gestante, pois só desse modo pode desempenhar a função específica que lhe 
compete no âmbito do regime da gestação de substituição.

Dada a natureza jurídica do consentimento enquanto negócio jurídico unilateral, não é fácil a 
sua articulação jurídico -formal com o regime do contrato — um negócio jurídico bilateral. E o modo 
como a referência expressa ao contrato foi introduzida na lei também não ajuda (cf. supra o n.º 29). 
De todo o modo, é seguro que a previsão legal do contrato e o seu regime não pode prejudicar a 
função própria e específica do consentimento, em particular o da gestante, sob pena de pôr em 
causa a própria admissibilidade constitucional da gestação de substituição. Recorde -se que uma 
das condições de admissibilidade do modelo português de gestação de substituição é, precisa-
mente, a consideração de que o mesmo não põe em causa a dignidade da gestante (cf. supra os 
n.os 28 e 29).

40 — As aludidas dificuldades de articulação jurídico -formal do consentimento e do contrato 
transparecem, desde logo, na própria LPMA. Não obstante, e como referido, o legislador conservou 
a respetiva autonomia, assegurando que, pelo menos «até ao início dos processos terapêuticos de 
PMA», o regime do contrato não pode pôr em causa as garantias legais conexas com a liberdade 
do consentimento. Com efeito, a aplicabilidade do disposto no artigo 14.º, n.º 4, daquele diploma 
no âmbito da gestação de substituição, tanto aos beneficiários como à gestante — resultando tal 
aplicabilidade das remissões contidas no artigo 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5  —, significa que, mesmo 
existindo já contrato assinado entre as partes, qualquer uma delas pode revogar o consentimento 
previamente dado, fazendo desaparecer o pressuposto da celebração do próprio contrato e, con-
sequentemente, determinando a sua total ineficácia.

O n.º 10 do artigo 8.º da LPMA estatui que a «celebração de negócios jurídicos de gestação 
de substituição é feita através de contrato escrito estabelecido entre as partes», os beneficiários e a 
gestante. É nesse acordo, supervisionado pelo CNPMA, que devem estar reguladas certas questões 
(«as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de 
eventual interrupção voluntária da gravidez» — n.º 10); por outro lado, o mesmo acordo «não pode 
impor restrições de comportamentos à gestante de substituição, nem impor normas que atentem 
contra os seus direitos, liberdade e dignidade» (n.º 11 do mesmo artigo) nem prever pagamentos à 
gestante que ultrapassem «o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento 
de saúde efetivamente prestado, incluindo em transportes, desde que devidamente tituladas em 
documento próprio» (ibidem, n.º 5). Em ordem a verificar a observância dos requisitos de legalidade 
do contrato, este tem de ser previamente autorizado pelo CNPMA (ibidem, n.º 4).
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Mas o n.º 8 do mesmo artigo 8.º refere -se expressamente à «validade e eficácia do consen-
timento das partes», autonomizando -o do «regime dos negócios jurídicos de gestação de substi-
tuição», e determinando que a tal matéria seja aplicado o disposto no artigo 14.º da LPMA. Este 
preceito, concebido especificamente para a aplicação das técnicas de PMA, tem como epígrafe 
«Consentimento» e disciplina as condições, termos e conteúdo de uma declaração negocial desse 
tipo, que, por natureza é unilateral. Como se referiu supra no n.º 8, o consentimento prestado no 
quadro da gestação de substituição não se limita a autorizar a aplicação de uma dada técnica de 
PMA; o mesmo vincula o emitente em relação a todo o processo de gestação de substituição, 
sendo, por isso, mais complexo e abrangente.

É mais complexo, porque exige uma declaração de consentimento dos beneficiários e outra 
da gestante, as quais não se dirigem apenas ao médico responsável, mas também aos próprios 
interessados: os beneficiários consentem, também perante a gestante, que nesta seja implantado 
um embrião constituído com recurso a gâmetas de, pelo menos, um deles; e a gestante consente, 
também perante os beneficiários, em que lhe seja implantado esse mesmo embrião.

O consentimento em apreço é também mais abrangente, uma vez que o seu objeto é não 
só a aplicação de uma técnica de PMA, mas todo o processo gestacional e o próprio parto. Daí a 
previsão no artigo 14.º, n.º 6, de que «os beneficiários e a gestante de substituição [sejam] ainda 
[— isto é, para além das informações respeitantes aos benefícios e riscos conhecidos resultantes 
da utilização de técnicas de PMA, bem como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas —] 
informados, por escrito, do significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento 
embrionário e fetal».

Deste modo, o consentimento dos beneficiários implica a vontade positiva de que o embrião 
criado com recurso ao seu material genético, implantado na gestante, desenvolvido por esta durante 
a gravidez e por ela dado à luz, seja tido como seu filho. Do mesmo modo, o consentimento da 
gestante traduz a vontade positiva de que a criança que vier a trazer no seu ventre e que vier a dar 
à luz não venha a ser sua filha, mas dos beneficiários. Esta autovinculação direcionada inerente ao 
consentimento prestado no âmbito da gestação de substituição explica a dificuldade em separá -lo 
de um acordo entre as partes. E, na verdade, faz todo o sentido acomodar as exigências relativas 
ao consentimento no próprio contrato.

41 — Aliás, isso mesmo parece ter sido tentado no Decreto Regulamentar n.º 6/2017, de 31 
de julho, que veio regulamentar a Lei n.º 25/2016, e no contrato -tipo entretanto aprovado, mas 
com o objetivo de reduzir ao mínimo as referências autónomas ao consentimento e fazer coincidir 
o acordo com a declaração unilateral de consentimento.

Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, daquele diploma, o CNPMA aprova o contrato -tipo de gestação 
de substituição, do qual devem constar obrigatoriamente cláusulas tendo por objeto matérias enun-
ciadas nas alíneas do n.º 3 do mesmo preceito. Entre estas, cumpre salientar, pela sua conexão 
com a questão do consentimento, as alíneas e) («[a] prestação de informação completa e adequada 
sobre as técnicas clínicas e os seus potenciais riscos para a saúde») e f) («[a] prestação de infor-
mação ao casal beneficiário e à gestante sobre o significado e as consequências da influência do 
estilo de vida da gestante no desenvolvimento embrionário e fetal»), porquanto respeitam, respe-
tivamente, às informações destinadas a garantir um consentimento informado previstas nos n.os 2 
e 6 do artigo 14.º da LPMA. Verifica -se, deste modo, o esforço de lograr que, por via da aceitação 
de um contrato que obedeça ao contrato -tipo, se preste simultaneamente o consentimento exigido.

Ainda assim, este surge autonomizado logo na alínea j), respeitante aos «termos da revogação 
do consentimento ou do contrato e as suas consequências» (itálicos aditados). E, sobretudo, no 
seguinte preceito:

«Artigo 4.º

Declaração negocial

Sem prejuízo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, as declarações 
negociais da gestante de substituição e dos beneficiários manifestadas no contrato de gestação de 
substituição, são livremente revogáveis até ao início dos processos terapêuticos de PMA.»
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Recorde -se que o preceito citado do Código Penal respeita à interrupção voluntária da gravidez 
realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez semanas de gravidez.

No contrato -tipo aprovado pelo CNPMA, já só se fala em «revogação do contrato», não para 
referir um acordo de revogação, mas a possibilidade de «qualquer uma das partes» livremente pôr 
termo ao contrato «até ao início do processo terapêutico de PMA» (cláusula 8.ª, n.º 1). Admite -se 
também a resolução (unilateral) do contrato nos casos de realização de interrupção voluntária da 
gravidez (cláusula 8.ª, n.os 1, parte final, e 2, só pela gestante, com referência à hipótese prevista no 
artigo 142.º, n.º 1, alínea e), do Código Penal; cláusula 11.ª, por qualquer das partes, nas situações 
das alíneas a) ou b) do mesmo preceito). Os deveres de informação, assim como o consentimento 
prestado perante o médico constituem um pressuposto da assinatura do contrato, conforme refe-
rido no considerando g) do contrato -tipo (ainda que depois, nas cláusulas 2.ª, n.º 2, alínea a), e 
5.ª, alínea a), se afirme constituírem direitos, respetivamente, da gestante e do casal beneficiário, 
serem informados de acordo com a previsão do artigo 14.º, n.º 2, da LPMA):

«O casal beneficiário e a gestante foram informados por escrito dos benefícios e dos riscos 
conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, das suas implicações éticas, sociais e 
jurídicas e do significado da influência da gestante de substituição no desenvolvimento embrionário 
e fetal, tendo prestado expressamente o seu consentimento para a realização dos necessários 
procedimentos de PMA de forma livre e esclarecida.»

42 — Simplesmente, há que não confundir uma legítima acomodação contratual com uma 
indiferenciação ilegítima, atenta a assimetria existente entre o que é consentido pelos beneficiários 
e pela gestante e a autonomia funcional do consentimento de cada uma das partes no contrato.

Concentrando a atenção na gestante, verifica -se que é a saúde desta que corre maiores 
riscos e durante mais tempo e é ela que se vincula a suportar a gravidez e o parto e, depois 
deste, a entregar a criança aos beneficiários. Para a gestante, o seu consentimento cobre um 
significativo período de tempo, durante o qual o seu corpo e a sua saúde psicológica e emocional 
vão sofrendo alterações várias. Em termos funcionais, e como mencionado, a validade jurídica de 
qualquer uma das obrigações essenciais do contrato de gestação pressupõe a validade e eficácia 
do consentimento prévio da gestante, sob pena de a dignidade desta ficar comprometida. Por isso 
mesmo, o seu consentimento traduz o exercício do seu direito fundamental ao desenvolvimento 
da personalidade com referência a cada uma das fases do processo de gestação de substituição 
(cf. supra o n.º 28).

Já para os beneficiários, depois da recolha dos gâmetas exigidos e da concretização da 
transferência uterina, um eventual passo atrás no que se refere ao seu consentimento, já não pode 
interferir com as aludidas obrigações essenciais do contrato. O caráter vinculativo do seu consen-
timento justifica -se em razão de tais obrigações recaírem sobre a gestante, e não sobre eles. Uma 
eventual desistência do projeto parental que assumiram inicialmente apenas poderia culminar, caso 
a gestação de substituição fosse bem sucedida, numa entrega para adoção. Assim, e diferentemente 
do que acontece no caso da gestante, o consentimento dos mesmos não está necessariamente 
conexionado com o exercício de direitos fundamentais seus. Aliás, como referido anteriormente, 
os beneficiários não têm um direito fundamental à procriação por via de gestação de substituição; 
esta última corresponde tão só a uma opção do legislador no sentido de possibilitar a concretização 
de um projeto parental que, de outro modo, não seria viável (cf. supra o n.º 27).

O legislador manteve a referência expressa e autónoma ao consentimento e à sua livre revo-
gabilidade no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA, determinando que tal preceito «é aplicável à gestante de 
substituição nas situações previstas no artigo 8.º» (v. o n.º 5 do mesmo artigo 14.º). É que, apesar 
de todas as conexões, a aceitação do contrato de gestação de substituição por parte da gestante 
não garante necessariamente a continuidade do seu consentimento por todo o tempo da execu-
ção do contrato. Como mencionado, o contrato pode acomodar as exigências relacionadas com 
o consentimento, em especial com os seus limites, mas também pode não o fazer. Neste caso, 
as exigências do consentimento, atenta a respetiva importância para a admissibilidade jurídica do 
próprio contrato, têm de prevalecer. E o legislador até o reconheceu no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA: 
o consentimento é livremente revogável até ao início dos processos terapêuticos de PMA. A questão 



N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 126

Diário da República, 1.ª série

que este preceito suscita, depois, é a de saber se tal garantia, do ponto de vista da salvaguarda 
da dignidade da gestante, é suficiente.

43 — Tal como conformado pela lei em vigor, o consentimento da gestante é prestado ex ante 
relativamente ao início do processo terapêutico de PMA e, a fortiori, à própria gravidez e ao parto, 
mais exatamente antes da celebração do contrato de gestação de substituição ou nesse momento. 
Tal consentimento baseia -se nas informações a que se reportam os n.os 2 e 6 do artigo 14.º: res-
petivamente, benefícios e riscos conhecidos resultantes da utilização das técnicas de PMA, bem 
como das suas implicações éticas, sociais e jurídicas; e significado da influência da gestante no 
desenvolvimento embrionário e fetal. E o consentimento só pode ser revogado até ao início do dito 
processo terapêutico de PMA.

Sucede que a gestação é um processo complexo, dinâmico e único, em que se cria uma relação 
entre a grávida e o feto que se vai desenvolvendo no seu seio. Daí poder questionar -se até que 
ponto é que um consentimento prestado ainda antes da gravidez, relativamente a todo o processo 
da gestação de substituição, desde a implantação do embrião até ao parto e, mesmo depois, até 
à entrega da criança aos beneficiários, é verdadeiramente informado quanto à totalidade desse 
mesmo processo.

No Relatório sobre Procriação Medicamente Assistida e Gravidez de Substituição, elaborado 
pelo Conselheiro -Presidente Miguel Oliveira da Silva em vista do Parecer n.º 63/CNECV/2012, 
evidencia -se que a gestante não é neutra nem biológica nem afetivamente em relação ao feto e 
que existe uma interação entre ambos muito significativa:

«3.4 — O ambiente uterino e sua influência determinante na pessoa humana
O microambiente uterino condiciona o funcionamento da placenta e o desenvolvimento do 

epigenoma fetal, isto sem alterar a sequência do DNA, leva a modificações do epigenoma (conjunto 
das modificações na cromatina [...], por metilação da DNA, modificações na histona e no micro 
RNA não codificante (non -coding).

A gravidez é um tempo vulnerável e constitui, entre outros aspetos, o momento por excelência 
de ativa programação do epigenoma do embrião -feto, condicionando e definindo a expressão dos 
genes do embrião/feto, para sempre: a expressão dos genes (ativação e desativação) do embrião/
feto/criança é moldada pela gestação intrauterina, ativando uns genes, desativando outros, muito 
se jogando logo desde a própria implantação do embrião no útero. A implantação é um fenómeno 
cientificamente cada vez mais determinante no futuro do embrião -feto e que, obviamente, varia de 
útero para útero.

O recém -nascido não é a mesma pessoa de acordo com o útero em que é gerado: há uma 
diferente identidade (até epigenética).

A mulher grávida altera a expressão genética de cada embrião.
E inversamente: o embrião/feto altera a mãe gestatória, para sempre (até no simples plano 

biológico, já para não falar nos aspetos emocional e espiritual) — nenhuma mulher é a mesma 
pessoa (considerando apenas a biologia, já sem falar na vida psíquica e espiritual) depois de cada 
gravidez, dado o DNA fetal em circulação materna.

A grávida de substituição pode entregar a criança após o parto à mãe “legal -social”, mas terá 
toda a sua vida na respetiva circulação DNA desse ser humano, possivelmente com consequências 
na respetiva saúde e comportamento — a relação não termina com o cumprimento do contrato.

A grávida não se limita a “alimentar” o feto, altera -lhe a expressão dos genes; o microambiente 
uterino dá -lhe muito mais do que nutrientes e oxigénio: dá -lhe anticorpos, emoções, reprograma -lhe 
os genes (condicionando, possivelmente, futuras patologias e talvez comportamentos da pessoa 
que vai nascer)» (pp. 29 -30).

A partir destas considerações, bem como do conhecimento da possibilidade de ocorrência 
de malformações do feto ou doenças fetais ou de que qualquer gravidez envolve, em maior ou 
menor grau, riscos para a saúde física ou psíquica da grávida (cf. o artigo 8.º, n.º 10 da LPMA e o 
artigo 142.º, n.º 1, do Código Penal), pode concluir -se com referência ao processo de gestação:

Que se trata de um fenómeno dinâmico e imprevisível quanto a uma série de vicissitudes 
possíveis quer quanto ao feto -nascituro, quer quanto à grávida;
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Que no seu âmbito se constitui uma relação biológica e potencialmente afetiva entre a grávida 
e o feto;

Que tal processo também pode interferir com a autocompreensão da própria gestante.

Estas características da gravidez condicionam decisivamente a possibilidade de um esclare-
cimento cabal ou de uma informação completa ex ante e, consequentemente, a própria posição da 
gestante face aos beneficiários: não sendo possível antecipar e prever o que vai ocorrer nas várias 
fases, desde a implantação do embrião até à entrega da criança, pode duvidar -se da existência 
de um consentimento suficientemente informado e, como tal, adotado com plena consciência de 
todas as possíveis consequências. Inexistindo um esclarecimento suficiente, a escolha realizada 
também não poderá considerar -se verdadeiramente livre. Em tais condições, caso a gestante se 
venha a opor à execução do contrato de gestação de substituição, é de concluir que uma eventual 
execução forçada do mesmo, ou uma penalização pecuniária pelo seu incumprimento devem ser 
consideradas, como uma afetação não realmente consentida da sua personalidade.

Em qualquer caso, as referidas características da gestação também não permitem excluir — bem 
pelo contrário, antes justificam — uma eventual alteração das circunstâncias que subjetivamente 
determinaram o consentimento da gestante, fazendo com que o projeto parental inicial não corres-
ponda mais à sua vontade. A consequência da verificação de tal hipótese será, uma vez mais, que 
as obrigações da gestante decorrentes do contrato de gestação de substituição, no momento da sua 
execução, já não correspondam à vontade da gestante, em termos de a mesma ter de ser forçada 
a cumpri -las, eventualmente por via direta — como poderá suceder com a entrega da criança —, 
ou, porventura mais frequentemente, por via indireta, mediante o pagamento de indemnizações 
compensatórias. Porém, dada a natureza pessoalíssima de tais obrigações, as mesmas só são 
compatíveis com a dignidade da gestante, na medida em que o seu cumprimento corresponda a 
uma atuação por si voluntariamente assumida.

Na verdade, e como mencionado anteriormente, do ponto de vista da gestante, o que le-
gitima a sua intervenção na gestação de substituição é a afirmação livre e responsável da sua 
personalidade — um modo de exercício do direito fundamental ao desenvolvimento da persona-
lidade consagrado no artigo 26.º, n.º 1, da Constituição, que, em última análise se funda na sua 
dignidade (cf. supra o n.º 28). Ora, tal direito tem de ser assegurado ao longo de todas as fases 
em que se desdobra o processo de gestação de substituição: celebração do contrato, aplicação 
das técnicas de PMA, gravidez, parto e entrega da criança aos beneficiários. Consequentemente, 
quer a insuficiência de informação eventualmente viciante do consentimento inicial da gestante, 
quer a alteração posterior e imprevisível da sua vontade em razão de vicissitudes ocorridas durante 
a gestação ou o parto, justificam a possibilidade da ocorrência de situações não consideradas no 
consentimento por ela previamente prestado e, por isso mesmo, incompatíveis com a afirmação 
da sua personalidade. Ou seja, tendo a gestante deixado de querer continuar no processo de 
gestação de substituição tal como delineado no correspondente contrato, deixa também de poder 
entender -se que a sua participação em tal processo corresponde ao exercício do seu direito ao 
desenvolvimento da personalidade.

Deste modo, atentas as aludidas características físicas, biológicas, psíquicas e potencial-
mente afetivas da gravidez e do parto, a revogabilidade do consentimento inicialmente prestado é 
a única garantia de que o cumprimento das obrigações específicas de cada fase daquele processo 
continua a ser voluntário e, por isso, a corresponder ao exercício de tal direito. A pura e simples 
autovinculação antes do início do processo de gestação de substituição não permite acautelar 
suficientemente tal voluntariedade ao longo de todo o processo. Por outras palavras, a aludida 
revogabilidade corresponde a uma garantia essencial da efetividade do direito ao desenvolvimento 
da personalidade da gestante, o qual constitui um alicerce fundamental do modelo português de 
gestação de substituição. E à semelhança das exigências de gratuitidade e de não subordinação 
económica para garantir a liberdade de consentimento inicial, a revogação em causa também tem 
de ser livre, no sentido de excluir, pelo menos, qualquer indemnização. Com efeito, as obrigações 
contratuais pressupõem o consentimento, pelo que, desaparecendo este, aquelas também deixam 
de poder subsistir, não havendo lugar para qualquer incumprimento contratual.
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Simetricamente, o estabelecimento de limites legais à revogabilidade do consentimento da 
gestante não pode deixar de corresponder à definição de outras tantas restrições do seu direito ao 
desenvolvimento da personalidade, nomeadamente para salvaguarda do interesse dos beneficiários 
e do respetivo projeto parental. Apesar de vinculante desde o início, o consentimento da gestante, 
para garantia da sua dignidade pessoal, tem de se manter atual ao longo de todo o processo de 
gestação de substituição, nomeadamente enquanto aquela cumpre as obrigações essenciais do 
contrato de gestação de substituição (cf. supra os n.os 39 e 42). Consequentemente, a imposição 
sem exceção da vinculatividade de tal consentimento — que é prestado ainda antes da transferên-
cia do embrião —, até ao fim do processo de gestação de substituição, apesar de o mesmo não 
se poder ter como totalmente esclarecido — dada a imprevisibilidade de todas as vicissitudes que 
podem ocorrer durante o período de gestação e durante o próprio parto —, nem poder antecipar 
alterações de circunstâncias subjetivas essenciais ocorridas durante o mesmo período, revela -se 
como uma limitação severa da mencionada exigência de atualidade. Com efeito, a vinculação ao 
consentimento anteriormente prestado não impede que, por razões atendíveis inerentes à neces-
sária incompletude da informação inicial ou à própria dinâmica da gravidez, em algum momento até 
depois do parto, a gestante seja confrontada com uma obrigação — continuar a suportar gravidez 
de um filho destinado aos beneficiários ou proceder à sua entrega após o parto — cujo cumprimento 
já não corresponde à sua vontade mais profunda e antes constitua, para si, uma violência. Ora, o 
consentimento que lhe é exigido para participar num processo de gestação de substituição visa 
também prevenir tal tipo de situações, uma vez que as mesmas convertem — e degradam — o 
que foi concebido como ato de solidariedade ativa numa instrumentalização atentatória da sua 
dignidade pessoal.

O artigo 14.º, n.º 4, da LPMA, aplicável à gestante por remissão do artigo 8.º, n.º 8, daquela 
Lei, e confirmada pelo disposto no n.º 5 do mesmo artigo 14.º («o disposto nos números anteriores 
é aplicável à gestante»), só admite a livre revogação do seu consentimento «até ao início dos pro-
cessos terapêuticos de PMA». Neste caso, está em causa a defesa dos interesses dos beneficiários 
perante uma eventual “mudança de ideias” ou o “arrependimento” da gestante, que se traduz na 
vontade de a mesma se afastar do projeto parental daqueles e no qual se dispusera a participar 
(cf. supra os n.os 24 e 28).

44 — A gestante pode afastar -se do projeto parental dos beneficiários por não querer levar 
a gestação até ao fim, realizando uma interrupção voluntária da gravidez, ou por, inversamente, 
querer levar a gravidez até ao fim e assumir um projeto parental próprio. Em razão do exposto, 
cumpre analisar se — e em que casos — a proibição de revogação do seu consentimento estatuí da 
no citado artigo 14.º, n.º 4, da LPMA é legítima ou excessiva, atentos os interesses em causa.

Naturalmente que também os beneficiários podem querer afastar -se, por razões supervenientes, 
do seu próprio projeto parental (nomeadamente, em hipótese de divórcio, de doença incurável ou 
mesmo da morte de um deles, mas também de malformações do feto ou de doenças fetais entretanto 
detetadas). Simplesmente, a aludida assimetria das obrigações assumidas pelos beneficiários e 
pela gestante no âmbito da gestação de substituição (cf. supra o n.º 42), bem como a circunstância 
de nenhuma mulher poder ser obrigada a realizar uma interrupção voluntária da gravidez contra 
a sua vontade, ainda que se encontrem reunidos os pressupostos legais para o efeito, tem como 
consequência que, depois da transferência uterina, isto é, da implantação do embrião no útero da 
gestante, os primeiros já não possam voltar atrás nem exigir à gestante que o faça, mesmo no 
caso desta não querer assumir um projeto parental próprio relativamente ao nascituro que traga no 
seu ventre. A única solução, nesses casos, será, portanto, a entrega pelos beneficiários da criança 
nascida na sequência do recurso a gestação de substituição — e que é sua filha, nos termos do 
n.º 7 do artigo 8.º da LPMA — para adoção (cf., sobre as questões suscitadas pelas várias hipó-
teses de arrependimento das partes no contrato de gestação de substituição, Vera Lúcia Raposo, 
“Tudo aquilo que você sempre quis saber sobre contratos de gestação (mas o legislador teve medo 
de responder)” in Revista do Ministério Público, n.º 149 (janeiro -março de 2017), pp. 9 e ss., em 
especial, pp. 15 e ss. e 31 e ss.).

Haveria ainda a considerar a possibilidade de as partes quererem revogar por acordo o con-
trato de gestação de substituição, já depois de realizada a transferência uterina — hipótese não 
expressamente prevista e que poderia suscitar dificuldades em virtude de o mesmo não ser intei-
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ramente livre, uma vez que tem de ser previamente autorizado. Contudo, bem vistas as coisas, tal 
possibilidade acaba por se reconduzir à situação em que a gestante revoga o seu consentimento, 
seja por não querer levar a gestação até ao fim, seja por querer assumir um projeto parental próprio. 
A única diferença consiste em tal revogação ocorrer numa situação em que não existe qualquer 
conflito com a vontade dos beneficiários.

45 — No que se refere ao afastamento da gestante relativamente ao projeto parental dos 
beneficiários em virtude de não querer levar a gravidez até ao fim, poderia pensar -se que os mes-
mos são objeto de disciplina legal no artigo 8.º, n.º 10 da LPMA. Contudo este preceito limita -se 
a estabelecer que do contrato de gestação de substituição «devem constar obrigatoriamente, em 
conformidade com a legislação em vigor, as disposições a observar em caso de ocorrência de 
malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez». Ou 
seja, na sua letra, o mesmo preceito não assegura à gestante a possibilidade de, por si só, e sem 
consequências indemnizatórias, decidir realizar uma interrupção voluntária da gravidez (“IVG”) nas 
situações em que a mesma se encontra legalmente garantida, conforme previsto no artigo 142.º 
do Código Penal e na Lei n.º 16/2007, de 17 de abril.

Tal interpretação é confirmada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2017, que, em todo o caso, 
ressalva a possibilidade de realização de IVG, por opção da mulher, nas primeiras 10 semanas de 
gravidez (cf. o artigo 4.º, com referência à alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal). Para 
as demais situações legalmente previstas, vale a determinação de que o contrato -tipo contenha 
cláusulas tendo por objeto as «disposições a observar em caso de eventual interrupção voluntária 
da gravidez em conformidade com a legislação em vigor» (v. ibidem, artigo 3.º, n.º 3, alínea h)).

No contrato -tipo já aprovado, aquela ressalva também se encontra prevista, a título de «revo-
gação do contrato», sem prejuízo da obrigação de reembolsar o casal beneficiário das despesas 
realizadas (cf. a cláusula 8.ª). Admite -se também a «resolução do contrato por qualquer das partes, 
sem que haja lugar ao pagamento de qualquer indemnização», em caso de IVG realizada ao abrigo 
das alíneas a) ou b) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal: remoção ou prevenção do perigo 
de morte ou de grave e irreversível (ou duradoura) lesão para o corpo ou para a saúde física ou 
psíquica da mulher grávida.

Porém, já no que se refere às situações previstas na alínea c) do mesmo preceito do Código 
Penal (existência de «seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, 
de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas primeiras 24 semanas de gravidez, 
excecionando -se as situações de fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada 
a todo o tempo»), a cláusula 9.ª estabelece que a decisão da concretização da IVG «caberá em 
conjunto ao casal beneficiário e à gestante» (itálico aditado). E, se a gestante, «contra a vontade 
declarada do casal beneficiário» (itálico aditado), não concretizar a IVG nessas mesmas situações, 
fica obrigada a indemnizar os danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo casal beneficiário 
em consequência do nascimento de uma criança naquelas condições (cf. a cláusula 10.ª).

Em suma, as referências às disposições sobre IVG contidas no referido artigo 8.º, n.º 10, da 
LPMA não permitem assegurar que em todas as circunstâncias que, de acordo com a lei vigente, 
excluem a ilicitude da IVG realizada por escolha da mulher grávida (deixando de lado, por não re-
levante in casu, a situação prevista na alínea d) do artigo 142.º, n.º 1, do Código Penal — gravidez 
resultante de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual), a gestante também o possa 
fazer, sozinha e sem penalizações, num estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reco-
nhecido. Deste modo, a limitação à revogabilidade do seu consentimento estatuída no artigo 14.º, 
n.º 4, da mesma Lei, aplicável por força das remissões constantes dos seus artigos 8.º, n.º 8, e 
14.º, n.º 5, abre espaço para uma intervenção condicionadora dos beneficiários neste domínio. A 
anterior análise de algumas cláusulas do contrato -tipo comprova isso mesmo.

Mais importante ainda é verificar que todas as situações de facto antes consideradas em que 
a IVG não é punível — opção da mulher grávida até às 10 semanas, perigo de vida ou perigo para 
a saúde física ou psíquica da mulher grávida ou risco grave de que o nascituro venha a sofrer, 
de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita — representam circunstâncias 
atendíveis e justificativas de uma mudança de ideias da gestante de substituição quanto à sua 
gravidez, designadamente no sentido de não querer levá -la até ao fim. No quadro da gestação de 
substituição, dir -se -á que a opção de realizar uma IVG, nos casos e nos termos em que a lei geral 
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a admite, corresponde a uma garantia essencial da efetividade do direito ao desenvolvimento da 
personalidade da gestante. Mas essa opção, devido à impossibilidade de revogação do consenti-
mento, não se encontra salvaguardada em toda a sua amplitude (desde logo, por exemplo, no que 
se refere à exclusão de penalizações — cf., no sentido da responsabilização da gestante em caso 
de abortamento voluntário, Vera Lúcia Raposo, “Tudo aquilo que você sempre quis saber sobre 
contratos de gestação…” cit., pp. 33 -34).

46 — Ora, tal limite à revogação do consentimento, não se revelando inadequado nem des-
necessário à proteção do projeto parental dos beneficiários e dos seus interesses e expectativas, 
apresenta -se, todavia, excessivo, pelo sacrifício que impõe a um direito fundamental da gestante 
de substituição.

Recorde -se que é esta quem, no exercício da sua autonomia pessoal, aceita participar no 
projeto parental dos beneficiários, viabilizando -o (cf. supra os n.os 24 e 28). Estes últimos apenas 
gozam da faculdade legal (cf. supra o n.º 27) de, por via da gestação de substituição, tentarem 
concretizar um projeto parental próprio, que, todavia, depende da disponibilidade de alguém que, 
por razões exclusivamente altruístas, se disponha a assumir obrigações pessoais que, não fora 
o reconhecimento desse altruísmo enquanto exteriorização livre da respetiva personalidade, 
representariam uma instrumentalização inadmissível da sua pessoa. Ou seja: o projeto parental 
em causa não assenta exclusivamente no desejo de parentalidade dos beneficiários; não menos 
essencial é a vontade da gestante de que os mesmos sejam pais da criança que esta vier a dar 
à luz. Os beneficiários e a gestante de substituição não podem, assim, deixar de estar cientes de 
que o caráter voluntário das obrigações características do contrato de gestação de substituição é 
essencial ao respetivo cumprimento.

Por força das características próprias da gravidez, enquanto fenómeno biológico, psicológico 
e potencialmente afetivo com caráter dinâmico e imprevisível quanto a diversas vicissitudes, não 
se pode ter como certo que a vontade inicialmente manifestada pela gestante seja totalmente 
esclarecida e insuscetível de sofrer modificações em virtude de desenvolvimentos não previstos 
ocorridos durante o próprio processo gestacional (cf. supra o n.º 43). Consequentemente, as obri-
gações contratualmente assumidas e consentidas a priori, podem a partir de um dado momento 
deixar de corresponder à vontade da gestante, de modo tal que o respetivo cumprimento deixe 
de traduzir uma afirmação da sua liberdade de ação e autodeterminação. O consentimento inicial 
deixa, assim, de ser atual, por razões atendíveis.

Nestas circunstâncias, forçar o cumprimento de tais obrigações — no caso ora considerado, 
condicionar de algum modo o abandono do projeto parental que deixou de ser partilhado pela gestante 
com o objetivo de que o mesmo seja levado até ao parto — implicaria instrumentalizar a gestante 
ao mesmo projeto parental, interferindo gravemente com a sua capacidade de autodeterminação 
e, em última análise, com a sua dignidade pessoal. O quadro em que a gestante, no exercício do 
seu direito ao desenvolvimento da personalidade, consentiu na gestação de substituição mostra -se 
alterado em termos tais, que a prossecução da mesma gestação já não traduz uma manifestação 
de tal direito. Porém, e como referido, esse é o pressuposto fundamental da legitimidade da inter-
venção e participação da gestante de substituição: na ausência de vontade positiva atual, a sua 
participação degrada -se em instrumento ao serviço da vontade dos beneficiários. Daí a importân-
cia de acautelar a permanência de tal vontade ao longo de todo o processo, o que só é possível 
mediante a admissão da livre revogabilidade do consentimento da gestante até ao cumprimento 
integral de todas as obrigações essenciais do contrato de gestação de substituição.

Do lado dos beneficiários, a admissão de tal revogação implica subordinar o destino do projeto 
parental por eles concebido — e para o qual também contribuíram decisivamente fornecendo gâ-
metas essenciais à formação do embrião transferido para o útero da gestante — a uma disposição 
de vontade da gestante, frustrando, desse modo, expectativas legítimas quanto à possibilidade de 
ter uma família com filhos seus.

Mas, a verdade é que o projeto em causa depende desde o início da solidariedade ativa da 
gestante; nunca é autónomo. Com se referiu acima, o mesmo até é, em certo sentido, partilhado 
pelos beneficiários e pela gestante (cf. supra os n.os 8 e 24). Sendo certo, por outro lado, que tal 
partilha fundada na solidariedade ativa se mantém ao longo de todo o processo. De acordo com esta 
perspetiva — a única que permite legitimar o projeto parental dos beneficiários à luz do princípio 
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da dignidade humana da gestante (cf. supra o n.º 28)  -, a revogação do consentimento no caso de 
a mencionada solidariedade desaparecer não constitui um elemento estranho ao próprio projeto 
parental, sendo antes uma possibilidade ineliminável que o mesmo necessariamente integra.

Acresce que, num quadro como o descrito, o afastamento da gestante do projeto parental a 
que inicialmente aderira, designadamente a vontade de não levar a gestação até ao fim em qual-
quer uma das situações em que a lei geral não pune a IVG, é motivado por razões ponderosas e 
atendíveis, de resto assim consideradas por essa mesma lei, pelo que a gravidade da decisão da 
gestante não pode ser desvalorizada nem ignorada.

Confrontando o peso das expectativas dos beneficiários protegidas pela irrevogabilidade do 
consentimento da gestante, com o sacrifício, momentaneamente quase total, do direito fundamental 
ao desenvolvimento da personalidade desta última determinado por tal irrevogabilidade, sempre 
que estejam em causa as citadas situações, a desproporção é manifesta. Os inconvenientes e 
frustrações dos primeiros não justificam a instrumentalização da segunda em ordem a evitá -los. 
A verificar -se tal instrumentalização, seria violado o dito direito fundamental da gestante, interpretado 
à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E, a única garantia de que tal não suceda, é, 
como referido anteriormente, salvaguardar a possibilidade de a gestante revogar o seu consenti-
mento para além do início dos processos terapêuticos de PMA.

Deste modo, a limitação à revogabilidade do consentimento da gestante estabelecida em 
consequência das remissões dos artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, da LPMA para o n.º 4 deste último, 
é inconstitucional por restringir desproporcionadamente o respetivo direito ao desenvolvimento da 
personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (artigos 1.º e 26.º, 
n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da Constituição).

47 — Estas considerações também são aplicáveis no caso da gestante de substituição se afas-
tar do projeto parental dos beneficiários em virtude de querer levar a gravidez até ao fim e assumir 
um projeto parental próprio. Simplesmente, a existência de um concurso positivo de pretensões 
quanto à parentalidade da criança que vier a nascer ou já nascida torna as ponderações muito 
mais complexas, desde logo porque é necessário considerar também o interesse da criança. Com 
efeito, num tal quadro, a gravidez é levada até ao seu termo, e, uma vez nascida a criança, tanto os 
beneficiários, como a gestante pretendem assumir responsabilidades parentais quanto à mesma.

Uma tal hipótese não é admitida pela lei não só por causa do limite à revogabilidade do con-
sentimento da gestante consagrado no artigo 14.º, n.º 4, da LPMA e já analisado, como também 
devido à regra especial de estabelecimento da filiação consagrada no artigo 8.º, n.º 7, da mesma 
Lei, no pressuposto da existência de um contrato de gestação de substituição válido e eficaz: a 
«criança que nascer através do recurso à gestação de substituição é tida como filha dos respetivos 
beneficiários».

Tal como anteriormente analisado, estas regras não são inadequadas nem desnecessárias à 
salvaguarda da posição dos beneficiários. Contudo, as mesmas não têm em atenção que durante 
a gravidez e até ao parto a única relação que existe com a criança que vai nascer é aquela que 
se estabelece entre a gestante e o nascituro, com relevância nos planos biológico e epigenético, 
bem como nos planos afetivo e emocional: a mulher grávida altera a expressão genética de cada 
embrião e, inversamente, o embrião -feto altera a grávida para sempre; e é durante a gestação que 
se estabelece uma vinculação afetiva entre o nascituro e a grávida (cf. supra o n.º 43). As regras 
em apreço também desconsideram que, a partir do nascimento, o interesse da criança deve ser o 
principal critério de todas as decisões que sejam tomadas em relação ao destino da mesma (cf. o 
artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança e supra o n.º 33).

Para a análise da validade daquelas normas, não é decisivo se a pretensão concorrente da 
gestante se manifesta antes ou depois do parto. O momento crítico é o do cumprimento da última 
obrigação essencial do contrato, ou seja, o da entrega da criança aos beneficiários. Com efeito, 
além de ser nessa altura que a gestante executa a parte que faltava do contrato de gestação de 
substituição que lhe corresponde, tal ato, sendo praticado voluntariamente, é comparável ao con-
sentimento para adoção (cf. o 1981.º, n.º 1, do Código Civil). Por conseguinte, o que releva é a 
revogação pela gestante do seu consentimento inicial antes de entregar voluntariamente a criança 
que deu à luz ao casal beneficiário. Depois desse momento, estabelece -se uma nova relação entre 
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estes últimos e o recém -nascido, deixando a gestante de ter argumentos que justifiquem voltar 
atrás (analogamente, quanto à adoção, v. o artigo 1983.º, n.º 1, do Código Civil).

Por outro lado, a solução a dar ao problema do concurso de projetos parentais também não é 
influenciada pela circunstância de ambos os beneficiários serem progenitores genéticos da criança, 
em virtude de o embrião ter sido formado com gâmetas de ambos, ou só de um deles. Está em 
causa uma escolha apenas entre o projeto parental dos beneficiários ou o projeto parental assu-
mido pela gestante.

Cumpre analisar separadamente as posições da gestante e da criança nascida.
Quanto à gestante, valem as considerações feitas supra no n.º 46, a propósito da ponderação 

do seu direito ao desenvolvimento da personalidade com o interesse dos beneficiários na defesa do 
respetivo projeto parental. Só que no caso ora considerado, as razões do afastamento de tal projeto 
por parte da gestante já não visam somente a proteção de bens pessoais dela (eventualmente, 
conjugados com a sua perceção sobre o que poderia ser o bem ou mal da criança que viesse a dar 
à luz) — como sucedia em relação à opção até às 10 semanas, ao perigo de vida ou perigo para a 
sua saúde física ou psíquica ou risco grave de que o nascituro venha a sofrer, de forma incurável, 
de grave doença ou malformação congénita —, mas também a continuação de uma relação com a 
criança nascida no quadro de um projeto parental que concorre com aquele em função do qual os 
beneficiários, num momento inicial, contribuíram com o seu material genético para que tal relação 
se pudesse estabelecer.

Decerto que, do lado da gestante, pesam os citados argumentos decorrentes do seu direito ao 
desenvolvimento da personalidade e das exigências de atualidade do consentimento, por forma a 
assegurar que o cumprimento das obrigações essenciais do contrato de gestação de substituição 
traduza uma afirmação da sua liberdade de ação e autodeterminação. Na hipótese ora conside-
rada, a sua posição até se reforça em virtude de, com base num projeto parental próprio para a 
criança que se desenvolveu no seu ventre e que por si foi dada à luz, pretender exercer também 
o seu direito de constituir família, ainda que com uma criança relativamente à qual não pode ser 
considerada progenitora genética. Pese embora esta nova pretensão, também é menos evidente 
que as suas razões devam prevalecer sempre sobre as dos beneficiários. Afinal, o que está em 
causa para estes também é a afirmação de um projeto parental próprio que viabilize uma família 
com um filho geneticamente seu, ao menos em parte.

Contudo, as soluções normativas em análise impõem a consequência contrária: a prevalência 
absoluta das razões dos beneficiários, não deixando qualquer espaço para ponderar, em cada caso, 
também aquelas que legitimamente a gestante pudesse invocar. A consequência dessa desconside-
ração total é o risco de instrumentalização da gestante, nos termos já referidos, incompatível com 
o respeito do seu direito ao desenvolvimento da personalidade, interpretado à luz do princípio da 
dignidade da pessoa humana, sempre que, em função das vicissitudes ocorridas durante a gravidez 
ou o parto e do próprio comportamento dos beneficiários, não fosse de excluir que a separação da 
criança da gestante representasse para esta um sacrifício maior do que aquele que representaria 
para os beneficiários a não entrega da criança.

Acresce a necessidade de considerar a criança entretanto nascida e cuja entrega está em 
causa, uma vez que é o seu interesse que deve presidir à solução do conflito entre os dois projetos 
parentais. É certo que, de acordo com as regras ora em análise, tal conflito nem deveria poder 
ocorrer. Mas, dado que se impõe a consideração da posição da gestante, tendo em conta as exi-
gências do seu direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade e a relevância constitutiva 
da relação intrauterina, a importância da criança não pode ser obnubilada: a mesma não pode ser 
tratada como simples objeto numa disputa entre terceiros. A partir do momento em que o conflito 
entre o projeto parental dos beneficiários e o projeto parental da gestante não pode deixar de 
relevar juridicamente, atentos os interesses fundamentais da gestante, o critério principal para a 
respetiva solução tem de ser o superior interesse da criança. E tal só é possível no quadro de uma 
avaliação casuística, pois de outro modo negar -se -ia a condição de sujeito de direitos da criança, 
em violação da sua dignidade e o Estado violaria o seu dever de proteção da infância (artigos 1.º, 
67.º, n.º 2, alínea e), e 69.º, n.º 1, todos da Constituição; cf. também supra o n.º 35).

Em suma, a limitação à revogabilidade do consentimento da gestante estabelecida em con-
sequência das remissões dos artigos 8.º, n.º 8, e 14.º, n.º 5, da LPMA para o n.º 4 deste último, 
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é inconstitucional por restringir excessivamente o direito da gestante ao desenvolvimento da 
personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e o seu direito 
de constituir família (artigos 1.º e 26.º, n.º 1, e 36.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, 
todos da Constituição), estendendo -se tal juízo consequencialmente, e pelas mesmas razões, à 
norma do n.º 7 do artigo 8.º daquela Lei, segundo a qual a criança que nascer através do recurso 
à gestação de substituição é sempre tida como filha dos respetivos beneficiários. Na verdade, esta 
última norma, ao estabelecer um critério especial de filiação da criança nascida através do recurso 
à gestação de substituição no pressuposto de que a gestante prestou o seu consentimento livre 
e esclarecido a tal modo de procriação, não ressalva a possibilidade de revogação desse mesmo 
consentimento — revogação essa que, por sua vez, implica a aplicabilidade do critério geral de 
filiação previsto no Código Civil — que, conforme referido, constitui uma condição necessária da 
salvaguarda do direito ao desenvolvimento da gestante ao longo de todo o processo de gestação 
de substituição».

C. Questão de constitucionalidade

9 — O pedido formulado pelo requerente tem por objeto o artigo 2.º do Decreto, que procede 
à alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de setembro, 
17/2016, de 20 de junho, 25/2016, de 22 de agosto, 58/2017, de 25 de julho, 49/2018, de 14 de 
agosto, e 48/2019, de 8 de julho, na parte em que: (i) reintroduz o n.º 8 do artigo 8.º da mencionada 
Lei, fazendo -o transitar para o n.º 13 do mesmo artigo; e (ii) adita a alínea j) ao n.º 15 do referido 
artigo 8.º

De acordo com as alterações preconizadas no artigo 2.º do Decreto, os n.os 13 e 15 do artigo 8.º 
da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, passarão a ter a seguinte redação:

«Artigo 8.º

[...]
13 — (Anterior n.º 8.)
[...]
15 — A celebração de negócios jurídicos de gestação de substituição é feita através de contrato 

escrito, estabelecido entre as partes, supervisionado pelo CNPMA, onde consta, obrigatoriamente, 
entre outras, cláusulas tendo por objeto:

[...]
j) Os termos de revogação do consentimento ou do contrato em conformidade com a pre-

sente lei».

O artigo 14.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, por seu turno, não sofrerá qualquer alteração.
Ora, ao reproduzir, sem qualquer alteração, o teor do n.º 8 do artigo 8.º da LPMA, relativo à 

«gestação de substituição», sem introduzir concomitantemente qualquer modificação nos n.os 4 e 5 
do respetivo artigo 14.º, referentes ao regime do «consentimento», o artigo 2.º do Decreto propõe-
-se reintroduzir na ordem jurídica o modelo decorrente das alterações levadas a cabo pela Lei 
n.º 25/2016, de 22 de agosto, na parte em que limitava a possibilidade de revogação do consen-
timento prestado pela gestante ao início dos processos terapêuticos de procriação medicamente 
assistida.

Apesar de consubstanciar uma nova manifestação do poder legislativo no âmbito da definição 
do regime jurídico da gestação de substituição, o Decreto n.º 383/XIII propõe -se retomar, assim, 
quanto à possibilidade de revogação do consentimento da gestante de substituição, a mesma exata 
solução que foi objeto de apreciação no Acórdão n.º 225/2018. Isto é, «a limitação à revogabilidade 
do consentimento da gestante estabelecida em consequência das remissões dos artigos 8.º, n.º 8 
[n.º 13, na renumeração operada pelo artigo 2.º do Decreto], e 14.º, n.º 5, da LPMA, para o n.º 4 
deste último», que o Tribunal considerou ser inconstitucional «por restringir excessivamente o direito 
da gestante ao desenvolvimento da personalidade, interpretado à luz do princípio da dignidade 
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da pessoa humana, e o seu direito de constituir família (artigos 1.º e 26.º, n.º 1, e 36.º, n.º 1, em 
conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da Constituição)».

A norma constante da alínea j) do n.º 15 do artigo 8.º da LPMA, aditado pelo artigo 2.º do 
Decreto, constitui uma mera decorrência dessa opção legislativa.

De acordo com a previsão da referida alínea, o clausulado que obrigatoriamente integrará 
o contrato escrito através do qual são celebrados os negócios jurídicos de gestação de substi-
tuição deverá contemplar «os termos da revogação do consentimento ou do contrato, em con-
formidade com a [referida] lei» — isto é, observando o limite à revogabilidade do consentimento 
da gestante que resulta das remissões dos artigos 8.º, n.º 8 [n.º 13, na renumeração operada 
pelo artigo 2.º do Decreto], e 14.º, n.º 5, da LPMA, para o n.º 4 deste último. Relativamente ao 
regime previsto para a revogação do consentimento da gestante, a norma constante da alínea j) 
do n.º 15, aditado pelo artigo 2.º do Decreto ao artigo 8.º da LPMA não dispõe, assim, de um 
qualquer conteúdo específico que justifique a sua consideração autónoma. Trata -se, na ver-
dade, de uma norma puramente remissiva, cuja inconstitucionalidade, a ocorrer, será por isso, 
meramente consequencial.

Em síntese: ao retomar, no proposto n.º 13 do artigo 8.º da LPMA, a proibição de revogação 
do consentimento da gestante após o início dos processos terapêuticos de procriação medicamente 
assistida, o legislador optou por não consagrar a «única garantia» que o Tribunal Constitucional 
considerou apta a assegurar que «a gestante não seja instrumentalizada» no âmbito do processo 
de gestação de substituição — justamente a salvaguarda da «possibilidade de a gestante revogar o 
seu consentimento para além do início dos processos terapêuticos de PMA», sem a qual ocorreria 
a violação do seu «direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade», «interpretado à luz 
do princípio da dignidade da pessoa humana» (Acórdão n.º 225/2018, ponto 46).

10 — Apesar de inexistir qualquer tipo de impedimento, processual ou de outra ordem, à pos-
sibilidade de reversão do sentido do julgamento levado a cabo no Acórdão n.º 225/2018, o certo 
é que não se verificam quaisquer circunstâncias, objetiva ou subjetivamente supervenientes, que 
justifiquem a reabertura da discussão para que remetem as alterações ao regime da gestação de 
substituição a que se propõe a manifestação do exercício do poder legislativo consubstanciada 
no Decreto.

Com efeito, nos dezoito meses que mediaram entre a anterior pronúncia do Tribunal e o mo-
mento presente, não sobrevieram quaisquer novos dados, designadamente de natureza técnica, 
científica, sociológica, ou até mesmo jurídico -política, que confiram cabimento, designadamente 
em face dos imperativos de segurança jurídica e do critério de validade do direito neles implicado, 
a uma revisão do juízo formulado no Acórdão n.º 225/2018, proferido em processo de fiscalização 
abstrata sucessiva da constitucionalidade.

Assim, o Tribunal deverá pronunciar -se pela inconstitucionalidade das normas que integram 
o objeto do pedido que deu origem aos presentes autos.

III. Decisão

Pelos fundamentos expostos, ao abrigo do artigo 278.º da Constituição da República, o 
Tribunal Constitucional pronuncia -se pela inconstitucionalidade, por violação do direito ao desen-
volvimento da personalidade da gestante, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da 
pessoa humana, e do direito de constituir família, em consequência de uma restrição excessiva 
dos mesmos, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os ar-
tigos 1.º e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o artigo 36.º, n.º 1, por outro, todos da Constituição da 
República Portuguesa, da norma constante do artigo 2.º do Decreto n.º 383/XIII da Assembleia 
da República:

a) na parte em que reintroduz o n.º 8 do artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de julho, alterada 
pelas Leis n.os 59/2007, de 4 de setembro, 17/2016, de 20 de junho, 25/2016, de 22 de agosto, 
58/2017, de 25 de julho, 49/2018, de 14 de agosto, e 48/2019, de 8 de julho, fazendo -o transitar 
para o n.º 13 daquele mesmo artigo, de acordo com a renumeração simultaneamente efetuada; e, 
em consequência,
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b) na parte em que, através do aditamento do n.º 15.º, alínea j), ao artigo 8.º da citada Lei, 
prevê que os termos da revogação do consentimento prestado pela gestante tenham lugar em 
conformidade com a norma mencionada em a).

Lisboa, 18 de setembro de 2019. — Joana Fernandes Costa (com declaração) — Lino Rodri-
gues Ribeiro (com declaração anexa) — Pedro Machete — José Teles Pereira — Maria de Fátima 
Mata -Mouros (com declaração) — Gonçalo Almeida Ribeiro (com declaração) — João Pedro 
Caupers — Maria José Rangel de Mesquita — Fernando Vaz Ventura (com declaração) — Ma-
riana Canotilho (com declaração) — Claudio Monteiro (vencido, conforme declaração de voto 
junta) — Manuel da Costa Andrade.

Declaração de voto

Subscrevemos a pronúncia de inconstitucionalidade das normas que integram o objeto do 
processo, apesar de no Acórdão n.º 225/2018 termos votado contra a declaração de inconstitucio-
nalidade das normas homólogas então consagradas na Lei da Procriação Medicamente Assistida.

Fazemo -lo por respeito para com um princípio de estabilidade jurisprudencial.
Uma jurisdição constitucional responsável cultiva aquela estabilidade sem a qual o seu acervo 

decisório não consubstancia uma verdadeira jurisprudência. Não quer isto dizer que as inversões 
jurisprudenciais sejam ilegítimas, muito menos que o Tribunal Constitucional se encontra absolu-
tamente vinculado aos juízos que proferiu no passado. Na verdade, mesmo nos sistemas jurídicos 
que acolhem o instituto do precedente — e em que, por isso mesmo, a estabilidade jurisprudencial 
obedece a um regime específico e tem uma força acrescida —, não é invulgar os tribunais superiores 
alterarem jurisprudência que reputam obsoleta ou injusta. A autorrevisibilidade dos juízos é uma 
faculdade fundada na renovação periódica da composição do órgão e no seu dever fundamental 
de administrar a justiça.

Porém, o ponto de referência da evolução jurisprudencial é o acervo decisório da própria 
instituição, sede da autoridade e autora das decisões. São por isso fortemente censuráveis as al-
terações de jurisprudência ditadas exclusivamente pelas contingências da opinião e da composição 
do colégio, sem que tenham surgido dados ou argumentos que não tenham sido ponderados nas 
decisões anteriores e sem que estas constituam, no entendimento expressamente fundamentado 
de cada juiz chamado a pronunciar -se, erros tão graves que o dever de promover a sua correção 
prevaleça sobre os imperativos de segurança jurídica, integridade institucional e igualdade de 
tratamento que reclamam o respeito pelo acquis jurisprudencial. Ora, apesar de termos dissentido 
do juízo que fez vencimento no Acórdão n.º 225/2018, parece -nos impensável uma inflexão de 
jurisprudência num tão curto intervalo de tempo e numa matéria tão delicada e controversa, ainda 
para mais quando se trata de um processo de fiscalização preventiva, sujeito a um prazo apertado 
de decisão e em que a pronúncia do Tribunal não tem a força jurídica de uma declaração com força 
obrigatória geral.

Consideramo -nos, assim, tudo visto e ponderado, vinculados ao entendimento expresso 
naquele aresto sobre o alcance dos parâmetros constitucionais em que se baseia a presente 
pronúncia de inconstitucionalidade. Daí o sentido favorável do nosso voto. — Gonçalo de Almeida 
Ribeiro — Fernando Vaz Ventura — Joana Fernandes Costa — Lino Rodrigues Ribeiro.

Declaração de voto

1 — Votei favoravelmente a pronúncia pela inconstitucionalidade da norma constante do ar-
tigo 2.º do Decreto n.º 383/XIII da Assembleia da República, nas partes identificadas no pedido, 
mas afasto -me da fundamentação que conduziu à pronúncia pela inconstitucionalidade da norma 
em análise.

Efetivamente, voto favoravelmente a decisão por manter e reafirmar a posição expressa na 
minha declaração de voto ao Acórdão n.º 225/2018. Não foi, portanto, apenas por «imperativos 
de segurança jurídica e do critério de validade do direito neles implicado» (ponto 10 do Acórdão), 
que acompanhei a decisão de inconstitucionalidade, antes por haver renovado, relativamente à 
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nova norma, a conclusão de inconstitucionalidade a que anteriormente cheguei no que respeita a 
norma idêntica.

2 — O que me separa do caminho adotado pelo Tribunal não é uma divergência menor. Antes 
expressa uma diferente posição relativamente a um problema fundamentalmente constitucional: a 
relação entre o Tribunal Constitucional e o poder político.

Ao recusar entrar na «discussão para que remetem as alterações ao regime da gestação de 
substituição a que se propõe a manifestação do exercício do poder legislativo» por não se verifica-
rem «quaisquer circunstâncias, objetiva ou subjetivamente supervenientes que justifiquem a [sua] 
reabertura» (ponto 10), o Acórdão parece sustentar -se de forma determinante na autovinculação 
do Tribunal Constitucional às decisões que produz com força obrigatória geral. Esta autovinculação 
suscita -me fortes reservas.

Desde logo, porque não nos devemos deixar fascinar pelo princípio do precedente anglo-
-saxónico (o “stare decisis” da “common law”), que não pertence à tradição constitucional nacional, 
importando -o acriticamente para a ordem constitucional da República Portuguesa. Receio que a 
presente decisão seja interpretada como representando um primeiro passo nesse sentido, do qual 
discordo.

Um dos papéis centrais de uma jurisdição constitucional é servir como fórum para questio-
nar e debater as questões centrais para a sociedade. Uma solução como a adotada leva a uma 
cristalização da decisão anteriormente tomada, não permitindo uma renovação do debate e esba-
tendo a distinção entre quem ficou vencido e quem saiu vencedor da votação dessa decisão, sem 
convencer os vencidos da bondade da posição maioritária, o que empobrece intoleravelmente o 
debate constitucional.

Para além disso, ao erigir a certeza e a segurança jurídicas como o fundamento determinante 
da sua pronúncia, esta decisão atribui ao Tribunal Constitucional um predomínio sobre o legislador 
que a Constituição não lhe reconhece. A circunstância de no caso serem apenas «dezoito meses 
que mediaram entre a anterior pronúncia do Tribunal e o momento presente» (ponto 10 do Acórdão), 
não justifica a recusa de reabertura da discussão. Não cabe ao Tribunal Constitucional definir o 
prazo para a Assembleia da República voltar a legislar sobre a mesma matéria.

3 — Inegável é que, apesar da minha discordância com estes elementos da fundamenta-
ção adotada, subsiste sempre a interdição de aprovação de normas inconstitucionais. Assim, a 
inconstitucionalidade da nova norma não resulta diretamente do facto de constituir uma reedição 
de uma norma já julgada inconstitucional, antes da persistência da sua desconformidade com a 
Constituição.

Esta é a consequência que compreensivelmente se anuncia para o legislador que não presta 
a devida atenção às decisões do Tribunal. — Maria de Fátima Mata -Mouros.

Declaração de voto

Votei favoravelmente a decisão. Não tendo integrado a composição do Tribunal que proferiu 
o Acórdão n.º 225/2018, este é, para mim, um juízo de ponderação inteiramente novo. Como é 
natural, o sentido da jurisprudência constitucional anterior, em particular de uma decisão tão re-
cente, não pode deixar de ser tomado em consideração, enquanto elemento valorativo, atenta a 
necessidade de estabilidade da jurisprudência dos tribunais superiores, por razões de segurança 
jurídica e igualdade de tratamento dos seus destinatários.

Todavia, em qualquer caso, sempre relevariam, acima de tudo, e no meu entender, os funda-
mentos jurídico -constitucionais que sustentam quer o juízo de inconstitucionalidade do Acórdão 
n.º 225/2018, quer a presente decisão. A solução legislativa ora reiterada, ao não admitir a revo-
gação do consentimento da gestante de substituição até à entrega da criança aos beneficiários, 
configura uma lesão inadmissível dos seus direitos fundamentais ao desenvolvimento da perso-
nalidade, interpretado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, e a constituir 
família, conforme decorre da conjugação do artigo 18.º, n.º 2, respetivamente, com os artigos 1.º 
e 26.º, n.º 1, por um lado, e com o artigo 36.º, n.º 1 da Constituição.

A gestação de substituição, tal como foi concebida pelo legislador, funda -se num dom: na 
doação, voluntária e generosa, por parte da gestante, do seu corpo e de um período significativo 



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 201 18 de outubro de 2019 Pág. 137 

de vida, com todos os incómodos e riscos inerentes à vivência de uma gravidez, sem que nada lhe 
seja dado em troca, além da satisfação de contribuir para a realização do projeto de parentalidade 
de outrem. Nestes termos, e não se ignorando a necessidade de tutela jurídica dos interesses dos 
beneficiários, entendo que no centro da solução jurídico -constitucional terão de estar, necessaria-
mente, a dignidade da mulher gestante, a proteção da gravidez e o interesse do nascituro.

A questão do consentimento, nos termos em que agora se coloca, tem tido escassa relevância 
prática, como demonstram os trabalhos de direito comparado. Contudo, a sua solução, além de 
ter inegável importância autónoma, é também ponto de partida para a indispensável concordância 
prática entre direitos e valores em conflito que se colocarão, no futuro, em situações intermédias, 
e que exigirão soluções novas e ponderadas, quer do legislador, quer dos tribunais.

Assim, a dignidade aqui jusconstitucionalmente tutelada não deve ser uma dignidade enten-
dida de forma abstrata, essencialística, que transforme a gestante em seu objeto. Deve, sim, ser 
compreendida como a dignidade concreta de cada mulher gestante, refletida nas suas vivências 
de liberdade e autodeterminação. A mulher só pode ser sujeito — e o sujeito central — da gestação 
de substituição.

Por isso, e ainda que a gestação de substituição tenha, inelutavelmente, de ser uma vivência 
partilhada entre gestante e beneficiários, um percurso interpessoal, mais do que a execução de 
um contrato jurídico ou a aplicação de uma técnica médica, parece -me inaceitável, do ponto de 
vista constitucional, uma solução que não reconheça a total liberdade e autonomia da gestante 
durante todo o processo. O seu consentimento — para ser, a todo o tempo, livre, — não pode 
deixar de ser um consentimento permanentemente renovado, em cada momento, dando -lhe di-
reito “ao arrependimento”, ou seja, à revogação do consentimento até à entrega da criança aos 
beneficiários. — Mariana Canotilho.

Declaração de voto

Votei vencido por não encontrar razões suficientemente fortes para mudar a posição que assumi 
na discussão e votação do Acórdão n.º 225/2018, em que o Tribunal apreciou a mesma questão 
de direito. Reconheço que o facto de o Tribunal ter fixado recentemente uma orientação jurispru-
dencial sobre essa questão não pode deixar de ser ponderado na decisão do presente processo, 
mas aquele facto é apenas um dos elementos de ponderação a ter em conta, e não lhe atribuo o 
mesmo peso que lhe é atribuído no presente acórdão.

Não houve, realmente, uma alteração relevante das circunstâncias de facto e de direito em 
que a decisão anterior foi tomada, nem se verificaram alterações supervenientes à composição do 
Tribunal que sejam, por si só, suficientes para alterar o sentido da decisão então tomada. Mas ao 
contrário do que se possa pressupor, a perspetiva de que aquelas alterações têm um efeito marginal 
negligenciável na formação da vontade do colégio abre inevitavelmente maior espaço para que os 
juízes individualmente possam manter as posições anteriormente assumidas, sem com isso por 
em causa o respeito por um mínimo de estabilidade, e previsibilidade, que as decisões do Tribunal 
inquestionavelmente devem ter.

Dito por outras palavras, não sendo previsível que a decisão venha a ser diferente, não encontro 
razões fortes para me sentir “vinculado” a manifestar uma posição contrária às minhas convicções, 
até porque a estabilidade e a previsibilidade também são valores que se afirmam na pluralidade 
da composição do Tribunal. Mais do que às decisões anteriores do Colégio, que não tem um valor 
imutável, estou vinculado à Constituição e à interpretação que dela faço.

Deste modo, e com os fundamentos constantes da declaração de voto que subscrevi no Acórdão 
n.º 225/20018, entendo que o Tribunal não se deveria ter pronunciado pela inconstitucionalidade 
das normas do decreto sub judice, que não permitem a revogação do consentimento da gestante 
de substituição após o início dos processos terapêuticos de Procriação Médica Assistida. — Claudio 
Monteiro.
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