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M i n i s t é r i o  d o  t r a b a l h o  e  d a  s o l i d a r i e d a d e  s o c i a l

ESTATUTO EDITORIAL

a revista “sociedade e trabalho” tem por 
finalidade divulgar, a nível nacional e internacional, 
a informação e produção científica dos domínios do 
Emprego, da Formação, do trabalho, da Segurança 
Social e da Acção Social.
a publicação que ora se apresenta visa, ainda, dois 
objectivos fundamentais:
(i) contribuir para a afirmação e valorização do trabalho 

técnico desenvolvido pelo Ministério do trabalho e 
da solidariedade social (Mtss), revitalizando a sua 
tradição e promovendo uma imagem de prestígio 
organizacional;

(ii) estimular a elaboração e contribuir para a divulgação 
de trabalhos nos domínios de referência da revista 
da autoria de especialistas exteriores ao Gabinete de 
estratégia e Planeamento que serão convidados 

 para esse efeito pelo director da revista.

esta revista editada pelo Mtss e, enquanto tal, projecto 
do Ministério será, deste modo, um espaço de reflexão e 
debate técnico sobre temas que evoluem dentro das 
suas áreas de competência. 

EDITORIAL STATUTE

the review “societY and laboUr” is intended to 
disseminate, at national and international level, the 
information and scientific production in the Employment, 
Training, Labour, Social Security and Social Action areas.
this publication has, moreover, two main objectives:
(i) to contribute to assert and enhance the value of the 

technical work carried out by the Ministry of labour 
and social solidarity (Mtss), revitalizing its tradition 
and promoting a picture of organizational prestige;

(ii) to incentivate the elaboration of works on the review 
areas by external experts and to contribute to their 
dissemination. those experts shall be invited by the 
director of the review.

this review is published by the Mtss and as a Ministery’s 
project it shall be a forum for reflection and debate on the 
trends in the areas of its competence.
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ediTorial

a

Secretaria de eStado adjunta e da reabilitação
MiniStério do trabalho e da Solidariedade Social

3 de dezembro de 2009 realizou-se no centro cultural de belém a 
conferência inter  na cional subordinada ao tema “A convenção sobre os direitos 

das pessoas com deficiência: um desafio para a igualdade e autonomia”, promovida pelo 

instituto nacional para a reabilitação. 

esta iniciativa teve como objectivo colocar na agenda dois temas determinantes para o futuro das políticas 

para a deficiência – Capacidade Jurídica; Vida Independente e Autonomia – e realçar a sua crescente 

importância face à existência de um novo instrumento internacional, a convenção sobre os direitos das 

Pessoas com deficiência, da organização das nações unidas, ratificada pelo Governo Português em 2009. 

o teor das conferências agora divulgadas na íntegra pela revista Sociedade e trabalho, permite constatar 

que temos, actualmente, dois grandes desafios – a reconfiguração do regime jurídico e a reanálise, que se 

pretende inovadora, das respostas sociais.

em Portugal estima-se que mais de 60 mil pessoas se encontram em situação de incapacidade 

determinada juridicamente, e que mais de 80 % não tem um representante legal. a configuração do regime 

em vigor nem sempre favorece a prática dos direitos fundamentais e distancia-se de alguns dos mais 

recentes modelos de avaliação. em alguns países esta discussão já se iniciou, tendo como consequência 

um processo de revisão dos respectivos sistemas. Portugal dá agora os primeiros passos nesta importante 

reflexão, tendo em linha de conta, entre outros, o debate teórico mais recente em torno da ciF (classificação 

internacional de Funcionalidade), um instrumento que permitirá flexibilizar o sistema, encontrando figuras 

jurídicas mais ajustadas a uma noção de incapacidade que dignifica, antes de mais, a pessoa avaliada. 

o segundo desafio traduz-se numa das mais ambiciosas tarefas - a de prever que todas as respostas 

dirigidas às pessoas com deficiências e incapacidade, desde as mais especializadas até às regulares, tenham 

em vista a autonomia e o favorecimento de condições de vida independente. criar respostas inovadoras, ou 

até reconfigurar o actual sistema à luz deste paradigma, é um desafio para os próximos anos, que deverá ser 

enquadrado com as entidades prestadoras de serviços e com as organizações que representam a deficiência 

em Portugal. 

a convenção terá sempre o mérito de favorecer novos horizontes e novas perspectivas para se repensar 

a forma como se encara a deficiência, não só do ponto de vista da sua identidade e enquanto fenómeno 

social, mas também na sua vertente pragmática, que nos impele a visualizar mudanças e a perspectivá-las 

segundo novos pressupostos, de que a caPacidade e a autonoMia se constituem como dois dos mais 

fundamentais e inalienáveis pilares.

idália Moniz
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RESUMO ABSTRACT

fuNCIONALIDADE HuMANA E TuTóRIA - ARTICuLANDO pERSpECTIvAS CONCEpTuAIS

A partir do trabalho anteriormente realizado 
sobre os conceitos de tutoria e Funcionalidade
humana (Azevedo e Nascimento, 2008, 2009), 
no âmbito da Fundação LIGA, propomo-nos 
agora reflectir sobre a sua articulação.
tendo em vista o desafio para a igualdade 
e autonomia que a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência nos (re)
coloca, afigura-se importante perspectivar 
dialogicamente a articulação destes conceitos, 
como meio de potenciar a discussão e o debate, 
conducentes a novas leituras e produções de 
sentido sobre os mesmos.
se perspectivamos o conceito de funcionalidade 
humana como transversal ao desenvolvimento 
da pessoa, assumindo-o como plural e 
abrangente em possibilidades, então este deve 
ser encarado face à natureza, fins, estatuto e 
significado do sujeito na sua integralidade.
Na conceptualização e prática do conceito de 
funcionalidade humana a atitude do tutor deve, 
assim, emergir reflexivamente, procurando 
encontrar um sentido comum, e uma linguagem 
consonante, que facilite o empoderamento 
do outro, apesar da sua vulnerabilidade. A 
tutoria exige uma atitude de respeito pelo 
tempo e espaço do outro e pelas suas escolhas, 
consciente de que o olhar implicado e disponível 
do tutor não substitui o olhar do próprio e a 
descoberta das suas potencialidades.

From the work previously done about the 
concepts of tutor and human functionality 
(Azevedo & Nascimento, 2008, 2009), within 
LIGA Foundation, it’s our purpose now to reflect 
about their conceptual articulation.
Given the challenge to equality and autonomy 
that it’s enhanced by the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, we think it is 
important to seek out the dialogical articulation 
of those concepts, as a mean of fostering 
discussion and debate that can lead us to new 
meanings and significance.
If we look at the concept of human functionality 
as person development wide, assuming it as 
plural and scope broad, then this should be 
viewed against the nature, purpose, status and 
significance of the subject in its entirety.
For the conceptualization and practice of the 
human functionality the attitude of the tutor 
should, therefore, emerge reflexively, as an intent 
to find a common meaning and language, to 
facilitate the empowerment of others, despite 
their vulnerability. Tutoring requires an attitude 
of respect for others’ time, spaces and choices, 
even because the tutor should be aware that 
been involved and available does not replace the 
person himself and his/her ability to unravel and 
discover his/her own potential and capabilities.
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fundação LIgA – um cenário para 
o desenvolvimento dos conceitos em estudo

ste artigo alicerça-se no trabalho anterior-
mente realizado sobre os conceitos de Tuto-
ria (Azevedo e Nascimento, 2008) e Funcio-
nalidade Humana (Azevedo e Nascimento, 
2009), no âmbito da Fundação LIGA.

A Fundação LIGA, constituída a 2 de Março de 
2004, surge na continuidade das suas associações fun-
dadoras, a LPDM Centro de Recursos Sociais (1994) e a 
Liga Portuguesa dos Deficientes Motores (1954).

Sendo uma Instituição que se dirige a uma popu-
lação alargada, em múltiplas e diferenciadas situações 
de carência social – muitas portadoras de deficiência – 
todas são, no entanto, consideradas pessoas (corpo e 
singularidade individual e coexistência social), conceito 
forte e fundador da praxis da instituição.

Hoje, sobre a matriz dos seus valores fundacionais, 
assume como conceito chave o da Habilitação, empe-
nhando-se em actualizar o discurso e as práticas segun-
do o conceito da “Funcionalidade Humana”.

A força conceptual dos conceitos de Tutoria e Fun-
cionalidade Humana, que aqui procuramos tornar 
mani festa, faz assim sentido, porque a Fundação LIGA 
tem um sentido que lhe é conferido pela forma coerente 
e consistente com que, ao longo dos mais de 50 anos de 
existência, se transformou.

Sendo uma Instituição que lê e estuda as necessi-
dades da Comunidade, foi capaz de antecipar medidas 
legislativas, inovando e propondo acções inclusivas 
concretas. Como afirma Roberto Carneiro (2003: 114), 
“o sistema orientado à inovação apresenta-se como um 
traço de união com o futuro, uma espécie de antecipa-
ção premonitória que, salvaguardando uma história e 
um património de meticulosa construção ao longo de 
décadas, encara os desafios vindouros com confiança e 
visão transformista.” A história da LIGA confunde-se, 
deste modo, com a sua fundação conceptual, podendo 
ser metaforicamente representada como uma espiral, 
cujos círculos evoluem a partir de um sólido eixo fun-
cional e fundacional.

Neste contexto, a passagem que a Instituição realizou 
de Centro de Recursos a Fundação não representa ape-
nas uma mudança na estrutura formal da organização. 
Repres enta e, ao mesmo tempo, exige uma organização 

que seja capaz de se pensar continuamente e de se avaliar, 
em função de um projecto que seja assumido e interioriza-
do por todos os que, verdadeiramente, são a organização 
– ou seja as pessoas. Sabemos hoje, e a literatura especia-
lizada assim o indica (Bilhin, 2006), que as organizações 
capazes de se pensar e se avaliar, são aquelas que apren-
dem e assim enfrentam a mudança e a transformação, 
porque “geram uma cultura de expressão e envolvimento, 
na qual a autonomia, a participação mas – “também” 
– o desacordo, são abertamente encorajados” (Bilhin, 
2006:462).

Trata-se de organizações que  – como nos lembra 
Edgar  Schein (2004) – sendo reflexivas, assumem o 
desen volvimento pessoal como sua principal missão.

O desenvolvimento da pessoa – e, consequentemen-
te, da organização – é, deste modo, assumido com senti-
do colectivo, que pode ter a sua força desenvolvimental 
no modelo de tutoria que é capaz de implementar.

e

Pretendeu-se solidificar 
um modelo de tutoria que, 
mobilizando o saber construído 
nesta organização, permitisse 
consubstanciar uma estratégia 
de intervenção e formação 
(conceptual e na/pela acção) 
privilegiando o respeito 
pela dignidade humana na 
diversidade da sua expressão. 
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A Funcionalidade Humana foi, 
assim, perspectivada ao longo 
da vida porque é transversal ao 
desenvolvimento da pessoa; foi 
encarada como sistémica, pois 
pressupõe a adopção de uma 
perspectiva ecológica quer na 
avaliação, quer na intervenção e 
na consequente necessidade de 
uma abordagem transdisciplinar, 
de modo a que a integridade e 
a dignidade da pessoa possam 
ser garantidas; foi observada 
como contextual, pois é a 
“funcionalidade do contexto” 
que integra a funcionalidade 
da pessoa; considerada como 
holística porque é abrangente 
em possibilidades – tão plural 
e diversa como a própria 
humanidade; discutida como 
inclusiva, pois é a inserção 
da pessoa na sua rede social 
e afectiva que reforça a sua 
adaptação às novas condições.

Esse sentido colectivo – baseado num clima de aber-
tura e flexibilidade, na exploração de diferentes pontos 
de vista, na prática da investigação e numa estrutura de 
decisão dinâmica e criativa – implica um corte com a ra-
cionalidade burocrática, reforçando a tendência para o 
aparecimento de uma “estrutura em rede” (Bilhin, 2006: 
463) – rede de referências, de segurança, de suporte, de 
responsabilidade, de cuidado – uma rede de sentido.

Se o critério conceptual e funcional da Fundação 
LIGA é a centralidade da pessoa, isso significa que toda 
a sua acção se deve nortear pela partilha do projecto 
pessoal de sentido de todos com quem trabalha. A adop-
ção de um modelo de tutoria foi justificada na medida 
em que a organização acreditava que este seria a forma 
mais útil e capaz de potenciar as capacidades, escolhas 
e decisões que vão concretizando o projecto de vida de 
cada um.

Tutoria e funcionalidade Humana 
– diálogo entre conceitos

O tutor, enquanto figura modelar – reflexo do mode-
lo da instituição – foi assim entendido através da análise 
de um conjunto de competências relacionais e técnicas 
que ecoam na organização, sistematizando-as e dando-
-lhes forma, de modo a potenciar a sua realização em 
todos os programas e por todos os seus membros.

Como então se afirmou, pretendeu-se solidificar um 
modelo de tutoria que, mobilizando o saber construído 
nesta organização, permitisse consubstanciar uma estra-
tégia de intervenção e formação (conceptual e na/pela 
acção) privilegiando o respeito pela dignidade humana 
na diversidade da sua expressão (Azevedo e Nascimen-
to, 2008).

Falamos aqui de uma cultura organizacional e de um 
modelo de tutoria que assume o valor da pessoa, na sua 
total complexidade e potencialidade. Sabemos que o co-
nhecimento e a ciência têm evoluído segundo dinâmicas 
contínuas de estabilização e de rupturas, propondo-nos 
diferentes maneiras de conhecer, elaborar e construir 
novos conceitos, novos paradigmas (Kuhn, 2000), ou 
novas epistemes (Foucault, 2002).

Esses novos conceitos (ou paradigmas ou epistemes) 
exprimem novas significações e têm consequências em 
diversas áreas (tecnológicas, organizacionais, culturais, 
comunicacionais) que influenciam as nossas vidas.
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O modelo de tutoria que 
se procura reflecte, assim, 
uma opção estratégia de 
compromisso epistemológico, 
ético, social e pedagógico 
relativo ao desenvolvimento 
do projecto de vida da pessoa. 
Este modelo, que traduz e 
mobiliza o saber construído 
pela organização ao longo do 
tempo, na e pela acção/reflexão, 
reflecte e integra os gestos de 
cuidar, acompanhar, instigar, 
promover, facilitar, empoderar, 
que consubstanciam a prática 
quotidiana da Fundação LIGA.

Pois foi por tudo isso, que a Fundação Liga, exacta-
mente há um ano atrás, se propôs colocar em discussão 
o conceito de funcionalidade humana. Como então afir-
mou (Fundação LIGA, 2008):

No momento em que um aceso debate se desen volve 
em redor do conceito de funcionalidade humana, preten-
de-se com este encontro promover a discussão alargada 
do tema, envolvendo pessoas com deficiência, suas famí-
lias e organizações, profissionais e estudantes nas diversas 
representações disciplinares, investigadores, empresários, 
decisores políticos e a comunicação social . […] Propomos 
como ponto de partida, uma visão abrangente que pers-
pectiva a funcionalidade humana como um projecto si-
multaneamente individual e colectivo, visan do assegurar 
a cada ser humano, independentemente das suas carac-
terísticas físicas ou psicológicas, da idade, do sexo ou da 
origem étnica, a oportunidade de explorar ao máximo as 
suas potencialidades (motoras, intelec tuais, expressivas, 
relacionais,...), de viver com dignidade e qualidade, e de 
participar da forma mais plena possível na vida social, 
contribuindo na medida das suas capacidades para a so-
ciedade da qual faz parte integrante.

Como os conceitos são portadores de significado, 
urgia construir – para o conceito de “funcionalidade” 
– uma compreensão conceptual que assegurasse a sua di-
mensão significativa, de modo a que a sua utilização não 
ficasse apenas reduzida a um certo “modismo” – mesmo 
que legitimado legalmente – podendo ser, em consequên-
cia, esvaziado de significado.

FUNCIONALIDADE HUMANA

estética
ao longo da vida sistémica

contextual inclusiva

holística

ética

independente

sustentável

como critério

hist. situada

Figura 1 Diversas dimensões do conceito de Funcionalidade humana
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Foram, deste modo, abordadas diversas dimensões 
pelas  quais a Funcionalidade Humana pode ser perspecti-
vada, numa signifi cação plural que procurava, desde logo, 
refl ectir a sua complexidade, riqueza e dinâmica. Esta 
abordagem estimulou e apoiou a construção de um senti-
do sobre o conceito, que procuramos enfrentar de forma 
aberta, desafi adas quer pelas novas temáticas, quer pelas 
novas abordagens que, consequentemente, emergem.

A Funcionalidade Humana foi, assim, perspectivada 
ao longo da vida porque é transversal ao desenvolvimento 
da pessoa; foi encarada como sistémica, pois pressupõe a 
adopção de uma perspectiva ecológica quer na avaliação, 
quer na intervenção e na consequente necessidade de uma 
abordagem transdisciplinar, de modo a que a integridade 
e a dignidade da pessoa possam ser garantidas; foi ob-
servada como contextual, pois é a “funcionalidade do 
contexto” que integra a funcionalidade da pessoa; consi-
derada como holística porque é abrangente em possibili-
dades – tão plural e diversa como a própria humanidade; 
discutida como inclusiva, pois é a inserção da pessoa na 
sua rede social e afectiva que reforça a sua adaptação às 
novas condições, não as considerando como limitações 
(geradoras de dependência e de incapacidade), mas como 
potenciadoras de novas formas de actuar e manifestar-se 
enquanto pessoa de autonomia e direito próprio (esco-
lhas, decisões, sentido de vida); assu mida na sua dimen-
são estética, porque a arte constitui o elemento integra-
dor da dimensão emocional, social e biológica da vida; 

defendida como sustentável, porque apesar da garantia 
que o Estado pode dar, o centro de transformação está no 
cidadão; e afi rmada como ética, pela importância de se 
reconhecer poder de decisão a quem por qualquer razão 
(doença, incapacidade, envelhe cimento) se encontre em 
situação de maior vulnerabilidade.

É no cenário desta visão abrangente e sistémica que a 
signifi cação da Funcionalidade Humana na vida de cada 
pessoa encontra, no modelo de tutoria – potenciador de 
capacidades, escolhas e decisões do projecto de vida de 
cada um –, um elemento-chave da sua viabilização.

O modelo de tutoria que se procura refl ecte, assim, 
uma opção estratégia de compromisso epistemológico, 
ético, social e pedagógico relativo ao desenvolvimento 
do projecto de vida da pessoa. Este modelo, que traduz 
e mobiliza o saber construído pela organização ao longo 
do tempo, na e pela acção/refl exão (Schon, 1988, citado 
por Alarcão, 1996), refl ecte e integra os gestos de cuidar, 
acompanhar, instigar, promover, facilitar, empoderar, 
que consubstanciam a prática quotidiana da Fundação 
LIGA. Pretende-se, deste modo, que, quer na acção social 
directa, quer na formação ministrada pela organização, 
o trabalho obedeça a um plano individual de serviço ao 
projecto de cada pessoa. Se, do ponto de vista de cada 
intervenção particular, os procedimentos concretos têm 
que ser diversifi cados, já do ponto de vista da missão ins-
titucional, a cultura estrutural é sempre una e a mesma. 
(Azevedo e Nascimento, 2008)

facilitação mediação

capacidades recursos

análise
e sintese

oportunidade

Figura 2 Competências do Tutor na Fundação LIGA

gerir

potencializar

ajuizarTUTORnarrar
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No decorrer do processo, procurou-se especificar 
o que significava, na Fundação LIGA, identificar uma 
neces sidade, tendo-se considerado que o importante 
“não é para quem trabalhamos”, mas sim “com quem 
trabalhamos”. Existia uma necessidade comum – a 
neces sidade de um sentido – de onde decorriam toda 
uma série de outras necessidades, incluindo as materiais.

O tutor definiu-se, deste modo, como aquele que 
poten cializa, na medida em que o conceito de potencia-
lidade conjuga potência (capacidade para realizar algo e 
expectativa de o poder/querer fazer) e possibilidade que 
está intimamente ligada aos recursos necessários para 
viabilizar essa potência (espaço, tempo, materiais).

Tendo em conta esta potencialidade, o enfoque colo-
cou-se então na oportunidade da intervenção, isto é, na 
capacidade de o tutor entender a necessidade de inter-
vir oportunamente. A competência do tutor foi então 
amplia da, indo além da potencialização das possibilida-
des, para também ser capaz de ajuizar a oportunidade 
da sua própria intervenção.

Outro aspecto fundamental discutido sobre a fun-
ção do tutor foi a sua capacidade de gerir. Ponderou-
-se a escolha da palavra gestor como sendo aquela que 
melhor definia a acção do tutor, pois, como se afirmou, 
“gerir tem a ver com o gesto… o fazer acontecer… o 
gestor, como um maestro, tem a concepção do todo… 
Gerir não é mandar – é fazer”. Chegou-se, assim, ao 
momento em que a discussão se centrou na importância 

de se saber registar o que é de facto fundamental para a 
edificação do sentido de vida das pessoas e suas famílias. 
A elaboração do Plano de Intervenção do Utente surgiu 
como um lugar e tempo privilegiado da narrativa, em 
que o Tutor construirá uma descrição do percurso - pas-
sado, presente e futuro - do utente.

Destas competências decorreu então o necessário 
desenvolvimento de um plano de acção – que procu-
rou enriquecer cada competência geral com os procedi-
mentos que a caracterizam – sublinhando a permanente 
neces sidade de questionamento sobre “o quê? como? de 
que maneira?”, sempre com o imperativo de entender o 
“porquê” das nossas opções e acções.

Recomendações

Em resposta ao desafio para a igualdade e autonomia 
que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia nos coloca – e que aqui procuramos reflectir a partir 
da articulação dos conceitos de tutor e de funcionalida-
de humana, no âmbito da Fundação LIGA – emergem 
algumas recomendações essenciais: (1) a necessidade de 
se desenvolver um modelo de tutoria que promova a 
funcionalidade humana – o projecto de sentido de cada 
um; (2) a necessidade de inclusão, no actual sistema 
de conceptualização e classificação da funcionalidade 
huma na, da narrativa de experiências subjectivas – sen-
timentos, avaliações e percepções individuais; (3) a bus-
ca de uma nova forma de olhar a pessoa, de olhar todas 
as pessoas – totalizando-as na definição do seu projecto 
de vida; respeitando as suas escolhas e necessidades; (4) 
e, finalmente, a convicção de que em cada organização 
deve ser encontrada a melhor estratégia para desenvol-
ver o sentido colectivo de tutoria, já que trabalhar em 
torno de propósitos e objectivos comuns ajuda a criar 
as condições de desenvolvimento de uma organização 
e, por reciprocidade e consequência, das pessoas que 
aí inter agem – colaboradores e utentes. Nesse sentido, 
todas  as oportunidades de mobilizar saberes e experi-
ências devem ser tidas como fundamentais, tomando-se 
como referenciais da formação e investigação.

Considerando o critério conceptual da Fundação 
LIGA – centralidade da pessoa e do conceito chave de 
habilitação – que justifica propósitos, objectivos, es-
tratégias e que estrutura a sua cultura organizacional, 
realçamos a sua disponibilidade para a mudança e, con-

O tutor definiu-se, 
deste modo, como aquele que 
potencializa, na medida em que 
o conceito de potencialidade 
conjuga potência.
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sequentemente, para encarar as hipóteses de transfor-
mação e acção de modo criativo e reflexivo. No âmbito 
do que se considera ser uma organização aprendente, 
a procura de novas formas de pensamento e acção são 
uma prática continuamente desenvolvida. 

O desejo de a Fundação LIGA ver implementado um 
modelo tutorial (no acompanhamento, cuidado e for-
mação) é disso mesmo um exemplo, na medida em que 
este se constitui como uma estratégia fundamental para 
o desenvolvimento de competências pessoais, profissio-
nais e, mesmo, organizacionais, ampliando deste modo, 
de forma concreta e consistente, a forma como define o 
seu novo discurso e práticas com base na sua própria 
construção de sentido sobre o conceito de Funcionali-
dade Humana.

O desejo de a Fundação 
LIGA ver implementado 
um modelo  é disso mesmo 
um exemplo, na medida em 
que este se constitui como 
uma estratégia fundamental 
para o desenvolvimento 
de competências pessoais, 
profissionais e, mesmo, 
organizacionais, ampliando 
deste modo, de forma concreta 
e consistente, a forma como 
define o seu novo discurso 
e práticas com base na 
sua própria construção de 
sentido sobre o conceito de 
Funcionalidade Humana.
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RESUMO ABSTRACT

pARTILHAR ExpERIêNCIAS E CONSTRuIR A SOLIDARIEDADE

The article presents the experience of the 
Independent Living Centers, within the European 
Network of Independent Living, featuring the 
philosophy, the principles and the activities and 
initiatives of these Centers.

o artigo apresenta a experiência dos Centros de 
Vida Independente, caracterizando a filosofia, 
os princípios e as actividades e iniciativas destes 
Centros.
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Centro de vida Independente, Carmi-
chael House, Dublin (CvI CMH) actua 
como uma voz nacional para todos os 
outros Centros de vida Independente, 
na Irlanda. 

A organização foi criada em 1992, 
e a primeira a ser estabelecida na Irlanda. O Centro de 
vida Independente (CvI), Carmichael House, como 
todos os outros Centros de vida Independente, é uma 
organização fundada por pessoas com deficiência física. 
Surgiu da necessidade de impugnar a prática que foi 
dominante de institucionalização, e de dar resposta às 
necessidades das pessoas com deficiência, na Irlanda. O 
CvI Carmichael House representa um modelo para o 
estabelecimento da rede de Centros em toda a Irlanda. 
Existem actualmente 25 CvI na Irlanda. Cada um é 
independente, mas todos compartilham os mesmos 
objec tivos e crenças e participam e contribuem para a 
criação de uma rede de comunicação comum. 

Eu pessoalmente tenho tido a oportunidade de utili zar 
os serviços de assistência pessoal ao longo dos últimos 
quatro anos. O que isso significou para mim? Ter a 
oportunidade de recorrer a estes serviços, permitiu-me 
realizar muitos objectivos, como ir para a universidade e 
viver de forma independente durante esse período, meta 
que eu não teria sido capaz de alcançar se não tivesse 
uma assistente pessoal. Este serviço significa que eu pude 
alcançar o meu potencial académico e ao mesmo tempo 
permitiu-me participar plenamente em todos os aspectos 
da vida universitária. Ter um assis ten te pessoal fez-me 
realmente entender o que se sen te ao experimentar a 
liberdade e escolha. Todas as pessoas, independentemente 
da capacidade, devem ter a possibilidade de desfrutar 
do direito igual de participar plenamente na sociedade, 
vivendo a vida com as esco lhas que eles escolherem. 
Para muitas pessoas com defi ciên cia, a melhor maneira 
de alcançar esse direito e realizar o seu potencial e gozar 
da independência, pode passar por dispor de serviços de 
assistência pessoal. No entanto, pode ser difícil aceder a 
este serviço a um nível  individual. 

Portanto, as pessoas com deficiência, devem estar 
juntas para compartilhar e aprender com as experiências 
daqueles que nos precederam. Temos de trabalhar em 
solida riedade uns com os outros para garantir que 
todas as pessoas com deficiência são habilitadas e capa-
cita das para desfrutar e experimentar viver de forma 

independente em igualdade de circuntâncias e conviver, 
não só com aqueles dentro da comunidade com defi-
ciência, mas com todos os membros da sociedade. 

São oportunidades como esta que dão a oportunidade 
à Rede Europeia de vida Independente (ENIL) de cons-
truir a Rede e compartilhar conhecimentos e expe-
riências. Dá a oportunidade de discutir a vida inde-
pen dente e fazer perguntas práticas tais como “qual 
é a melhor e mais eficaz maneira de estabelecer um 
Centro vida Independente? A criação de um Centro de 
vida Independente é o resultado final de um processo 
longo e penoso. Trata-se de aproximar as pessoas e 
capa   citando-as para que elas saibam que se se unirem 
pode rão alcançar de forma mais eficaz uma mudança 
social positiva. Trata-se de trabalhar para garantir que 
os princípios orientadores da vida Independente basea-
dos   na aprendizagem e partilha continuam a exer cer 
uma acção fundamental e podem realmente afectar a 
mudança através desta acção colectiva. 

A Rede Europeia de Vida Independente (ENIL) actua 
de acordo com estes princípios, a única diferença é que ela 
opera ao nível europeu, e não ao nível local. O objetivo 
da ENIL é promover a importância e o valor do trabalho 
em rede entre todas as Organizações do Movimento de 
vida Independente de toda a Europa. A ENIL foi criada 
há 20 anos com o objectivo de desenvolver e promover 
o movimento de vida Independente de toda a Europa. A 
sua visão foi e continua a ser actuar como uma plataforma 
para a concretização da inclusão social das pessoas com 
deficiência, que se baseia na solidariedade, no apoio dos 
pares, na desinstitucionalização, na democracia, na auto-
-representação e na autodeterminação. A ENIL trabalha 
para desenvolver iniciativas que irão assegurar que esta 
visão é realizada e concretizada. Um bom exemplo 
dessas iniciativas é a Strasbourg Freedom Drive. 

O que é Strasbourg Freedom Drive? 

É uma iniciativa que foi criada em 2003 e que acontece 
a cada dois anos, em Estrasburgo. Efectivamente, é uma 
campanha organizada pela qual as organizações de 
pessoas com deficiência e individuais se reunem de toda a 
Europa para o Parlamento Europeu a fim de fazer lobby 
para as questões que são de particular preocupação 
para o seu próprio país e para se encontrarem com 
os seus representantes, a nível europeu. Este ano tive 

o
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Ter a oportunidade de recorrer 
a estes serviços, permitiu-me 
realizar muitos objectivos, 
como ir para a universidade 
e viver de forma independente 
durante esse período, meta 
que eu não teria sido capaz 
de alcançar se não tivesse 
uma assistente pessoal. 
Este serviço significa que 
eu pude alcançar o meu 
potencial académico e ao 
mesmo tempo permitiu-me 
participar plenamente em 
todos os aspectos da vida 
universitária.

a oportunidade de assistir ao Strasbourg Freedom 
Drive. Havia mais de 400 pessoas de cerca de 20 países 
diferentes. 

Porque é que tantas pessoas com e sem deficiência 
escolhem reunir-se desta maneira? A resposta é porque 
nós compartilhamos uma paixão e convicção de que todas 
as pessoas, independentemente da capacidade devem ter 
igual direito de participar plenamente na sociedade e 
viver a sua vida, e fazer as suas próprias escolhas. 

O Strasbourg Freedom Drive dá a oportunidade de 
aprender com as experiências dos outros e de partilhar 
as próprias experiências. É vital que falemos com os 
nossos representantes europeus, a fim de explicar-lhes 
a importância das nossas experiências, porque nós 
somos os únicos a conhecer e compreender a realidade 
das nossas vidas. Questões de justiça social não estão 
no topo da agenda política, mas os que estão no poder 
devem ser confrontados com estas questões para 
tomarem consciência e assegurar que agem de forma a 
desafiar a discriminação e a desigualdade. 

Tendo ouvido falar sobre todas estas diferentes 
questões provavelmente está a perguntar: “Qual é o 
próximo passo?” Onde nós vamos a partir daqui? “ 

Qualquer indivíduo ou grupo que procura estabelecer 
um Centro de vida Independente (CvI) deve considerar 
o seguinte: 

É importante para todo o CvI reconhecer as 
necessidades e desejos das pessoas com deficiência na 
comunidade. É imperativo, com o objetivo de estabelecer 
um CvI, que as pessoas com deficiência compreendam 
exactamente o que é a vida independente e que benefício 
lhes traz, tanto ao nível individual como colectivo. 

Há a necessidade de identificar os aspectos mais 
importantes do dia-a-dia das pessoas com deficiência, 
a fim de garantir que todas as suas necessidades sejam 
satisfeitas. 

Também é de vital importância que as pessoas sem 
deficiência compreendam e apreciem a filosofia de vida 
Independente e do valor dos serviços de assistência 
pessoal prestados. 
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Há um conjunto de medidas que devem ser tidas em 
conta, que incluem: 

1. Fazer lobby junto dos seus representantes euro -
peus para incluir o desenvolvimento de Pro-
gramas de Assistência Pessoal. 

2. Lobby para a assinatura, ratificação e aplicação 
do artigo 19.º da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
que declara que todos os Estados devem “tomar 
medidas efectivas e apropriadas que promovam 
o pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, 
desse direito e a sua participação plena e inclusiva 
na sociedade”. 

3. Manter os meios de comunicação social envol-
vi dos. Isto pode ser feito através da organização 
de eventos para sensibilização e conferências 
de imprensa, e assegurar que a  campanha tem 
impacto, usando os recursos da Internet (“you-
tube”, “facebook”, e fotografia). 

4. Contactar  os representantes políticos, tanto a 
nível europeu como local. Muitos de nós que 
nos juntámos em 2009 no Freedom Drive em 
Estrasburgo realizamos bons contactos com os 
nossos próprios representantes políticos. Utilize 
estes contactos para continuar a fazer lobby para 
uma vida indpendente e assistência pessoal. 

5. Acompanhar e documentar as mudanças e as 
alterações que ocorrem nos actuais sistemas de 
assistência pessoal. Documentar os esquemas de 
assistência pessoal emergentes. 

Devemos lembrar-nos que as  pessoas com defi ciên-
cia, são os únicos que sabem como é viver as suas vidas. 
Por isso são os especialistas neste campo. As pessoas com 
deficiência têm o conhecimento e os decisores políticos 
estão em posição de o usar para fazer a mudança acon-
tecer. 

O pessoal é o político!! 

É importante para todo o CVI 
reconhecer as necessidades 
e desejos das pessoas com 
deficiência na comunidade. 
É imperativo, com o objetivo 
de estabelecer um CVI, que 
as pessoas com deficiência 
compreendam exactamente o 
o que é a vida independente e 
que benefício lhes traz, tanto ao 
nível individual como colectivo. 

Há a necessidade de identificar 
os aspectos mais importantes 
do dia-a-dia das pessoas com 
deficiência, a fim de garantir 
que todas as suas necessidades 
sejam satisfeitas. 
Também é de vital importância 
que as pessoas sem deficiência 
compreendam e apreciem a 
filosofia de Vida Independente 
e do valor dos serviços de 
assistência pessoal prestados.
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“gOINg MAINSTREAM” uMA vISãO pESSOAL DE COMO A pOLíTICA DO gOvERNO DO REINO uNIDO ApROvOu 
OS pRINCípIOS DE vIDA INDEpENDENTE DESDE 2005

The UK government has published policy papers 
supporting independent living and has directed 
local government in England to implement 
these policies. This presents opportunities 
and challenges for disabled people and our 
organizations. This presentation outlines the 
gains made in policy terms in the last five years 
and describes some of the challenges in getting 
the policy put into practice. It concludes with a 
summary of the successes and some suggestions 
for making effective partnerships between 
government and disabled people.   

o governo britânico publicou documentos 
de política de apoio à vida independente e já 
incumbiu as autoridades locais em Inglaterra, 
para implementar essas políticas. este apresenta 
oportunidades e desafios para as pessoas com 
deficiência e organizações. este artigo descreve 
os ganhos obtidos em termos de políticas 
nos últimos cinco anos e descreve alguns 
dos desafios da política quando colocada em 
prática. Conclui com um resumo dos sucessos e 
algumas sugestões para fazer parcerias efectivas 
entre o governo e as pessoas com deficiência.
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minha história com a vida independen-
te é longa. Eu assisti à primeira confe-
rência da Rede Europeia para a vida 
Independente, em 1989. Assim, posso 
ver alguns progressos e reflectir sobre o 

sucesso –, mas também sobre algumas falhas – ao lon-
go do caminho. Quando começamos a trabalhar para 
uma vida independente penso que estavamos ainda na 
primeira fase, a fase pioneira. Então chegamos a uma 
segunda fase, onde nos concentramos na fase da legali-
dade – obter a aprovação oficial para a ideia de que pes-
soas com deficiência podem ter possibilidades de esco-
lha e controlo. A terceira fase considerada como a fase 
da consolidação – trazendo novas formas de alcançar a 
esco lha e controlo, pois começámos a colaborar com as 
pessoas com deficiência intelectual e com pessoas idosas. 
Eu quero considerar o que acontece na próxima fase, 
quando a ideia começa a fazer parte do mainstream. 

O movimento de vida independente no Reino Unido 
tem sido bem sucedido em muitos aspectos, e alcançou 
uma grande influência. O governo britânico publicou um 
grande número de documentos políticos que apoiam a 
vida independente, e já direccionou as autoridades locais, 
em Inglaterra, para implementarem estas políticas. (The 
other UK countries, Wales, Scotland and Northern Ire-
land, have devolved governments, with semi- autonomy 
in setting social policy, so the government can not direct in 
the same way.) (Os outros países do Reino Unido, País de 
Gales, Escócia e Irlanda do Norte, devolveram aos gover-
nos, com semiautonomia na definição da política social, 
de modo que o governo não pode agir da mesma forma.) 

Em 2005, o então Primeiro-Ministro, Tony Blair, 
deu um forte apoio à Melhoria das oportunidades de 
vida para as Pessoas com Deficiência (Improving Life 
Chances for Disabled People). Este foi um Livro Bran-
co, um documento de política do Governo, que abran-
gia as crianças com deficiência, emprego para pessoas 
com deficiência e uma vida independente. Foi notável 
para duas coisas. Em primeiro lugar, porque os diferen-
tes depar tamentos governamentais cooperaram para 
produzi-lo (isso ainda é raro, cada departamento fun-
ciona normal mente bastante separadamente) e segundo 
porque as pessoas com deficiência desempenharam um 
papel muito  importante no seu desenvolvimento. 

Foi o primeiro documento de política do Governo 
a ser baseado no paradigma do “modelo social” de 

deficiên cia. O modelo social identifica as barreiras que 
impedem as pessoas com deficiência de participar em 
todos os aspectos da vida social e económica. A polí-
tica define as formas de eliminar essas barreiras. Uma 
promessa na política é que cada autoridade local deve 
ter uma organização de vida independente, até ao ano 
2010. 

Há políticas em matéria de transportes, de educação, 
de emprego e de desenvolvimento das comunidades que 
se relacionam com uma vida independente. vou concen-
trar-me naqueles que influenciam o uso da assistência 
pessoal. No Reino Unido o direito a pagamentos direc-
tos para assistência pessoal foi estabelecido por lei há 
mais de dez anos. Mas isso não significa que todos estão 
a receber o apoio de que necessitam. 

Um desafio em conseguir colocar o sistema a trabalhar 
passa por uma reavaliação periódica da política do gover-
no. “Our health, our care, our say” foi um impor tante 

a

O movimento de vida 
independente no Reino Unido 
tem sido bem sucedido em 
muitos aspectos, e alcançou 
uma grande influência. 
O governo britânico publicou 
um grande número de 
documentos políticos que 
apoiam a vida independente, 
e já direccionou as autoridades 
locais, em Inglaterra, para 
implementarem estas 
políticas.
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documento político que envolveu milhares de cida dãos 
na discussão sobre como os serviços de saúde e o apoio 
de longa duração para pessoas com deficiência devem  ser 
executados. Foi útil porque se focou no que as pessoas 
querem obter com a utilização de determinado serviço, 
por exemplo, a propósito de uma operação, não se trata 
muitas vezes de apenas substituir uma desgastada articu-
lação do joelho - o resultado deve ser ter maior mobi-
lidade, para poder participar na vida familiar. Mas, esta 
política foi rapidamente seguida por outros documentos 
mais recentes. Cada novo ministro e  – principalmente – 
qualquer novo Primeiro-Ministro pretende moldar a polí-
tica. Assim, “Our health, our care, our say” foi rapida-
mente seguido por uma nova revisão do Serviço Nacional 
de Saúde e por uma nova avaliação sobre  a forma como 
pagar pela assistência social. Os coordenadores e gestores 
nos serviços começaram a distrair-se com o volume da 
mudança de política. As próprias Orga nizações de pes-
soas com deficiência começaram a ficar sobrecarregadas 
tentando manter-se actualizadas apesar do fluxo de novos 
documentos do governo. 

Um rápido à parte sobre a questão do pagamen-
to – actualmente, um assunto quente no Reino Unido 
prende-se com o pagamento dos cuidados que os idosos 
precisam, no final das suas vidas. O Serviço Nacional 
de Saúde é gratuito, mas o sistema de assistência social, 
que abrange lares e serviços de apoio domiciliário inclui 
o co-pagamento, por isso é livre somente para os mais 
pobres.  Há um debate sobre o balanço de quanto o Esta-
do paga e quanto paga o indivíduo. 

“Putting People First” é o título de outro documen-
to de política que envolveu diferentes departamentos 
governamentais que concordaram em trabalhar juntos. 
Debruça-se sobre a alteração da assistência social. Um 
elemento-chave é o conceito de personalização – que 
as pessoas serão capacitadas para dar forma às suas 
próprias vidas. A Personalização baseia-se muito na 
linguagem e nas ideias do movimento de vida indepen-
dente. Inclui a ideia do “orçamento individual”, onde 
as pessoas com deficiência física têm o controlo sobre o 
dinhei ro que é usado para os apoiar na comunidade. Há 
diferentes fontes de dinheiro do governo utilizado para 
apoiar as pessoas com deficiência na comunidade. Cada 
um tem as suas próprias regras. A ideia dos orçamentos 
individuais é combinar estas diferentes fontes de dinhei-
ro e reduzir as regras que restringem a forma como as 

pessoas podem usar o orçamento. Isso ajuda as pesso-
as a “personalizar” o seu apoio através da concepção 
e organização de serviços para atender às suas próprias 
circunstâncias particulares. 

Para tentar coordenar o trabalho de implementação 
da política “Improving Life Chances”, o governo criou 
o Office for Disability Issues. No início deste ano, publi-
cou a Estratégia de vida Independente. Esta define todas 
as coisas que o governo está empenhado em fazer. 

Então, muita política, muita evolução, e alguns ga-
nhos reais. Mas ainda há muito para alcançar. Obter o 
apoio do governo para os orçamentos individuais foi um 
passo bastante importante. Colocá-los em prática tem 
sido difícil de alcançar - os regulamentos que fixam os 
diferentes sistemas estão ainda em vigor, e as autorida-
des locais têm dificuldade em contornar os regulamentos. 
Além disso, o sistema funciona melhor para os jovens que 
têm a energia e empenho para conseguirem novos apoios 
para eles mesmos. O sistema Inglês dá às pessoas jovens 
mais apoio financeiro do que às pessoas mais velhas. Para 
muitos idosos, a responsabilidade de gerir o orçamento 
era um fardo, e o benefício não foi tão evidente. 

Uma coisa que deveria ter ajudado as pessoas foi a 
promessa de ter uma organização de vida independente 
em cada região, no próximo ano. Nos locais onde estas 
existem, as orgnizações de vida independente são uma 
fonte útil de consultoria, apoio dos pares e ajuda prá-
tica. No entanto, quase no final de 2009, sabemos que 
a meta não será atingida, um número significativo de 
autoridades locais não tem uma organização implantada 
na sua região. As sanções por incumprimento são muito 
pequenas, não tem sido uma prioridade. 

O trabalho de personalização, embora bem-vinda, tem 
sofrido com a peculiar falta de memória do governo local 
Inglês. No ano passado fui a uma reunião na região de 
Hampshire, onde os gestores e os políticos locais discutiam 
sobre como configurar os serviços personalizados na área. 
Eles pareciam ignorar que Hampshire foi a semente para 
o sistema de pagamentos directos do Reino Unido, que o 
trabalho pioneiro dos residentes de Hampshire, nomea-
damente de John Evans e Phil Mason originaram a lei de 
pagamentos directos e que Hampshire tem um dos mais 
antigos Centros de vida Independente (CvI) de Inglaterra. 
Happily, members of Hampshire CIL were there and star-
ted a dialogue with the local managers, but I know that all 
too often managers are not learning from experienced dis-
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abled activists and starting new things without taking the 
useful things from the past. Felizmente, alguns membros 
do CvI de Hampshire estavam presentes e inicou-se o diá-
logo com os gestores e políticos locais, mas sei que muitos 
gestores apesar de poderem aprender com o conhe cimento 
de activistas com deficiência, começam coisas novas sem 
ter em conta as experiências úteis do passado. 

Nós não tivemos o diálogo suficiente com as pessoas 
com deficiência intelectual e suas famílias no início. Por 
vezes, caimos na armadilha de olhar para os pagamentos 
directos como um fim em si mesmo, ao invés de lembrar 
que eles são apenas um meio para um fim - uma forma 
de ajudar alguém para garantir uma vida independente. 

Talvez a maior aprendizagem para muitos de nós foi 
mudar da campanha para a “co-produção”. A frase co- 
-produção refere-se às pessoas com deficiência e aos 
decisores políticos a trabalhar em conjunto, assumindo 
uma igual responsabilidade na projecção do sistema. 
Pode ser desafiante. Na política do governo as pessoas 
mais importantes para influenciar não são necessaria-
mente os Ministros. Se o Tesouro não apoiar, nenhuma 
política consiguirá obter o financiamento que necessita. 
Se tentarmos implementar novas ideias usando o dinhei-
ro velho, teremos de ser gestores de mudanças muito in-
teligentes, para remodelar o sistema de dentro. Assim, 
uma importante tarefa que muitos de nós tem é conven-
cer o Tesouro que a vida independente é realmente um 
bom investimento (de modo que todos nós precisamos 
de ser economistas). Ao mesmo tempo, temos que tra-
balhar com os gestores locais para os ajudar a encontrar 
maneiras de fazer as coisas de forma diferente. 

Parte desta viagem levou-me para o mundo da Regu-
lamentação. Uma das barreiras que as pessoas com 
defi ciência enfrentam é o nosso sistema de protecção 
social ser construído sobre o conceito que estas pesso-
as precisam de cuidado porque não podem cuidar de 
si próprias. Portanto, temos regras que forçam as au-
toridades a cuidar de pessoas para mantê-las seguras. 
Esta boa inten ção pode também manter as pessoas in-
capacitadas. Não têm permissão para serem autónomas, 
pois isto levaria as autoridades em deixar de os manter 
seguros. Felizmente, o sistema está a mudar. A Comis-
são de Qualidade da Assistência foi criada para garantir 
que a qualidade dos serviços prestados é boa e que es-
tes são seguros. A Comissão é legalmente obrigada a ter 
em conta as opiniões das pessoas que usam os serviços 

Foi o primeiro documento 
de política do Governo a ser 
baseado no paradigma do 
“modelo social” de deficiência. 
O modelo social identifica 
as barreiras que impedem as 
pessoas com deficiência de 
participar em todos os aspectos 
da vida social e económica. A 
política define as formas de 
eliminar essas barreiras. Uma 
promessa na política é que 
cada autoridade local deve 
ter uma organização de vida 
independente, até ao ano 2010. 

Uma das barreiras que as 
pessoas com deficiência 
enfrentam é o nosso sistema de 
protecção social ser construído 
sobre o conceito que estas 
pessoas precisam de cuidado 
porque não podem cuidar de si 
próprias.
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À medida que avançamos 
em 2010 enfrentamos alguns 
desafios importantes. O colapso 
dos bancos e da economia e o 
subsequente aperto na despesa 
pública tornou tudo mais difícil 
para nós. Para manter uma 
vida independente, precisamos 
mais do que nunca de ser bons 
economistas e agentes de 
mudança. Sabemos que uma 
vida independente permite às 
pessoas com deficiência viver 
em liberdade. O desafio é 
mostrar como isto pode tornar 
a sociedade mais forte e desta 
forma manter-nos a todos livres.

de cuidados. O meu trabalho é garantir que ouvimos as 
pessoas e envolvêmo-las no que fazemos. Isto ajuda a 
certificar que a maneira como regulamos tém um equilí-
brio entre segurança e liberdade 

Aprendi que para realizar as nossas ideias no mains-
tream temos de ser persistentes e ter a mente aberta. It 
is important to keep your principles but it is also im-
portant to let other people lead the ideas sometimes. É 
importante manter os nossos princípios, mas também 
é importante permitir que outras pessoas nos liderem. 
Temos que entender como funcionam as políticas e che-
gar a uma decisão sobre quando tomar uma posição - e 
quando simplesmente se calar e deixar que as pessoas 
façam as coisas de forma diferente. 

A persistência compensa. As coisas melhoraram. Se 
uma pessoa se deslocar a Londres para uma visita, tem 
transportes acessíveis a partir do aeroporto para o cen-
tro da cidade e, em seguida, um autocarro ou um táxi 
acessível para o seu destino. Quando vai às compras ou 
passear podem ver-se pessoas em cadeiras de rodas ou 
pessoas com cães-guia, como parte da multidão. Os pa-
gamentos directos estão disponíveis em todas as áreas e 
o número de beneficiários aumenta todos os anos.  

Estar realmente envolvido no processo do governo é 
um dos caminhos para influenciar. E este ano um impor-
tante marco foi alcançado. Jane Campbell, beneficiária 
de assistência pessoal, tornou-se um membro da nossa 
Câmara dos Lordes - ela é hoje a Baronesa de Camp-
bell. Nesta sua nova condição, conseguiu assegurar que 
o direito de controlo fosse salvaguardado em lei. Isso é 
bastante importante pois a lei é mais forte que um do-
cumento de política. Significa isto que o governo está 
empenhado em alterar os regulamentos para que as pes-
soas possam articular os diferentes apoios e recebê-los 
num só, e, mais importante, escolher a forma como esse 
dinheiro será usado. 

À medida que avançamos em 2010 enfrentamos alguns  
desafios importantes. O colapso dos bancos e da economia 
e o subsequente aperto na despesa pública tornou tudo 
mais difícil para nós. Para manter uma vida independente, 
precisamos mais do que nunca de ser bons economistas e 
agentes de mudança. Sabemos que uma vida independente 
permite às pessoas com deficiência viver em liberdade. O 
desafio é mostrar como isto pode tornar a sociedade mais 
forte e desta forma manter-nos a todos livres.
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In order to define, before carrying out its 
implementation in Catalonia, the characteristics 
of the post of personal assistant and study what 
was the most viable and sustainable method 
for this service, ECOM, an organization with 
over thirty years experience which includes 167 
associations of people with physical disabilities, 
in collaboration with the Catalan Institute 
of Assistance and Social Services (ICASS), 
Department of Social Action and Citizenship of 
the Generalitat of Catalonia, launched in June 
2007 a pilot project for personal assistant. 
Through this project, 52 people with physical 
disabilities are experiencing how to change and 
improve their life with the help of a third person.
The approval of the State Law 39/2006, of 
December 14, the Promotion of Personal 
Autonomy and Care for People in Dependency 
and the Social Services Law 12/2007 of Catalonia 
reinforces this experience pilot for the first time 
since the figure of the personal assistant is 
recognized within the law.
The article that follows is intended to reflect 
the conclusions for the assistants on staff and 
service management, from the experience of the 
Pilot Project.

Com o objectivo de definir, antes de efectuar a 
sua aplicação na Catalunha, as características 
da figura do Assistente Pessoal e estudar 
qual o método mais viável e sustentável para 
este serviço, a eCom, uma organização com 
mais de trinta anos de experiência, que inclui 
167 associações de pessoas com deficiência 
física, em colaboração com o Instituto Catalão 
de Assistência e serviços sociais (ICAss), 
Departamento de Acção social e Cidadania 
da Generalidade da Catalunha, lançaram em 
Junho de 2007 um projecto-piloto de assistente 
pessoal. Através deste projecto, 52 pessoas com 
deficiência física estão experimentando como 
mudar e melhorar a sua vida com a ajuda de 
uma terceira pessoa.
A aprovação da Lei estatal 39/2006, de 14 
de Dezembro, a Promoção da Autonomia 
Pessoal e Atenção às Pessoas em situação de 
Dependência, bem como da Lei 12/2007 de 
serviços sociais da Catalunha, reforçam esta 
experiência piloto, já que pela primeira a figura 
do assistente pessoal é reconhecida na lei.
este artigo pretende reflectir as conclusões 
sobre a figura do Assistente Pessoal e a gestão 
do serviço, a partir da experiência do Projecto-
-piloto.
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Ecom é um movimento composto por 
167 associações voluntárias de pessoas 
com deficiência física, cuja missão é pro-
mover uma maior inclusão e qualidade 
de vida para pessoas com deficiência físi-

ca, promover a luta contra todas as formas de discrimi-
nação, promover a defesa do exercício dos seus direitos 
e trabalhar para melhorar a cobertura e a qualidade dos 
serviços e benefícios exigidos por este grupo. Por outro 
lado, trabalha para apresentar e defender os interesses 
das instituições associadas e pessoas com deficiência físi-
ca perante as Administrações Públicas e dos diferentes 
organismos envolvidos no sector.

Em 2006, o Instituto Catalão de Assistência e Ser-
viços Sociais (ICASS) assinou um acordo de cooperação 
com a ECOM para iniciar um Projecto-Piloto sobre a 
figura do Assistente Pessoal (PA), na Catalunha. Esta 
iniciativa é uma resposta às necessidades que algumas 
pessoas com deficiência física têm de adquirir um apoio 
adequado para alcançar uma vida independente e a von-
tade de todos os interessados – pessoas com deficiên-
cia física, entidades e organismos governamentais – de 
encon trar novos modelos de atendimento.

O serviço de Assistente pessoal: 
uma mudança de para digma no tratamento de
pessoas com deficiência: os serviços de apoio.  

Uma das necessidades básicas que faz falta encarar é 
alterar a percepção que a sociedade tem das pessoas com 
deficiência que até agora vimos o poder de decisão e au-
todeterminação tem sido limitado pelas famí lias, pelos 
técnicos, as instituições e pela sociedade em geral.  

Esta falta de decisão decorre de um conceito errado 
da pessoa, de uma visão parcial desta, que é atribuída 
a uma série de carências devido às suas características 
físicas, onde a ênfase recai sobre as limitações e não nas 
potencialiades das pessoas com deficiência.

Esta visão deturpada da pessoa em muitos casos 
deve-se à dificuldade integrar o outro, de integrar a sua 
diferença no nosso imaginário.

É através dessa concepção de deficiência que se cons-
troem e desenvolvem os recursos direccionados para um 
objecto de cuidado e não a um indivíduo integral. Não 
se contempla a pessoa na sua totalidade, apenas nas 
neces sidades que tem. A pessoa é dividida em acções, é 

classificada em grupos de actividades e em relação aos 
recursos adequados para as apoiar. A partir daqui os 
servi ços são desenvolvidos para atender às necessidades 
das pessoas com deficiência.

O paradigma actual de apoio às pessoas, baseado nos 
princípios da auto-determinação, atenção individualizada, 
inclusão social, de adaptação à mudança e de participação, 
faz com que os serviços e prestações sociais  evoluam para 
modelos de apoio que enfatizam a promoção das poten-
cialidades pessoais, a diminuição das limitações funcionais 
com base em apoios centrados na pessoa, na promoção da 
qualidade de vida e participação das pessoas na definição 
das suas necessidades e na avaliação dos serviços.

A nova perspectiva de deficiência baseia-se no direito 
à igualdade de oportunidades, no exercício dos direitos 
e deveres, na promoção da vida independente, partici-
pação e integração social plena. Esta nova perspectiva, 
que é a base do serviço de assistente pessoal, deu lugar a 
experiências de vida independente na Europa que estão 
a demonstrar seu sucesso.

A Assistência pessoal permite constatar uma mudan-
ça no conceito, uma mudança na forma como vemos a 
deficiência, entendida como diversidade, uma mudança 
na atenção às necessidades das pessoas com base no 
apoio que estas necessitam e não nos serviços pré-dese-
nhados e pré-determinados.

É assim que o Assistente Pessoal se destaca como um 
novo recurso com as seguintes características:
– Flexibilidade.
– Adaptação à evolução das necessidades de apoio.
– Decisão da própria pessoa a respeito dos programas, 

acções e acordos em matéria de horários e agenda.
– Liberdade, independência e capacidade de impro-

visar, pela pessoa com deficiência.
 – Mudança do papel das pessoas com deficiência: im-

plica assumir a responsabilidade pelas suas próprias 
vidas e não aceitar as decisões tomadas por outras 
pessoas ou serviços.

Definição

Em termos gerais, a figura do Assistente Pessoal é 
definida como um serviço que proporciona à pessoa com 
deficiência e com necessidade de uma terceira pessoa 
para realizar atividades da vida diária, a possibilidade 
de exercer uma vida independente, através do apoio a 

a
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Uma das necessidades básicas 
que faz falta encarar é alterar a 
percepção que a sociedade tem 
das pessoas com deficiência 
que até agora vimos o poder 
de decisão e autodeterminação 
tem sido limitado pelas famílias, 
pelos técnicos, as instituições e 
pela sociedade em geral.

O paradigma actual de apoio às 
pessoas, baseado nos princípios 
da auto-determinação, atenção 
individualizada, inclusão social, 
de adaptação à mudança e de 
participação, faz com que os 
serviços e prestações sociais 
evoluam para modelos de apoio 
que enfatizam a promoção 
das potencialidades pessoais, 
a diminuição das limitações 
funcionais com base em 
apoios centrados na pessoa, na 
promoção da qualidade de vida 
e participação das pessoas na 
definição das suas necessidades 
e na avaliação dos serviços.  

todas as acções que a pessoa, pelas suas características 
físicas, não pode fazer por si mesma.

A principal função do Assistente Pessoal é dar apoio 
à pessoa com deficiência para que esta possa desenvol-
ver os ojectivos que planeia na sua vida, da forma mais 
autónoma e independente possível e em todas as esferas 
da sua vida pessoal.

A pessoa, através da elaboração do seu plano pessoal 
de vida independente, determina o número de horas de 
serviço que necessita, o perfil do candidato/a que pre-
cisa, os horários e funções do assistente pessoal, bem 
como o nível de formação que este necessita.

perfil dos possíveis utilizadores do serviço

– Ter reconhecida a necessidade de uma terceira pessoa 
para realizar as AvD (Actividades de vida Diária) ou 
ter reconhecido um grau I, II ou III de dependência.

– Ter no mínimo 16 anos e menos de 65 anos no mo-
mento de aquisição do serviço.

– viver na Catalunha.
– Ter capacidade intelectual e cognitiva de tomar deci-

sões sobre a sua vida.
– Ser capaz de definir e executar um projecto de vida 

independente (objectivos pessoais, as acções e recur-
sos necessários), através do apoio prestado.

– viver numa casa particular (própria ou da família).
– Ter estabilidade, a este respeito considera-se que se a 

deficiência é adquirida a pessoa deve ter ultrapassa-
do o estado de choque produzido pela nova situação.

funções e responsabilidades 
do Asistente pessoal

A Assistência Pessoal é um serviço exercido por um 
assistente pessoal que realiza ou colabora nas tarefas da 
vida diária de uma pessoa em situação de dependência, 
incentivando a sua vida independente e promovendo e 
reforçando a autonomia Pessoal.

De acordo com as características da sua intervenção, 
o Assistente Pessoal:
– Dá apoio ou acompanha naquelas actividades que 

a pessoa com deficiência física realiza por ela mes-
ma. O/A Assistente Pessoal não é quem desenvolve 
as acções, mas quem dá o apoio necessário para que 
a pessoa beneficiária as possa realizar.
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Em termos gerais, a figura 
do Assistente Pessoal é 
definida como um serviço que 
proporciona à pessoa com 
deficiência e com necessidade 
de uma terceira pessoa para 
realizar atividades da vida 
diária, a possibilidade de 
exercer uma vida independente, 
através do apoio a todas as 
acções que a pessoa, pelas suas 
características físicas, não pode 
fazer por si mesma.

– Realiza com consentimento as atividades considera-
das de substituição. São as que a pessoa é incapaz de 
executar devido às suas limitações funcionais, mas 
que considera necessárias para alcançar o seu projec-
to de vida. Quando o/a Assistente Pessoal realiza esse 
tipo de actividade deve ter o consentimento da pessoa, 
por acordo prévio sobre a forma de realizá-las.
 
Os limites à actividade de um assistente pessoal no 

seu trabalho de apoio ao exercício da autodeterminação 
das pessoas com deficiência física, encontramo-los no 
cumprimento das suas obrigações laborais e legais. 

 
perfil dos Assistentes pessoais

Através da experiência piloto verifica-se que o per-
fil de um Assistente Pessoal está intimamente ligada às 
competências pessoais em relação a:  
– Flexibilidade.
– Saber colocar-se em segundo plano.
– Ter uma boa auto-estima, amplas relações sociais e 

estabilidade emocional para que no seu trabalho não 
necessite de ser directivo, nem intervir como partici-
pante na vida familiar e social do beneficiário.

– Ter uma noção de deficiência, adequada ao modelo 
sugerido pelo projecto (a pessoa com deficiência tem 
a capacidade e o dever de decidir por si mesma sobre 
a sua vida).

– Ter empatia.
– Ser respeitoso.
– Ser cauteloso.
– Ser activo, mas não directivo.

Actividades básicas do serviço

Aqui vamos especificar como achamos que deve le-
vantar as seguintes questões. 

Gerir uma bolsa de assistentes pessoais: 

• Selecção de Assistentes Pessoais: 
 Cada beneficiário tem a opção de propor o seu Assis-

tente Pessoal, ou se preferir poderá ser fornecido pela 
instituição. 

•  Atribuição do Assistente Pessoal ao beneficiário: 
 Se o beneficiário preferir a atribuição do serviço pela 
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entidade, deve indicar as suas preferências no que 
diz respeito às características de Assistente Pessoal 
para tentar, na medida do possível, encontrar a pes-
soa indicada. Antes de iniciar o serviço, de assinar o 
contrato de trabalho e o contrato social (documento 
que detalha os acordos mais específicos entre as par-
tes, beneficiário e assistente pessoal), o beneficiário 
e o assistente pessoal têm uma entrevista para com-
provar se há uma boa sintonia. O beneficiário tem a 
última palavra para decidir se aceita a proposta de 
assistente pessoal ou se quer procurar outro. 

• Contratação: 
 É dada a oportunidade à pessoa de decidir se deseja 

contratar directamente o seu Assistente Pessoal ou 
se prefere que este seja recrutado através de uma 
entidade prestadora de serviços. No primeiro caso, 
iremos explorar opções para esse tipo de contrato 
e durante o projecto-piloto a opção foi contratado 
como empregadas domésticas. Esta é uma situação 
que nós entendemos que você não pode continuar, 
por isso devemos estudar as opções e da cobertura e 
viabilidade dos mesmos. 

A atribuição de horas de serviço
– Forma e instrumentos de atribuição:
 A própria pessoa com deficiência através do de-

senvolvimento do seu PPvI (Plano Pessoal de 
vida Independente), determina a hora solicitada. 
Nós acreditamos que é um bom meio para reali-
zar os objectivos de independência e especificar o 
número exacto de horas atribuídas. 

– Critérios de revisão de horas
 É preciso prever que as necessidades de cada in-

teressado pode variar ao longo do tempo. Esta 
variação é tomada em consideração na monito-
rização do PPvI e conduz à revisão das horas do 
SAP. 

Monitorização
A estrutura do pessoal de serviço é a seguinte seguinte:
– Coordenador ou Coordenadora do Projecto.
– Quatro coordenadores regionais a part-time com 

base no número de casos.
– Administrativo / a. 

Actividades complementares do SAp

A partir deste Projecto-Piloto constatou-se que não é 
suficiente fornecer apenas o serviço de assistente pessoal. 
Deve ser possível fornecer outras funções ou actividades 
complementares. Estas estão disponíveis e cada usuário 
utiliza as que necessita. 

• Actividades anteriores ao serviço:
– Divulgação, informação e aconselhamento sobre 

o assistente pessoal e a vida independente: No 
desen volvimento desta actividade é importante 
res saltar a responsabilidade do beneficiário e a 
promoção das potencialidades pessoais. A pessoa 
com deficiên cia pode necessitar de apoio para uma 
reflexão sobre o conceito de vida independente, 
sobre a sua capacidade tomar decisões e identificar 
aspectos importantes da sua vida. É importante 
não falar de um modelo único para a vida inde-
pendente, cada pessoa deve ser capaz de reflectir 
sobre o que é para ela a vida independente. 

– Analisar a necessidade e realização do pedido 
(PPvI): A pessoa com deficiência deve elaborar 
o seu PPvI. Isso inclui os seus objectivos de vida 
e planifica a necessidade do assistente pessoal e o 
número de horas que necessita. É um instrumen-
to complexo e faz com que alguns usuários pos-
sam necessitar de aconselhamento ou orientação 
para a sua elaboração. 

– Aconselhamento sobre diferentes formas de pres-
tação do serviço: Fornecer a informação sobre as 
formas que a partir daqui o beneficiário decide 
qual a opção que prefere: recrutamento directo 
ou serviço contratado através da entidade pres-
tadora de serviços. 

  
• Actividades durante a prestação do serviço:

– Acompanhamento do PPvI: a ECOM, junta-
mente com o beneficiário, desenvolve um acom-
panhamento para este recurso, ou seja, garante a 
utilização do assistente pessoal e o cumprimento 
dos objectivos do PPvI.  

– Procura de Assistentes Pessoais: a ECOM tem 
uma Bolsa de Assistentes Pessoais. O beneficiário 
indica as suas preferências sobre as característi-
cas do Assistente Pessoal para tentar, na medida 
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do possível atender. O beneficiário e o possível 
Assistente Pessoal têm uma entrevista através da 
qual o beneficiário decide se o aceita. Além de 
assinar um contrato de trabalho entre a entidade 
e o assistente pessoal, também se assina um do-
cumento de acordos entre assistente pessoal e o 
beneficiário. 

– Grupos de incentivar o apoio entre pares: a 
ECOM organiza reuniões de grupo uma vez 
por mês. Algumas dirigidas aos beneficiários e 
outras aos assistentes pessoais para promover o 
intercâmbio de experiências e apoio dos pares. 
Esta possibilidade está disponível tanto para as 
pessoas beneficiárias que têm assistentes pessoais 
empregados pela ECOM como por aqueles que 
optaram pela contratação directa. Aqueles que 
optarem pela contratação directa. É uma ferra-
menta muito positiva, tanto para os beneficiários 
como para os assistentes pessoais, independente-
mente da forma de contratação.  

A partir deste Projecto-Piloto 
constatou-se que não é 
suficiente fornecer apenas 
o serviço de Assistente Pessoal. 
Deve ser possível fornecer 
outras funções ou actividades 
complementares. Estas estão 
disponíveis e cada 
usuário utiliza as que 
necessita. 

– Apoio “Cara a Cara” (Tutoria entre pares) é um 
apoio individual que se dá entre pessoas beneficiá-
rias, sem a mediação de profissionais. Pode acon-
tecer no início do serviço entre a pessoa que neces-
sita e procura o apoio de outra e que já a recebe 
há algum tempo ou quando uma pessoa coloca 
qualquer problema ou conflito e tem dificuldade 
em encontrar soluções. Esta opção está disponível 
tanto para as pessoas beneficiárias que têm assis-
tentes pessoais contratados pela entidade como 
para os que optarem pela contratação directa 

– Mediação e Resolução de Conflitos: oferecemos 
a possibilidade de mediação em casos de conflito 
entre o assistente pessoal e o beneficiário. É um 
papel muito positivo, uma vez que a relação en-
tre as duas pessoas é muito íntima e intensa e isto 
pode gerar conflitos. Podem também surgir duvi-
das e confusão der ambas as partes que requerem 
clarificação. Além disso, muitas vezes o assistente 
pessoal entra ou participa na dinâmica familiar e 
isso pode gerar também alguma tensão quando é 
necessária mediação. 

 • Formação:
 A formação dos Assistentes Pessoais deve ser muito 

individualizada, porque as necessidades de cada pes-
soa beneficiária são também elas muito diferentes. A 
formação deve ser voluntária, flexível e modular e 
deve estar disponível tanto a exigência das pessoas 
beneficiárias que querem que os seus assistentes pes-
soais melhorem aspectos da sua formação como para 
assistentes pessoais ou pessoas que o queiram ser. 

 A seguir indicamos alguns módulos mínimos que 
devem  ser tidos em conta em caso de formação: 
– Conceitos Assistente Pessoal: as atitudes e valo-

res, filosofia de vida independente.
– Mobilizações e transferências.
– Higiene e saúde no trabalho. Prevenção de riscos.

Além disso, a ECOM tem estabelecido procedimen-
tos para facilitar a formação específica requerida pela 
pessoa beneficiária a respeito do seu Assistente Pessoal 
para melhorar os seus cuidados. 

Neste serviço das pessoas com deficiência, os benefi-
ciários, são o elemento fundamental. Por conseguinte, 
deve ser proporcionada uma formação dirigida aos 
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Após a experiência adquirida ao 
longo dos anos de projecto-
-piloto, podemos concluir que 
a figura do Assistente Pessoal 
significa para as pessoas que 
participam neste, um aumento 
da confiança, da auto-estima 
e do empoderamento. Tem um 
efeito substancial no aumento 
da segurança pessoal, na 
flexibilidade das actividades 
da vida e na capacidade de 
improvisação.

beneficiá rios que lhes permita reflectir sobre os concei-
tos básicos e importantes para o assistente pessoal, sobre 
a autodeterminação e sobre a vida independente. Isso 
envolve, necessariamente, uma mudança de atitude nas 
pessoas com deficiência e implica que definam as suas 
necessidades, que confiem nas suas capacidades para ter 
um papel mais activo, que tomem as decisões que afec-
tam a sua vida e que assumam as responsabilidades e os 
riscos decorrentes desta. 

Esta formação é feita principalmente através das 
acções  de apoio entre os pares. Podem igualmente pla-
n ear-se outras acções ou formatos que sejam considera-
dos necessários. 

Conclusões

Após a experiência adquirida ao longo dos anos de 
projecto-piloto, podemos concluir que a figura do Assis-
tente Pessoal significa para as pessoas que participam 
neste, um aumento da confiança, da auto-estima e do 
empoderamento. Tem um efeito substancial no aumento 
da segurança pessoal, na flexibilidade das actividades da 
vida e na capacidade de improvisação.

As pessoas que dependiam até hoje da família e que 
viviam numa situação de adolescência eterna, pela pri-
meira vez puderam encarregar-se das suas vidas, tomar 
decisões e agir sobre os seus objectivos de vida. Como 
exemplo temos participantes que foram capazes de se 
independentizar do núcleo familiar e mudaram de casa, 
que casaram ou foram viver em casal, foram capazes de 
ter uma família, cuidando dos seus filhos, da casa, volta-
ram ou foram incluídas pela primeira vez no mundo do 
trabalho e/ou académico. Em suma, o Assistente Pessoal 
possibilitou a inclusão de pessoas que fazem parte do 
projecto, na sociedade como cidadãos de plenos direitos.

Após a experiência, concluímos que o serviço de 
assis tente pessoal é a opção que melhor garante o direi to 
das pessoas com deficiência à qualidade de vida. Per-
mite que a pessoa seja a autora do seu projecto, sem 
sentimentos de inferioridade nem de ser um fardo para 
o seu ambiente social, conseguido assim, um melhor 
bem-estar emocional, permitindo-lhe o desenvolvimento 
pessoal na autodeterminação, responsabilidade e auto-
governo. 

É a melhor fórmula encontrada até ao momen-
to para dar apoio para uma cidadania activa e para a 
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Após a experiência, concluímos 
que o serviço de assistente 
pessoal é a opção que melhor 
garante o direito das pessoas 
com deficiência à qualidade de 
vida. Permite que a pessoa seja 
a autora do seu projecto, sem 
sentimentos de inferioridade 
nem de ser um fardo para o seu 
ambiente social, conseguido 
assim, um melhor bem-estar 
emocional, permitindo-lhe 
o desenvolvimento pessoal 
na autodeterminação, 
responsabilidade e 
auto-governo. 

participa ção da comunidade da pessoa com deficiência 
evitando a institucionalização e a transferência de direi-
tos, de responsabilidades e de decisões em outras pesso-
as ou entidades.  

Ao permitir e promover a presença da pessoa com 
deficiência no seio da comunidade, em ambientes natu-
rais e no uso dos serviços, espaços e instalações comuns 
a todos os cidadãos, é um agente de mudança social, 
destaca a necessidade de adaptação e melhoria de todos 
os sistemas e é um desafio para uma sociedade que quer 
promover a justiça e a inclusão. Estamos conscientes de 
que ainda há muito a fazer. O objectivo a curto prazo é 
que se regule o serviço e que isso permita que se genera-
lize a todas aquelas pessoas com deficiências físicas que 
considerem este serviço um recurso para suas vidas. Que 
entre todos consigamos que a figura do assistente pesso-
al seja um recurso recorrente e normalizado em todos os 
contextos da vida social. 

“Com este projecto tivemos a oportunidade de ex-
perimentar pela primeira vez o nosso direito a ter uma 
vida independente. Ou seja, podemos exercer a nossa 
capacidade de tomar decisões sobre as nossas activi-
dades com flexibilidade e sem sentirmos em divida com 
alguém por causa da nossa deficiênciajá que dispomos 
da figura profissional do Assistente Pessoal, com finan-
ciamento público. 

Todos nós temos notado um impacto positivo em 
todos os aspectos das nossas vidas, naqueles que espe-
rávamos e outros que nãotinhamos previsto. Esta mel-
horia da nossa qualidade de vida tem-nos aumentado 
a auto-estima, deu-nos segurança e confiança em nós 
mesmos, a liberdade e a tranquilidade, tanto económi-
ca como emocional. 

Além disso, temos podido realizar actividades den-
tro e fora da nossa casa, muitas das quais tinhamos 
renunciado até agora por não termos um assistente pes-
soal. Isso permitiu-nos fazer parte activa da sociedade 
para estudar, trabalhar, ter vida social, familiar, des-
portos, entretenimento, lazer, etc.

O projecto deu-nos dignidade”.
 
Grupo de beneficiários/as do Projecto Piloto de As-

sistente Pessoal gerido pela ECOM . (Barcelona, Dezem-
bro de 2008).
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RESUMO ABSTRACT

In this paper I shall focus on the Portuguese 
legal regime concerning people with diminished 
capacity, analyzing it jointly with the new 
demands in this field. These demands are rooted 
not only on social and clinical grounds, but 
also on legal reasons. As far as these last are 
concerned, one must highlight the importance of 
international instruments, namely the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities.
In order to fulfill such goal, I shall analyse the 
regime of legal incapacitation and the legal 
answers towards de facto incapacity.
In conclusion I shall sustain the creation of a 
new regime, more suited to the aforementioned 
demands. 

Neste trabalho, debruço-me sobre o regime 
das incapacidades no direito português, 
confrontando-o com as novas exigências que lhe 
são dirigidas, que advêm não só de uma nova 
compreensão social e clínica da capacidade e da 
incapacidade, mas também do próprio Direito 
e, nomeadamente, dos instrumentos jurídicos 
internacionais e, em particular, do artigo 12.º 
da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência.
Para tal, analiso os principais aspectos do 
regime da interdição e da inabilitação e as 
respostas do ordenamento jurídico português à 
incapacidade de facto.
Concluo pela necessidade de intervenção 
legislativa, de molde a adaptar um quadro de 
respostas hoje obsoleto ao novo entendimento 
da incapacidade e do seu suprimento.

CApACIDADE E INCApACIDADES – RESpOSTAS DO ORDENAMENTO JuRíDICO pORTuguêS
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1. Introdução

ualquer estudo que se debruce com o 
regi me das incapacidades português 
con fronta-se necessariamente com um 
quadro de respostas clássico, de raiz 
roma nista1, que permanece pratica mente 

intocado2 desde a publicação do Código Civil. Assim, a 
abordagem jurídica das situações de capacidade dimi-
nuída continua a caracterizar-se por um quase monoli-
tismo, pouco consentâneo com o facto de, na realidade, 
não existir uma categoria uniforme de incapacidade, 
mas antes várias situações de capacidade diminuída e 
que, portanto, convocam soluções diferenciadas que 
difi cilmente encontrarão eco perfeito na lei. 

Esta caracterização das respostas civilistas ao fenó-
meno da incapacidade não significa que todo o sistema 
jurídico ignore a evolução que se tem verificado, nas 
últi mas décadas, no entendimento das incapacidades. 
No Direito Constitucional e no Direito Internacio-
nal pode mos encontrar afloramentos desta diferente 
compre ensão. Um dos instrumentos jurídicos que têm 
traçado estes novos rumos é a recente Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), ratifi-
cada este ano por Portugal3. Em particular, o artigo 12.º 
desta Convenção avança preceitos que põem em causa 
as soluções actualmente existentes no contexto portu-
guês. Neste pequeno trabalho, é meu propósito traçar 
um breve quadro do actual regime das incapacidades, 

confrontando-o com a nova compreensão jurídica da 
inca pacidade, prestando especial atenção aos disposi-
tivos da CDPD e procurando determinar os pontos de 
convergência e de desacordo.

2. Novas exigências

Para atingir o objectivo traçado, é necessário, em 
primeiro lugar, perceber quais são as novas exigências 
que se fazem hoje aos mecanismos jurídicos de resposta 
às incapacidades, que advêm não só de uma nova com-
preensão social e clínica da capacidade e da incapacida-
de, mas também do próprio Direito e, muito particular-
mente, dos instrumentos jurídicos internacionais. 

Penso que, no quadro destas novas exigências, se po-
dem destacar três vectores: a opção pela alternativa me-
nos restritiva na resposta às incapacidades; a valorização 
da autonomia da pessoa com capacidade diminuída; e a 
adequação das soluções jurídicas às novas concepções 
de “doença mental”, “incapacidade” e “deficiência”. 

a) A alternativa menos restritiva

No contexto das incapacidades, a doutrina da alter-
nativa mais restritiva4 exige que na aplicação de uma 
medida de protecção5 a uma pessoa com capacida-
de dimi nuída, a entidade competente adopte sempre 
a solução menos restritiva dos direitos desta, que se 
adapte à situação em causa6. 

1 V. sitzia, Francesco  (1973), “tutela e Curatela (diritto romano)”, Novissimo Digesto Italiano, vol. XIX, torino, Utet, 1973, p. 918 e D’ors, J. A., (1997), 
Derecho Privado Romano, Pamplona, eUNsA, 9. ed., revisada, p. 367 e Kaser, max (1971) – Das Römische Privatrecht, C. h. beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, münchen, p. 84.
2  A reforma de 1977, operada pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro, deu, entre outros, nova redacção aos artigos 141.º, 143.º, 144.º e 147.º.
3 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi adoptada em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, aprovada pela resolução da 
Assembleia da república n.º 56/2009, em 7 de maio de 2009 e ratificada pelo Decreto do Presidente da república n.º 71/2009, de 30 de Julho. No seu 
seguimento, o Protocolo Adicional à Convenção foi aprovado (resolução da Assembleia da república n.º 57/2009, em 7 de maio de 2009) e ratificado 
(Decreto do Presidente da república n.º 72/2009, de 30 de Julho).
4  Nos estados Unidos da América, a Doutrina da Alternativa Menos Restritiva foi estabelecida pelo supremo tribunal dos estados Unidos, em 1960, no 
caso Shelton v. Tucker. b. t. Shelton et al., Appellants, v. everett tucker, Jr., etc., et al. max cArr et al., Petitioners, v. r. A. Young et al. 364 U.s. 479, 81 s.Ct. 
247 Nos. 14, 83. Argued Nov. 7, 1960. Decided Dec. 12, 1960. supreme Court of the United states. Cf. Leary, Jamie L. (1997), “A review of two recently 
reformed Guardianship statutes”, The Virginia Journal of Social Policy and the Law, vol. 5, 1, p. 263 ss.. Aqui foi enunciado, pela primeira vez, o princípio 
geral segundo o qual os estados, na prossecução dos seus objectivos, deveriam escolher os métodos menos lesivos dos direitos fundamentais dos seus 
cidadãos. A orientação deste princípio para o campo dos “processos de protecção” foi elaborada no âmbito de Lake v. Cameron, que determina que as 
limitações da liberdade de doentes (ill persons) só se podem fazer na medida necessária à sua protecção. Apud  Leary, ob. cit., p. 264. 
5 Utilizo a terminologia da Recomendação n.º R 99(4) sobre princípios respeitantes à protecção jurídicas de maiores incapazes, para a qual “medidas de protec-
ção”, são as que provêm de uma autoridade judiciária ou administrativa, enquanto que os “mecanismos de protecção” são da lavra da própria pessoa protegi-
da ou de terceiros, que não agem no exercício de funções judiciárias ou administrativas. Conseil de l’europe (Conselho da europa) (1999) Principes concernant 
la protection juridique des majeurs incapables - Recommandation n. R (99) 4 et exposé des motifs, strasbourg, editions du Conseil de l’europe, juillet, p. 25.
6 V. American bar Association (1989), Guardianship, an agenda for reform: recommendations of the National Guardianship Symposium and policy of the 
American Bar Association, Commission on the mentally Disabled, Commission on the Legal Problems of the elderly, AbA,  Parry, John (1988), “selected 
recommendations from the National Guardianship symposium at Wingspread”, Mental and Physical Disability Law Reporter, vol. 12, 4, July-August, p. 405 
e radford, mary F. (2002), “Is the Use of mediation Appropriate in Adult Guardianship Cases?”,  Stetson Law Review, vol. XXXI, 3, spring, 2002, p. 614. 

Q



42 Sociedade e Trabalho 39

Qualquer estudo que se debruce 
com o regime das incapacidades 
português confronta-se 
necessariamente com um 
quadro de respostas clássico, de 
raiz romanista , que permanece 
praticamente intocado  desde 
a publicação do Código 
Civil. Assim, a abordagem 
jurídica das situações de 
capacidade diminuída 
continua a caracterizar-se 
por um quase monolitismo, 
pouco consentâneo com 
o facto de, na realidade, 
não existir uma categoria 
uniforme de incapacidade, 
mas antes várias situações de 
capacidade diminuída e que, 
portanto, convocam soluções 
diferenciadas que dificilmente 
encontrarão eco perfeito na lei. 

CApACIDADE E INCApACIDADES – RESpOSTAS DO ORDENAMENTO JuRíDICO pORTuguêS

Esta exigência é feita pela nossa própria Lei Funda-
mental. Na verdade, a incapacitação e consequente 
aplicação de uma medida de protecção remetem- 
-nos para o campo da restrição de direitos, liberda-
des e garantias, mais precisamente do direito à capa-
cidade civil (artigo 26.º, n.º 1 da CRP). Relativamen-
te a estes, a Consti tuição impõe que “a lei só pode 
restringir os direitos, liberdades e garan tias nos casos 
expressamen te previstos na Constituição, devendo 
as restri ções limitar-se ao necessário para salvaguar-
dar outros  direitos ou interesses constitucionalmente 
protegidos”, nos termos do regime específico do ar-
tigo 18.º, n.º 2 da CRP. 
Assim terá de obedecer ao princípio da proibição 
do excesso ou proporcionalidade em sentido amplo 
(artigo 18.º/2 CRP), que impõe que tal limitação seja 
“adequada (apropriada), necessária (exigível) e pro-
porcional (com justa medida)”8. Ora, a incapacitação 
é uma situação especial de restrição da liberdade, já 
que se fundamenta na “protecção legislativa dos in-
divíduos contra si próprios”9, exigindo-se “especial 
fundamentação social do desvalor das actividades res-
tringidas”, pelas repercussões que podem ter no livre 
desenvolvimento da personalidade.
Percebe-se, assim, que as exigências constitucionais 
feitas pelo princípio da proporcionalidade em senti-
do amplo, e em particular pela dimensão da “neces-
sidade”, se reconduzem à ideia da intervenção míni-
ma ao nível da restrição dos direitos fundamentais 
que é o núcleo da “Doutrina da alternativa menos 
restritiva”10.
No plano do Direito Internacional, a Recomendação 
nº. R(99)4 do Conselho da Europa, relativa aos Prin-
cípios Respeitantes à Protecção Jurídica dos Maiores 
Incapazes aponta igualmente no sentido da opção pela 
alternativa menos restritiva. Um dos princípios orien-
tadores desenhados pelo Comité de Ministros nesta 

7 terá de ser uma restrição “expressamente credenciada no texto constitucional”, Canotilho, J. J. Gomes e Vital moreira (2007), Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa Anotada, 4.ª ed. revista, Coimbra, Coimbra editora, p. 391 e Canotilho, J. J. Gomes (2003), Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
7. ed., Coimbra, Almedina, p. 452 e Andrade, J. C. Vieira de (2001), Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, Almedina, 
4. ed., p. 272.
8  CANotILho, J. J. Gomes, Direito Constitucional ...cit., p. 299. 
9 ANDrADe, J. C. Vieira de, Os Direitos Fundamentais... cit., p. 309.
10 segundo Vieira de Andrade, “o artigo 18.º, n.º 2 constitui uma expressão do princípio in dubio pro libertate, interpretado no sentido de que, havendo 
dúvidas fundadas, deve optar-se pela solução que, em termos reais, seja menos restritiva ou menos onerosa para a esfera de livre actuação dos indiví-
duos – um imperativo da razão prática que não dispensa a procura da solução mais correcta, que não é necessariamente a que garante maior liberdade”, 
Andrade, J.c. Vieira de, Os Direitos Fundamentais... cit., p. 289, nota 62. 
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No contexto das incapacidades, 
a doutrina da alternativa 
mais restritiva  exige que na 
aplicação de uma medida 
de protecção  a uma pessoa 
com capacidade diminuída, a 
entidade competente adopte 
sempre a solução menos 
restritiva dos direitos desta, que 
se adapte à situação em causa. 

Um dos princípios orientadores 
desenhado pelo Comité de 
Ministros nesta matéria é o 
Princípio da Necessidade e da 
Subsidiariedade (princípio 5), 
que impõe que uma “medida 
de protecção”  só deve ser 
adoptada quando necessária e 
que na selecção desta se deve 
optar pelo  “mecanismo menos 
formal
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matéria é o Princípio da Necessidade e da Subsidia-
riedade (princípio 5), que impõe que uma “medida de 
protecção”  só deve ser adoptada quando necessária e 
que na selecção desta se deve optar pelo  “mecanismo 
menos formal” 11. Para além disso, consagra-se tam-
bém o Princípio da Flexibilidade na Resposta Jurídica 
(Princípio 2), segundo o qual só se justifica defender a 
“solução menos restritiva” e a “reacção perfeitamen-
te adaptada às necessidades da situação”  quando os 
sistemas jurídicos disponibilizam um largo leque de 
soluções jurídicas adequadas a diferentes situações12.
A mais recente Convenção dos Direitos da Pessoas 
com Deficiência também adopta esta orientação. No 
seu artigo 12.º, n.º 4, de entre as medidas que “forne-
cem as garantias apropriadas e efectivas para prevenir 
o abuso de acordo com o direito internacional dos di-
reitos humanos”, inclui-se a garantia de que tais medi-
das “são proporcionais e adaptadas às circunstâncias 
da pessoa, aplicam-se no período de tempo mais curto 
possível e estão sujeitas a um controlo periódico por 
uma autoridade ou órgão judicial competente, inde-
pendente e imparcial. As garantias são proporcionais 
ao grau em que tais medidas afectam os direitos e inte-
resses da pessoa”. Está aqui presente, portanto, a ideia 
de que o princípio da proporcionalidade em sentido 
amplo, nas suas várias dimensões, de necessidade, 
adequação e proporcionalidade, deve presidir à insti-
tuição de medidas que relacionem com o “exercício 
da capacidade jurídica”. As considerações posteriores, 
parecem-me ser concretizações desta ideia central. Na 
verdade, a limitação temporal, com referência ao míni-
mo, da duração da medida e a sujeição a um controlo 
periódico por uma entidade que forneça as garantias 
adequadas nessa avaliação vão no sentido de consa-
grar a medida menos restritiva, que seja adequada a 
responder às necessidades da situação.

b) A valorização da autonomia da pessoa com 
capacidade diminuída 

A valorização da autonomia da pessoa com capacidade 
diminuída pode promover-se em três níveis distintos.

11 Conseil de l’europe (Conselho da europa), ob. cit., p. 31.
12 Idem, p. 27.
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Desde logo, limitar o âmbito da incapacidade que 
resulta de um processo de incapacitação ao mínimo, 
preservando maiores espaços de autonomia.
Todavia, ainda que estejamos no âmbito da incapaci-
dade decretada, a autonomia da pessoa com capaci-
dade diminuída pode continuar a ser valorizada, se a 
sua vontade for, ainda assim, tomada em considera-
ção. Isso poderá ser feito se o padrão de actuação que 
preside à actuação do seu representante ou assistente 
puder incluir os best wishes (“melhores desejos”) da 
pessoa incapacitada. Tais “desejos” podem extrair-se 
daquilo a que podemos chamar “sedimented life pre-
ferences”13, ou seja, dos valores e preferências que o 
seu comportamento ao longo da vida, enquanto pes-
soa plenamente capaz, exprimiu. Todavia, também os 
podemos obter a partir de comportamentos actuais e 
da expressão de vontade presente, i.e., já posterior à 
inca pa citação. Tal poderá acontecer porque a incapa-
cidade não é uma categoria absoluta nem constante. 
Por um lado, pode haver sempre capacidade residu-
al, que per mita uma decisão participada por parte da 
pessoa com capacidade diminuída. Por outro lado, o 
grau de incapacidade de que alguém padece pode não 
ser constante, havendo períodos de maior lucidez.
Estas ideias foram acolhidas de forma expressiva 
pela Convenção de Oviedo, desde logo ao prever 
que o maior que careça de capacidade para consen-
tir em inter  venção, “em virtude de deficiência mental, 
de doença ou por motivo similar”, deve “na medida 
do possível, participar no processo de autorização”, 
que deverá ser dada pelo”seu representante, de uma 
auto ridade ou de uma pessoa ou instância designada 
pela lei” (artigo 6.º, n.º 3). No que diz respeito a inter-
venção que tenha por objectivo o tratamento da per-
turbação mental, a convenção vai mais longe nas suas 
exigências, determinando que pessoa que padeça de tal 
perturbação não poderá ser submetida a esta sem o seu 
consentimento, “salvo se a ausência de tal tra tamento 
puser seriamente em risco a sua saúde.” (artigo 7.º)14.

O princípio da proporcionalidade 
em sentido amplo, nas 
suas várias dimensões, de 
necessidade, adequação e 
proporcionalidade, deve presidir 
à instituição de medidas que 
relacionem com o “exercício da 
capacidade jurídica. 

A Convenção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
embora sem expor a ideia 
da consideração da vontade 
da pessoa com capacidade 
diminuída de forma tão clara, 
sugere que as garantias 
associadas às “medidas 
relacionadas com o exercício 
da capacidade jurídica” se 
estendam aos direitos, vontade 
e preferências daquela, 
preservando-as de conflitos de 
interesse e influências indevidas

13 GLAss, Katherine Cranley (1997), “refining definitions and Devising instruments: two decades of assessing mental competence”, International Journal 
of Law and Psychiatry, XX (1), ps. 28 e 29.
14 A Convenção de oviedo impede ainda que seja levada a cabo investigação sobre pessoa que careça de capacidade para nela consentir, senão quando 
estejam reunidas as condições do artigo 17.º, n.º 1 desta convenção, inclusivamente quando “a pessoa em causa não tenha manifestado a sua oposição”. 
também a colheita de órgão ou de tecido, só poderá ser feita, a título excepcional, quando se reúnam as condições do artigo 20.º, n.º 2, nomeadamente 
quando “v) o potencial dador não manifeste a sua oposição”.
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A Convenção dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, embora sem expor a ideia da consideração 
da vontade da pessoa com capacidade diminuída de 
forma tão clara, sugere que as garantias associadas às 
“medidas relacionadas com o exercício da capacidade 
jurídica” se estendam aos direitos, vontade e preferên-
cias daquela, preservando-as de conflitos de interesse 
e influências inde vidas (cf. artigo 12.º, 4 CDPD).
Por fim, o terceiro nível de valorização da autonomia 
da pessoa com capacidade diminuída reconduz-se à 
autorização de valor legal a manifestações antecipa-
das de vontade.
A ideia de planear uma situação futura no campo 
das incapacidades não é estranha ao ordenamento 
jurídico português. Na verdade, artigo 143º, al. b), 
do Código Civil prevê a possibilidade de os pais (ou 
do progenitor que exerce o poder paternal) da pes-
soa a incapacitar designarem o futuro representante 
desta15. Todavia, este tipo de escolha não é facultado 
ao próprio futuro representado16. 
A Recomendação do Conselho da Europa n.º R(99)4 
sobre «Princípios Respeitantes à Protecção Jurídica 
dos Incapazes Adultos” 17 também se pronuncia acer-
ca da necessidade de tomar em consideração as dis-
posições toma das antecipadamente pela pessoa inca-
pacitada, numa altura em que ainda era plenamente 
capaz, apontando como exemplo deste tipo de instru-
mentos o mandato ou a procuração permanente. E o 
artigo 9.º desta Recomendação destaca a necessidade 
de uma consideração atenta dos desejos da pessoa, 
inclu sive quanto à escolha do seu representante18, 19.
No campo da saúde, a Convenção Europeia dos Direi-
tos do Homem e da Biomedicina (CEDHB) defen de a 
valorização da vontade anteriormente mani festada: 

“[a] vontade anteriormente manifestada no tocante 
a uma intervenção médica por um paciente que, no 
momento da intervenção, não se encontre em con-
dições de expressar a sua vontade, será tomada em 
conta”. Entre estas expressões de vontade antecipadas 
contam-se instrumentos como a procuração para cui-
dados de saúde ou os testamentos vitais20.
A CPDP não faz uma referência directa ao exercício 
da autonomia prospectiva, ou seja, às manifesta-
ções antecipadas de vontade, apesar da importância 
crescente que estes instrumentos têm no panorama 
inter nacional. Ora, é certo que tal possibilidade não 
se abre para todos os casos de deficiência, nomea-
damente para situações da chamada incapacidade 
semper et nunc, ou seja, para as incapacidades que 
advêm de problemas congénitos. Todavia, as mani-
festações antecipadas de vontade podem assumir 
particular importância no caso das incapacidades 
que surgem numa altura mais tardia da vida, como, 
por exemplo, as que resultam de doenças degenera-
tivas. Na verdade, para se produzir um dos instru-
mentos referidos é necessário que, na altura da mani-
festação da vontade para o futuro, o seu produtor 
estivesse na posse das suas faculdades mentais. 
Por fim, há que notar que, tanto no caso da Conven-
ção de Oviedo como no da CDPD, estamos perante 
instrumentos internacionais, que vinculam Portugal, 
na medida em que os ratificou21. 

c) A adequação das soluções jurídicas às novas 

concepções de “doença mental” e “incapacidade” 

O Direito confronta-se hoje com o reconhecimento de 
que a determinação da incapacidade é um processo 

15 todavia, é o tribunal a nomear, a partir do elenco legal do artigo 143.º do Código Civil, o representante do incapaz. 
16 o nosso ordenamento jurídico vai ainda mais longe no artigo 1968.º do Código Civil, ao prever que “ao autor de doação ou deixa em benefício de 
menor [leia-se incapaz] é lícita a designação de administrador, mas só com relação aos bens compreendidos na liberalidade”.
17 em data posterior à apresentação da comunicação a que este texto corresponde, o Conselho da europa adoptou a recomendação Cm/rec(2009)11 
sobre mandatos permanentes e directivas antecipadas para situações de incapacidade - Recommendation CM/Rec(2009)11 of the Committee of Minis-
ters to member state on principles concerning continuing powers of attorney and advance directives for incapacity.
18 Conseil de l’europe (Conselho da europa), ob. cit., p. 27 ss.
19 outro dos instrumentos do Conselho da europa que importa tomar em consideração é a recomendação n.º r(90)22 sobre “Protecção da saúde 
mental de Grupos Vulneráveis da sociedade”. também este documento sublinha a dimensão do respeito pelos desejos dos utentes de serviços de saú-
de mental (n.º V. v.). Recommendation N.º R(90) 22 of The Committee of Ministers to Member States on The Protection of The Mental Health of Certain 
Vulnerable Groups in Society.
20 A ratificação por Portugal da Convenção de oviedo já nos deveria ter imposto diligências no sentido dar relevância à vontade anteriormente mani-
festada, segundo André Dias PereIrA que defende uma intervenção legislativa. Pereira, André Dias (2004), O Consentimento Informado na Relação 
Médico-Paciente – Estudo de Direito Civil, Coimbra, Coimbra editora, p. 254. 
21 Decreto do Presidente da república 1/2001, de 3 de Janeiro 2001.
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complexo, porque não existe uma categoria de inca-
pacidade, mas sim várias “incapacidades”, ou visto 
de outro prisma, incapacidade parcial, capa cidade 
gradual ou capacidade diminuída, em detri mento da 
incapacidade total. Este afastamento da “incapaci-
dade total” também implica uma dimensão tempo-
ral. Com efeito, para ciência psiquiátrica actual, ilu-
minada pelo princípio da reabilitação22, a doença é 
vista como facto reversível, em boa parte graças aos 
progressos da intervenção farmacológica.
A isto atendeu a CDPD no já mencionado n.º 4 do 
artigo 12.º ao prever a aplicação das medidas “no 
período de tempo mais curto possível”  e a sua sujei-
ção “a um controlo periódico por uma autoridade 
ou órgão judicial competente, independente e impar-
cial”.
A incapacidade é um conceito jurídico e não médico, 
pelo que, na sua determinação, o Tribunal terá de 
“seleccionar, tomar em conta e avaliar os aspectos 
médicos e não médicos da situação necessários para 
fazer uma determinação jurídica da capacidade” 23. 
Assim, para que se proceda à incapacitação, teremos 
de ver preenchidos dois pressupostos: a existência de 
um “fundamento natural”24 e a impossibilidade de o 
sujeito prover aos seus interesses. 
As novas concepções a propósito do conceito de 
inca pacidade apontam no sentido de se privilegiar 
um modelo funcional na determinação desta, que 
procure aferir da capacidade (ou da falta de capa-
cidade) específica para realizar determinadas tare-
fas, principalmente actividades quotidianas. Sendo 
a capacidade considerada como um continuum que 
apresenta vários níveis, o respeito pela autodeter-
minação exige que se afira da capacidade para cada 
acti vidade, para cada decisão específica. 
Depois de expostas as novas exigências que se fazem 
ao ordenamento jurídico em matéria de incapacida-
de é meu propósito avaliar se as medidas disponibi-
lizadas pelo nosso ordenamento jurídico permitem 
uma intervenção necessária, adequada e proporcio-

O Direito confronta-se hoje com 
o reconhecimento de que a 
determinação da incapacidade é 
um processo complexo, porque 
não existe uma categoria de 
incapacidade, mas sim várias 
“incapacidades”, ou visto de 
outro prisma, incapacidade 
parcial, capacidade gradual 
ou capacidade diminuída, em 
detrimento da incapacidade 
total. O afastamento da 
“incapacidade total” também 
implica uma dimensão temporal. 

22 beLLomo, Antonello e Domenico suma (2002), “La tutela civile del disabile psichiatrico: attualità e prospettive”, Aspetti dell’agire psichiatrico, milano, 
Giuffrè, p. 59. 
23 No mesmo sentido, stavis, Paul F. (1999), “the Nexum: A modest Proposal for self-Guardianship by Contract”, The Journal of Contemporary Health 
Law and Policy, XVI, p. 5, nota 6 e p. 35. esta foi também a orientação da decisão judicial rivers v. Katz, 67 N.Y. 2d.
24 AsCeNsÃo, José de oliveira (2000), Teoria Geral do Direito Civil, I, 2. ed., Coimbra, Coimbra editora, p. 173.
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nal25, que obedeça à doutrina da alternativa menos 
restritiva, se permitem a valorização da autonomia 
da pessoa com capacidade diminuída e se se ade-
quam às novas concepções de incapacidade.

3. As respostas do ordenamento jurídico 
português

No quadro do ordenamento jurídicos português há 
que partir de duas categorias de pessoas com capacida-
de diminuída. Por um lado, temos aqueles que são os in-
capazes para o Direito – os interditos e os inabilitados, 
i.e., aqueles que foram sujeitos a um processo judicial de 
inca pacitação. Por outro lado, existem os que, padecendo 
de “capacidade de querer e entender”, não foram judi-
cialmente incapacitados – são, portanto, apenas “incapa-
zes de facto”. Só os primeiros beneficiam de um quadro 
estru turado de respostas jurídicas para a sua situação. 

Assim, em primeiro lugar, há que determinar quem 
são os destinatários da protecção desenhada pela lei nos 
institutos da interdição e da inabilitação. Nos termos 
da lei, os fundamentos da incapacidade são a anomalia 
psíquica, a surdez-mudez e a cegueira, no caso da inter-
dição (artigo 138.º do Código Civil), e ainda, na hipó-
tese de inabilitação, a prodigalidade e o uso de bebidas 
alcoólicas ou estupefacientes, quando impeçam de reger 
convenientemente o património (artigo 152.º do Código 
Civil). Assim, qualquer limitação física sem implicações 
ao nível do intelecto, a dependência ou a idade avançada 
não são fundamentos de incapacitação jurídica26.

No quadro da análise que aqui se faz, interessa 
debru çarmo-nos sobre o primeiro grupo de fundamen-
tos, que é comum tanto à interdição como à inabilita-
ção. Assim, há que esclarecer que, quando a lei se refere 
à “anomalia psíquica”27 como “fundamento natural”, 
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É a protecção do interesse 
do incapacitando que exige 
que o poder decisório nestas 
questões seja atribuído ao juiz 
“i.e. ao órgão estadual que 
é portador do interesse 
público da actuação do direito 
objectivo”.

25 ALVes, raúl Guichard considera que a reforma de 1977 (Decreto-lei n.º 496/77, de 25 de Novembro) visou harmonizar as normas do Código Civil 
com a Constituição de 1976, mas que, a Parte Geral do Código Civil sofreu poucas alterações, mantendo-se praticamente intocadas as normas relativas 
à interdição e à inabilitação, normas estas “cuja inconstitucionalidade não deixará, aliás, de suscitar fundadas dúvidas”. Alves, raúl Guichard (1995), 
“Alguns aspectos do instituto da interdição”, Direito e Justiça, IX (2), p. 151, em nota.
26 No sistema português, não assistimos a fenómenos análogos aos de outro ordenamentos jurídicos, como o italiano em que se discutiu a possibilidade 
de a idade avançada ser causa de instituição da amministrazione di sostegno. 
27 A nossa lei, seguindo a tradição doutrinal – Andrade, manuel de (1960), Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, Coimbra, Almedina, p. 81- optou pelo 
termo “anomalia psíquica” para se referir aos “factores de ordem natural ou adquiridos, que interfiram com a formação livre e discernida da (...) von-
tade” do incapacitado. Fernandes, Luís A. Carvalho (2001), Teoria Geral do Direito Civil, 3. ed., I, Universidade Católica editora, p. 323. A lei adoptou 
um conceito muito amplo de anomalia psíquica; abrange deficiências do intelecto, da afectividade ou da vontade. V. Costa, Américo Campos (1961), 
“Incapacidades e formas do seu suprimento - anteprojecto do Código Civil”, in Boletim do Ministério da Justiça, 111, p. 199, Pinto, C. A. da mota (2005), 
Teoria Geral do Direito Civil, 5. ed. por António Pinto monteiro e Paulo mota Pinto, Coimbra, Coimbra editora, p. 235 e Vasconcelos, Pedro Pais de (2008) 
Teoria Geral do Direito Civil, 5. ed., Coimbra, Almedina, p. 123.
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está a socorrer-se de uma expressão jurídica que não 
pretende ser a tradução exacta de conceitos clínicos, 
mas que quer abranger tanto perturbações nas faculda-
des inte lectuais como volitivas. 

No que diz respeito à surdez-mudez e à cegueira, 
levantam-se dúvidas quanto à sua inclusão no elenco 
dos fundamentos de incapacitação. Na verdade, hoje o 
entendimento desta deficiências é diferente daquele que 
existia no momento da publicação do Código Civil. Ac-
tualmente, graças a progressos de natureza clínica e edu-
cacionais, a surdez-mudez e a cegueira dificilmente im-
plicarão falta de habi lidade para funcionar no mundo28. 

Deve lembrar-se, no entanto, que nunca estes fun-
damentos naturais (tanto a anomalia psíquica, como 
a surdez-mudez ou a cegueira) serão autonomamente 
causa de incapacitação e que deverão implicar que o in-
capacitando não consiga reger convenientemente a sua 
pessoa e os seus bens só existindo incapacitação jurídica 
no termo de um processo judicial que o comprove, o 
processo especial de interdição e inabilitação regulado 
nos artigos 944.º ss. do Código de Processo Civil.

Parece-me, aliás, que, mesmo de iure condendo, é 
irrenunciável um processo judicial para decidir da in-
capacitação de um sujeito29, 30. A decisão de incapaci-
tação31 tem carácter jurisdicional, respeita à resolução 
de uma “questão jurídica” - a desconformidade entre 
a situação jurídica e a situação real do interditando ou 
inabilitando - e implica, em última análise a restrição 
de direitos fundamentais, mais precisamente do direito 
à capacidade civil32. Assim, é a protecção do interesse 
do incapacitando que exige que o poder decisório nestas 
questões seja atribuído ao juiz, “ i.e. ao órgão estadual 
que é portador do interesse público da actuação do di-
reito objectivo”.33, 34

Deste modo, apesar de se poderem reclamar mudan-
ças neste processo, é irrenunciável que a decisão de in-
capacitação provenha de um processo judicial. Só este 
pode oferecer as garantias a que se refere, aliás, o artigo 
12.º, n.º 4, in fine, da CDPD: garantias “proporcionais 
ao grau em que tais medidas35 afectam os direitos e inte-
resses da pessoa”.

Esta exigência de um processo judicial prévio à de-
claração de incapacidade e a inexistência de incapaci-
dade em sentido jurídico na ausência deste é essencial 
também para que se respeite o disposto no artigo 12.º, 
n.º 2 da CDPD, segundo o qual os “Estados Partes reco-
nhecem que as pessoas com deficiências têm capacidade 
jurídica, em condições de igualdade com as outras, em 
todos os aspectos da vida.”

Sendo a acção procedente, é decretada a interdição 
ou a inabilitação e instituída a tutela ou a curatela.

A. Interdição e Tutela

No caso da interdição, e da tutela que se lhe associa, 
estaremos perante o instituto mais severo de resposta 
à incapacidade previsto no ordenamento jurídico por-
tuguês. O âmbito de incapacidade traçado identifica-se 
com a incapacidade geral para o exercício de direitos, 
equiparando-se, de forma assaz elucidativa, o interdito 
ao menor (artigo 139.º do Código Civil). A esta inca-
pacitação tão extensa faz-se corresponder uma medida 
de protecção com especial intensidade – a tutela. Ao 
inter dito é nomeado um tutor, um representante legal, a 
quem cabe suprir a incapacidade daquele, substituindo-
o na tomada de decisões. 

Uma análise mais detida do instituto da interdição 
leva-nos à conclusão de que o legislador teve em mente, 

28 Cf. hörster, heinrich ewald (2003), A Parte Geral do Código Civil Português, reimp. da edição de 1992, Coimbra, Almedina, p. 334.
29 tomei esta posição em Vítor, Paula távora (2008), A administração do património das pessoas com capacidade diminuída, Coimbra, Coimbra editora, 
ps. 153, 154 e 156.
30 Já no que diz respeito à decisão de instituição de instrumento de protecção, concluí pelo seu carácter administrativo, já que se trata de uma actividade 
de gestão de interesses. esta actividade é atribuída pela nossa lei aos tribunais. todavia, a sua natureza permite que órgãos não jurisdicionais se ocupem 
dela. Vítor, Paula távora, A administração…cit., p. 155.
31 Cf. Ac. do tribunal da relação de Lisboa de 02/07/91, segundo o qual “IV – A declaração de incapacidade jurídica é privativa da competência dos 
tribunais (...)”. 
32 este encontra-se previsto pelo artigo 26.º, n.º 1, da CrP (outros direitos pessoais) e, como direito pertencente à categoria dos “direitos, liberdades e 
garantias”, submete-se ao regime especial do artigo 18.º da CrP.
33 micheli, Gian Antonio (1947), “Forma e sostanza nella Giurisdizione Volontaria”, Rivista di Diritto Processuale, II (1), Padova, CeDAm, p. 110. 
34 sobre as questões levantadas pela definição de um decisor nos processos de incapacitação, v. Vítor, Paula távora, A administração…cit., ps. 119-164 e 
bibliografia aí citada.
35 Aqui o termo “medidas” deve ser entendido habilmente – refere-se não só às medidas de protecção, mas também à incapacitação que lhe está nor-
malmente associada.
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principalmente, a protecção patrimonial. A lei preocu-
pou-se em enunciar quais os actos do tutor que estão 
sujeitos a autorização e quais os actos proibidos36. Estes 
actos têm natureza patrimonial e o regime a que a lei os 
sujei tou não tem na mira, necessariamente, o interesse 
do interdito37. Tal não será de estranhar se nos lembrar-
mos que o advento destes institutos esteve ligado a moti-
vos de preservação do património familiar.

Apesar deste enfoque patrimonial, o legislador previu 
expressamente um “dever especial do tutor” de cuidar da 
saúde do interdito (artigo 145.º do Código Civil). Não 
será difícil perceber a pertinência desta referência, já que, 
ainda que não padeça de outros problemas de saúde, os 
“fundamentos naturais” (anomalia psíquica, surdez-mu-
dez ou cegueira) que sustentam a interdição já o serão. 
Ainda assim, apercebemo-nos que a preo cupação do le-
gislador neste preceito foi esclarecer que, para o efeito de 
cuidar da saúde, o tutor pode “alienar os bens [do interdi-
to], obtida a necessária autorização judicial”. Não há no 
regime do Código Civil , por exemplo, qualquer referência 
expressa às soluções requeridas pelos problemas que le-
vanta o consentimento médico prestado por pessoas com 
capacidade diminuída.

Ora, a CDPD parece também não se afastar da preo-
cu pação com o património. No entanto, fá-lo de forma 
inequívoca para proteger o património da própria pessoa 
com capacidade diminuída, como o comprova a formu-
lação do artigo 12.º, n.º 5 da CDPD. Este preceito refere-
se à necessidade de os Estados Partes tomarem “todas as 
medidas apropriadas e efectivas para assegurar a igualda-
de de direitos das pessoas com deficiência em serem pro-
prietárias e herdarem património, a controlarem os seus 
próprios assuntos financeiros e a terem igual acesso a em-
préstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 
financeiro, e asseguram que as pessoas com deficiência 
não são, arbitrariamente, privadas do seu património”.     

Do ponto de vista técnico, resulta evidente que esta 
norma da CDPD se afastou de uma formulação abstrac-
ta que compreendesse, de um modo geral, as questões 
de natureza patrimonial que se podem levantar no âm-
bito das incapacidades. O preceito parece ter querido 

No caso da interdição, 
e da tutela que se lhe associa, 
estaremos perante o instituto 
mais severo de resposta à 
incapacidade previsto no 
ordenamento jurídico 
português. O âmbito 
de incapacidade traçado 
identifica-se com a incapacidade 
geral para o exercício de 
direitos, equiparando-se, 
de forma assaz elucidativa, 
o interdito ao menor.

36 Cf. artigos 1937.º e 1938.º do Código Civil.
37 Na sua análise do instituto da interdição, raúl Guichard Alves denuncia ainda o facto de existirem preceitos deste regime legal que criam verdadeiras 
situações de desfavorecimento do incapaz. Veja-se o exemplo do artigo 1003.º, b) do Código Civil, que determina possibilidade de exclusão da socie-
dade de interdito e de inabilitado. Alves, raúl Guichard, ob. cit., p. 134, 135.
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sublinhar as situações que originam maiores problemas 
na prática, e que têm lugar tanto no ambiente familiar 
como no âmbito das instituições que acolhem pessoas 
com capacidade diminuída38. 

O artigo 12.º, n.º 5 da CDPD aborda se tanto ques-
tões que dizem respeito à titularidade do direito de pro-
priedade, nomeadamente à sua aquisição (por via su-
cessória) e à sua protecção (“asseguram que as pessoas 
com deficiência não são, arbitrariamente, privadas do 
seu património”), como questões que dizem respeito ao 
exercício desses direitos (“igualdade de direitos das pes-
soas com deficiência (…) a controlarem os seus próprios 
assuntos financeiros e a terem igual acesso a emprésti-
mos bancários, hipotecas e outras formas de crédito fi-
nanceiro”). 

A “preocupação patrimonial” que a CPDP também 
demonstra não pode, todavia, ser entendida da mesma 
forma daquela que é assumida pelos regimes tradicio-
nais de resposta às incapacidades, entre os quais se conta 
o do nosso Código Civil. Na verdade, as matérias de 
natureza patrimonial, nomeadamente as que dizem res-
peito à administração, ostentam, na prática, um clara re-
lação com a esfera pessoal das pessoas com capacidade 
diminuída. Tal é particularmente importante na medida-
da em que, as escolhas pessoais desta podem ser ampla-
mente condicionadas pela disponibilização dos recursos 
necessários para prover a uma habitação adequada, a 
necessidades culturais e de lazer e à própria saúde39.

B. Inabilitação e Curatela

No caso da inabilitação/curatela, estamos perante 
uma medida mais flexível. A incapacidade do inabilitado 
é variável, na medida em que a sentença pode especificar 
actos para os quais falte capacidade (artigo 153.º, n.º 1 
do Código Civil). No entanto, a lei fixa um núcleo mí-
nimo de incapacidade que diz respeito aos actos de dis-
posição inter vivos40. Ora, não tem necessariamente de 
existir uma incapacidade de facto relativamente a estes  
actos. Na verdade, a diminuição da capacidade pode 

existir apenas noutras áreas, nomeadamente que digam 
respeito a matérias de natureza pessoal, v.g. decisões 
relativas a tratamentos médicos, não sendo necessário 
estender-se aos referidos actos. Este é mais um exemplo 
das preocupações patrimoniais do legislador que mar-
cam o regime das incapacidades – os actos de disposição 
inter vivos, que podem implicar, portanto, dissipação de 
bens, estão sempre furtados ao livre exercício por parte 
do incapacitado41.

No caso da 
inabilitação/curatela, 
estamos perante uma 
medida mais flexível. 
A incapacidade do inabilitado 
é variável, na medida em que a 
sentença pode ainda especificar 
actos para os quais falte 
capacidade. 

38 sobre a realidade portuguesa da administração do património de doentes internados em serviços de saúde mental, v. Inspecção-geral de saúde 
(2003) Intervenção temática sobre “Gestão de Recursos Financeiros de Doentes Internados em Serviços de Saúde Mental” (Proc. N.º 2/2003 – It), ed. 
policopiada.  
39 Por isso, também já defendi que “a administração do património pode tomar vestes bem diferentes daquelas que tem apresentado até hoje. é impe-
rativo que a administração do património se norteie pela óptica da pessoa”. A administração…cit., p. 13.
40 meNDes, João de Castro (1978), Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, Lisboa, edição AAFDL, p. 164 e Fernandes, Luís A. Carvalho, ob. cit., (I), p. 347. 
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Quanto à medida de protecção que lhe está associa-
da, a curatela, parece haver uma aproximação às novas 
exigências em matéria de incapacidade. Por regra o cura-
dor é um assistente, ou seja, alguém que actua ao lado 
do inabilitado, autorizando a sua actuação no âmbito 
traçado pela sua incapacidade, em vez de se substituir 
a ele, como o tutor. Para além disso, a lei permite que 
actue como representante, quando lhe é entregue a ad-
ministração do património do inabilitado (artigo 154.º 
do Código Civil).

C. Aspectos comuns
Na tutela/interdição e na curatela/inabilitação vemos 

ainda destacarem-se algumas fragilidades de regime co-
muns42.  

Como vimos, há sempre limitação da capacidade, ou 
de grande amplitude e rigidez, na interdição, ou mais 
reduzida e flexível, mas ainda assim, sem ser adaptável 
a todos os casos, na inabilitação. A ideia da alternativa 
menos restritiva é, assim, posta em causa, já que não é 
possível optar sempre pela solução que implique uma 
menor restrição de direitos, adequada e proporcional à 
situação que reclama protecção.

Para além disso, o elenco dos possíveis tutores ou 
curadores encontra-se definido na lei, que os hierarquiza 
(artigo 143.º do Código Civil) e que não prevê que o 
futuro incapacitado intervenha na sua escolha43. Deste 
modo, falha em permitir a valorização da autonomia, 
nomeadamente pela via das declarações antecipadas de 
vontade.

Também o padrão de actuação daqueles está sub-
traído a uma definição por parte da pessoa incapacita-

da. Na verdade, a lei identifica-o com “a diligência de 
um bom pai de família” (artigo 1935º do Código Civil, 
aplicável por remissão do artigo 139.º). Ora, este padrão 
identifica-se mais facilmente com os best interest, do que 
com os best wishes porventura expressos pelo futuro in-
capacitando. 

Por fim, em ambos os casos há directa (artigo 139.º 
do Código Civil) ou indirectamente (artigo 156.º do 
Códi go Civil) uma expressiva (e desadequada) remissão 
para o regime da menoridade. Ora, o regime de suprimen-
to da incapacidade por menoridade está estruturado para 
responder a uma capacidade evolutiva, i.e., à progressiva 
aquisição de capacidade44, enquanto as incapacidades dos 
adultos não assumem, por regra, esta característica. Na 
verdade, embora possamos ter casos de capacidade evolu-
tiva, em que graças às novas possibilidades terapêuticas, 
iluminadas pelo princípio da reabilitação, há ganhos de 
capacidade, no âmbito das doenças degenerativas, por 
exemplo, este processo é inverso, havendo uma perda 
progressiva de capacidade e há ainda casos de deficiências 
que não saem de um estado estacionário45. Detecta-se, 
aqui, portanto, que o regime legal igno ra o actual enten-
dimento da doença mental e da incapacidade. 

Estas novas concepções, nomeadamente a da reversi-
bilidade da incapacidade, são também desatendidas pelo 
facto de os regimes da interdição e da inabilitação não 
cobrirem situações temporárias, já que as causas incapa-
citantes têm de ser actuais e habituais ou duradouras46.

É necessário ainda acrescentar que o processo espe cial 
de interdição e inabilitação (artigos 944.º ss. do Códi go 
Civil) também pode oferecer material para críticas. É um 
processo que se pode vir a revelar complexo, longo e dis-

41 sobre a discussão acerca do âmbito exclusivamente patrimonial ou também pessoal da inabilitação e da curatela, v. meNDes, João de Castro, ob. cit., 
p. 164 e Fernandes, CArVALho, Luís A., ob. cit., (I), p. 345, Pinto, motA, C. A. da, ob. cit., p. 242 e 243 e Vítor, Paula távora, A administração…cit., p.42 
e 43, no sentido de que pode abranger direitos não patrimoniais, e Vasconcelos, Pedro Pais, ob. cit., p. 123 e hörster, heinrich ewald, ob. cit., p. 345, no 
sentido de que a inabilitação só terá carácter patrimonial. 
42 estes aspectos comuns são potenciados pelo facto de “em tudo quanto se não ache especialmente regulado (...) [ser] aplicável à inabilitação (...) o 
regime das interdições” (artigo 156.º do Código Civil). 
43 Já defendi que a possibilidade de escolha do tutor por parte dos pais consagrada na al. b) do n.º 1 do artigo 143.º, justifica, por maioria de razão, que 
se venha a conceder tal poder à pessoa futuramente incapacitada, enquanto se encontra na posse das suas faculdades. Vítor, Paula távora (2004), 
“Procurador para Cuidados de saúde: importância de um novo decisor”, Lex Medicinae – Revista Portuguesa de Direito da Saúde, 1, p. 125 e A Adminis-
tração…cit., p. 157 ss.
44 Ver por todos, mArtINs, rosa (2008), menoridade, (In)capacidade e Cuidado Parental, Coimbra, Coimbra editora, ps. 99 ss., 117 ss e 184 e stanzione, 
Pasquale (1989), “le età dell’Uomo e la tutela della Persona: Gli Anziani”, Rivista di Diritto Civile, Anno XXXV, Parte Prima, p. 446.
45 Na Doutrina portuguesa, Carvalho Fernandes pronuncia-se acerca de uma eventual inadequação do regime da menoridade funcionar como subsidiá-
rio do da interdição, defendendo que em certos casos a situação pode ser mais grave que a do menor mas que o interdito sofre de uma “incapacidade 
de exercício genérica, de conteúdo que pode exceder, mas que não deixa de ser similar, ao da incapacidade do menor”. FerNANDes, Luís A. Carvalho, 
ob. cit., (I), p. 330 e 331. sobre a maior amplitude da incapacidade do interdito em relação à do menor, v. também GUIChArD, Alves, raúl, ob. cit., p. 146.
46 quanto às características da anomalia psíquica como fundamento de incapacitação, v. GUIChArD, Alves, raúl, ob. cit., p. 154 ss.
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pendioso. Pode ainda assumir um carácter estigmatizante, 
potenciado pela forma como é publicitado47. 

D. Incapacidade de facto

Na ausência do processo judicial de interdição ou 
inabilitação, não estaremos perante uma pessoa incapa-
citada. Assim, ainda que alguém careça de “capacidade 
de querer e entender”, se não foi interdito ou inabilita-
do, será tratado pelo Direito, em regra, como alguém le-
galmente capaz e, portanto, como aquele que deve reger 
a sua vida. 

Face à nossa lei, não podemos remeter, sem mais, as 
decisões relativas à vida dos incapazes de facto para os 
seus familiares, como acontece noutros ordenamentos 
jurí dicos48. É certo que os membros da família mais próxi-
mos têm legitimidade para intentar a acção de interdição 
ou inabilitação49 e ocupam um lugar de destaque no elen-
co dos possíveis futuros tutores ou curadores50. Todavia, 
na ausência de uma nomeação judicial para esses cargos, 
não estão investidos em nenhum poder legal relativamente 
ao seu familiar com capacidade diminuída51.

Assim, apesar do peso social que as famílias têm no 
cuidado dos seus membros dependentes, nomeadamente 
incapazes ou com deficiência52, a concessão de poderes 
de representação (ou assistência) a membros da família 
não decorre directamente da lei, sendo antes mediada 
por uma decisão judicial. Na base desta posição esta-
rá, penso, o facto de na ponderação de interesses a ela 
inerente, o legislador ter reconhecido que a família é, 
por regra, a grande cuidadora, mas que também pode 
ser palco dos maiores abusos. Daí que se imponha um 
controlo prévio, de natureza judicial, logo no momento 

Face à nossa lei, não podemos 
remeter, sem mais, as decisões 
relativas à vida dos incapazes 
de facto para os seus familiares, 
como acontece noutros 
ordenamentos jurídicos . É certo 
que os membros da família mais 
próximos têm legitimidade para 
intentar a acção de interdição 
ou inabilitação  e ocupam um 
lugar de destaque no elenco 
dos possíveis futuros tutores 
ou curadores . Todavia, na 
ausência de uma nomeação 
judicial para esses cargos, não 
estão investidos em nenhum 
poder legal relativamente ao 
seu familiar com capacidade 
diminuída

47 Na verdade, a afixação de editais no tribunal e na sede da junta de freguesia da residência do requerido e a publicação de anúncio num dos jornais 
mais lidos dessa circunscrição judicial provoca consequências nefastas na reputação social de alguém que pode nem sequer vir a ser incapacitado (Cf. 
artigo 945.º Código de Processo Civil.)
48 No contexto das decisões em matéria de saúde, vejam-se os exemplos da lei espanhola (artigo 10.6,b., Lei Geral da saúde 14/1986) que atribui aos 
familiares ou às “personas a él allegadas “ o poder de consentir intervenções médicas quando o doente seja incapaz,  romeo- Casabona, Carlos maría  
e Aitziber emaldi-Círion (2000), “Country report spain” in. Jochen taupitz (org.),  zivilrecht Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am 
Ende des Lebens, berlin heidelberg, springer, p. 529, ou da jurisprudência belga, cf. Nys, herman (2000),”Country report belgium”, in Jochen taupitz 
(org.),   Zivilrecht Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens, berlin heidelberg, springer, p. 141.
49 Cf. artigo 141.º do Código Civil, segundo o qual  tanto o cônjuge, como qualquer parente sucessível (v. artigo 2133.º, n.º 1 do Código Civil) podem 
requerer a interdição.
50 Cf. artigo 143.º, n.º 1 do Código Civil. 
51 sobre os poderes de administração de bens concedidos por lei ao cônjuge e o seu enquadramento nas situações de incapacidade do outro cônjuge, 
v. Vítor, Paula távora,  A Administração…cit., p. 247, nota 721.
52 Ver por todos,  Fernandes, Ana Alexandre (2001), “Velhice, solidariedades familiares e política social - itinerário de pesquisa em torno do aumento 
da esperança de vida”, Sociologia, problemas e práticas, 36, p. 47.  sobre o perfil jurídico do cuidado familiar dos dependentes idosos, ver Vítor, Paula 
távora (2008), “o dever familiar de cuidar dos mais velhos”,  Lex Familiae – Revista Portuguesa de Direito da Família, Ano 5, 10,.
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da nomeação do tutor ou do curador. É o que resulta 
do artigo 143.º, n.º 2 do Código Civil, que prevê que o 
deferimento da tutela não se dê relativamente a uma das 
pessoas do elenco do n.º 1, “quando não seja possível ou 
razões ponderosas desaconselhem” 53. 

Todavia, os “incapazes de facto”, que ficam na som-
bra do sistema legal, serão a grande maioria daqueles 
que padecem de capacidade diminuída54. Há, portanto, 
que procurar no nosso sistema soluções que, directa ou 
indirectamente, respondam aos problemas levantados 
por estas situações. 

No que diz respeito ao reconhecimento de uma inca-
pacidade de facto, deparamo-nos com expedientes que 
possibilitam a protecção relativamente à actuação da 
pessoa com capacidade diminuída, como os regimes da 
incapacidade acidental55 e dos negócios usurários56. 

Já quanto a encontrar um decisor que tome o lugar 
do “incapaz de facto”, descortinam-se as seguintes alter-
nativas.

No caso de já ter sido intentado um processo espe-
cial de interdição ou inabilitação, é possível requerer-se 
a nomeação de um tutor (ou curador) provisório (artigo 
142.º, n.º 1 do Código Civil) e decretar a interdição (ou 
inabilitação) provisória (artigo 142.º, n.º 2 do Código 
Civil)57. No entanto, esta não é verdadeiramente uma 
solução dirigida à “incapacidade de facto”, mas a um 

estádio de “juridificação” da incapacidade que pode, to-
davia, não vir a verificar-se, se a acção for improcedente.

Todavia, na ausência deste processo, é necessário en-
contrar um decisor alternativo. Ora, o nosso ordenamen-
to jurídico considera que o Ministério Público é o repre-
sentante dos incapazes. Assim é definido pelo seu Estatuto 
(cf. artigos 3.º, n. 1, a) e 5.º, 1, c)) da Lei n.º 60/98, de 27 
de Agosto) e é reiterado pelas atribuições que lhe são con-
cedidas pelo Decreto-Lei n. 272/2001, de 13 de Outubro.

A atribuição de competências ao Ministério Público 
operada pelo Decreto-Lei n. 272/2001, de 13 de Outubro, 
teve na mira “a transferência da competência decisória 
em processos cujo principal rácio é a tutela dos interesses 
dos incapazes ou ausentes, do tribunal para o Ministério 
Público, estatutariamente vocacionado para a tutela deste 
tipo de interesses, sendo este o caso das acções de supri-
mento do consentimento dos representantes, de autori-
zação para a prática de actos, bem como a confirmação 
de actos em caso de inexistência de autorização”, como 
se lê no Preâmbulo58. Assim, o Ministério Público passa 
a ter competência exclusiva quanto às “decisões relativas 
a pedidos de: a) suprimento do consentimento sendo a 
causa de pedir a incapacidade ou a ausência da pessoa” 
(artigo 2.º, nº.1, do Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de 
Outubro)59 60 , tanto relativamente a pessoas interditas e 
inabilitadas, como relativamente a não incapacitados61.

53 A ausência ou a falta de idoneidade de familiares ou de pessoas próximas disponíveis para assumirem o cargo da tutela é um problema que, devido 
às transformações do tecido social e das redes familiares, previsivelmente será mais frequente. Uma das possíveis soluções para lhe fazer frente será 
admitir no nosso ordenamento jurídico o recurso a pessoas colectivas tutoras. A proximidade cultural com a realidade espanhola, onde, desde a reforma 
levada a cabo pela Lei de 24 de outubro de 1983, se prevê esta possibilidade, pode apontar para a sua praticabilidade no contexto português. sobre as 
pessoas colectiva tutoras em espanha, v. Lourdes blanco Pérez-rubio (2003), Las Personas Jurídicas Tutoras, madrid, barcelona, marcial Pons.
54 Note-se que, mesmo no contexto dos doentes mentais internados, não são frequentes os casos de interdição ou inabilitação. é o que se depreende 
a partir do relatório da Inspecção-geral de saúde, Intervenção temática sobre “Gestão de Recursos Financeiros de Doentes Internados em Serviços de 
Saúde Mental” (Proc. N.º 2/2003 – It) de 26 de setembro de 2003, segundo o qual em muitos hospitais (magalhães de Lemos, s. Gonçalo, s. marcos, Júlio 
de matos, s. bernardo, espírito santo, Doutor José maria Grande) nenhum doente foi referenciado como estando interdito ou inabilitado. Idem, p. 11 ss..
55 Vítor, Paula távora, A administração…cit., p. 67 ss.
56 Vítor, Paula távora, A administração…cit., p.  80 ss.
57 Pires de Lima e Antunes Varela explicam que na hipótese do n. 2, “o representante fica com competência normal de um tutor até à sua nomeação 
definitiva ou nomeação de outro”. Lima, Pires de   e Antunes Varela (1987), Código Civil Anotado, vol. I, 4. ed., Coimbra, Coimbra editora, p. 150 e hörster, 
heinrich ewald, ob. cit., p. 336.
58 sobre a necessidade de convocar a intervenção do tribunal, v. Dias, Pedro branquinho Ferreira, José António Claro Nunes e miguel Ferreira Vaz 
(2003), As novas competências do Ministério Público no âmbito do Decreto-lei nº272/01, de 13 de Outubro, Lisboa, CeJ, sem paginação.
59 Por exemplo, nos casos de consentimento conjugal (artigos 1678.º, n.3, 2.ª parte, 1682.º, nºs. 1 e 3, 1682.º-A, 1682.º-b, 1683.º, n.º 2 e 1684.º, n.º 3 do Código 
Civil e 28.º-A, n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Civil), de levantamento ou investimento de capitais postos a juros quando não haja acordo entre proprietário 
e usufrutuário (artigo 1464.º, n.º 2 do Código Civil) ou consentimento de descendentes na venda feita a filhos e netos (artigo 877.º, n.º 1 do Código Civil). 
60 esta forma de suprimento veio, deste modo, tomar o lugar do suprimento judicial do consentimento do artigo 1426.º do Código de Processo Civil. o 
artigo 1426.º do Código de Processo Civil não foi expressamente revogado pelo Decreto-lei n.º 272/2001, de 13 de outubro, e o seu n.3 “abre caminho a a 
outras situações não contempladas nos artigos 1425.º e 1426.º, n. 1 do Código de Processo Civil”. DIAs, Pedro branquinho Ferreira, CLAro, José António. 
VAz, Nunes e miguel Ferreira, ob. cit., sem paginação. 
61 A formulação vaga do artigo 2.º, n.º 1 do Decreto-Lei 272/2001, e a conjugação com as normas subsequentes, poderiam criar a dúvida sobre se tal 
norma se referiria a pessoas não incapacitadas. No entanto, o n. 4 do artigo 3.º, relativo ao “procedimento perante o ministério Público”, consagra ex-
pressamente que “nos casos de suprimento do consentimento em que a causa de pedir seja a incapacidade (...) e ainda não esteja decretada a interdição 
ou inabilitação (...) aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior, com as necessárias adaptações”. Assim, a pessoa “incapaz” não incapacitada é 
também alvo de tais competências do ministério Público. 



54 Sociedade e Trabalho 39

CApACIDADE E INCApACIDADES – RESpOSTAS DO ORDENAMENTO JuRíDICO pORTuguêS

62 sobre a aplicação das regras da gestão de negócios face a um dominus negotii incapaz, ver Vítor, Paula távora, A Administração…cit., p. 87 ss.

Por fim, não podemos esquecer que, na generalidade 
das situações, não há um recurso a entidades externas ao 
círculo próximo da pessoa incapaz de facto para que as 
decisões quanto a gestão dos seus assuntos sejam toma-
das. Na verdade, encontraremos com facilidade, mem-
bros da família ou outras pessoas próximas, que não 
foram nomeados tutor ou curador, a assumirem estas 
tarefas. A sua actuação estará, eventualmente, escudada 
pelas regras da gestão de negócios, se for assumida a 
direcção destes assuntos alheios, no interesse e por conta 
do incapaz de facto, sem autorização deste62.

4. Conclusões

1. No quadro jurídico actual, podem destacar-se três 
vectores que sintetizam as exigências que se dirigem 
aos regimes legais da incapacidade: a opção pela 
alternativa menos restritiva na resposta às incapa-
cidades; a valorização da autonomia da pessoa com 
capacidade diminuída; e a adequação das soluções 
jurídicas às novas concepções de “doença mental”, 
“incapacidade” e “deficiência”.

2. Estas exigências são moldadas pelo próprio Direito 
Constitucional e pelo Direito Internacional, nome-
adamente pela Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência.

3. No contexto do ordenamento jurídico português, 
há a considerar a situação das pessoas incapacitadas 
juridicamente (interditas e inabilitadas) e dos incapa-
zes de facto.

4. Só há incapacitação jurídica no termo de um pro-
cesso judicial, que comprove a existência dos funda-
mentos enunciados na lei.

5. A interdição implica uma incapacidade geral de 
exercício de direitos.

6. A tutela assenta na representação legal da pessoa in-
terdita, i.e. na substituição do tutor ao interdito.

No quadro jurídico actual, 
podem destacar-se três vectores 
que sintetizam as exigências 
que se dirigem aos regimes 
legais da incapacidade: a opção 
pela alternativa menos restritiva 
na resposta às incapacidades; 
a valorização da autonomia 
da pessoa com capacidade 
diminuída; e a adequação das 
soluções jurídicas às novas 
concepções de “doença 
mental”, “incapacidade” e 
“deficiência”.
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* este texto corresponde à comunicação apresentada no dia 3 de Dezembro de 2009, na Conferência “A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência – um desafio para a igualdade e autonomia”, organizada pelo Instituto Nacional para a reabilitação.

7. O representante legal, o tutor, é investido em poderes 
gerais sobre a pessoa e o património do interdito.

8. A curatela (e a inabilitação a ela associada) apresen-
ta-se como uma medida mais flexível.

9. A inabilitação determina uma perda limitada da ca-
pacidade de exercício, que se pode cingir aos actos de 
disposição entre vivos.

10. A curatela implica a assistência por parte de um 
curador e, eventualmente, a concessão de poderes de 
representação.  

11. Tanto a tutela como a curatela são medidas centra-
das em questões de natureza patrimonial.

12. Tanto a tutela como a curatela não deixam espaço 
ao exercício da autonomia prospectiva da pessoa in-
capacitada (no que diz respeito à escolha de futuro 
tutor ou curador ou do seu padrão de actuação).

13. O regime da tutela e da curatela faz uma remissão 
desadequada para o regime da menoridade.

14. Tanto a tutela como a curatela assentam num proces-
so complexo e estigmatizante.

15. Quem careça de capacidade de querer ou entender, 
mas não tenha sido judicialmente incapacitado, be-
neficia apenas das soluções que se convocam para a 
incapacidade de facto.

16. Os membros da família não têm, apenas com base 
nessa qualidade, poderes de decisão sobre o incapaz 
de facto.

17. As soluções da nomeação de um tutor (ou curador) 
provisório e da interdição (ou inabilitação) provisó-
ria, da gestão de negócios e do recurso ao Ministério 
Público como decisor não respondem cabalmente às 
questões levantadas pela incapacidade de facto.

18. É necessária intervenção do legislador no sentido de 
adequar as respostas civilísticas à incapacidade às 
novas exigências que lhe são dirigidas.
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RESUMO ABSTRACT

MOvIMENTO vIDA INDEpENDENTE. RuMO A uMA CIDADANIA ACTIvA: SOLuçõES CONCRETAS, DIREITOS REAIS!

Taking into account several theories that claim 
that technological revolutions are the driving 
force of human civilization development, this 
article makes an introduction to the historical 
origins of the Independent Living Movement 
(ILM), characterize it in terms of philosophy and 
social movement, and finally proposes a set 
of concrete measures to implement a strategy 
of inclusion / participation that respects the 
philosophy of this movement in Portugal within 
the frame of the objectives of the Portuguese 
Technological Plan.

Acolhendo como referência as várias teorias 
que declaram as revoluções tecnológicas 
como o principal motor do desenvolvimento 
da civilização humana, neste artigo faz-se uma 
apresentação do contexto histórico originário 
do movimento Vida Independente (mVI), 
caracteriza-o enquanto filosofia e movimento 
e finalmente propõe-se justificadamente 
um conjunto de medidas concretas para a 
implementação de uma estratégia de inclusão/
participação que respeite a filosofia deste 
movimento em Portugal e devidamente 
enquadrada nos objectivos do Plano 
tecnológico Nacional. 
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“Pela liberdade, tanto quanto pela honra, 

pode e deve aventurar-se a nossa vida”

Miguel Cervantes - Dom Quixote 

 “A exigência de liberdade é uma exigência de poder” 

John Dewey

“o homem que reclama a liberdade 

está a pensar na felicidade”

Claude Aveline - Contigo

Introdução

evidência histórica é clara: o viver à 
margem tem sido uma constatação na 
experiência de vida das pessoas com 
defi ciência e das famílias que as apoiam 
em todas as civilizações.

Fortemente influenciado pelo exemplo de outros movi-
mentos pelos direitos civis do final da década de 60 do 
século XX, o Movimento vida independente nasceu, 
mas cedo se emancipou, do movimento dos direitos das 
pessoas com deficiência durante a década de 70 e, ao 
longo dos anos, tem-se expandido por todos os conti-
nentes, tendo sido capaz, até esta altura, de se adaptar e 
enriquecer por influência de diferentes contextos cultu-
rais e económicos, tornando-se um factor importante da 
política social de muitos países. 

O autor neste artigo apresenta o contexto histórico 
e originário do Movimento vida Independente (MvI), 
caracteriza-o enquanto filosofia e movimento, e enqua-
dra-o nos objectivos do Plano Tecnológico. 

O MvI é, dos diferentes movimentos de luta pelos 
direitos civis das pessoas com necessidades especiais, 
aquele que apresenta uma resposta mais construtiva ao 
desafio demográfico e mais tem contribuído para a con-
cretização de uma sociedade mais inclusiva, coesa, de 
melhor qualidade e competitiva. 

Espera-se que este artigo seja suficientemente provo-
catório para lançar um debate aberto sobre o modelo do 
Estado-providência português, sobre o posicionamento 
do legislador e das organizações face à promoção da 
inde pendência destes cidadãos. 

ponto de partida: o que nos diz o devir 
histórico da vida das pessoas com deficiência?

As diferenças corporais têm determinado desde há 
séculos as estruturas sociais, definindo certos corpos 
como a Norma e catalogando aqueles que não se enqua-
dram na Norma como os “Outros”, sendo que o grau 
de hierarquização deste “Outro” é definido pelo grau de 
aproximação a um “paradigma de humanidade” arti-
ficial em que alguns de nós encaixamos perfeitamente e 
outros não. 

O registo histórico da vida das pessoas com defici-
ência reflecte uma história de vida vivida à margem e 
marcada pelo silêncio. As vidas das pessoas com defici-
ência não só têm sido construídas como o “Outro”, mas 
frequentemente como o “Outro” do “Outro” devido à 
marginalização de que são alvo mesmo por aqueles que 
são igualmente marginalizados. Por outro lado, refira-se 
que, nos casos em que esta assume a luta pela sua inclu-
são e não é a origem da discriminação, a própria família 
da pessoa com deficiência é frequentemente rejeitada, 
marginalizada e estigmatizada pela comunidade.

Por outro lado, é possível concluir que grande par-
te dos bons exemplos ao nível da inclusão destas pes-
soas são reflexo, sobretudo, de histórias individuais 
cujo exemplo heróico sempre desafiou o status quo, as 
insti tuições, os valores e as mentalidades instaladas, na 
maioria dos casos sem qualquer apoio institucional (vol-
taremos a esta questão quando falarmos de empreende-
dorismo).

No Ocidente, a história da deficiência tem sido 
carac terizada pelo desenvolvimento progressivo de 
vários modelos de deficiência que têm estabelecido os 
parâ metros para a nossa resposta societal às necessida-
des das pessoas com deficiência: 

Primeiro foi o modelo religioso ou moral de defici-
ência, cujas raízes da compreensão do corpo é feita ten-
do como referência a interpretação dos textos bíblicos. 
Todas as diferenças corporais eram vistas como mani-
festações de maus espíritos, do diabo, de feitiçaria ou 
descontentamento/castigo de Deus ou, em alternativa, 
como o reflexo do sofrimento de Cristo. Aqueles que 
no contexto contemporâneo são descritos como pessoas 
com deficiência, à época, eram muitas vezes rotulados 
como inválidos, coxos, cegos, mudos, surdos, loucos, 
débeis, idiotas e imbecis. 

a
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Nas sociedades nómadas e/ou agrárias do período 
pré-industrial, as pessoas com limitações viam mui-
tas vezes a sua sobrevivência ameaçada, desalojadas e 
sujei tas a deslocações forçadas por motivos de pobreza 
ou vergonha. Os grupos religiosos da sua comunidade, 
respondiam a esses grupos de pessoas de várias manei-
ras, incluindo a promoção de curas, exorcismos, pur-
gas, rituais. A prestação de cuidados, da generosidade e 
mise ricórdia eram vistos com um dever cristão para com 
“estranhos necessitados”. 

Com a era moderna, profundamente influenciados 
pelo iluminismo e pela industrialização, os valores e costu-
mes religiosos foram contestados com o primado da razão 
e da racionalidade. O médico e o cientista substi tuíram o 
sacerdote como guardião dos valores sociais e dos pro-
cessos de cura. A dignidade humana começou, então, a 
ser determinada pelo valor laboral e da rentabilidade; 
os estilos de vida começaram a ser ditados pelas práticas 
mecanicista e pelas instituições do Estado-nação. A uni-
versalidade substitui a particularidade, a razão substitui o 
mistério, e o conhecimento supera a experiência do corpo. 

É este o contexto e as origens do chamado “modelo 
de caridade” ou “modelo médico” onde a “normalida-
de” passa a ser determinada pelo ideal do corpo mascu-
lino jovem, branco, capaz, e qualquer desvio a este ideal 
era entendido como algo inferior. De acordo com este 
modelo, a incapacidade do indivíduo reside no próprio, 
sem considerar o ambiente físico e social. Nesta pers-
pectiva, as diferentes intervenções visam proporcionar 
à pessoa as competências necessárias e adequadas para 
reabilitar ou lidar com essa situação.

Este novo paradigma teve um grande impacto na 
vida das pessoas com deficiência porque foram reduzi-
das a pouco mais do que um rótulo, resultado de um 
prognóstico médico, improdutivas e incapazes, tendo 
sido criadas instituições com a dupla finalidade de aco-
lher estas pessoas, enquanto que os outros membros da 
família poderiam ir trabalhar, e onde estas pessoas pode-
riam ser reabilitadas para se tornarem membros produ-
tivos da sociedade. 

Neste enquadramento, e em resultado da Primeira 
Guerra Mundial, são implementados programas de rea-
bi  litação baseados em serviços de reabilitação dirigidos 
maioritariamente aos veteranos que regressavam a casa 
com uma deficiência. Este paradigma da institucionali za-
ção conduziu também a abusos durante a última déca-

O MVI é, dos diferentes 
movimentos de luta pelos 
direitos civis das pessoas 
com necessidades especiais, 
aquele que apresenta uma 
resposta mais construtiva 
ao desafio demográfico e 
mais tem contribuído para a 
concretização de uma sociedade 
mais inclusiva, coesa, de melhor 
qualidade e competitiva. 

É possível concluir que grande 
parte dos bons exemplos 
ao nível da inclusão destas 
pessoas são reflexo, sobretudo, 
de histórias individuais cujo 
exemplo heróico sempre 
desafiou o status quo, as 
instituições, os valores e as 
mentalidades instaladas, na 
maioria dos casos sem qualquer 
apoio institucional
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da de 1930 na Alemanha de Hitler, onde as pessoas co m 
deficiência, sobretudo aqueles com deficiências e doenças 
mentais, se tornaram as primeiras cobaias das experiên-
cias médicas e primeiros alvos das execuções em massa da 
Gestapo. Antes das SS de Hitler começarem o extermínio 
em massa de judeus, homossexuais e de outras minorias e 
dos seus apoiantes, as pessoas com deficiência foram todas 
postas à morte nos campos de concentração por Hitler. 

Em resumo, uma análise aos períodos entre o Renas-
cimento e a Segunda Guerra Mundial indica que a socie-
dade acreditava que as pessoas com deficiência podiam 
ser reabilitadas e educadas, mas em instituições (pro-
gramas ou escolas) “especiais”, segregados e muitas 
vezes  longe das áreas urbanas ou densamente povoadas. 
Como alguns comentadores dão nota (Clapton e Fitzge-
rald, [s/d]), foi nesta sociedade benevolente que prestava 
serviços com base na presunção de “o que é melhor” 
para aqueles que eram atendidos que desapareceram os 
“aleijadinhos” e surgiu a deficiência. 

É em resultado desta herança histórica que as atitu-
des e comportamentos dos não-deficientes para com as 
pessoas com deficiência (e das pessoas com deficiência 
para com outras pessoas com diferentes graus e tipolo-
gias de deficiência) se resumem ao paternalismo, à pie-
dade, caridade, generalização, abuso e ao desconforto. 

Desde o fim da Segunda Grande Guerra e do apare-
cimento da ONU, a noção de “deficiência” tem vindo a 
ser conceptualizada como uma construção sócio-política 
no âmbito de um discurso baseado nos direitos destas 
pessoas. No exercício de uma identidade política, os 
acti vistas adoptaram as estratégias utilizadas por outros 
movimentos sociais dos direitos humanos e civis contra 
fenómenos como o racismo e o sexismo. 

Em resultado disto – e de uma mudança concep-
tual da definição de deficiência que passa de uma visão 
basea da num problema de saúde do indivíduo para uma 
questão relacionada com factores estruturais, sociais 
e culturais das sociedades que acabam por limitar as 
possibilidades de participação destas pessoas nas suas 
comunidades e na vida pública –, é a partir de meados 
da década de 1980 que alguns países ocidentais têm pro-
mulgado legislação e que se destina a tratar de questões 
de justiça social e da discriminação.

No entanto, o discurso e o modelo baseados nos direi -
tos humanos, embora empregue como uma estratégia po-
lítica, acabou por se tornar numa forma de construção do 

A dignidade humana começou, 
então, a ser determinada pelo 
valor laboral e da rentabilidade; 
os estilos de vida começaram 
a ser ditados pelas práticas 
mecanicista e pelas instituições 
do Estado-nação. 

Desde o fim da Segunda Grande 
Guerra e do aparecimento da 
ONU, a noção de “deficiência” 
tem vindo a ser conceptualizada 
como uma construção sócio-
política no âmbito de um 
discurso baseado nos direitos 
destas pessoas. No exercício 
de uma identidade política, 
os activistas adoptaram as 
estratégias utilizadas por 
outros movimentos sociais dos 
direitos humanos e civis contra 
fenómenos como o racismo e o 
sexismo.
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Por outro lado, a história 
do movimento de luta pelos 
direitos das pessoas com 
deficiência é profundamente 
influenciada por outros 
movimentos políticos e sociais 
do Século XX, seja pela 
afinidade filosófica, semelhança 
das causas que lhes dão origem, 
das estratégias e tácticas de 
luta ou pela partilha de contexto 
histórico. 

Enquanto abordagem sistémica 
e em termos operativos, o 
MVI assenta num conjunto de 
cinco elementos facilitadores: 
o design universal, a educação 
para a cidadania, os produtos 
de apoio, os sistemas de 
financiamento directos e os 
serviços de apoio e assistência 
pessoal.

fenómeno da deficiência que o limita a uma identidade 
grupal minoritária; não conseguiu ao nível estratégico 
alterar significativamente a forma como a deficiência é 
construída socialmente, apesar de estar na base de alguns 
direitos conquistados, e, consequentemente, não conse-
guiu que as mudanças legislativas se traduzissem de facto 
numa mudança e melhoria da qualidade de vida das pes-
soas com deficiência (Clapton e Fitzgerald, [s/d]; Turner, 
1993; Barnes, 1997; Young, D. A. e Quibell R., 2000; 
Blattberg, 2009).

Movimento vida Independente: 
focalizar os meios na realização das pessoas 

a) Filosofia, princípios e elementos facilitadores 

O paradigma da vida independente, desenvolvido 
por Gerben DeJong no final da década de 1970, propôs 
um desvio do modelo clínico, centralizando os proble-
mas ou “deficiências” na sociedade e não no indivíduo. 
Utilizando estes princípios, as pessoas passaram a ter 
uma imagem mais positiva, capacitante e autodetermi-
nada delas próprias, capazes de tomar decisões por si, 
em vez de serem vítimas passivas, objectos de caridade, 
aleijadas ou seres incompletos. As deficiências passaram 
a ser vistas como uma experiência natural e não como 
algo fora do comum na vida. 

Por outro lado, a história do movimento de luta pe-
los direitos das pessoas com deficiência é profundamente 
influenciada por outros movimentos políticos e sociais 
do Século XX, seja pela afinidade filosófica, semelhança 
das causas que lhes dão origem, das estratégias e tácticas 
de luta ou pela partilha de contexto histórico. 

Segundo o Independent Living Institute, O MvI é 
“uma filosofia e um movimento que trabalha em prol 
do respeito pela auto-determinação, dignidade e direito 
a uma cidadania efectiva das pessoas com Deficiencia”.

Porém, esta situação não deve ser entendida como 
sendo a expressão de qualquer desejo de isolamento por 
parte destas pessoas nem a ideia de que não necessitam 
de apoios. 

Os princípios subjacentes a esta filosofia são (zola, 
1988; Ratzka, 1989): 
– Solidariedade.
– Modelos de auto-ajuda e aconselhamento inter-pa-

res.
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 – Desmedicalização.
 – Desinstitucionalização.
– Desprofissionalização.
 – Autonomia e independência institucional. 
– Controlo sobre as organizações representativas. 
– Controlo absoluto sobre os serviços disponíveis. 
– Trabalho em rede.

Enquanto abordagem sistémica e em termos opera-
tivos, o MvI assenta num conjunto de cinco elementos 
facilitadores: o design universal (Oliveira, 2005; OIT, 
1955; OIT, 1983), a educação para a cidadania, os pro-
dutos de apoio (Oliveira e Partidário, 2008), os sistemas 
de financiamento directos e os serviços de apoio e assis-
tência pessoal. 

Segundo o World Institute on Disability ([s/d]), o 
MvI distingue-se do Movimento pelos Direitos das Pes-
soas com Deficiência pelo facto da sua “… preocupação 
central ser a melhoria da vida quotidiana das pessoas 
com deficiência… [enquanto a preocupação do segundo 
está]… centrada na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência enquanto classe”. Ou seja, ape-
sar de ambos proporem um desvio do modelo clínico e 
se apoiarem no modelo social da deficiência, o MvI sur-
ge como alternativa ao carácter sobretudo normativo do 
Movimento dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
pois entende que a concretização da vida destas pesso-
as exige medidas concretas capazes de gerarem soluções 
reais para problemas concretos e que é imprescindível 
pugnar pela capacitação das pessoas e das suas famí-
lias, no sentido de as acompanhar sempre que necessá-
rio, ajudando-as a cultivar um espírito de iniciativa e de 
conquista que lhes permita ganhar a confiança e a auto-
estima necessárias para a sua auto-afirmação, transfor-
mando-as nos zeladores dos seus próprios direitos.

Importa referir que autonomia e independência têm 
sido definidas de forma diferente mediante a área de for-
mação ou opinião dos diversos investigadores.

Partindo deste principio e sabendo que o MvI é 
acima de tudo um movimento social e uma resposta ao 
modelo médico, e que a área de formação académica 
de Ed Roberts (1939-1995), seu principal mentor, era a 
Ciência Política, acreditamos que o conceito de “vida 

Independente” tenha sido muito influenciado pela teo-
ria geral do Estado, onde o conceito de independência 
está intimamente relacionado com o de soberania que 
podemos definir como a “suprema autoridade dentro de 
um território” (Philpott, 2009). A soberania tem uma 
dimensão “interna” e “externa” sendo que a soberania 
interna é a que confere ao poder do Estado a supremacia 
sobre qualquer outro poder social existente no seu ter-
ritório e que é exercido com autonomia mas auto-limi-
tado pela ordem jurídica, não sendo por isso arbitrário. 
A soberania externa, por seu turno, designa a igualdade 
entre os Estados e que depende do reconhecimento dos 
seus pares1. 

A soberania também pode ser absoluta ou não-ab-
soluta mediante o âmbito e a amplitude da autoridade 
detida. Neste aspecto, segundo Cornell (1999), há três 
soluções possíveis, sendo uma delas as autonomias re-
gionais, uma solução de compromisso onde o Estado 
soberano concede à minoria étnica um estatuto admi-
nistrativo diferenciador sobre uma parcela do territó-
rio, como forma de reconhecimento de alguma especi-
ficidade (e.g.: território, linguagem, recursos naturais, 
sistemas jurídicos, a fiscalidade, etc. (TPPRC, 2005; 
Philpott, 2009)), sem perder a sua autoridade suprema e 
integridade territorial.

Assim, e ao contrario do que tem sido a regra em 
Portugal – onde a designação Independent Living tem 
sido sistematicamente traduzida por ‘vida Autónoma’, 
talvez para justificar a predominância do peso das orga-
nizações em detrimento do apoio directo às pessoas em 
ambos os Sistemas de Reabilitação e Inclusão –, propo-
mos a adopção das seguintes definições de “vida Autó-
noma” e “vida Independente” de forma a facilitar a 
distinção entre ambos e uma melhor compreensão do 
conceito de “Vida Independente”:
– vida Autónoma: quando é atribuída a uma pessoa a 

capacidade de gerir e agir com amplitude decisória 
dentro de um contexto mais vasto, mas para lá do 
seu controlo.

– vida Independente: quando é reconhecida a uma 
pessoa a liberdade e a responsabilidade suprema de 
decidir e controlar os meios disponíveis para agir e 
intervir em sociedade.

1 Alan James (1999) concebe a soberania externa como “a independência constitucional - a liberdade de um estado face à influência do exterior sobre 
as suas prerrogativas básicas”.
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b) A assistência pessoal – um factor crítico de sucesso 

O papel crucial da assistência pessoal na vida das 
pessoas com elevados graus de deficiência e dependência 
foi reconhecido em vários documentos políticos interna-
cionais. Por exemplo, no documento das Nações Uni-
das “Regras Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades 
para as Pessoas com Deficiência” (ONU, 1993)2. 

Estas pessoas dependem na maioria das vezes da assis-
tência de terceiros para realizarem actividades da vida 
diá ria (i. e.: higiene pessoal, alimentação, tarefas domésti-
cas, assistência fora de casa, no trabalho e no lazer).

Nesta medida, o “Assistente Pessoal” deve ser enten-
dido como um prestador de serviços habilitado e remune-
rado que, sob treino, orientação e respeito pela vontade 
do cliente com necessidades especiais, lhe presta apoio nas 
diferentes tarefas diárias vitais para o seu [do assistido] 
pleno desenvolvimento pessoal, social, educativo e profis-
sional. 

Portanto, uma política de “assistência pessoal” 
assenta numa estratégia de apoio directo ao consumi-
dor (informação, subsídios directos, aconselhamento 
técnico-financeiro especializado na elaboração e gestão 
de planos orçamentais individuais/familiares, etc.) que 
permita ao indivíduo contratar livremente o serviço de 
sua escolha a partir de uma variedade de fornecedores 
e estabelecer uma relação de prestação de serviços com 
um assistente pessoal. 

c) Vantagens e benefícios do MVI

Um dos maiores problemas com os debates actuais 
sobre as despesas com a vida Independente é que existe 
um excessivo foco nos custos para as finanças públicas, 
dando-se pouca ênfase aos potenciais benefícios em cus-
tos ou poupanças que podem resultar de uma aproxima-
ção mais positiva a este tipo de investimento. Isto acon-
tece, possivelmente, como consequência da sua natureza 
pioneira, em que há dados estatísticos sobre os custos, 
mas não ainda sobre os benefícios. Será esta uma razão 
válida para deter o progresso? 

Concretamente, é dada pouca atenção aos efeitos 
líquidos  resultantes do aumento das receitas dos impos-

O papel crucial da assistência 
pessoal na vida das pessoas com 
elevados graus de deficiência 
e dependência foi reconhecido 
em vários documentos políticos 
internacionais. Por exemplo, 
no documento das Nações 
Unidas “Regras Gerais sobre a 
Igualdade de Oportunidades 
para as Pessoas com 
Deficiência”. 

Os bons exemplos ao nível 
da inclusão são reflexo, 
sobretudo, de histórias 
individuais de pioneirismo e 
empreendedorismo, onde as 
pessoas se mostram capazes 
“de gerar resultados efectivos 
em qualquer área da actividade 
humana” devido à sua 
criatividade e “capacidade de 
estabelecer e atingir objectivos 
e metas”. 

2 tradução para português feita pela da Associação Portuguesa de Deficientes e reconhecida oficialmente pela oNU. 
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tos e da diminuição dos gastos com a segurança social 
que estão associados ao aumento da participação social e 
económica das pessoa dependentes. Isto é particularmente 
importante, especialmente para os grupos mais jovens. 

A evidência mostra que existe um conjunto de van-
tagens e benefícios inerentes a esta filosofia (Barnes, C., 
1991; Berthoud, R. et al, 1993; Morris, J., 1993; zarb 
e Oliver, 1993; zarb e Nadash, 1994; zarb, G.: 2003):
– É considerada a forma com a melhor relação custo-

-benefício porque vai de encontro às necessidades 
individuais de cada pessoa.

– Criação de emprego e oportunidades de formação 
profissional.

– Ao longo do tempo promove a redução de solicita-
ções de serviços públicos de saúde e outros apoios 
sociais.

– Promove a redução da dependência de apoios infor-
mais e,

– Estimula a criação de um mercado com fornecedores 
competitivos e transforma os usuários em clientes 
que têm poder de escolha e podem exigir qualidade.

Movimento Vida Independente em Portugal: uma 
oportunidade de formação, uma nova profissão e um 
instrumento de integração sócio-económica. 

Ao longo do tempo são várias as teorias declaran-
do as revoluções tecnológicas como o principal motor 
do desenvolvimento da civilização humana, apesar de 
estar na base de alguns subprodutos indesejáveis (e.g.: 
degradação ambiental e o terrorismo) e de muitas vezes 
levantar questões éticas.

Na busca de uma definição para tecnologia recor-
remos aos estudos de Barry Bozeman (2000) quem, as-
sumindo a perspectiva de Devendra Sahal, nos lembra 
que na difusão de tecnologia “não é apenas o produto 
que é transferido, mas também o conhecimento de sua 
utilização e aplicação […]. Para Sahal, os dois conceitos 
são indissociáveis… [porque] … a base de conhecimento 
é inerente, não acessória”. A mesma ideia é proposta por 
J. David Roessner, vírgula que na sua visão de transfe-
rência tecnológica define o conceito como “o movimen-
to de know-how, conhecimento técnico ou tecnologia 
de um cenário organizacional para outro” (Oliveira e 
Partidário, 2008).

Por outro lado, como já vimos, os bons exemplos 
ao nível da inclusão são reflexo, sobretudo, de histórias 

As estratégias adoptadas no 
sentido de estimular a mudança 
e a utilização dos instrumentos 
têm sido marcadas por filosofias 
substancialmente diferentes: 
as PCT&I têm sido políticas 
de incentivo, facilitação à 
mudança e à adopção de 
novas práticas, através de 
instrumentos económicos e de 
base de mercado para facilitar 
as transições, ao passo que 
as “políticas da deficiência”, 
suportadas em limitados 
instrumentos de avaliação e 
controlo, têm sido abordadas 
de uma forma assistencialista 
e quase limitadas à acção 
legislativa, tentando impor 
de forma coerciva mudanças 
comportamentais específicas.
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individuais de pioneirismo e empreendedorismo, onde 
as pessoas se mostram capazes “de gerar resultados efec-
tivos em qualquer área da actividade humana” (Moto-
mura, 2004) devido à sua criatividade e “capacidade de 
estabelecer e atingir objectivos e metas” (Filion, 1999). 
Esta indução acaba por ser corroborada pela literatura 
que relata os efeitos nefastos de um período prolongado 
de institucionalização, isto sem por em causa a tantas 
vezes trágica mas necessária complementaridade entre 
as duas soluções, particularmente em casos de situações 
mais adversas de disfunção familiar (Kleinfield, 1979a; 
Kleinfield, 1979b; Owen, 1987; Levy, 1988; King, 2000; 
Ratza, 2003; Siqueira e Dell’Aglio, 2006).

Importa agora introduzir outro conceito: as políti-
cas públicas. Poder-se-á resumir política pública como o 
campo do conhecimento que procura simultaneamente 
“colocar o governo em acção” e/ou analisar essa acção 
(variável independente) e, quando necessário, propor 
mudanças no rumo ou curso dessas acções (variável de-
pendente). E a formulação de políticas públicas consti-
tui-se no estágio em que os governos traduzem os seus 
propósitos e/ou plataformas eleitorais em programas e 
acções que produzirão resultados ou mudanças no mun-
do real. E é por isso que reafirmamos que “[a]s políti-
cas públicas são instrumentos estruturantes do modus 
vivendi das sociedades e instrumentos facilitadores das 
suas transformações. Enquanto elementos promotores 
de ciclos de ruptura e geradores de normas, desempe-
nham um papel crucial como agentes impulsionadores 
da mudança de mentalidades, atitudes e comportamen-
tos das suas populações” (Oliveira, 2005b).

Dois exemplos teóricos da realidade transformadora 
que constituem as politicas públicas são, por um lado, as 
Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (PCT&I) e, 
por outro, as “políticas da deficiência”. 

O conceito de PCT&I deverá ser entendido como o 
conjunto de medidas e acções que possam ser levadas a 
cabo pelos agentes do estado com responsabilidades de 
governação ao nível supranacional, nacional, regional 
e local, no sentido assegurar as condições necessárias 
para a produção de conhecimento científico, para o de-
senvolvimento e comercialização sectorial do conheci-
mento tecnológico, e para influenciar o desempenho e 
crescimento da economia e os níveis de coesão social, 
através da inovação (Lundvall e Borrás (2005)). Por sua 
vez, Michael J. Prince (2001) diz que as “políticas da 

deficiência” devem estar focalizadas nas aspirações das 
pessoas com deficiência e das suas famílias, criando as 
condições necessárias pessoais e contextuais à sua plena 
cidadania, sendo que – numa abordagem multi-sectorial 
da governação –, para além das metas, decisões e acções 
dos actores governativos, estas abrangem ainda a regu-
lação das acções das agências, das comunidades e redes 
informais de apoio e cuidados, assim com da grande 
variedade de organizações que operam nos sectores do 
voluntariado e comercial.

O esquema que se segue tenta esquematizar e com-
parar as características de ambas as politicas:

Sabendo que ambas as tipologias de políticas reve-
lam características comuns aos níveis do objectivo 
(transformar criando valor através da mudança), das 
dimensões transversais, dos domínios de intervenção 
de intervenção e dos níveis de aplicação e abrangência, 
arriscamos afirmar que as semelhanças são demasiadas 
evidentes para que, primeiro, ambas não sejam cataloga-
das e entendidas como ‘politicas de inovação’ e, segun-
do, que não sejam seguidas estratégias de implementa-
ção semelhantes. 

De facto, as estratégias adoptadas no sentido de esti-
mular a mudança e a utilização dos instrumentos têm 
sido marcadas por filosofias substancialmente diferen-
tes: as PCT&I têm sido políticas de incentivo, facilitação 
à mudança e à adopção de novas práticas, através de ins-
trumentos económicos e de base de mercado para facili-
tar as transições, ao passo que as “políticas da deficiên-
cia”, suportadas em limitados instrumentos de avaliação 
e controlo, têm sido abordadas de uma forma assisten-
cialista e quase limitadas à acção legislativa, tentando 
impor de forma coerciva mudanças comportamentais 
específicas. Agrava-se esta situação pelos baixos índices 
de coordenação, integração e articulação entre sectores 
e actores que o sistema de reabilitação e inclusão das 
pessoas com deficiência português apresenta.

Na medida em que no Plano Tecnológico (RCM, 
2005) e no Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(RCM, 2006) se reconhece a necessidade de qualificar 
os portugueses e estimular a inovação e a moderniza-
ção tecnológica, colocando no terreno políticas que 
acelerem o actual processo de mudança do padrão de 
especialização da economia portuguesa, no sentido da 
produção de bens e serviços diferenciados, apoiados em 
actividades de investigação e desenvolvimento e cada 
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vez mais vocacionados para os mercados externos, no 
contexto de uma estratégia de vida Independente, ao 
nível dos seus diferentes instrumentos e estratégias de 
implementação, este deve instigar as seguintes inovações 
(Oliveira, 2005b; Oliveira, 2010): 

– A elaboração de um Livro verde sobre vida Inde-
pendente.

– Regulamentar a actividade profissional de Assistente 
Pessoal.

– Reformar o modelo e a filosofia do sistema de apoios 
sociais ao cidadão com necessidades especiais (pers-
pectiva antropocêntrica).

– Criar programas e incentivos à empregabilidade lo-
cal de desempregados de longa duração como Assis-
tentes Pessoais.

– Implementar medidas especifica de protecção aos 
prestadores de Assistência Pessoal.

– Fazer depender a atribuição do subsídio de desem-
prego da participação e envolvimento em trabalho 
cívico dos desempregados de longa duração.

– Criar uma entidade reguladora e um Tribunal Arbi-
tral para o aconselhamento, coordenação, controlo e 
litigância dos serviços de Assistência Pessoal.

– Serviços intermunicipais de promoção das acessibili-
dades e transporte adaptado.

são globais, transversais, integrados, 
sectoriais e contextualizadas

· Produtividade, riqueza e desenvolvimento
· sustentabilidade
· bem-estar emocional, físico e material
· relações interpessoais
· Desenvolvimento pessoal
· Auto determinação/Independência
· Inclusão social, pertença e participação
· Direitos
· segurança e estabilidade

Instrumentos Económicos
Instrumentos Reguladores
Instrumentos Sociais
Instrumentos de avaliação e 
controlo

Instrumentos Económicos
Instrumentos Reguladores
Instrumentos Sociais

sociedade do Conhecimento

sociedade da Aprendizagem

biopsicossocial

Direitos humanos

Pol. C,t&I

DImeNsÕes 
trANsVersAIs

INstrUmeNtos

Pol. Deficiênca

DesÍGNIo
estrAtéGICo

Criação de valor 
explorando a mudança

Figura 1 esquema comparativo entre as características das Políticas de Ciência, tecnologia e Inovação e das Políticas da Defici-
ência (oliveira, 2009)
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Criar uma rede descentralizada de Centros de Apoio à 
vida Independente que garantam a:
· Coordenação de serviços comunitários de Assis-

tência Pessoal.
· Serviços comunitários de apoio às tarefas domés-

ticas (lavandaria, engomadoria, limpeza de apar-
tamentos,…).

· Serviços de informação e auxílio técnico-finan-
ceiro especializado na elaboração e gestão de 
planos orçamentais individuais/familiares.

· Assegurar o funcionamento de uma rede descen-
tralizada de suporte à formação de Assistentes 
Pessoais.

Conclusões

A análise efectivada neste artigo revela que apesar 
das mudanças históricas inerentes à humanidade, a difi-
culdade de compreender e lidar com a diferença é uma 
característica da condição humana. A marginalização 
e proscrição a que as pessoas com deficiência têm sido 
sujeitas ao longo do tempo é uma prova indesmentível 
desta limitação societal. 

O Movimento vida Independente cedo compreendeu 
que para alterar esta situação, não basta reconhece a in-
clusão enquanto direito humano. A concretização da vida 
destas pessoas exige medidas concretas capazes de gera-
rem soluções reais para problemas concretos. Por outro 
lado é imprescindível pugnar pela capacitação das pesso-
as e suas famílias, no sentido de as acompanhar sempre 
que necessário, ajudando-as a cultivar um espírito de ini-
ciativa e conquista que lhes permita ganhar a confiança e 
a auto-estima necessárias para a sua auto-afirmação. 

Neste trabalho demonstra-se igualmente que os prin-
cípios enunciados nos diplomas que enquadram o plano 
tecnológico fazem deste o ambiente apropriado para dina-
mizar uma série de mudanças necessárias para a imple-
mentação de uma estratégia de inclusão que respeite a 
filosofia deste movimento na medida em que a literatu-
ra revela que o MvI tem-se conseguido afirmar como a 
resposta mais eficaz aos desafios conhecidos e inerentes a 
uma sociedade envelhecida e multicultural contribuindo 
para a concretização de uma sociedade mais inclusiva, 
coesa,  de melhor qualidade e competitiva. 

A análise efectivada neste 
artigo revela que apesar 
das mudanças históricas 
inerentes à humanidade, 
a dificuldade de compreender 
e lidar com a diferença 
é uma característica da 
condição humana. A 
marginalização e proscrição 
a que as pessoas com 
deficiência têm sido sujeitas 
ao longo do tempo é uma 
prova indesmentível desta 
limitação societal. 
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Hungary was the first country to ratify both of 
the documents, the UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities and the Optional 
Protocol, and has become the first country to 
reform its legal capacity legislation in the Civil 
Code in line with the obligations under the UN 
Convention. The new legislation introduces 
supported decision-making and preliminary 
legal statement and a legislative ban on plenary 
guardianship and guardianship generally limiting 
legal capacity. 
The Hungarian Association for Persons with 
Intellectual Disabilities (ÉFOÉSZ) took an 
important part in the drafting of the new Civil 
Code and welcomes the significant legislative 
changes.
With this change persons with intellectual 
disabilities can have – if needed with the help 
of adequate support – the opportunity to 
live independently, according to their own 
wishes. Together with other Hungarian NGOs 
we continue the work to call on politicians to 
bring Hungary’s legal system in line with all the 
obligations of the CRPD. 

A hungria foi o primeiro país a ratificar ambos 
os documentos, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o Protocolo opcional, 
tornando-se o primeiro país a reformar a sua 
legislação sobre capacidade jurídica no Código 
Civil, em conformidade com as obrigações 
decorrentes da Convenção das Nações Unidas. 
A nova legislação introduz a decisão apoiada 
e de julgamento jurídico preliminar e uma 
proibição legislativa de tutela e guarda plenárias 
que geralmente limitam a capacidade jurídica.
A Associação húngara para Pessoas com 
Deficiência Intelectual (éFoész) teve um papel 
importante na elaboração do novo Código Civil 
e nas mudanças legislativas.
Com esta mudança as pessoas com deficiência 
intelectual podem ter, se necessário com a ajuda 
de um apoio adequado, a oportunidade de viver 
de forma independente, de acordo com seus 
próprios desejos.
Junto com outras oNG húngaras continuamos 
a trabalhar para chamar a atenção dos políticos 
para adaptar o ordenamento jurídico da hungria, 
em conformidade com todas as obrigações da 
Convenção. 
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A introdução do novo Código Civil na Hungria 

a Hungria, o número de pessoas sob a 
tute la é muito elevado, proporcionalmen-
te à população. Cerca de 80 000 pes soas 
estão sob tutela, dois terços dos quais 
estão sob a tutela plenária. Além deste 

facto, actualmente não há alternativas para a tutela, na 
Hungria. 

O Parlamento húngaro votou a favor do novo Códi-
go Civil, em Setembro de 2009, que introduz novas for-
mas de tutela no sistema, assentes na cooperação dos ac-
tores e no respeito da autonomia pessoal do indivíduo, 
na medida do possível. O novo código abole a tutela e 
guarda totais que geralmente limitam a capacidade ju-
rídica. Esta nova legislação introduz a decisão apoiada 
bem como, um novo paradigma no sentido de ajudar o 
indivíduo a exercer a sua capacidade jurídica, o apoio 
das redes que o rodeiam. 

O Código, que deverá entrar em vigor em 1 de Maio 
de 2010, traz alterações fundamentais para a vida das 
pessoas com deficiência intelectual. Elas terão a oportu-
nidade de viver, se necessário com a ajuda de um apoio 
adequado, de acordo com seus próprios desejos, e exer-
cer os mesmos direitos, que são reconhecidos aos outros 
cidadãos, desde o nascimento até a morte. 

A reforma do Acto Iv de 1959 do Código Civil tem 
sido prioridade na agenda política nos últimos vinte 
anos, sem qualquer atenção especial dada à revisão da 
legislação sobre capacidade jurídica. 

Em primeiro lugar, após a mudança de regime 
em 1989, surgiu a necessidade de revisão do Código, 
nomea damente de determinadas regras e normas devido 
às alterações políticas e económicas que se fizeram sentir 
após a queda do Muro de Berlim.  

Parte desse processo, introduziu a tutela parcial e 
cinco revisões anuais, em 2001. No entanto, foi um pas-
so na direcção certa, apesar da regulamentação na prá-
tica não ter sido executada correctamente. Na maioria 
dos casos, ainda prevalece a Tutela total. 

Em 1998, uma resolução do Governo aprovou a re-
visão do Código e a criação do então Comité de Peritos 
responsável pela execução desta tarefa. 

A Hungria foi o primeiro país no mundo a ratificar a 
Convenção e o Protocolo Opcional1 e tornando-se igual-
mente o primeiro país a reformar a sua legislação sobre 
capacidade jurídica em conformidade com as obrigações 
decorrentes do Tratado da ONU. A Convenção foi apro-
vada pelo Parlamento sem votos contra ou abstenção. 

O sucesso exemplar da ratificação deu às ONG hún-
garas um estímulo adicional para defender a implemen-
tação da Convenção. Em 2006, o Ministério da Justiça 

N

1 Assinatura: 30 março 2007, ratificação: 25 Junho 2007.

O Código, que deverá entrar 
em vigor em 1 de Maio de 2010, 
traz alterações fundamentais 
para a vida das pessoas com 
deficiência intelectual. Elas 
terão a oportunidade de viver  
de acordo com seus próprios 
desejos, e exercer os mesmos 
direitos, que são reconhecidos 
aos outros cidadãos, desde o 
nascimento até a morte. 
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assumiu a tarefa de revisão do Código Civil, o que signi-
ficou uma mudança importante no processo. A atitude 
do Ministério de promover uma discussão aberta possi-
bilitou as ONG de participar na elaboração do Código 
Civil. Neste processo foi importante o reconhecimento e 
aproveitamento por parte das autoridades governamen-
tais dos conhecimentos e saberes técnicos da sociedade 
civil, optando por trabalhar em parceria. 

A coligação de catorze organizações de pessoas com 
deficiência de direitos humanos2 fez um trabalho de forte 
defesa e argumentação por um longo período de mais de 
dois anos. Como agiram a uma só voz conseguiram exer-
cer uma maior  pressão sobre os decisores políticos. Ela-
boraram um documento de orientação para os deputados 
do Parlamento para apoiar as alterações do novo Código 
Civil e prepararam o chamado Modelo de Buda peste. O 
Modelo de Budapeste é o resumo das ideias, das acções e 
recomendações para as ONG e para os decisores sobre a 
ratificação da Convenção das Nações Unidas. 

Os novos princípios 
e instituições jurídicas do Código

O novo Código inclui uma proibição legislativa de 
tutela ou guarda totais, que limitem a capacidade jurídi-
ca. A mudança de paradigma inclui também a introdu-
ção de novas instituições jurídicas ou seja, a declaração 
jurídica preliminar e a tomada de decisão apoiada. 

De acordo com o princípio da necessidade e da 
proporcionalidade, a tutela está apenas disponível em 
matérias específicas ou conjunto de questões se medidas 
menos restritivas foram julgadas e têm provado ser ine-
ficazes e insuficientes para proteger a pessoa em causa. 
Nenhuma das medidas menos restritivas deve afectar a 
capacidade jurídica do adulto. 

A forma remanescente de tutela exige que os tribunais 
e os profissionais avaliem a capacidade de uma pessoa de 
uma forma complexa. A avaliação deve ser uma decisão 
específica. O exame que se concentra na diversidade das 
decisões só pode ser feito através de uma avaliação com-
plexa – para além de psiquiatras conta com a participação 

professores de educação especial, assistentes sociais, psi-
cólogos – que não só analisam as habilidades e capacida-
des da pessoa e as consequências futuras da decisão, mas 
analisam também os recursos humanos e financeiros e o 
ambiente social da pessoa. 

No caso de uma pessoa ser colocada sob a tutela, a 
tomada de decisão conjunta é exigida pelo Código. Pelo 
menos o acordo de duas, das três partes – a pessoa sob 
tutela, o tutor, e a autoridade de tutela  – é necessário 
para uma declaração jurídica válida. 

2 Ability Park, Addetur Foundation, the hungarian Autistic society, Down Foundation, Association for rain men, hungarian Association for Persons with 
Intellectual Disabilities (éFoész), National Council of Federations of People with Disabilities (Feszt), National Federation of Physically Disabled Per-
sons’ Associations (meosz), hand in hand Foundation, mental Disability Advocacy Centre (mDAC), hungarian Association for Deaf and hard of hearing 
Persons (sINosz), soteria Foundation, hungarian special Art Workshop.

O sucesso exemplar da 
ratificação deu às ONG húngaras 
um estímulo adicional para 
defender a implementação 
da Convenção. Em 2006, o 
Ministério da Justiça assumiu 
a tarefa de revisão do Código 
Civil, o que significou uma 
mudança importante no 
processo. 
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A maneira como alguém expressa a sua vontade não 
pode ser usada como base para questionar a sua capaci-
dade de tomar decisões. O Código declara que a forma 
de comunicação da pessoa não pode ser a razão para a 
limitação da capacidade jurídica por si só. Importa re-
ferir que o código, tal como a Convenção, reconhece as 
diferentes formas de comunicação. 

Declaração Jurídica preliminar 3

Uma das instituições jurídicas que ajudam a tomada 
de decisão de uma pessoa maior de idade no novo Códi-
go, sem restringir a sua capacidade jurídica, é a Declara-
ção Jurídica preliminar. 

Na Declaração Jurídica preliminar a pessoa pode 
planear o futuro e dar instruções especificando quais as 
acções que devem ser tomadas no caso de ele/ela – devi-
do a dificuldades cognitivas – já não ser capaz de tomar 
decisões sem assistência. Na declaração legal preliminar 
a pessoa pode estabelecer as suas relações pessoais e 
finan ceiras de acordo com suas intenções. 

Por exemplo, a pessoa pode querer ou proibir a sua 
colocação numa instituição de cariz social, pode especi-
ficar ou excluir uma ou mais pessoas do círculo de pes-
soas que a/o apoiam ou pode dar autorização a respon-
sáveis para administrarem os seus assunto financeiros. 
A Declaração Jurídica preliminar pode ser retirada ou 
modificada pela pessoa em idade que lhe confira capaci-
dade jurídica, a qualquer momento. 

Uma vez que o Tribunal decida sobre a entrada em 
vigor das directivas, o Tutor e a pessoa autorizada têm 
de agir de acordo com as disposições. 

O conceito de tomada de decisão apoiada4

A tomada de decisão apoiada é outra alternativa à 
tutela prevista no Código. A decisão apoiada adquire 
uma protecção real, à medida das necessidades da pes-
soa, enquanto a capacidade jurídica permanece intacta. 

A base da decisão apoiada é o princípio de autono-
mia interdependente, que reconhece que todo o indivíduo 
depende da ajuda e aconselhamento de pessoas à sua vol-
ta na tomada de decisões. Além disso, o modelo social 

3 secção 2:17.§-2:18.§.
4 secção 2:19.§-2.22.§.

De acordo com o princípio 
da necessidade e da 
proporcionalidade, a tutela está 
apenas disponível em matérias 
específicas ou conjunto de 
questões se medidas menos 
restritivas foram julgadas e 
têm provado ser ineficazes e 
insuficientes para proteger a 
pessoa em causa. Nenhuma das 
medidas menos restritivas deve 
afectar a capacidade jurídica do 
adulto. 

A base da decisão apoiada 
é o princípio de autonomia 
interdependente, que reconhece 
que todo o indivíduo depende 
da ajuda e aconselhamento de 
pessoas à sua volta na tomada 
de decisões. Além disso, o 
modelo social da deficiência 
exige que todo o apoio possível 
deve ser dado às pessoas com 
deficiência, a fim de possibilitar 
ou permitir-lhes viver como 
membros de pleno direito da 
sociedade.
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da deficiência exige que todo o apoio possível deve ser 
dado às pessoas com deficiência, a fim de possibilitar ou 
permitir-lhes viver como membros de pleno direito da so-
ciedade. 

A relação de confidencialidade e de confiança entre o 
apoiante e a pessoa apoiada garante que o apoiante co-
nhece as capacidades individuais, as necessidades e for-
ma de comunicação e pode dar a assistência adequada. 

Se, na falta de relações sociais, não é possível no-
mear um apoiante que mantenha uma relação confi-
dencial com a pessoa apoiada, o Tribunal pode optar 
por nomear um apoiante oficial. As mesmas disposições 
pertinentes para o procedimento do apoiante devem ser 
aplicadas em conformidade. 

O apoiante está autorizado a estar presente quando 
a pessoa apoiada celebra um contrato, ou quando faz 
uma declaração legal e pode ajudar na elaboração da 
declaração legal através dos seus conselhos ou prestando 
as informações necessárias à pessoa apoiada. 

O Tribunal decide sobre a nomeação do apoiante em 
grupos de questões específicas, com base num acordo 
escrito entre a pessoa apoiada e o apoiante. vendo que a 
tomada de decisão apoiada é voluntária, o Tribunal está 
autorizado somente a examinar a relação fiduciária e a 
aprovar o acordo. 

As garantias do processo de tutela 

As disposições das restantes formas de tutela (tutela 
limita a capacidade jurídica apenas em grupos específicos) 
exigem todas as possíveis garantias para o procedimento 
de tutores. A regra principal é o processo da tomada de 
decisões conjuntas entre o tutor e a pessoa sob tutela5. 

O tutor tem sempre de ouvir e ter em conta a opinião 
da pessoa sob tutela, quando tomam uma decisão. Se 
eles concordarem, não há necessidade de intervenção de 
uma terceira pessoa. 

No caso de eles não concordarem, ou, no caso de 
ser necessário tomar medidas imediatas para proteger 
a pessoa, a aprovação pelo Tribunal de Tutores é neces-
sária para uma declaração válida, o que significa que o 
parecer consistente de pelo menos duas, das três partes, 
é necessária. 

Em ambos os casos acima mencionados a lei exige a 
audição individual da pessoa sob tutela, com base nos 
princípios de comunicação acessível para a decisão so-
bre a autoridade de tutela. 

O Tribunal poderá autorizar o tutor a agir de forma 
independente em casos excepcionais6. Se um complexo 
exame profissional comprovar que o Tutor não é capaz 
de comunicar com a pessoa sob a sua tutela – mesmo com 
a ajuda de um especialista em comunicação para pesso-
as com deficiência – o Tribunal pode autorizar o Tutor a 
proceder de forma independente numa série de questões. 

Considerando o facto de que substituir na tomada 
de decisão significa limitação grave dos direitos de uma 
pessoa, o tutor só pode agir em nome e em vez da pes-
soa sob a tutela com a autorização do Tribunal e, como 
último recurso. Durante o processo de independência, 
o tutor tem de ter em conta os interesses da pessoa sob 
tutela. Estas disposições podem estabelecer a protecção 
dos direitos das pessoas com deficiências graves. 

Os desafios futuros 

A Hungria terá de enfrentar vários desafios relacio-
nados com a aplicação do novo Código Civil, no futuro 
próximo: 

Actualmente, a alteração da legislação relacionada 
com reforma da legislação sobre capacidade jurídica 
(Lei dos Cuidados de Saúde, Lei do Trabalho, etc) está 
em discussão. 

Como a privação da capacidade jurídica e da tutela 
tem sido parte do sistema jurídico e da consciência social 
durante décadas, as ONG sofreram com a enorme  resis-
tência por parte da justiça através das consultas. Forma-
ções e campanhas de sensibilização são necessárias para 
a implementação efectiva, não só entre advogados e pro-
fissionais que trabalham com pessoas com deficiência 
intelectual, como também entre as pessoas com deficiên-
cia intelectual e suas famílias. Desenvolver argumentos 
legais para ajudar uma melhor compreensão das novas 
leis, é mais uma tarefa das ONG no futuro próximo. 

Em 2010, serão realizadas as eleições gerais na Hun-
gria. O facto da reforma da legislação sobre capacidade 
jurídica estar vinculada à reforma do Código Civil não 

5 secção 2:24.§.
6 secção 2:25.§.
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é apenas uma vantagem, mas uma desvantagem, tendo 
em conta que o maior partido da oposição (e que poderá 
vencer as eleições) não apoia o novo Código Civil. 

À semelhança de outros países, a recessão económica 
teve também um impacto significativo sobre a Hungria. Os 
recursos para construir os alicerces infraestruturais para as 
novas disposições legais são estritamente limitados. 

Recomendações 

Sugestões para a aplicação do artigo 12: 
A aplicação efectiva do direito ao reconhecimento 

igual perante a lei exige, em primeiro lugar, medidas le-
gislativas adequadas. Juntamente com a reforma da lei 
é necessária a redistribuição dos recursos financeiros e 
outros recursos comunitários, promover acções de sensi-
bilização dos profissionais, o envolvimento das pessoas 
públicas e com deficiência e suas famílias também são é 
importante. 

O princípio do “Nada sobre nós sem nós” deve ser 
sempre um princípio orientador do processo de imple-
mentação da Convenção das Nações Unidas. O envol-
vimento das pessoas com deficiência e a estreita cola-
boração das organizações não governamentais que os 
representam é inevitável. 

Todos os actores interessados e os decisores políticos 
devem ter em consideração que a Convenção da ONU 
não é apenas um tratado de direitos humanos, mas uma 
ferramenta para o desenvolvimento. Intervenções sociais 
de desenvolvimento deverão complementar as medidas 
legislativas e medidas políticas. 

A Associação Húngara para Pessoas com Deficiência 
Intelectual (ÉFOÉSz) é a organização nacional de coor-
denação para e de pessoas com deficiência intelectual. A 
organização foi fundada em 1981, por pais. A sua mis-
são é garantir a igualdade de direitos e oportunidades 
para pessoas com deficiência intelectual. Representamos 
50 associações filiadas, 25 centros locais e 22 000 mem-
bros individuais, em todo o país. 

Para mais informações, entre em contacto connosco: 
efoesz@efoesz.hu ou visite o nosso site: www.efoesz.hu 

Como a privação da capacidade 
jurídica e da tutela tem sido 
parte do sistema jurídico e 
da consciência social durante 
décadas, as ONG sofreram com 
a enorme  resistência por parte 
da justiça através das consultas. 
Formações e campanhas de 
sensibilização são necessárias 
para a implementação efectiva, 
não só entre advogados e 
profissionais que trabalham 
com pessoas com deficiência 
intelectual, como também entre 
as pessoas com deficiência 
intelectual e suas famílias. 

O princípio do “Nada sobre 
nós sem nós” deve ser sempre 
um princípio orientador do 
processo de implementação da 
Convenção das Nações Unidas. 
O envolvimento das pessoas 
com deficiência e a estreita 
colaboração das organizações 
não governamentais que os 
representam é inevitável. 
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SEMINáRIO SOBRE 
EMpREgO LOCAL 
E RESpONSABILIDADE SOCIAL
6 De oUtUbro De 2009

aDirecção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais 
e Igualdade de Oportunidades da Comissão 
Europeia promoveu, no dia 6 de Outubro, um 

seminário sobre o Emprego Local e a Responsabilidade 
Social, com base no estudo “The Interaction between 
Local Employment Development and Corporate 
Social Responsibility” realizado pelo Austrian Institute 
for SME Research em colaboração com a European 
Association for Information on Local Development 
(AEIDL) e European Network for Social and Economic 
Research. O presente estudo foi encomendado pela 
Comissão Europeia.

O seminário consistiu na divulgação e no debate so-
bre o resultado de diversos estudos, mais concretamente:

 – “Interaction between local employment develop-
ment and corporate social responsibility”, por 
Thomas Oberholzner, Deputy Director, Austrian 
Institute for SME Research, vienna.

– “Skills for Employability Enhanced Through 
Employee Community Engagement” of the Eu-
ropean CSR Alliance, por Justine Hamer, Senior 
Manager CSR, KPMG.

– “Business’ Involvement to Enhance Social Inclu-
sion at the Local Level” of the European CSR 
Alliance, por Astrid Hagenah, Head of Legal De-
partment, European Savings Banks Group.

– “Local employment development, CSR, and the 
economic crisis”, por Catherine Sermon, Director, 
Community Impact, Business in the Community.

Como principais conclusões destacam-se:
– A associação entre a responsabilidade social e o 

desenvolvimento do emprego a nível local. É ne-
cessário identificar os potenciais benefícios para 
todas as partes envolvidas. Nas situações de win-
win os beneficios podem ser de dinamização lo-
cal em (co) cooperação e melhoria da situação 
económica local, utilização de know how especí-
fico de cada parceiro e consequentemente apren-
dizagem dos envolvidos.

– Os factores de sucesso e desafios relacionados com: 
1) a promoção das actividades de responsabilidade 
social das empresas com as políticas públicas; 2) 
a existência de organismos da sociedade civil; 3) 
estruturas que facilitem a cooperação; e 4) capaci-
dade de autonomia/flexibilidade ao nível local.

Como possiveis “campos de acção futura” propõe-
-se: 1) desenvolver estruturas que promovam a coope-
ração, nomeadamente articulando com o nível local; 
2) fomentar o envolvimento das regiões, por exemplo, 
através de uma organização por clusters; 3) aumentar o 
envolvimento das associações patronais ao nível local; e 
4) promover a existência de ferramentas de monotoriza-
ção e avaliação de práticas de Responsabilidade Social.

Para mais informações consultar: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=104&langId=en 
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ConferênCia 
“Labour Migration 
and its deveLopMent potentiaL 
in the age of MobiLity”
15 E 16 dE OutubrO dE 2009

N os dias 15 e 16 de Outubro, no âmbito da 
Pre sidência da UE, a Suécia organizou uma 
con ferência sob o tema “Labour Migra

tion and its Development Potential in the Age of 
Mobility,” em Malmö, na Suécia, na qual o GEP 
esteve presente. A conferência contou com a presença 
de representantes do Governo Sueco, peritos de várias 
instituições internacionais e de entidades nacionais com 
responsabilidades nas áreas da Migração.

A conferência foi organizada em torno de sessões 
plenárias e sessões temáticas, tendo sido amplamente 
debatida a importância das Migrações para o desenvol-
vimento do modelo socioeconómico europeu, designa-
damente para o provimento das necessidades do mer-
cado de trabalho não supridas pelos nacionais, tendo 
em atenção os constrangimentos demográficos, sociais 
e económicos das sociedades europeias. Neste âmbito 
foi relembrado que o fenómeno das migrações é sempre 
pertinente, uma vez que faz parte integrante da história 
da humanidade: como exemplo mais recente, foi evi-
denciada a importância dos movimentos migratórios na 
construção da Europa, após um largo período de contri-
buto da Europa para a construção da América.

No âmbito das sessões plenárias, relevaram-se os 
contributos das representantes da ONU e do Banco 
Mundial. A primeira, apresentou os elementos mais re-
levantes do “Relatório de Desenvolvimento Humano 
2009 sobre Migração e Desenvolvimento”1, focando em 
parti cular as principais características dos movimentos 
migra tórios a nível mundial, os factores de constrangi-
mento à mobilidade e os impactos positivos no desen-
volvimento das sociedades dos países de origem e de 
destino. A representante do Banco Mundial apresentou 
estudo sobre as migrações em África, com enfoque na 
importância das remessas dos imigrantes para as econo-
mias dos países de origem.

No âmbito das sessões temáticas foram abordadas 
as Migrações Laborais e as Migrações Circulares, ani-
madas pelas apresentações de peritos e pelo debate dos 
participantes. No domínio das Migrações Laborais, foi 
reconhecida por todos os presentes a necessidade de a 
União Europeia agregar mais esforços no sentido da 
criação e implementação de uma política de migração 

moderna e que beneficie todos os interessados, tendo em 
vista o aumento da competitividade e da atractividade da 
Europa em linha com a Agenda de Lisboa. Assim,  para 
uma melhor correspondência entre a procura e a ofer-
ta, a política migratória europeia deverá estar alinha da 
com as dinâmicas do mercado de trabalho, bem como 
com outras políticas como o comércio, a integração, o 
empre go, a saúde e a educação. No domínio das Migra-
ções Circulares, foi defendida por todos os presentes a 
redução das barreiras à mobilidade, tendo em vista fa-
cilitar a migração circular, e a sua substituição por uma 
gestão dos movimentos migratórios circulares que possi-
bilite, em paralelo, a sua implementação a título espon-
tâneo. Esta perspectiva trará benefícios para os países 
de origem, para os países de destino, para os migrantes 
e suas famílias.

No final da conferência, um dos peritos convidados 
– Prof. Rainer Münz – expôs algumas conclusões em 
torno da inevitabilidade dos movimentos migratórios, 
destacando o facto de, ao longo dos séculos, a Europa 
ter contribuído com mais de 75 milhões de emigrantes e 
de, só a partir de 1985, se ter registado um numero supe-
rior de imigrantes face ao de emigrantes no “velho  conti-
nente”. Actualmente estimam-se cerca de 43 milhões  de 
imigrantes na Europa, dos quais 14 milhões são originá-
rios da UE e os restantes de países terceiros. Face a esta 
situação, o perito concluiu que a Europa não tem esco-
lha face aos desafios que enfrenta: crise global; mercado 
de trabalho altamente segmentado; catástrofes humani-
tárias; alterações climáticas (40 % da população mun-
dial vive nas zonas costeiras). Por outro lado, há pouca 
escolha face aos desafios demográficos – envelhe cimento 
e perda de população jovem. A imigração é uma das vias 
para enfrentar estas situações, pelo que urge promover 
políticas comuns de migração e tornar a Europa mais 
atractiva.

1 reports | Global reports | Hdr 2009 | Human development reports (Hdr) | united Nations development Programme (uNdP).
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ConferênCia 
“ageing and disability - Promoting 
human rights of Persons with 
disabilities and the elderly”
26 E 27 dE OutubrO dE 2009

N os passados dias 26 e 27 de Outubro de 2009, 
realizou-se em Portorož, na Eslovénia a Confe-
rência “Ageing and disability – promoting the 

human rights of persons with disabilities and the elderly”, 
promovida pelo Conselho da Europa em parceria com o 
Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais da Eslo-
vénia.

A Conferência visava reflectir sobre a melhor forma 
de garantir a inclusão e participação social das pesso-
as idosas com deficiência ou incapacidade na Europa, à 
“luz” da recente Convenção sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência.   

As comunicações versaram sobre temas centrais 
como a igualdade de oportunidades das pessoas com 
defi ciência ou incapacidade, em especial das idosas, a 
necessidade de assegurar padrões dignos de qualidade 
de vida, promovendo a autonomia e independência. Foi 
evidenciada a importância da participação das pessoas 
com deficiência em todos os processos que lhes digam 
respeito. Para o European Disability Forum (EDF) seria  
fundamental rever a actual política social de apoios, 
privilegiando a assistência domiciliária, promovendo a 
universalidade dos direitos. 

Salientou-se a importância da Recomendação CM/
REC 6 (2009), do Comité dos Ministros dos Estados- 
-Membros sobre o envelhecimento e deficiência/incapa-
cidade no século XXI e a necessidade de se generalizar 
a implementação do Plano de Acção para a Deficiência/
Incapacidade 2006-2015. 

Discutiu-se o método das transferências monetá-
rias serem efectuadas directamente para as pessoas com 
defi ciência, como vem sendo prática em alguns países, 
fican do estas com a liberdade de escolha na gestão dessa 
verba, podendo optar pelo tipo de serviços a contratar 
e pela instituição que os ministra. Terminou a interven-
ção referindo que na construção de casas novas, deveria 
ser obrigatório garantir a acessibilidade às pessoas com 
mobi lidade reduzida.     

Foram realizados três workshops temáticos simultâ-
neos versando temas como a acessibilidade, a reabilita-
ção e saúde e a qualidade de vida e protecção social. O 
primeiro workshop colocou em evidência a acessibilida-
de como um dos princípios básicos da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. A acessibilidade 
não deve ser vista apenas como o acesso aos edifícios, 
ou aos espaços físicos, mas deve igualmente colocar-se 

ao nível da comunicação e informação. A acessibilida-
de foi apresentada como uma condição para prevenir 
o isolamento. As conclusões deste workshop remeteram 
para a seguinte premissa: “sem acessibilidade não há 
vida independente, nem participação social”. Por últi-
mo, falou-se no mainstreaming, no desenho dos web-
sites, pois o contrário será potenciar a infoexclusão. O 
workshop n.º 2 começou por enquadrar o impacto das 
recentes transformações económicas e sociais na socie-
dade europeia, nomeadamente no que respeita às ques-
tões: demográfica, flexibilidade laboral e a igualdade de 
género no mercado de trabalho. Foi considerado que as 
mudanças identificadas exigem respostas inovadoras, 
diversificadas, flexíveis, e complementares, dado que o 
sector da reabilitação/saúde terá um peso crescente num 
futuro próximo. A aposta nas respostas de proximida-
de, a descentralização dos serviços, o investimento nas 
profissões ligadas à reabilitação, a aposta nos cuidados 
personalizados e em cuidados multidisciplinares, foram 
algumas recomendações apresentadas. No que respei-
ta a Portugal, a Dr.ª Alexandra Pimenta, Directora do 
Instituto Nacional de Reabilitação (INR), realizou uma 
intervenção na qual salientou o enquadramento legal e 
os diferentes meios de apoio às pessoas com deficiência 
ou incapacidade, incluindo a comparticipação financei-
ra do Estado, o investimento recente na certificação de 
qualidade e no envolvimento do cliente no desenho e 
na avaliação dos serviços. Sali entou ainda a aposta na 
Rede de Cuidados Continuados Integrados como supor-
te da autonomia dos idosos com incapacidade. Por fim, 
debateu-se ainda a implementação do mainstreaming 
das política s de reabilitação, situa ção que no limite não 
acarreta só benefícios. Neste sentido, foram identifica-
dos também alguns riscos da aplicação do mainstrea-
ming, em especial para as pessoas com deficiências seve-
ras e necessidades específicas. O workshop n.º 3 teve 
como base alguns projectos considerados como boas 
práticas. O primeiro caso foi apresentado com a “Expe-
riência Finlandesa”. Na Finlândia, cerca de 1/3 dos ido-
sos são dependentes. Neste país a legislação foi recente-
mente revista com o objectivo de consagrar o princípio 
da não discriminação em todas as políticas. Para além 
de prevenir a discriminação, pretendeu-se também pro-
mover a igualdade de oportunidades em todas as cidades 
e vilas finlandesas, melhorando a acessibilidade a todos 
os serviços e a participação social de todos os cidadãos. 
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pROgRAMA LEED 
- OCDE
ACTIvIDADES 
DESENvOLvIDAS 
NO ANO DE 2009 

0 Programa de Desenvolvimento Económico e de 
Emprego a nível Local (Local Economic and 
Employment Development Programme – LEED) 

da OCDE, foi criado em 1982, através de uma inicia-
tiva conjunta de França e de Itália, com o objectivo de 
estimular o emprego a nível local, nomeadamente pela 
implementação de políticas activas de emprego que fa-
vorecessem a criação de empresas e o auto-emprego.

O LEED é um programa de acção e cooperação dedi-
cado à identificação, análise e disseminação de ideias ino-
vadoras nas áreas do desenvolvimento local, da criação 
de emprego, da governança e da economia social, arti-
culando as políticas na área do emprego e da economia.

Em 2009, foram publicados os seguintes livros:
– Flexible Policy for More and Better Jobs (Sylvain 

Giguère and Francesca Froy)
– The Changing Boundaries of Social Enterprises 

(Antonella Noya)
– Entrepreneurship and Higher Education (Jonath-

an Potter)
– Recession, Recovery and Reinvestment: the role 

of local economic leadership in global crisis 
(Greg Clark)

– Designing Local Skills Strategies (Francesca Froy, 
Sylvain Giguère, Andrea Hofer)

– Clusters, Innovation and Entrepreneurship 
(Jonathan Potter, Gabriela Miranda) 

– Community Capacity Building (Antonella Noya, 
Emma Clarence, Gary Craig)

– Employment and Skills Strategies in Southeast 
Asia: Setting the Scene (Cristina Martinez-Fern-
andez, Marcus Powell)

– Social Finance – Social Impact Bonds: Rethink-
ing finance for social outcomes (August 2009) 
http://www.socialfinance.org.uk/downloads/
SIB_report_web.pdf

A funcionar, igualmente, no âmbito do LEED existe 
uma rede mundial: o LEED Partners Club. Esta rede 
foi estabelecida em 1990 e representa uma rede de co-
nhecimento para o Programa sendo composta por mais 
de 100 membros. Neste momento, existem quatro “gru-
pos” em actividade: Forum on Partnerships and Local 
Governance; Forum on Entrepreneurship; Forum on 
Social Innovations e Forum of Development Agencies.

Mais informações em http://www.oecd.org/departm
ent/0,3355,en_2649_34417_1_1_1_1_1,00.html

Colocou-se a tónica na municipalização dos serviços e 
no apoio directo à pessoa, conferindo  o município um 
voucher de assistência personalizado a cada utente. O 
controlo de qualidade é actualmente assegurado por 
cinco organismos diferentes, prevendo-se que no futu-
ro possa ser só efectuado por um instituto. O segundo 
projecto em análise foi desenvolvido pela Federação dos 
Pensionistas da Eslovénia. Este projecto é actualmente 
financiado pelo governo esloveno e conta com mais de 
2000 voluntários idosos pertencentes a diferentes ONG. 
Estes realizam visitas domiciliárias a todas as pessoas 
com 69 ou mais anos e analisam as situações “no ter-
reno”, encaminhando-as de forma personalizada para 
os serviços competentes (ONG e/ou instituições gover-
namentais). Esta metodologia aposta na prevenção de 
situações de isolamento social e de assistência domiciliá-
ria, promovendo a cooperação e assistência mútua entre 
idosos e entre as instituições da sociedade civil e do Es-
tado. O terceiro projecto foi apresentado pela Federação 
dos Trabalhadores com Deficiência da Eslovénia e conta 
com o envolvimento dos municípios. A ideia é motivar 
as comunidades locais a responderem às reais necessi-
dades das pessoas idosas com deficiência. Neste âmbito 
foi instituído um prémio que visa distinguir os municí-
pios com boas práticas a este nível. Este é um projecto 
a longo prazo que procura aumentar a acessibilidade de 
forma sustentada e equilibrada em todo o território da 
Eslovénia.       
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CONfERêNCIA
“CHILD pOvERTy & CHILD wELL-BEINg”
pROMOvIDA pELA COMISSãO EuROpEIA
26 De NoVembro De 2009 

N o seguimento dos trabalhos desenvolvidos pela 
Comissão Europeia e pelos Estados-Membros 
ao longo de 2007 e 2008, no contexto da Estra-

tégia Europeia para a Inclusão Social, designadamente o 
relatório preparado pela Task Force da União Europeia 
para a Pobreza Infantil e Bem-Estar das Crianças1, um 
novo estudo2 foi lançado no início de 2009 com o pro-
pósito de ajudar ao desenvolvimento de políticas mais 
coerentes e mais integradas nesta área, tendo por objec-
tivos específicos principais:
– A identificação das principais determinantes da 

pobre za infantil e da exclusão social na Europa e nos 
Estados-Membros.

– A avaliação da eficácia das actuais políticas de apoio 
ao nível do rendimento e do acesso ao mercado de 
trabalho.

– A definição de um conjunto reduzido de indicadores 
que melhor reflictam a natureza multidimensional 
do bem-estar infantil, adequados para a monitori-
zação de políticas destinadas à redução da pobreza 
infan til, à promoção do seu bem-estar e à potencia-
ção das suas oportunidades ao longo da vida.

Os resultados provisórios deste estudo foram apre-
sentados nesta conferência organizada pela Comissão 
Europeia, que juntou investigadores, responsáveis pela 
criação de políticas, especialistas e representantes de 
orga nizações que trabalham nesta área, com o propósi-
to de discussão e de recolha de contributos que permi-
tissem vir a enriquecer o relatório, cuja versão final virá 
a ser disponibilizada no final do ano de 2009. A confe-
rência, em que o Gabinete de Estratégia e Planeamen-
to do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 
este ve presente, durou um dia e consistiu em três sessões 
organizadas em função dos três principais objectivos do 
relatório em apresentação, acima descritos.

Na primeira destas sessões, presidida por Michael 
Förster (OCDE), debateram-se os resultados do estu-
do relativamente aos principais factores associados à 
pobre za infantil, através da comparação de indicadores, 
designa damente o risco de pobreza infantil, enquanto 
resultado, e o desemprego, a pobreza entre trabalha-

dores e o impacto das transferências sociais, enquanto 
determinantes. A partir da avaliação do comportamento 
destas quatro dimensões de indicadores, o estudo avan-
ça com a criação de quatro grupos de Estados-Membros: 
aqueles que registam um bom desempenho, não só no 
resultado (pobreza infantil) como nos factores que lhe 
estão associados, constituído por países escandinavos e 
do Norte da Europa, de uma forma geral; aqueles em 
que se detecta que o desemprego é um factor determi-
nante para a pobreza infantil; aqueles em que se apu-
ram más “performances” em todas aquelas dimensões 
e, finalmente, aqueles em que a pobreza entre os que 
trabalham se assume como principal desafio (grupo em 
que Portugal está inserido).

Na segunda sessão, presidida por Petra Hoelscher 
(UNICEF), abordaram-se as políticas conduzidas pelos 
Estados-Membros neste domínio, tendo para o efeito sido 
apresentadas quatro experiências nacionais (Reino Unido, 
Finlândia, França e Polónia) por intermédio de investiga-
dores locais. De forma muito resumida, destacam-se algu-
mas das principais conclusões de cada apresentação:
– O Reino Unido produz indicadores anuais desde 1999 

(“Opportunity for all indicators”). Cerca de 1,7 mi-
lhões de crianças seriam consideradas pobres sem o 
apoio das medidas aplicadas. Contudo, a pobreza in-
fantil ainda corresponde ao dobro do que se verifica-
va em 1979 e é a mais alta da União Europeia para 
agregados com desempregados. O Reino Unido falhou 
as “metas dos cinco e dez anos”. A estratégia “Child 
Poverty Bill”, apoiada por todos os partidos, aponta, 
para 2020, metas específicas para a pobreza infantil.

– A pobreza infantil na Finlândia não assume propor-
ções elevadas, mas está a crescer rapidamente. As 
famílias monoparentais são particularmente vulne-
ráveis. A ligação dos pais ao mercado de trabalho é 
muito importante.

– A França assumiu o compromisso de reduzir a 
pobre za, em termos gerais, para um terço, em 2012. 
Os indicadores usados para a monitorização do pro-
gresso estão desagregados por escalões etários. A 
criação do RSA visa aumentar o acesso ao emprego, 
particularmente para famílias monoparentais.

1 eU task Force on Child Poverty and Child Well-being.
2 estudo desenvolvido pelos centros de investigação tárki (hungria) e Applica (bélgica), com o apoio de um comité directivo composto por michael 
Förster (oCDe), hugh Frazer (National University of Ireland), Petra hoelscher (UNICeF), eric marlier (CePs/Instead), holly sutherland (University of 
essex), István György tóth (tárki) e terry Ward (Applica).
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– No caso polaco, foi assumido o carácter multifacto-
rial da pobreza infantil, identificando-se como três 
principais linhas a assumir pelas políticas de comba-
te ao fenómeno: i) o reforço dos apoios monetários e 
da sua eficácia; ii) o aumento dos rendimentos pro-
venientes do trabalho e a redução do desemprego; 
e iii) a reconciliação do trabalho com as responsa-
bilidades familiares e a melhoria das qualificações 
ocupacionais dos pais.

No seguimento da apresentação dos casos de estudo 
nacionais, a segunda sessão da conferência contou ainda 
com a divulgação de algumas das conclusões do estudo 
em foco a respeito das políticas seguidas pelos Estados- 
-Membros no combate à pobreza infantil, identificando- 
-se não só as necessidades de políticas a seguir, bem 
como os equilíbrios a respeitar (o aumento do apoio fi-
nanceiro não pode ser um desincentivo ao trabalho, por 
exemplo) e as dificuldades que o cenário de crise coloca 
na prossecução destes objectivos. Foi ainda abordada a 
necessidade de não desviar a atenção das políticas de 
outras dimensões do bem-estar infantil, designadamente 
ao nível da educação, da saúde, da habitação e das acti-
vidades recreativas.

Finalmente, na terceira sessão, presidida por Eric 
Marlier (CEPS/INSTEAD), foi apresentada a bateria 
de indicadores proposta pelos autores do estudo para a 
monitorização do fenómeno da pobreza infantil, como 
proposta para utilização no âmbito do Método Aberto 
de Coordenação. Estes indicadores encontram-se repar-
tidos entre dois grandes domínios, conforme definidos 
pela task force da União Europeia:
– Bem-estar material – relacionados com os recursos 

do agregado, incluindo indicadores na área do ren-
dimento, da privação material, da habitação e da re-
lação com o mercado de trabalho.

– Dimensões não materiais do bem-estar infantil – in-
dicadores que podem não só reflectir a existência ou 
falta de recursos, mas também as respectivas con-
sequências ao longo das diferentes etapas de desen-
volvimento da criança, ao nível da educação, saúde, 
exposição ao risco e comportamento perante o risco, 
participação social, ambiente local.

O projecto em foco nesta conferência reuniu um 
conjunto de indicadores a partir de fontes como o EU-
SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions)3, 
o Labour Force Survey ou o PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment, OCDE), entre vários 
outros. Entre os critérios utilizados para a selecção dos 
indicadores e das respectivas desagregações propostas, 
procurou-se aqueles que possam capturar a essência do 
problema no nível e na distribuição do bem-estar, que 
sejam robustos e estatisticamente válidos, que permitam 
um nível suficiente de comparação entre países, que es-
tejam disponíveis atempadamente e que, constituindo 
resposta às intervenções políticas, não estejam sujeitos a 
manipulação. Com base nestes propósitos, foram apre-
sentadas sugestões de fichas de indicadores e respectivas 
desagregações, ao mesmo tempo que eram discutidos os 
constrangimentos de ordem estatística em alguns casos. 
A título de exemplo, as estimativas obtidas nas desagre-
gações por idades dos indicadores obtidos via EU-SILC 
carecem de robustez para o caso português. Em jeito de 
conclusão, a apresentação terminou com recomenda-
ções de investimento na infra-estrutura da informação, 
aos níveis europeu e de cada Estado-Membro, não só no 
reforço da qualidade dos dados actualmente existentes, 
mas também no alargamento da cobertura a novas rea-
lidades, como é o caso dos migrantes e da comunidade 
cigana, ou no alargamento do estudo a dados adminis-
trativos nacionais. Estas questões poderão vir, conforme 
foi discutido no debate que se sucedeu à apresentação, a 
ser tema da próxima conferência do Eurostat, a realizar 
em Março de 2010, na cidade de varsóvia.

No final da conferência, na mesa redonda que sen-
tou os responsáveis políticos presentes, designadamente 
a representação do Secretário de Estado belga para a 
integração social e a luta contra a pobreza e o repre-
sentante do secretário espanhol para a segurança social 
(presidência europeia do primeiro semestre de 2010), 
com representantes da UNICEF, do EUROCHILD e do 
sub-grupo de indicadores da Comissão Europeia, foram 
reforçadas as intenções de se avançar definitivamente no 
processo de luta contra a pobreza infantil e de promoção 
do bem-estar das crianças.

3 Conduzido em Portugal pelo INe sob a designação “Inquérito às condições de vida e rendimentos” e o acrónimo ICor.
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pRINCIpAIS CONCLuSõES E 
RECOMENDAçõES DA
CONfERêNCIA INTERNACIONAL 
“A CONvENçãO SOBRE OS DIREITOS 
DAS pESSOAS COM DEfICIêNCIA: 
uM DESAfIO à IguALDADE E AuTONOMIA”
3 De Dezembro De 2009

I parte

N
Importa em primeiro lugar referir que a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência vem estabelecer um rotei-
ro para a mudança política face aos para-

digmas existentes na área da deficiência, pelo facto tam-
bém de ter um estatuto juridicamente vinculativo. Este 
é, sem dúvida, um momento sem precedentes na área 
da deficiência e significa que o movimento de reforma 
política e social em torno destas matérias está hoje mais 
intensificado e fortalecido. 

A Convenção abrange uma ampla variedade de áreas 
e trata de uma série de direitos que protegem as pessoas 
com deficiência contra o abuso de poder, especialmente 
em contextos institucionais. Sustenta a capacidade das 
pessoas com deficiência para tomarem decisões por si 
próprias e estabelece o direito a uma vida independente 
na comunidade. 

Esta Conferência Internacional dividiu-se em dois 
painéis distintos, abordando dois temas específicos: por 
um lado a Capacidade Jurídica e por outro a vida Inde-
pen dente.

O artigo 12.º da Convenção da ONU sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência aborda a questão da ca-
pacidade jurídica das pessoas com deficiência. As abor-
dagens a esta questão variam bastante de país para país. 
Além disso, a capacidade jurídica das pessoas com de-
ficiência terá um impacto numa série de outros direitos 
conexos, como o direito à informação, o direito de decidir 
sobre os tratamentos médicos, direito de voto, etc.

Neste campo, salienta-se a intervenção da repre-
sen tante da Hungria, Réka Dàno, com o seu testemu-
nho de como este se tornou o primeiro País do mundo 
a refor mar a sua legislação sobre capacidade jurídica, 
em conformidade com a Convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. O novo Código 
Civil alterou o panorama legislativo. Destaques da nova 
legislação incluem: 
1) A proibição legislativa sobre tutela plena.
2) Uma nova forma de tutela parcial: parcial em termos 

das áreas específicas do processo decisório, e parcial 
em termos de decisões que precisam de ser tomadas 
em conjunto entre os adultos e os tutores. 

3) Decisão apoiada, que é uma alternativa à tutela. A 
decisão apoiada significa que a capacidade jurídi-
ca do adulto permanece intacta. Permite que uma 
rede de pessoas poderá apoiar o adulto a fazer as 
suas próprias decisões, reforçando assim a sua auto-
determinação. 

4) As directivas antecipadas, em que adultos possam pla-
near o seu futuro quando as dificuldades cogni ti vas 
podem impedi-los de tomar decisões sem assis tência. 

5) Todas as medidas acima estão disponíveis para pes-
soas que precisam de assistência pela sua condição 
mental, capacidade intelectual ou outra. 

Uma coligação de Organizações não governamen-
tais na Hungria tem defendido intensamente a reforma 
da tutela e a introdução de alternativas, lembrando o 
governo das suas obrigações no âmbito da Convenção 
para incluir a participação das pessoas com deficiência 
nas reformas legislativas e políticas. A coligação con gra-
tula-se com o processo legislativo conducente à apro-
vação de um novo Código Civil, que se realizou sob o 
princípio do “Nada sobre nós sem nós”. 

Como primeiro orador do painel – Capacidade jurí-
dica, esta Conferência contou com João Cottim, Prove-
dor Municipal da área Metropolitana do Porto para os 
cidadãos com deficiência. 

Não se poderá falar em capacidade jurídica sem falar 
em personalidade. E Pessoa é todo o que nasce, indepen-
den temente da sua capacidade. A criança é Pessoa. O direi-
to à personalidade, o respeito pela digni dade da pessoa hu-
mana, não é obra do legislador racio nal é, antes, um reco-
nhecimento independente, apesar de e para além da Lei. 

Do seu ponto de vista, a intromissão do Estado e da 
Administração nos direitos de personalidade, na regu la-
ção da liberdade e autonomia individual, é muitas vezes 
uma barreira à liberdade e à autonomia individual, e por 
isso nunca deveriam interditar e inabilitar.

Por outro lado, e numa vertente mais conceptual e de 
reflexão sobre as funcionalidades, a intervenção da Tere-
sa Brito e Nair Azevedo abordou o conceito de funcio-
nalidade humana como transversal ao desenvolvimento 
da pessoa, assumindo-o como plural, abrangente em 
possibilidades e contextos face à natureza, fins, estatuto 
e significado do sujeito na sua integralidade. 
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Na conceptualização e prática do conceito de funcio-
nalidade humana a atitude do tutor deve, assim, emergir 
reflexivamente, procurando encontrar um sentido comum, 
e uma linguagem consonante, que facilite o empoderamen-
to do outro, apesar da sua vulnerabilidade. 

A tutoria exige uma atitude de respeito pelo tempo e 
espaço do outro e pelas suas escolhas, consciente de que 
o olhar implicado e disponível do tutor não substitui o 
olhar do próprio e a descoberta das suas potencialidades. 

Por fim, fez-se uma aproximação crítica ao quadro 
actual das incapacidades no ordenamento jurídico Por-
tuguês, tanto no âmbito da interdição e da inabilitação, 
como da incapacidade de facto. Aqui, a intervenção da 
Paula Távora traçou perspectivas de evolução destas so-
luções jurídicas que são iluminadas pelas ideias de “recur-
so à alternativa menos restritiva”, de valorização da au-
tonomia e pelos novos conceitos de “doença mental”, 
“deficiência” e “incapacidade”, também previstos na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Por outro lado, o Artigo 19.º da Convenção, sobre 
vida em comunidade e vida independente, dá uma visão 
clara para o futuro – que as pessoas com deficiência pos-
sam viver na comunidade e de forma independente como 
cidadãos iguais. 

A representante do Reino Unido, Frances Husler, 
apresentou as reformas políticas do Governo inglês que 
apoiam a vida independente e como estas se direccionam 
às autoridades locais para a sua efectiva implementação. 
Estas medidas representam oportunidades e desafios 
para as pessoas com deficiência e organizações, através 
de uma estratégia transversal, onde todas as pessoas que 
recebem apoio são capazes de decidir sobre as suas vidas 
e sobre os serviços que lhes são prestados. 

Maria José Moya, por seu lado, e baseando a sua in-
tervenção no Projecto por si coordenado sobre a imple-
mentação da figura do assistente pessoal na região da 
Catalunha, começou por explicar que este Projecto é 
assente nos princípios da auto-determinação, atenção 
individualizada, inclusão social, adaptação às mudanças 
e participação, já que os serviços e prestações sociais de-
verão evoluir para modelos de apoio que promovam a 
promoção das potencialidades pessoais.

A figura do Assistente Pessoal define-se como um 
serviço que proporciona à pessoa com deficiência a pos-
sibilidade de exercer uma vida independente, através do 
apoio a todas as actividades que a pessoa pelas suas ca-

racterísticas físicas não é capaz de as fazer por si mesma. 
O testemunho em nome da Rede Europeia da vida 

Independente (ENIL) chegou pela voz de Caitriona 
Kenny, do Centro de vida Independente Irlandês Car-
michael House, criado em 1992, por e para pessoas com 
deficiência, com o objectivo principal de assegurar que 
as pessoas com deficiência irão alcançar uma vida Inde-
pendente, terão escolhas e controlo sobre as suas vidas e 
uma plena participação na sociedade enquanto cidadãos 
de pleno direito. 

Os principais valores destes centros europeus são 
sustentados pela filosofia de vida Independente e todas 
as actividades são voltadas para a promoção da Indepen-
dência; das Opções; dos Direitos; e, do Empoderamento. 
Explicou, ainda, que a Rede Europeia para a vida Inde-
pendente (ENIL)  representa o movimento das pessoas 
com deficiência, os direitos humanos e a inclusão social 
baseada na solidariedade, no apoio dos pares, na desins-
titucionalização, na democracia, na auto-representação 
e na autodeterminação.

Pedro Oliveira, representando o movimento de vida 
Independente em Portugal, constatou como a evidência 
histórica revela que a luta das pessoas com deficiência con-
tra a marginalização é marcada pelo pioneirismo e empre-
endedorismo individual das pessoas e das suas famílias.

O Movimento vida Independente advoga que para 
alterar a situação de marginalização não basta reco-
nhecer a inclusão enquanto direito humano, mas que a 
concretização da vida destas pessoas exige soluções reais 
para problemas concretos pugnando paralelamente pela 
capacitação das pessoas e das suas famílias de forma a 
ganharem condições para a sua auto-afirmação. Abor-
dou a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação 
como motor do desenvolvimento da civilização humana 
e propôs um conjunto de medidas concretas para a im-
plementação de uma estratégia de inclusão/participação 
que respeite a filosofia deste movimento em Portugal.

Por fim, tivemos a oportunidade de ouvir o teste-
munho da representante da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, Ana Bela Sousa. Explicou em como a Santa 
Casa tem orientado a sua intervenção de acordo com 
as necessidades decorrentes do contexto socioeconómi-
co e particularmente do contexto socio-demografico da 
cidade de Lisboa. De acordo com as necessidades decor-
rentes das expectativas dos cidadãos, o apoio a pessoas 
idosas, dependentes e com deficiência constitui-se para 
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a Santa Casa como uma área de intervenção estratégica 
que privilegia o desenvolvimento de medidas de apoio à 
vida independente e à inclusão na comunidade, nomea-
damente através de um conjunto de respostas como o 
Centro de Dia e o Apoio Domiciliário.

II parte 

Em termos de conclusão ficam aqui as recomendações 
mais importantes que decorreram desta Conferência:

Capacidade Jurídica

– Garantir que a definição legal de deficiência seja 
amplia da. 

– Rever a Constituição para eliminar a proibição do 
direito de voto para adultos sem plena capacidade 
jurídica. 

– Tomar medidas para tornar real o direito de viver 
na comunidade, reduzindo o número de pessoas 
em grandes instituições residenciais, e criando uma 
gama de serviços em ambientes comunitários. 

– Não tornar a sociedade excessivamente normalizada. 
– Construção de um modelo de tutoria que promova a 

funcionalidade humana. 
– Edificação de uma nova forma de olhar a pessoa, de 

olhar todas as pessoas totalizando-as na definição do 
seu projecto de vida; respeitando as suas escolhas e 
necessidades.

– Determinação para encontrar, em cada organização, 
a melhor estratégia para desenvolver o (seu) sentido 
colectivo de tutoria.

– Criação de mecanismos de determinação da incapa-
cidade jurídica que permitam adequar de forma tão 
exacta quanto possível a medida da incapacidade 
jurídica à incapacidade de facto, em obediência ao 
princípio da necessidade. Deve incapacitar-se o míni-
mo para a protecção do beneficiário, preservando 
um núcleo mínimo de capacidade jurídica.

– Criação de mecanismos que permitam a valorização 
da autonomia das pessoas com capacidade diminuí-
da, nomeadamente através de manifestações anteci-
padas de vontade.

– Tomar em consideração a vontade da pessoas na 
defi nição de actuação dos representantes e/ou assis-
tentes da pessoa com capacidade diminuída. 

Vida Independente

– A escolha de viver a vida como se quiser. Há a neces-
sidade de se afastar a ideia que as pessoas com defi-
ciência devem ser Cuidadas. 

– Mobilidade dos Assistentes Pessoais – necessidade 
de transferir os serviços dos assistentes pessoais e de 
os levar de um lado para o outro dentro do país e 
para outros países, de forma a garantir a liberdade 
de movi mento para todos.

– O serviço de Assistente Pessoal deve ser visto como 
um Direito.

– O beneficiário de um assistente pessoal deve poder 
decidir entre as seguintes opções: prestação de ser-
viço de assistente pessoal ou prestação económica 
vinculada ao serviço de assistente pessoal, para as 
pessoas com deficiência.

– O beneficiário deve poder escolher entre contratar 
directamente o assistente pessoal ou solicitar o ser-
viço através de uma entidade, desde que acreditada 
para prestar esse serviço.

– Criar uma entidade reguladora e um Tribunal Arbi-
tral para o aconselhamento, coordenação, controlo e 
litigância dos serviços de Assistência Pessoal.

– Serviços intermunicipais de promoção das acessibili-
dades e transporte adaptado.

– Criar uma rede descentralizada de Centros de Apoio 
à vida Independente.

– Assegurar o funcionamento de uma rede descentrali-
zada de suporte à formação de Assistentes Pessoais.
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iNForMaÇÃo NorMaTiVa

1. Medidas Legislativas 
(Setembro a Dezembro de 2009)

LEIS ORgâNICAS:

· Decreto-Lei n.º 229/2009, de 14 de Setembro:
 Altera (segunda alteração) a Lei Orgânica do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 211/2006, de 27 de Outubro DR.IS, n.º 178, 14/09/2009.

· Portaria n.º 1460-A/2009, de 31 de Dezembro:
 Altera os Estatutos do Instituto da Segurança Social, IP (ISS, IP), aprovados pela Portaria n.º 638/2007, de 

30 de Maio e procede à sua republicação.
 DR.IS, n.º 252, Supl., 31/12/2009

EMpREgO:

CRIAçãO DE EMpREgO:

PORTARIA N.º 985/2009 DE 4 DE SETEMBRO
Aprova a criação do Programa de Apoio ao Empreendorismo e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE), a promover e 
executar pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, e regulamenta os apoios a conceder no seu âmbito.
DR.IS, n.º 172, 04/09/2009

pOLíTICA DE EMpREgO:

DESPACHO N.º 22152/2009 DE 6 DE OUTUBRO
Altera o Despacho n.º 18233/2008, de 8 de Julho e republica o Regulamento Específico da tipologia de intervenção n.º 
5.1, “Apoios ao emprego”, do eixo n.º 5, “Apoio ao empreendorismo e à transição para a vida activa”, do Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH).
DR.IIS, n.º 193, 06/10/2009

DECRETO-LEI N.º 290/2009 DE 12 DE OUTUBRO
Cria o Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades bem como o Fórum para 
a Integração Profissional e aprova o regime jurídico de concessão de apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento das 
políticas de emprego e de apoio à qualificação das pessoas com deficiência e incapacidades e o regime de concessão de apoio 
técnico e financeiro aos centros de reabilitação profissional de gestão participada, às entidades de reabilitação, bem como a 
credenciação de centros de recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP.
DR.IS, n.º 197, 12/10/2009

RESOLUçãO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 112/2009 DE 26 DE NOvEMBRO
Cria uma nova medida no âmbito do Programa INOv, o INOv-Social, destinado à inserção anual de 1000 jovens quadros 
qualificados, designadamente nas áreas da economia, gestão, direito, ciências sociais ou engenharia, em instituições da 
economia social sem fins lucrativos, tendo em vista apoiar a modernização das instituições e o emprego jovem.
DR.IS, n.º 230, 26/11/2009

PORTARIA N.º 1451/2009 DE 28 DE DEzEMBRO
Estabelece o regime de concessão dos apoios técnicos e financeiros da medida INOv-SOCIAL e define as respectivas normas 
de funcionamento e acompanhamento, bem como aprova o Regulamento da referida medida, publicado em anexo.
DR.IS, n.º 249, 28/12/2009
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fORMAçãO pROfISSIONAL

ADMINISTRAçãO:

DESPACHO-EXTRACTO N.º 24831/2009 DE 11 DE NOvEMBRO
Procede à extinção do Centro Novas Oportunidades promovido no Concelho de Amarante, pelo CFPIMM – Centro de 
Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário.
DR.IIS, n.º 219, 11/11/2009

DESPACHO N.º 26423/2009 DE 4 DE DEzEMBRO
Procede à formalização da alteração do âmbito de intervenção territorial do Centro Novas Oportunidades promovido 
pelo CIvEC – Centro de Formação Profissional da Indústria do vestuário e Confecção com a mudança de localização do 
concelho de Santarém para o de Lisboa.
DR.IIS, n.º 235, 04/12/2009

CENTROS DE fORMAçãO pROfISSIONAL:

DESPACHO N.º 20645/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Cria e autoriza o funcionamento do curso de especialização tecnológica (CET) em Design Têxtil – Malhas, na entidade 
CITEX – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, com início no ano de 2009.
DR.IIS, n.º 178, 14/09/2009

DESPACHO N.º 20646/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Cria e autoriza o funcionamento do curso de especialização tecnológica em Design Têxtil – Tecelagem, na entidade CITEX 
– Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, com início em 2009.
DR.IIS, n.º 178, 14/09/2009

DESPACHO N.º 20647/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Cria e autoriza o funcionamento do curso de especialização tecnológica em Design Têxtil – Estamparia, na entidade CITEX 
– Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, com início em 2009.
DR.IIS, n.º 178, 14/09/2009

CERTIfICAçãO pROfISSIONAL:

PORTARIA N.º 1017/2009 DE 9 DE SETEMBRO
Estabelece as condições de reconhecimento das entidades formadoras e dos cursos de formação de capacidade profissional 
para o exercício da actividade de transporte rodoviário de mercadorias, bem como as condições de obtenção e de validade do 
certificado de capacidade profissional, e aprova os regulamentos de reconhecimento e organização dos cursos de formação 
e de exames da capacidade profissional, publicados em anexo.
DR.IS, n.º 175, 09/09/2009

PORTARIA N.º 1361/2009 DE 27 DE OUTUBRO
Altera (primeira alteração) a Portaria n.º 57/2009, de 21 de Janeiro, que regula as condições de acesso, de organização e 
funcionamento, bem como a avaliação e certificação das aprendizagens dos cursos de técnicas de cozinha/pastelaria, de 
técnicas de serviço de restauração e bebidas e de operações turísticas e hoteleiras, integrados na oferta formativa promovida 
pelo Turismo de Portugal, IP, ministrados pelas escolas de hotelaria e turismo.
DR.IS, n.º 208, 27/10/2009
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ESTÁGIOS PROFISSIONAIS:

DESPACHO N.º 22151/2009 DE 6 DE OUTUBRO
Altera o Despacho 18359/2008, de 7 de Julho e republica o Regulamento Específico da tipologia de intervenção n.º 
5.2, “Estágios Profissionais”, do eixo n.º 5, “Apoio ao empreendorismo e à transição para a vida activa”, do Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH).
DR.IIS, n.º 193, 06/10/2009

fINANCIAMENTO DA fORMAçãO:

DESPACHO N.º 21023/2009 DE 18 DE SETEMBRO
Altera os artigos 7º, 10º, 11º, 16º, 17º e 18º do Regulamento Específico que define o regime de acesso aos apoios concedidos 
no âmbito da tipologia de intervenção n.º 2.1 “Reconhecimento, validação e certificação de competências” do Programa 
Operacional Potencial Humano, anexo ao Despacho n.º 18229/2008, de 8 de Julho e republica-o. 
DR.IIS n.º 182, 18/09/2009

TRABALHO

ADMINISTRAçãO:

LEI N.º 96/2009 DE 3 DE SETEMBRO
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2009/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
Maio, relativa à instituição de um conselho de empresa europeu ou de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária.
 DR.IS, n.º 171, 03/09/2009

LEI N.º 98/2009 DE 4 DE SETEMBRO
Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e 
reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro. 
DR.IS, n.º 172, 04/09/2009

LEI N.º 101/2009 DE 8 DE SETEMBRO
Estabelece o regime jurídico do trabalho no domicílio. 
DR.IS, n.º 174, 08/09/2009

LEI N.º 105/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede à primeira 
alteração da Lei n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro (regime dos contratos de trabalho dos profissionais de espectáculos).  
Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna o disposto na Directiva n.º 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho. 
DR.IS, n.º 178, 14/09/2009

LEI N.º 107/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Aprova o regime processual aplicável às contra-ordenações laborais e de segurança social.
DR.IS, n.º 178, 14/09/2009

DECRETO-LEI N.º 259/2009 DE 25 DE SETEMBRO
Regula o regime jurídico da arbitragem obrigatória e a arbitragem necessária, bem como a arbitragem sobre serviços 
mínimos durante a greve e os meios necessários para os assegurar, de acordo com o artigo 513.º e a alínea b) do n.º 4 do 
artigo 538.º do Código do Trabalho.
DR.IS, n.º 187, 25/09/2009
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DECRETO-LEI N.º 260/2009 DE 25 DE SETEMBRO
Regula o regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho 
temporário.
DR.IS, n.º 187, 25/09/2009

PORTARIA N.º 1172/2009 DE 6 DE OUTUBRO
Regula a entrega em documento electrónico de actos relativos a organizações representativas de trabalhadores e de 
empregadores e de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, tendo em vista facilitar a edição electrónica do 
Boletim do Trabalho e Emprego.
DR.IS, n.º 193, 06/10/2009

DECRETO-LEI N.º 295/2009 DE 13 DE OUTUBRO
Altera o Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de Novembro, no uso da autorização 
legis lativa concedida pela Lei n.º 76/2009, de 13 de Agosto, e republica-o em anexo na sua redacção actual. Altera a Lei n.º 
3/99 de 13 de Janeiro, assim como a Lei n.º 52/2008 de 28 de Agosto, relativas à organização e funcionamento dos tribunais 
judi ciais.
DR.IS n.º 198, 13/10/2009

PORTARIA N.º 1460-C/2009 DE 31 DE DEzEMBRO
Aprova e publica em anexo o modelo do formulário para a acção de impugnação judicial da regularidade e licitude do 
despedimento.
DR.IS, n.º 252, 2.º Supl., 31/12/2009

SEguRANçA HIgIENE E SAÚDE NO TRABALHO:

LEI N.º 102/2009 DE 10 DE SETEMBRO
Regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do 
Código do Trabalho, no que respeita à prevenção, bem como a protecção de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante em 
caso de actividades susceptíveis de apresentar risco específico de exposição a agentes, processos ou condições de trabalho, 
de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 62.º do Código do Trabalho, e a protecção de menor em caso de trabalhos que, 
pela sua natureza ou pelas condições em que são prestados, sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico e 
moral, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 72.º do Código do Trabalho.
DR.IS, n.º 176, 10/09/2009

SEguRANçA SOCIAL

ADMINISTRAçãO:

PORTARIA N.º 1035/2009 DE 11 DE SETEMBRO
Aprova os formulários de requerimento destinados aos antigos combatentes para efeitos de contagem do tempo de serviço 
militar.
DR.IS, n.º 177, 11/09/2009

LEI N.º 110/2009 DE 16 DE SETEMBRO
Aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.
DR.IS, n.º 180, 16/09/2009

DESPACHO N.º 21927/2009 DE 1 DE OUTUBRO
Altera o art 15.º do Desp 4749/2009, de 9 Fevereiro, que aprova o regulamento específico que define o regime de acesso aos 
apoios concedidos no âmbito da tipologia de intervenção n.º 6.12, “Apoio ao investimento a respostas integradas de apoio 
social”, do eixo n.º 6 “Cidadania, inclusão e desenvolvimento social”, do Programa Operacional Potencial Humano, bem 
como das correspondentes tipologias de intervenção dos seus eixos n.º 8 “Algarve” e 9, “Lisboa”.
DR.IIS, n.º 191, 01/10/2009
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PORTARIA N.º 1315/2009 DE 21 DE OUTUBRO
Estabelece os valores e critérios de determinação das comparticipações das famílias na frequência de estabelecimentos 
de educação especial por crianças e jovens com deficiência para efeitos de determinação dos montantes do subsídio de 
educação especial no âmbito dos regimes de segurança social e de protecção social convergente.
DR.IS, n.º 204, 21/10/2009

PORTARIA N.º 1359/2009 DE 27 DE OUTUBRO
Aprova o modelo de Cartão Europeu de Seguro de Doença.
DR.IS, n.º 208, 27/10/2009

DESPACHO N.º 23613/2009 DE 28 DE OUTUBRO
Altera o Despacho Normativo n.º 34/2007, de 19 de Setembro, que define os termos e as condições em que a segurança 
social comparticipa os utentes pelos encargos decorrentes da prestação dos cuidados de apoio social nas unidades de média 
duração e reabilitação e de longa duração e manutenção da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
DR.IIS, n.º 209, 28/10/2009

AvISO N.º 112/2009 DE 29 DE OUTUBRO
Torna público ter a República Portuguesa depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, em 23 de Setembro 
de 2009, o seu instrumento de ratificação do Protocolo Opcional à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
adoptada em Nova Iorque em 13 de Dezembro de 2006.
DR.IS, n.º 210, 29/10/2009

AvISO N.º 114/2009 DE 29 DE OUTUBRO
Torna público ter a República Portuguesa depositado junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, em 23 de Setembro de 
2009, o seu instrumento de ratificação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, adoptada em Nova Iorque 
em 13 de Dezembro de 2006.
DR.IS, n.º 210, 29/10/2009

DESPACHO N.º 23757/2009 DE 29 DE OUTUBRO
Aprova o regulamento específico que estabelece as regras específicas de co-financiamento público de candidaturas no âmbito 
do Programa Nacional do Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social 2010.
DR.IIS, n.º 210, 29/10/2009

RESOLUçãO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 112/2009 DE 18 DE DEzEMBRO
Prorrogação do prazo da entrada em vigor do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.
DR.IS, n.º 244, 18/12/2009

DECRETO-LEI N.º 324/2009 DE 29 DE DEzEMBRO
Modifica, transitoriamente, durante o ano de 2010, o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego.
DR.IS, n.º 250, 29/12/2009

LEI N.º 119/2009 DE 30 DE DEzEMBRO
Altera a Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, que aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social.
DR.IS, n.º 251, 30/12/2009

pENSõES:

DECLARAçãO DE RECTIFICAçãO N.º 64/2009 DE 1 DE SETEMBRO
Rectifica o Decreto-Lei n.º 155/2009, de 9 de Julho, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que regula, no 
âmbito do regime geral da segurança social, as condições de acesso à pensão antecipada de velhice dos controladores de 
tráfego aéreo beneficiários da segurança social.
DR.IS, n.º 169, 01/09/2009
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DECRETO-LEI N.º 283/2009 DE 7 DE OUTUBRO
Define, no âmbito do regime de protecção social privado do sector bancário, a modalidade, os termos, os procedimentos 
e os efeitos da transferência dos direitos à pensão prevista no artigo 11.º do anexo vIII do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias.
DR.IS, n.º 194, 07/10/2009

DECRETO-LEI N.º 284/2009 DE 7 DE OUTUBRO
Define, no âmbito da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, a modalidade, os termos, os procedimentos e 
os efeitos da transferência dos direitos à pensão prevista no artigo 11.º do anexo vIII do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias.
DR.IS, n.º 194, 07/10/2009

DECRETO-LEI N.º 285/2009 DE 7 DE OUTUBRO
Define, no âmbito do regime geral de segurança social, do regime de protecção social convergente e do regime da Caixa de 
Previdência do Pessoal da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, a modalidade, os termos, os procedimentos e os efeitos 
da transferência dos direitos à pensão prevista no artigo 11.º do anexo vIII do Estatuto dos Funcionários das Comunidades 
Europeias.
DR.IS, n.º 194, 07/10/2009

DECRETO-LEI N.º 287/2009 DE 8 DE OUTUBRO
Determina a aplicação do regime de pré-aposentação e de aposentação do pessoal policial da Polícia de Segurança Pública 
ao pessoal do corpo da Guarda Prisional.
DR.IS, n.º 195, 08/10/2009

PORTARIA N.º 1458/2009 DE 31 DE DEzEMBRO
Estabelece as normas de execução da actualização transitória das pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo 
sistema de segurança social e das pensões do regime de protecção social convergente para o ano de 2010.
DR.IS, n.º 252, 31/12/2009

pRESTAçõES:

PORTARIA N.º 1457/2009 DE 31 DE DEzEMBRO
Actualiza o valor de referência e o montante do complemento solidário para idosos.
DR.IS, n.º 252, 31/12/2009

pRESTAçõES fAMILIARES:

PORTARIA N.º 1324/2009 DE 21 DE OUTUBRO
Estabelece os valores máximos das mensalidades e as normas a praticar pelas cooperativas e associações de ensino especial 
para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial, e da determinação das comparticipações financeiras aos 
estabelecimentos de educação especial sem fins lucrativos para o exercício da acção educativa.
DR.IS, n.º 204, 21/10/2009

PORTARIA N.º 1325/2009 DE 21 DE OUTUBRO
Estabelece os valores máximos e as normas reguladoras das mensalidades a praticar pelas cooperativas e associações de 
ensino especial para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial.
DR.IS, n.º 204, 21/10/2009

DECLARAçãO DE RECTIFICAçãO N.º 83/2009 DE 11 DE NOvEMBRO
Declara sem efeito a publicação da Portaria n.º 1325/2009, de 21 de Outubro, dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade 
Social e da Educação, que estabelece os valores máximos das mensalidades a praticar pelos estabelecimentos de educação 
especial com fins lucrativos para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial.
DR.IS, n.º 219, 11/11/2009
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PORTARIA N.º 1388/2009 DE 11 DE NOvEMBRO
Estabelece os valores máximos das mensalidades a praticar pelos estabelecimentos de educação especial com fins lucrativos, 
para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial.
DR.IS, n.º 220, 12/11/2009

pROTECçãO AO DEfICIENTE:

DESPACHO N.º 27731/2009 DE 29 DE DEzEMBRO
Determina o financiamento supletivo de ajudas técnicas/produtos de apoio durante o ano de 2009, afectas aos Ministérios 
do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde e cria um grupo de acompanhamento a fim de observar e avaliar a 
execução do presente despacho.
DR.IIS, n.º 250, 29/12/2009

pROTECçãO NA DOENçA:

LEI N.º 106/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Aprova o regime do acompanhamento familiar de crianças, pessoas com deficiência, pessoas em situação de dependência e 
pessoas com doença incurável em estado avançado e em estado final de vida em hospital ou unidade de saúde.
DR.IS, n.º 178, 14/09/2009

DECRETO-LEI N.º 302/2009 DE 22 DE OUTUBRO
Procede à alteração do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro, que estabeleceu o novo regime jurídico de protecção 
social na eventualidade doença, no âmbito do subsistema previdencial de segurança social.
DR.IS, n.º 205, 22/10/2009

DESPACHO N.º 27283/2009 DE 21 DE DEzEMBRO
Estabelece medidas excepcionais e por um período limitado no tempo que visam estender, apenas em situações de síndrome 
gripal, a possibilidade de certificação de incapacidade temporária para o trabalho a médicos de outras entidades e serviços.
DR.IIS, n.º 245, 21/12/2009

pROTECçãO à fAMíLIA:

PORTARIA N.º 1316/2009 DE 21 DE OUTUBRO
Regulamenta a prova da situação escolar e altera a Portaria n.º 984/2007, de 27 de Agosto, que fixa os procedimentos 
relativos à prova anual da situação escolar estabelecida no artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto.
DR.IS, n.º 204, 21/10/2009

pROTECçãO à INfâNCIA:

LEI N.º 108/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 12/2008, de 17 de Janeiro, que regulamenta o regime de execução das medidas 
de promoção dos direitos e de protecção das crianças e jovens em perigo, respeitantes ao apoio junto dos pais e apoio 
junto de outro familiar, à confiança a pessoa idónea e ao apoio para a autonomia de vida, previstas na Lei de Protecção de 
Crianças e Jovens em Perigo.
DR.IS, n.º 178, 14/09/2009

LEI N.º 113/2009 DE 17 DE SETEMBRO
Estabelece medidas de protecção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho da Europa contra 
a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto.
DR.IS, n.º 181, 17/09/2009
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PORTARIA N.º 1196/2009 DE 8 DE OUTUBRO
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Sabrosa.
DR.IS, n.º 195, 08/10/2009

PORTARIA N.º 1372/2009 DE 28 DE OUTUBRO
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Boticas.
DR.IS, n.º 209, 28/10/2009

PORTARIA N.º 1373/2009 DE 28 DE OUTUBRO
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho do Alvito, que fica instalada em edifício da Câmara 
Municipal, e dispõe sobre a sua composição e funcionamento.
DR.IS, n.º 209, 28/10/2009

PROTECÇÃO SOCIAL:

LEI N.º 104/2009 DE 14 DE SETEMBRO
Aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. Cria a Comissão 
de Protecção às Vítimas de Crimes, estabelecendo as suas atribuições e competências, assim como as dos seus membros, e 
dispondo sobre a sua gestão financeira. Determina a extinção da Comissão para a Instrução dos Pedidos de Indemnização 
às Vítimas de Crimes Violentos, criada pelo Decreto-Lei n.º 423/91, de 30 de Outubro.
DR.IS, n.º 178, 14/09/2009

LEI N.º 112/2009 DE 16 DE SETEMBRO
Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas.
DR.IS, n.º 180, 16/09/2009

PORTARIA N.º 1391/2009 DE 17 DE NOVEMBRO
Estabelece os termos do financiamento dos benefícios adicionais de saúde.
DR.IS, n.º 223, 17/11/2009

SOLIDARIEDADE SOCIAL:

DESPACHO N.º 22384/2009 DE 9 DE OUTUBRO
Prorroga o período de vigência do Programa Turismo Sénior 2009, aprovado pelo despacho conjunto n.º 8148/2009, de 9 
de Fevereiro, até Maio de 2010, cabendo à Fundação INATEL a organização e gestão do Programa nos termos já definidos.
DR.IIS, n.º 196, 09/10/2009
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In: Community, Work and Family. - Oxfordshire. 
- ISSN 1366-8803. - Vol. 10, Nº 2 (May 2007), 
p. 139-160
Prestadores de cuidados / Empregados / Cuidados 
às pessoas idosas / Cuidados às pessoas com deficiência / 
Conciliação trabalho-vida pessoal / Condições de trabalho / 
Migração pendular / Atitudes dos empregadores / 
Reino Unido
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AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE / 
DIREITOS DOS DEFICIENTES / LEGISLAÇÃO

Aspectos jurídicos del procedimiento administrativo 
de la incapacidad permanente contributiva
Juan B. Lorenzo de Membiela
In: CIVITAS - Revista Española de Derecho del Trabajo. - 
Madrid. - ISSN 0212-6595. 
- Nº 115 (Enero-Febrero 2003), 
p. 55-65
Direito do trabalho / Segurança no trabalho / 
Incapacidade / Avaliação da invalidez / Incapacidade 
permanente / Aspectos administrativos / 
Espanha

Guia do principiante: para uma linguagem 
comum de funcionalidade, incapacidade e saúde – CIF
Organização Mundial de Saúde ; trad. Secretariado 
Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas 
com Deficiência.
Lisboa: SNRIPD, 2005. - 23 p. - (Cadernos SNR ; 19)
Pub OMS / Incapacidade / Pessoas com deficiência / Conceitos / 
Harmonização / Avaliação da incapacidade / Modelos / Saúde / 
Política de saúde / Guias

Legislação sobre emprego, formação profissional e 
reabilitação profissional, 1991 a 1999.
2ª ed. - Luanda: Instituto Nacional do Emprego e de 
Formação Profissional, 2000. - 2 vol. (412 p.)
Vol. 2: 1991-1999
Emprego / Formação profissional / Reabilitação 
profissional / Incapacidade / Grau de incapacidade / 
Avaliação da invalidez /  Antigos combatentes /
Deficientes físicos / Inserção profissional / Protecção social / Legislação 
/ Angola

Pessoas com deficiências ou incapacidades: 
uma estratégia para a promoção dos direitos 
e a qualidade de vida.
Lisboa: Instituto Nacional para a Reabilitação, 
IP , 2009. - 51 p. - (Informar ; 4)
Pessoas com deficiência / Direitos dos deficientes / 
Qualidade de vida / Inclusão social / Plano Nacional 
de Acção para a Inclusão / Acessibilidade / Integração 
das pessoas com deficiência / Planos de acção / 
Portugal

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / CIDADANIA

Acessibilidades: um compromisso 
de cidadania
Rui Cunha
In: Cidade Solidária. - Lisboa. 
- ISSN 0874-2952. - Nº 17 (2007), 
p. 3-75
Acessibilidade / Pessoas com deficiência / Integração
das pessoas com deficiência / Qualidade de vida / Cidadania / 
Acesso à informação / Ajudas técnicas para deficientes / 
Centros de reabilitação / Saúde / Igualdade de tratamento / 
Legislação / Portugal

Apoio inclusão das pessoas com deficiência: 
mudança em curso
Acácio Duarte
In: Formar. - Lisboa. - ISSN 0872-4989. 
- Nº 62 (Jan.-Fev.-Mar. 2008), p. 4-11
Pessoas com deficiência / Integração das pessoas com deficiência / 
Igualdade de tratamento / Cidadania / Prestação de serviços / 
Direitos sociais / Instituições sociais / Financiamento / 
Portugal

Discapacidad, autonomía personal y atención 
a la dependencia
In: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Madrid. - ISSN 1137-5868. - Nº 65 (2006), 109 p.
Pessoas com deficiência / Pessoas com dependência / Democracia 
/ Cidadania / Protecção social / Prestações de segurança social / 
Cuidados às pessoas com deficiência / Cuidados às pessoas com 
dependência / Prestadores de cuidados / Autonomia dos deficientes / 
Serviços de saúde / Serviços sociais / Equipamentos sociais / 
Legislação / Política governamental / 
Espanha

Une loi á rénover
In: La Revue de l’APAJH. - Paris. 
- ISSN 0769-2064. - Nº79 (Septembre 2003), 
p.3-10
Pessoas com deficiência / Legislação / Política social / 
Inserção profissional / Cidadania / França

Os novos desafios da protecção social: 
a dependência
Seminário, Porto, 11 a 13 Maio 2000
[Lisboa]: [MTS], 2000. - 1 pasta (8 doc.)
Protecção social / Pessoas com dependência / Pessoas idosas / 
Pessoas com deficiência / Envelhecimento demográfico / 
Financiamento / Integração social / Organizações não 
Governamentais / Autonomia dos deficientes / Autonomia dos 
idosos / Qualidade de vida / Novas tecnologias / Adaptabilidade / 
Administração local / Ética / Formação / Cidadania / 
União Europeia / Presidência / Seminários / 
Portugal

Para a plena cidadania das pessoas 
com deficiência através de novas tecnologias inclusivas.
Lisboa: Secretariado Nacional para a Reabilitação e 
Integração das Pessoas com Deficiência, 2002. - 55 p. 
- (Cadernos SNR ; 16)
Pub Conselho da Europa / Pessoas com deficiência / 
Integração das pessoas com deficiência / Direitos dos deficientes / 
Cidadania / Direitos humanos / Novas tecnologias / 
Conselho da Europa / Estrutura organizacional / 
Recomendações / Resoluções / 
Papel do Conselho da Europa

Participations et implications sociales
In: Vie Sociale. - Paris. - ISSN 0042-5605. 
- Nº1(Janvier-Mars 2002), p.5-110
Participação social / Empowerment / Aspectos sociológicos / 
Acessibilidade / Cidadania / Crianças deficientes / Pessoas com 
deficiência / Pessoas idosas / Centros de dia / Bibliografias / 
França / Bélgica

Plano nacional de acção para a inclusão, 
2008-2010 = National action plan for inclusion, 2008-2010
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social ; coord. 
Fernanda Rodrigues
[Lisboa]: [MTSS]. PNAI, [2009?]. - 1 vol. (227, 216 p.)
Plano Nacional de Acção para a Inclusão / Método aberto de 
coordenação / Integração social / Pobreza / Luta contra a pobreza / 
Crianças / Pessoas idosas / Cidadania / Educação e formação / 
Luta contra a discriminação / Pessoas com deficiência / 
Imigrantes / Planos de acção / Boas práticas / Portugal

Plans, programmes et schémas à l’articulation 
entre la maladie mentale et le handicap psychique
Annick Deveau
In: Vie Sociale. - Paris. - ISSN 0042-5605. 
- Nº 1 (Janvier-Mars 2007), p. 29-32
Doenças mentais / Pessoas com deficiência / Deficientes mentais / 
Saúde mental / Acção social / Direitos dos deficientes / 
Cidadania / Igualdade de oportunidades / Planos de acção / França
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La protección de las personas y grupos vulnerables 
en el derecho europeo
Dirección y coordinación Fernando M. Mariño 
Menéndez y Carlos Fernandez Liesa
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001. 
- 633 p.
Política social europeia / Grupos vulneráveis / Conceitos / 
Integração social / Planos nacionais / Direito comunitário / 
Pobreza / Acções positivas / Igualdade de oportunidades / 
Cidadania / Refugiados / Direito de asilo / Crianças / 
Direitos da criança / Mulheres / Direito à não discriminação / 
Orientação sexual / Pessoas com deficiência / Direito à educação / 
Protecção social / Direito ao trabalho / Pessoas idosas / 
Saúde / Direitos culturais / Espanha / Países UE

Resolução ResAP (2001)3: para a plena cidadania 
das pessoas com deficiência através de novas 
tecnologias inclusivas.
Lisboa: Secretariado Nacional para a Reabilitação e 
Integração das Pessoas com Deficiência, 2002. - 55 p. 
- (Cadernos SNR ; 16)
Pub Conselho da Europa / Pessoas com deficiência / 
Integração das pessoas com deficiência / Tecnologia da informação / 
Tecnologia das comunicações / Cidadania / Inclusão social / 
Papel do Conselho da Europa / Resoluções do Conselho da Europa

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA / LEGISLAÇÃO

Administration provisoire des biens: 
changements
Caroline Salens
In: La Voix des Parents. - Bruxelles. 
- Nº 33 (1ère trim. 2004), p. 1-3
Pessoas com deficiência / Património / Assistência jurídica / 
Legislação / Bélgica

Convention on the rights of persons 
with disabilities and its optional protocol.
[New York]: United Nations, [2007?]. - 32 f.
Pessoas com deficiência / Convenções da ONU / 
Direitos dos deficientes / Direitos humanos / Igualdade de 
oportunidades / Luta contra a discriminação / 
Papel da ONU

Disability and the disability discrimination act
Olga Evans, Deborah Lader, 
Office for National 
Statistics
London: DWP, 2003. - 153 p. 
- (In-house report ; 114)
Pessoas com deficiência / Discriminação / Legislação / 
Cuidados às pessoas com deficiência / Tempos livres / 
Vida activa / Saúde / Legislação / 
Reino Unido

El discapacitado y su... 
patrimonio protegido?
Antonio José Quesada Sánchez
In: Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
- Madrid. - ISSN 1137-5868. - Nº 75 (2008), p. 187-199
Pessoas com deficiência / Património / Direitos dos deficientes / 
Assistência jurídica / Código civil / Espanha

Les droits des personnes handicapées 
font partie des droits de l’homme
Valérie Decruyenaere
In: La Voix des Parents. - Bruxelles. 
- Nº 49 (1er trim. 2008), p. 23-25
Pessoas com deficiência / Direitos dos deficientes / Direitos humanos / 
Autonomia dos deficientes / Direito à educação / Direito ao trabalho / 
Convenções da ONU

Guia para a intervenção com maiores 
em situação de incapacidade.
Lisboa: Instituto para o Desenvolvimento Social, 2002. 
- 37 p.
Pessoas com deficiência / Pessoas com dependência / Intervenção do 
Estado / Tribunais / Assistência jurídica / Aspectos jurídicos / Direitos 
dos cidadãos / Direito à justiça / Portugal

Una perspectiva civil de las últimas reformas 
planteadas en materia de discapacid
Joaquín María Rivera Álvarez
In: Revista del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 
- Madrid. - ISSN 1137-5868. - Nº 50 (2004), p. 91-119
Pessoas com deficiência / Integração das pessoas 
com deficiência / Protecção social / Acções positivas / 
Igualdade de tratamento / Necessidades básicas / 
Património / Reforma legislativa / 
Assistência jurídica / Acessibilidade / 
Espanha

Los problemas de movilidad de los mayores 
en la propriedad horizontal
Antonio José Quesada Sánchez
In: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
- Madrid. - ISSN 1137-5868. - Nº 70 (2007), p. 173-181
Pessoas idosas / Acessibilidade / Habitação / Mobilidade física / 
Pessoas com deficiência / Deficientes físicos / Direitos dos deficientes / 
Legislação / Espanha

Proyetos de Ley de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de la personas con discapacidad 
y de protección patrimonial de las personas discapacitadas
In: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
- Madrid. - ISSN 1137-5868. - Nº 45 (2003), p. 169-179 
Pessoas com deficiência / Acessibilidade / Integração das pessoas com 
deficiência / Direitos dos deficientes / Igualdade de oportunidades / 
Benefícios fiscais / Legislação / Espanha

Bibliografia selectiva – Pesquisa bibliográfica na Base de dados CATESOC do CID (Centro de Informação e Documentação) do GEP/MTSS.
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2. Livraria Sociedade e Trabalho 

iNForMaÇÃo docUMeNTal

o Gabinete de Estratégia e Planeamento dispõe de um espaço 
privilegia do de acesso à informação, localizado no edifício 
central  do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,   

Av. de Roma, n.º 1, em Lisboa.
A Livraria Sociedade e Trabalho, a funcionar, ininterruptamente, das 

10.00 às 17.00, nos dias úteis, pretende ser um espaço de partilha de 
informação e referência, permitindo ao cliente um atendimento técnico e 
personalizado nas diversas áreas: 

• compra e/ou consulta das publicações oficiais editadas pelo GEP 
ou por outros organismos do MTSS;

• acesso à divulgação de eventos ou actividades do MTSS;
• acesso à informação documental/legislativa, com pesquisas nas 

seguintes bases de dados: CATESOC, ARQUESOC, SOCIOLEX, 
REGTRAB e restantes produtos documentais; 

• acesso ao BTE digital;
• acesso aos site do GEP, MTSS e dos restantes organismos do 

Ministério;
• Biblioteca Inclusiva.

Este espaço, embora de pequena dimensão, está aberto a qualquer 
inicia tiva considerada pertinente no âmbito do MTSS possibilitando a 
venda e a divulgação das publicações editadas pelos diversos serviços.

Assim, todos os meses a Livraria Sociedade e Trabalho selecciona três 
leituras diferentes que podem ou não estar ligadas na sua temática ou 
conteúdo.

São muitas as ofertas que a Livraria lhe reserva.
Ao adquirir dois livros na nossa Livraria, inde pen dentemente do 

preço, oferecemos-lhe uma caneta alusiva aos 10 anos da Revista Socie-
dade e Trabalho.

 Se a sua compra for igual ou superior a 30,00 ? , receberá um saco em
têxtil à sua escolha, no qual poderá colocar as suas compras e transportá-
las com toda a comodidade.

 Temos como oferta para si, o livro “Aprender a Trabalhar no Século 
XXI, tendências e desafios” (stock limitado) se efectuar uma compra de 
outras  publi cações editadas pelo GEP num valor igual ou superior a 30,00 ? .

Visite-nos no site do GEP através do endereço www.gep.mtss.gov.pt, 
ou no espaço físico da livraria.

A Livraria Sociedade e Trabalho realiza diversas exposições (http://
www.gep.mtss.gov.pt/livraria_st/exposicoes.php), envolvendo os pro du-
tos das Bibliotecas e Serviços do MTSS.



103Sociedade e Trabalho 39

SUGESTÃO 
GEP

SUGESTÃO 
OUTROS ORGANISMOS

MAIS VENDIDA 
DO MÊS

Revista Sociedade e Trabalho
N.º 38 

A Revista Sociedade e Trabalho 
tem por finalidade divulgar, a 
nível nacional e internacional, a 
informação e produção científica dos 
domínios do Emprego, da Formação, 
do Trabalho, da Segurança Social e 
da Acção Social.

Revista Formar N.º 69  

Esta edição da revista Formar 
pretende ser um pequeno contributo 
no sentido de sensibilizar e alertar 
para a importância e potencialidades 
da cooperação portuguesa.
Editor: IEFP.  

Cogitum n.º 31 - Estudo sobre 
a Estrutura e Distribuição das 
Remunerações - Explicar a 
Desigualdade Salarial em Portugal 

Com base nas Estatísticas sobre a 
Estrutura e Distribuição dos Ganhos 
nos anos de 1995, 2002 e 2006, 
apresenta-se, primeiro, os índices de 
desigualdade mais recentes referentes 
à distribuição salarial em Portugal 
e, em segundo, a metodologia de 
decomposição da desigualdade 
salarial nos seus factores explicativos, 
apresentada por Fields (2003). 
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3. Publicações em Foco

iNForMaÇÃo docUMeNTal

Conjunturas & Tendências 
- Uma Visão sobre Portugal, 
a Europa e o Mundo
REBELO, Glória
Edições Sílabo
2009, 267 p.

A presente obra reúne um conjunto 
de textos onde se reflecte sobre 
as conjunturas e as tendências 
da mudança socioeconómica que 
Portugal, a Europa e o Mundo vivem.
São abordados grandes temas da 
actualidade económica, social e 
política, como por exemplo, o 
trabalho e o Emprego, as reformas da 
administração pública e da segurança 
social, a demografia, a saúde, a 
sociedade da informação, a educação, 
a inovação, a competitividade 
económica, a cultura e o turismo e a 
coesão social entre outros.

Cadernos Sociedade e Trabalho 
XII – Inovação Social
GEP/EQUAL/MTSS
2009, 327 p.

A realização do evento de 
encerramento do Programa de 
Iniciativa Comunitária EQUAL 
em Portugal, subordinado ao 
lema “Projectar um Novo Futuro/
Powering a New Future”, constituiu 
uma oportunidade para traçar um 
balanço de um ciclo de oito anos de 
actuação de um dos mais importantes 
instrumentos da Politica de Coesão 
e da Estratégia Europeia para o 
Emprego.
A heterogeneidade de contributos 
reunidos nesta publicação terá 
conseguido reflectir uma característica 
muito presente e enriquecedora 
nas abordagens das problemáticas 
revertíveis à Inovação Social, 
conceito – ponto de acumulação 
que confere sentido aglutinador 
e de racionalização a inúmeras 
experiências de intervenção social que 
vão adquirindo expressão, um pouco 
por tudo o mundo. 

O futuro inventa-se
CÂMARA, António
Editora Objectiva
2009, 115 p.

Como se inventa o futuro? Que papel 
pode ter a universidade na invenção 
do futuro? 
Este livro lança um desafio para que 
a universidade portuguesa assuma 
esse papel, deixando de se reduzir 
à função de local de ensino para se 
assumir também como centro cívico 
que prova o debate, a inovação e o 
empreendedorismo. Para que esse 
objectivo seja alcançado propõem-se 
mudanças no ensino, na investigação, 
gestão e ligação da universidade com 
a indústria.    
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Cidades de Desejo entre Desenhos de Cidades – Boas Práticas de 
Desenho Urbano e Design Inclusivo
Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade
2009, 270 p.

O estudo apresentado tem como objectivo principal dar um contributo 
complementar ao “Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos”, 
apresentando boas práticas, através de imagens, desenhos e fotografias, de 
lugares portugueses ou estrangeiros considerados pertinentes complementando 
com algumas das obrigações da legislação, constituindo um livro pioneiro em 
Portugal, em torno desta matéria.

A Dependência: o apoio 
informal, a rede de serviços e 
equipamentos e os cuidados 
continuados integrados 
GEP/MTSS
NOGUEIRA, José Miguel
2009, 52 p.

O estudo que se apresenta não tem 
a pretensão de se constituir numa 
análise aprofundada ou mesmo 
inovadora sobre as questões da 
dependência em Portugal, traduzindo-
-se apenas numa breve reflexão crítica 
sobre esta matéria, colocando em 
evidência a responsabilidade social 
e económica das redes de suporte na 
velhice e o papel do Estado, através 
das políticas públicas de protecção 
social, como garante da autonomia e 
apoio à dependência.  

Trabalho e sindicalismo em tempo 
de globalização
SILVA, Manuel Carvalho da
Circulo de Leitores
2007, 504 p.

Este estudo apresenta uma 
investigação sociológica que assenta, 
por um lado, na experiência do autor 
como trabalhador e sindicalista, 
adquirida em vivências e processos 
de acção sindical com milhares de 
trabalhadores e, por outro, num vasto 
referente empírico e numa amola 
análise científica que permitiu abordar 
um diversificado leque de temáticas 
ligadas ao trabalho e ao sindicalismo 
na actualidade.

1 Milhão de Novas Oportunidades
Agência Nacional para a Qualificação, IP 
2009, 139 p.

Este livro procurou captar e espelhar 
histórias de vida de formandos 
dos diversos Centros Novas 
Oportunidades, mostrando que 
essas mesmas histórias são terreno 
fértil para o desenvolvimento das 
competências e dos saberes, aliciando, 
através destes exemplos, novos 
adultos, alargando os horizontes 
pessoais e profissionais de cada 
indivíduo.
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4. www em destaque

http://www.edf-feph.org/

O Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência é uma ONG independente que 
representa o interesse de 65 milhões de deficientes europeus, bem como os seus 
direitos. A sua missão é a de promover a igualdade de oportunidades para os 
deficientes, protegendo-os e assegurando que nenhuma decisão seja tomada sem 
que desse grupo não faça parte um ou mais deficientes. Este Fórum foi criado 
em 1996, transformando-se numa voz forte e independente representativa dos 
cidadãos portadores de deficiência, perante as instituições da União Europeia 
e outras autoridades. Desde esta data que o Fórum desempenha um papel 
chave, assegurando que todas as questões e iniciativas políticas tenham em 
consideração este grupo de pessoas. 

http://www.inr.pt

A missão do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, é assegurar o 
planeamento, execução e coordenação das políticas nacionais destinadas a 
promover os direitos das pessoas com deficiência. Imagine um mundo onde 
todos soubessem que o lugar que ocupam é o lugar de todos. Imagine um mundo 
mais acessível, mais equilibrado, livre de barreiras e preconceitos. Um mundo 
onde um é igual a um a dividir por todos. É aí que devemos chegar, seguindo 
juntos pelo mesmo caminho. Nessa perspectiva, o mapa estratégico do INR 
assenta na resposta às necessidades de autonomia das pessoas com deficiência, 
no desenvolvimento de mecanismos de informação e sensibilização para as 
deficiências e no desenvolvimento de uma rede nacional de proximidade. 

http://www.cipsocial.org

Apenas uma em cada cinco pessoas beneficia de uma protecção social adequada 
no mundo. Face a esta exclusão importante, os esforços multiplicaram-se nos dez 
últimos anos aos níveis internacional e nacional para estender a protecção social 
no mundo. Apesar dos avanços realizados, o desafio que constitui a extensão 
da protecção social permanece de extraordinária  amplitude e pertinência. É 
neste contexto que foi lançada pela OIT em 2003 a Campanha Mundial sobre 
segurança social e cobertura para todos.

http://ajudas.com/

O projecto ajudas.com surgiu para colmatar uma lacuna existente na área de 
reabilitação e suporte à deficiência tendo como objectivo providenciar uma 
ponte entre quem precisa de respostas e quem as pode ter. 
Apesar de existente, a informação sobre serviços, produtos ou avanços 
médico-terapeuticos, encontra-se demasiado dispersa e muitas das vezes assume 
um formato pouco adequado a quem de repente se vê na necessidade de saber 
mais sobre o seu problema, formas de apoio ou estruturas de suporte existentes. 
O portal ajudas.com é dirigido ao leigo que só agora travou conhecimento com 
esta temática, assim como ao profissional que pretende manter-se informado 
sobre as novas técnicas, produtos e serviços
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http://www.2010againstpoverty.eu/opencms/?langid=pt

A União Europeia, inspirada pelo princípio fundador da solidariedade, uniu 
forças com os Estados-Membros para fazer de 2010 o Ano Europeu do Combate 
à Pobreza e à Exclusão Social. Os principais objectivos desta iniciativa são o 
alertar de consciências para estes problemas e renovar o compromisso político da 
UE e dos seus Estados-Membros no combate à pobreza e à exclusão social.
O Ano Europeu 2010 quer dar voz às preocupações das pessoas que têm de 
viver com a pobreza e a exclusão social e motivar os europeus a participarem e 
a ajudarem a resolver esta questão.

http://www.poci2010.mctes.pt/home/

O Programa Operacional “Ciência e Inovação 2010” (POCI 2010) da 
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior integra-se 
no Quadro Comunitário de Apoio III (QCA III) estabelecido com base no Plano de 
Desenvolvimento Regional (2000-2006). Tem como objectivos principais: articular 
e desenvolver sinergias entre o Ensino Superior e o Sistema Científico, reforçar o 
potencial resultante da articulação entre o Sistema Científico, Desenvolvimento 
Tecnológico e de Inovação e o tecido empresarial e promover o papel do 
conhecimento científico e tecnológico nas políticas públicas e no desenvolvimento 
regional.

http://www.reapn.org/

Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal - REAPN representa em Portugal a 
European Anti Poverty Network (EAPN), desde a sua fundação, em 1990. A 
REAPN é uma associação sem fins lucrativos (ASBL), sediada em Bruxelas, 
estando representada em cada um dos Estado-Membros da UE por Redes 
Nacionais. A missão da REAPN é defender os direitos humanos fundamentais 
e garantir que todos tenham as condições necessárias ao exercício da cidadania 
e a uma vida digna, promovendo a luta contra a pobreza e a exclusão social, o 
trabalho em rede e o envolvimento de toda a sociedade civil.

http://www.ipc-undp.org/Home.do?active=0

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), 
anteriormente o Centro Internacional de Pobreza, é uma parceria entre a Prática 
de Pobreza do Escritório de Política para o Desenvolvimento, PNUD e o Governo 
do Brasil. Localizado em Brasília, o IPC-IG facilita a aprendizagem SUL-SUL 
com o objectivo de expandir o conhecimento e as capacidades dos países em 
desenvolvimento de forma a  conceber, implementar e avaliar políticas eficazes para 
atingir o objectivo de um crescimento altamente inclusivo. O IPC-IG é um centro 
de actividade para o diálogo Sul-Sul em investigação aplicada e formação em 
política do desenvolvimento.
O trabalho do IPG-IG tem por finalidade dotar os decisores políticos dos países em 
desenvolvimento, com as capacidades necessárias para formular políticas socialmente 
inclusivas e para aprender com as experiências de políticas bem sucedidas no Sul. 
Reforçar a capacidade para a análise de políticas e implementação no campo, 
através da aprendizagem Sul-Sul, é um dos serviços disponibilizados pelo IPC-IG 
à comunidade em desenvolvimento e aos escritórios dos países do PNUD.
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5. Documentos
Decisão do Conselho relativa 
à celebração, pela Comunidade Europeia, 
da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência
26 de Novembro de 2009

iNForMaÇÃo docUMeNTal

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comu-
nidade Europeia, nomeadamente os artigos 13.º e 95.º, 
conjugados com o artigo 300.º , n.º 2, primeiro pará-
grafo, segundo período e n.º 3, primeiro parágrafo,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (1),

Considerando o seguinte:

(1) Em Maio de 2004, o Conselho autorizou a Comissão 
a negociar, em nome da Comunidade Europeia, a 
Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção e a 
Promoção dos Direitos e da Dignidade das Pessoas 
com Deficiência (a seguir designada por «Convenção 
da ONU»).

(2) A Convenção da ONU foi adoptada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 13 de Dezembro de 
2006 e entrou em vigor em 3 de Maio de 2008.

(3) A Convenção da ONU foi assinada, em nome da Co-
munidade, em 30 de Março de 2007, sob reserva da 
sua eventual celebração em data ulterior.

(4) A Convenção da ONU constitui uma base pertinente 
e eficaz para a promoção e protecção dos direitos das 
pessoas com deficiência na União Europeia, a que 
tanto a Comunidade como os seus Estados-Mem-
bros atribuem a maior importância.

(5) A Convenção da ONU deverá pois ser aprovada, em 
nome da Comunidade, o mais rapidamente possível.

(6) Todavia, essa aprovação deverá acompanhar-se de 
uma reserva, formulada pela Comunidade Europeia 
relativamente ao n.º 1 do artigo 27.º da Conven-

ção da ONU, a fim de declarar que a Comunidade 
celebra a Convenção da ONU sem prejuízo do di-
reito decorrente da legislação comunitária, previsto 
no n.º  4 do artigo 3.º da Directiva 2000/78/CE do 
Conselho (2), de os seus Estados-Membros não apli-
carem às forças armadas o princípio da igualdade de 
tratamento por motivos de deficiência.

(7) Tanto a Comunidade como os seus Estados-Mem-
bros têm competência nos domínios abrangidos pela 
Convenção da ONU. Por conseguinte, a Comuni-
dade e os Estados-Membros deverão tornar-se Partes 
Contratantes nessa Convenção, por forma a poder-
em, em conjunto, cumprir as obrigações nela fixadas 
e exercer os direitos que lhes são conferidos de forma 
coerente em situações de competência partilhada.

(8) Aquando do depósito do instrumento de confirma-
ção formal, a Comunidade deverá depositar igual-
mente uma declaração, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
44.º da Convenção, que especifique as matérias regi-
das pela Convenção relativamente às quais lhe foi 
transferida competência pelos seus Estados-Mem-
bros,

DECIDE:

Artigo 1.º

1. É aprovada, em nome da Comunidade, a Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, com uma reserva relativa ao n.º 1 do seu artigo 
27.º

2. O texto da Convenção da ONU consta do anexo I da 
presente decisão. 

 
O texto da reserva consta do anexo III da presente decisão.

(1) Parecer emitido em 27 de Abril de 2009 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
(2) JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
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Artigo 2.º

1. O Presidente do Conselho fica autorizado a designar 
a(s) pessoa(s) com poderes para depositar, em nome 
da Comunidade Europeia, o instrumento de confir-
mação formal da Convenção junto do Secretário-
Geral das Nações Unidas, nos termos dos artigos 
41.º e 43.º da Convenção da ONU.

2. Ao depositar o instrumento de confirmação for-
mal, a(s) pessoa(s) designada(s) depositará(ão), nos 
termos do n.º 1 do artigo 44.º da Convenção, a de-
claração de competência e a reserva constantes dos 
anexos II e III, respectivamente, da presente decisão.

Artigo 3.º

No que respeita a matérias da competência da Co-
munidade e sem prejuízo das competências dos Estados-
Membros, a Comissão é o ponto focal para assuntos 
relacionados com a aplicação da Convenção da ONU, 
nos termos do N.º 1 do artigo 33. o da referida Conven-
ção. Os aspectos pormenorizados da função de ponto 
focal são especificados num Código de Conduta antes 
do depósito do instrumento de confirmação formal em 
nome da Comunidade.

Artigo 4.º

1. No que respeita a matérias de competência exclusiva 
da Comunidade, a Comissão representa a Comu-
nida de nas sessões dos órgãos criados pela Conven-
ção da ONU, em especial a Conferência das Partes 

referida no artigo 40. o da referida Convenção, e age 
em seu nome para questões que sejam da competên-
cia daqueles órgãos.

2. No que respeita a matérias de competência partilha-
da entre a Comunidade e os Estados-Membros, a 
Comissão e os Estados-Membros estabelecem ante-
cipadamente as disposições adequadas para a rep-
resentação da posição da Comunidade nas sessões 
dos órgãos criados pela Convenção da ONU. As mo-
dalidades desta representação são especificadas num 
Código de Conduta a aprovar antes do depósito do 
instrumento de confirmação formal em nome da Co-
munidade.

3. Nas sessões a que se referem os n.ºs 1 e 2, a Comissão 
e os Estados-Membros, quando necessário após con-
sulta prévia das outras instituições comunitárias em 
causa, cooperam estreitamente, em especial no que 
respeita a questões de acompanhamento, comunica-
ção e votação. As disposições destinadas a garantir 
essa estreita cooperação são também previstas no 
Código de Conduta a que se refere o n.º 2.

Artigo 5.º

A presente decisão é publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia. 

Feito em Bruxelas, em 26 de Novembro de 2009.

Pelo Conselho
O Presidente
J. BJÖRKLUND 
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OS ESTADOS PARTES NA PRESENTE CONVENÇÃO,

a) Relembrando os princípios proclamados na Carta das 
Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor 
inerente a todos os membros da família humana e os 
seus direitos iguais e inalienáveis como base para a 
fundação da liberdade, justiça e paz no mundo.

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e nos Tratados 
Inter nacionais sobre Direitos Humanos, proclama-
ram e acordaram que toda a pessoa tem direito a 
todos os direitos e liberdades neles consignados, sem 
distinção de qualquer natureza.

c) Reafirmando a universalidade, indivisibilidade, in-
terdependência e correlação de todos os direitos 
huma nos e liberdades fundamentais e a necessidade 
de garan tir às pessoas com deficiências o seu pleno 
gozo sem serem alvo de discriminação.

d) Relembrando o Pacto Internacional sobre os Direi-
tos Económicos, Sociais e Culturais, o Pacto Interna-
cio nal sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção 
In ter nacional sobre a Eliminação de todas as formas 
de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eli-
mi  nação de Todas as Formas de Discriminação 
con  tra Mulheres, a Convenção contra a Tortura e 
outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da 
Crian ça e a Convenção Internacional sobre a Pro-
tec  ção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e dos Membros das suas Famílias.

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em 
evolução e que a deficiência resulta da interacção en-
tre pessoas com incapacidades e barreiras compor-
tamentais e ambientais que impedem a sua partici-
pação plena e efectiva na sociedade em condições de 
igualdade com as outras pessoas.

f) Reconhecendo a importância dos princípios e das 
orientações políticas constantes do Programa Mun-
dial de Acção relativo às Pessoas com Deficiência e 
das Normas sobre a Igualdade de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiência na influência da pro-
moção, formulação e avaliação das políticas, planos, 
programas e acções a nível nacional, regional e inter-
nacional para continuar a criar igualdade de opor-
tunidades para as pessoas com deficiências.

g) Acentuando a importância da integração das ques-
tões de deficiência como parte integrante das estraté-
gias relevantes do desenvolvimento sustentável.

h) Reconhecendo também que a discriminação contra 
qualquer pessoa com base na deficiência é uma viola-
ção da dignidade e valor inerente à pessoa humana.

i) Reconhecendo ainda a diversidade de pessoas com 
deficiência.

j) Reconhecendo a necessidade de promover e prote-
ger os direitos humanos de todas as pessoas com de-
ficiência, incluindo aquelas que desejam um apoio 
mais intenso.

k) Preocupados que, apesar destes vários instrumentos 
e esforços, as pessoas com deficiência continuam a 
deparar-se com barreiras na sua participação en-
quanto membros iguais da sociedade e violações dos 
seus direitos humanos em todas as partes do mundo.

l) Reconhecendo a importância da cooperação interna-
cional para melhorar as condições de vida das pes-
soas com deficiência em cada país, em particular nos 
países em desenvolvimento.

m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e 
potenciais feitas pelas pessoas com deficiência para o 
bem-estar geral e diversidade das suas comunidades 
e que a promoção do pleno gozo pelas pessoas com 
deficiência dos seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais e a plena participação por parte das 
pessoas com deficiência irão resultar num sentido de 
pertença reforçado e em vantagens significativas no 
desenvolvimento humano, social e económico da so-
ciedade e na erradicação da pobreza.

n) Reconhecendo a importância para as pessoas com 
deficiência da sua autonomia e independência in-
dividual, incluindo a liberdade de fazerem as suas 
próprias escolhas.

o) Considerando que as pessoas com deficiência devem 
ter a oportunidade de estar activamente envolvidas 
nos processos de tomada de decisão sobre políticas e 
programas, incluindo aqueles que directamente lhes 
digam respeito.

p) Preocupados com as difíceis condições que as pes-
soas com deficiência se deparam, as quais estão su-
jeitas a múltiplas ou agravadas formas de discrimi-
nação com base na raça, cor, sexo, língua, religião, 
convicções políticas ou de outra natureza, origem 

ANEXO I
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Preâmbulo
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nacional, étnica, indígena ou social, património, nas-
cimento, idade ou outro estatuto. 

q) Reconhecendo que as mulheres e raparigas com de-
ficiência estão muitas vezes sujeitas a maior risco 
de violência, lesões ou abuso, negligência ou trata-
mento negligente, maus-tratos ou exploração, tanto 
dentro como fora do lar.

r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem  
ter pleno gozo de todos os direitos humanos e liber-
dades fundamentais, em condições de igualdade com 
as outras crianças e relembrando as obrigações para 
esse fim assumidas pelos Estados Partes na Conven-
ção sobre os Direitos da Criança.

s) Salientando a necessidade de incorporar uma 
perspec tiva de género em todos os esforços para 
promover  o pleno gozo dos direitos humanos e liber-
dades fundamentais pelas pessoas com deficiência.

t) Realçando o facto de que a maioria das pessoas com 
deficiência vivem em condições de pobreza e, a este 
respeito, reconhecendo a necessidade crítica de abor-
dar o impacto negativo da pobreza nas pessoas com 
deficiência.

u) Tendo em mente que as condições de paz e segu-
rança baseadas no pleno respeito pelos objectivos e 
princípios constantes na Carta das Nações Unidas e 
a observância dos instrumentos de direitos humanos 
aplicáveis são indispensáveis para a total protecção 
das pessoas com deficiência, em particular durante 
conflitos armados e ocupação estrangeira.

v) Reconhecendo a importância da acessibilidade ao 
ambiente físico, social, económico e cultural, à saúde 
e educação e à informação e comunicação, ao permi-
tir  às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais.

w) Compreendendo que o indivíduo, tendo deveres para 
com os outros indivíduos e para com a comunidade 
à qual ele ou ela pertence, tem a responsabilidade 
de se esforçar por promover e observar os direitos 
consigna dos na Carta Internacional dos Direitos 
Humano s.

x) Convictos que a família é a unidade de grupo natural  
e fundamental da sociedade e que tem direito à 
protec ção pela sociedade e pelo Estado e que as 
pessoas  com deficiência e os membros da sua família 
devem receber a protecção e assistência necessárias 
para permitir às famílias contribuírem para o pleno 
e igual gozo dos direitos das pessoas com deficiência.

y) Convictos que uma convenção internacional abran-
gente e integral para promover e proteger os direitos 
e dignidade das pessoas com deficiência irá dar um 
significativo contributo para voltar a abordar a pro-
funda desvantagem social das pessoas com deficiên-

cias e promover a sua participação nas esferas civil, 
política, económica, social e cultural com oportuni-
dades iguais, tanto nos países em desenvolvimento 
como nos desenvolvidos.

ACORDARAM O SEGUINTE:

Artigo 1.º
Objecto

O objecto da presente Convenção é promover, pro-
teger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pes-
soas com deficiência e promover o respeito pela sua dig-
nidade inerente.

As pessoas com deficiência incluem aqueles que têm 
incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais 
ou sensoriais, que em interacção com várias barreiras 
podem impedir a sua plena e efectiva participação na 
sociedade em condições de igualdade com os outros.

Artigo 2.º
Definições

Para os fins da presente Convenção:
«Comunicação» inclui linguagem, exibição de texto, 

Braille, comunicação táctil, caracteres grandes, meios 
multimédia acessíveis, assim como modos escrito, áudio, 
linguagem plena, leitor humano e modos aumentativo 
e alternativo, meios e formatos de comunicação, inclu-
indo tecnologia de informação e comunicação acessível.

«Linguagem» inclui a linguagem falada e língua ges-
tual e outras formas de comunicação não faladas.

«Discriminação com base na deficiência» designa 
qualquer distinção, exclusão ou restrição com base 
na deficiência que tenha como objectivo ou efeito im-
pedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, 
em condições de igualdade com os outros, de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais no campo 
político, económico, social, cultural, civil ou de qualquer 
outra natureza. Inclui todas as formas de discriminação, 
incluindo a negação de adaptações razoáveis.

«Adaptação razoável» designa a modificação e 
ajustes necessários e apropriados que não imponham 
uma carga desproporcionada ou indevida, sempre que 
necessário num determinado caso, para garantir que 
as pessoas com incapacidades gozam ou exercem, em 
condições de igualdade com as demais, de todos os di-
reitos humanos e liberdades fundamentais.

«Desenho universal» designa o desenho dos produ-
tos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados 
por todas as pessoas, na sua máxima extensão, sem a 
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necessidade de adaptação ou desenho especializado. 
«Desenho universal» não deverá excluir os dispositivos 
de assistência a grupos particulares de pessoas com defi-
ciência sempre que seja necessário.

Artigo 3.º
Princípios gerais

Os princípios da presente Convenção são:
a) O respeito pela dignidade inerente, autonomia indi-

vidual, incluindo a liberdade de fazerem as suas 
próprias escolhas, e independência das pessoas.

b) Não discriminação.
c) Participação e inclusão plena e efectiva na sociedade.
d) O respeito pela diferença e aceitação das pessoas 

com deficiência como parte da diversidade humana e 
humanidade.

e) Igualdade de oportunidade.
f) Acessibilidade.
g) Igualdade entre homens e mulheres.
h) Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das 

crianças com deficiência e respeito pelo direito das 
crianças com deficiência a preservarem as suas iden-
tidades.

Artigo 4.º
Obrigações gerais

1. Os Estados Partes comprometem-se a assegurar 
e promover o pleno exercício de todos os direitos hu-
manos e liberdades fundamentais para todas as pessoas 
com deficiência sem qualquer discriminação com base 
na deficiência. Para este fim, os Estados Partes compro-
metem-se a:
a) Adoptar todas as medidas legislativas, administra-

tivas e de outra natureza apropriadas com vista à 
imple mentação dos direitos reconhecidos na presen-
te Convenção.

b) Tomar todas as medidas apropriadas, incluindo 
legis lação, para modificar ou revogar as leis, nor-
mas, costumes e práticas existentes que constituam 
discriminação contra pessoas com deficiência.

c) Ter em consideração a protecção e a promoção dos 
direitos humanos das pessoas com deficiência em 
todas  as políticas e programas.

d) Abster-se de qualquer acto ou prática que seja 
incom patível com a presente Convenção e garantir 
que as autoridades e instituições públicas agem em 
conformidade com a presente Convenção.

e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação com base na deficiência por qualquer 
pessoa, organização ou empresa privada.

f) Realizar ou promover a investigação e o desenvolvi-
mento dos bens, serviços, equipamento e instalações 
desenhadas universalmente, conforme definido no 
artigo 2.º da presente Convenção o que deverá exigir 
a adaptação mínima possível e o menor custo para 
satisfazer as necessidades específicas de uma pessoa 
com deficiência, para promover a sua disponibili-
dade e uso e promover o desenho universal no desen-
volvimento de normas e directrizes.

g) Realizar ou promover a investigação e o desen-
volvimento e promover a disponibilização e uso das 
novas  tecnologias, incluindo as tecnologias de infor-
mação e comunicação, meios auxiliares de mobili-
dade, dispositivos e tecnologias de apoio, adequados 
para pessoas com deficiência, dando prioridade às 
tecnologias de preço acessível.

h) Disponibilizar informação acessível às pessoas com 
deficiência sobre os meios auxiliares de mobilidade, 
dispositivos e tecnologias de apoio, incluindo as no-
vas tecnologias assim como outras formas de assis-
tência, serviços e instalações de apoio.

i) Promover a formação de profissionais e técnicos que 
trabalham com pessoas com deficiências nos direitos 
reconhecidos na presente Convenção para melhor 
prestar a assistência e serviços consagrados por esses 
direitos.

2. No que respeita aos direitos económicos, sociais 
e culturais, cada Estado Parte compromete-se em tomar 
medidas para maximizar os seus recursos disponíveis e 
sempre que necessário, dentro do quadro da cooperação 
internacional, com vista a alcançar progressivamente o 
pleno exercício desses direitos, sem prejuízo das obriga-
ções previstas na presente Convenção que são imediata-
mente aplicáveis de acordo com o direito internacional.

3. No desenvolvimento e implementação da legisla-
ção e políticas para aplicar a presente Convenção e em 
outros processos de tomada de decisão no que respeita 
a questões relacionadas com pessoas com deficiência, os 
Estados Parte devem consultar-se estreitamente e envol-
ver activamente as pessoas com deficiências, incluindo 
as crianças com deficiência, através das suas organiza-
ções representativas.

4. Nenhuma disposição da presente Convenção 
afecta quaisquer disposições que sejam mais favoráveis 
à realização dos direitos das pessoas com deficiência e 
que possam figurar na legislação de um Estado Parte 
ou direito internacional em vigor para esse Estado. Não 
exis tirá qualquer restrição ou derrogação de qualquer 
um dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
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reconhecidosouemvigoremqualquerEstadoPartena
presente Convenção de acordo com a lei, convenções,
regulamentosoucostumescomopretextodequeapre-
sente Convenção não reconhece tais direitos ou liber-
dadesouqueosreconheceemmenorgrau.

5.AsdisposiçõesdapresenteConvençãoaplicam-se
a todas as partes dos Estados Federais sem quaisquer
limitaçõesouexcepções.

Artigo 5.º
Igualdade e não discriminação

1.OsEstadosPartesreconhecemquetodasaspes-
soas são iguais perante e nos termosda lei e que têm
direito, semqualquerdiscriminação,a igualprotecção
ebenefíciodalei.

2.OsEstadosPartesproíbemtodaadiscriminação
combasenadeficiênciaegarantemàspessoascomdefi-
ciênciaprotecçãojurídicaigualeefectivacontraadis-
criminaçãodequalquernatureza.

3.Demodoapromoveraigualdadeeeliminaradis-
criminação,osEstadosPartestomamtodasasmedidas
apropriadasparagarantiradisponibilizaçãodeadapta-
çõesrazoáveis.

4.Asmedidas específicas que sãonecessárias para
acelerar ou alcançar a igualdade de facto das pessoas
com deficiência não serão consideradas discriminação
nostermosdapresenteConvenção.

Artigo 6.º
Mulheres com deficiência

1.OsEstadosPartesreconhecemqueasmulherese
raparigascomdeficiênciaestãosujeitasadiscriminações
múltiplase,aesterespeito,devemtomarmedidaspara
lhesasseguraroplenoeigualgozodetodososdireitos
humanoseliberdadesfundamentais.

2.OsEstadosPartestomamtodasasmedidasapropri-
adasparaasseguraroplenodesenvolvimento,promoção
eemancipaçãodasmulherescomoobjectivodelhesga-
rantiroexercícioegozodosdireitoshumanoseliberdades
fundamentaisconsagradosnapresenteConvenção.

Artigo 7.º
Crianças com deficiência

1.OsEstadosPartestomamtodasasmedidasneces-
sáriasparagarantiràscriançascomdeficiênciasopleno

gozodetodososdireitoshumanoseliberdadesfunda-
mentaisemcondiçõesdeigualdadecomasoutrascrian-
ças.

2.Emtodasasacçõesrelativasacriançascomdefi-
ciência,ossuperioresinteressesdacriançatêmprimazia.

3.OsEstadosPartesasseguramàscriançascomdefi-
ciênciaodireitodeexprimiremos seuspontosdevista
livrementesobretodasasquestõesqueasafectem,sendo
as suas opiniões devidamente consideradas de acordo
comasuaidadeematuridade,emcondiçõesdeigualdade
comasoutrascriançaseareceberemassistênciaapropri-
adaàdeficiênciaeàidadeparaoexercíciodestedireito.

Artigo 8.º
Sensibilização

1. Os Estados Partes comprometem-se a adoptar
medidasimediatas,efectivaseapropriadaspara:
a) Sensibilizar a sociedade, incluindo a nível familiar,

relativamenteàspessoascomdeficiênciaeafomen-
tarorespeitopelosseusdireitosedignidade.

b) Combaterestereótipos,preconceitosepráticaspre-
judiciais em relação às pessoas com deficiência,
incluindoasquesebaseiamnosexoenaidade,em
todasasáreasdavida.

c) Promoverasensibilizaçãoparacomascapacidadese
contribuiçõesdaspessoascomdeficiência.

2.Asmedidasparaestefimincluem:
a) Oinícioeaprossecuçãoefectivadecampanhasde

sensibilizaçãopúblicaeficazesconcebidaspara:
i) estimularareceptividadeemrelaçãoaosdireitos

daspessoascomdeficiência,
ii) promoverpercepçõespositivasemaiorconscien-

cializaçãosocialparacomaspessoascomdefi-
ciência,

iii) promoveroreconhecimentodasaptidões,méri-
tosecompetênciasdaspessoascomdeficiênciae
dosseuscontributosparaolocalemercadode
trabalho.

b) Promover, a todos os níveis do sistema educativo,
incluindo em todas as crianças desde tenra idade,
uma atitude de respeito pelos direitos das pessoas
comdeficiência.

c) Encorajar todos os órgãos de comunicação social
adescreveremaspessoascomdeficiênciade forma
consistentecomoobjectivodapresenteConvenção.

d) Promover programas de formação em matéria de
sensibilizaçãorelativamenteàspessoascomdeficiên-
ciaeosseusdireitos.
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Artigo 9.º
Acessibilidade

1.Parapermitiràspessoascomdeficiênciaviveremde
modoindependenteeparticiparemplenamenteemtodos
osaspectosdavida,osEstadosPartestomamasmedidas
apropriadasparaasseguraràspessoas comdeficiênciao
acesso,emcondiçõesdeigualdadecomosdemais,aoam-
bientefísico,aotransporte,àinformaçãoecomunicações,
incluindoastecnologiasesistemasdeinformaçãoecomu-
nicaçãoeaoutrasinstalaçõeseserviçosabertosoupresta-
dosaopúblico,tantonasáreasurbanascomorurais.Estas
medidas,queincluemaidentificaçãoeeliminaçãodeobs-
táculosebarreirasàacessibilidade,aplicam-se,interalia,a:
a) Edifícios, estradas, transportes e outras instalações

interioreseexteriores,incluindoescolas,habitações,
instalaçõesmédicaselocaisdetrabalho.

b) Informação,comunicaçõeseoutrosserviços, inclu-
indoserviçoselectrónicoseserviçosdeemergência.

2.OsEstadosPartestomam,igualmente,asmedidas
apropriadaspara:
a) Desenvolver,promulgarefiscalizaraimplementação

dasnormasedirectrizesmínimasparaaacessibili-
dadedasinstalaçõeseserviçosabertosouprestados
aopúblico.

b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem
instalaçõeseserviçosqueestãoabertosouquesão
prestadosaopúblicotêmemcontatodososaspectos
deacessibilidadeparapessoascomdeficiência.

c) Providenciarformaçãoaosintervenientesnasques-
tõesdeacessibilidadecomqueaspessoascomdefi-
ciênciasedeparam.

d) Providenciar,emedifícioseoutrasinstalaçõesaber-
tasaopúblico,sinaléticaemBrailleeemformatosde
fácilleituraecompreensão.

e) Providenciarformasdeassistênciahumanaeouani-
malàvidaeintermediários,incluindoguias,leitores
ou intérpretes profissionais de língua gestual, para
facilitaraacessibilidadeaosedifícioseoutrasinsta-
laçõesabertasaopúblico.

f) Promoveroutrasformasapropriadasdeassistênciae
apoioapessoascomdeficiênciasparagarantiroseu
acessoàinformação.

g) Promover o acesso às pessoas com deficiência a
novastecnologiasesistemasdeinformaçãoecomu-
nicação,incluindoainternet.

h) Promoverodesenho,desenvolvimento,produçãoe
distribuiçãodetecnologiasesistemasdeinformação
ecomunicaçãoacessíveisnumafaseinicial,paraque
estas tecnologias e sistemas se tornem acessíveis a
umcustomínimo.

Artigo 10.º
Direito à vida

OsEstadosPartesreafirmamquetodooserhumano
temodireitoinerenteàvidaetomamtodasasmedidas
necessáriasparaasseguraroseugozoefectivopelaspes-
soascomdeficiência,emcondiçõesdeigualdadecomas
demais.

Artigo 11.º
Situações de risco e emergências humanitárias

Os Estados Partes tomam, em conformidade com
assuasobrigaçõesnostermosdodireitointernacional,
incluindoodireitointernacionalhumanitárioeodireito
internacional dos direitos humanos, todas as medidas
necessáriasparaasseguraraprotecçãoesegurançadas
pessoascomdeficiênciasemsituaçõesderisco,incluin-
doasdeconflitoarmado,emergênciashumanitáriasea
ocorrênciadedesastresnaturais.

Artigo 12.º
Reconhecimento igual perante a lei

1.OsEstadosPartesreafirmamqueaspessoascom
deficiênciatêmodireitoaoreconhecimentoperantealei
dasuapersonalidadejurídicaemqualquerlugar.

2.OsEstadosPartesreconhecemqueaspessoascom
deficiências têm capacidade jurídica, em condições de
igualdadecomasoutras,emtodososaspectosdavida.

3. Os Estados Partes tomam medidas apropriadas
paraprovidenciaracessoàspessoascomdeficiênciaao
apoioquepossamnecessitarnoexercíciodasuacapa-
cidadejurídica.

4.OsEstadosPartesasseguramquetodasasmedi-
dasqueserelacionemcomoexercíciodacapacidadeju-
rídicafornecemasgarantiasapropriadaseefectivaspara
preveniroabusodeacordocomodireitointernacional
dosdireitoshumanos.Taisgarantiasasseguramqueas
medidasrelacionadascomoexercíciodacapacidadeju-
rídicaemrelaçãoaosdireitos,vontadeepreferênciasda
pessoaestãoisentasdeconflitosdeinteresseeinfluências
indevidas,sãoproporcionaiseadaptadasàscircunstân-
cias da pessoa, aplicam-se no período de tempo mais
curtopossíveleestãosujeitasaumcontroloperiódico
porumaautoridadeouórgãojudicialcompetente,inde-
pendenteeimparcial.Asgarantiassãoproporcionaisao
grauemquetaismedidasafectamosdireitoseinteresses
dapessoa.
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5.Semprejuízodasdisposiçõesdopresenteartigo,
os Estados Partes tomam todas as medidas apropria-
das e efectivas para assegurar a igualdade de direitos
das pessoas com deficiência em serem proprietárias e
herdarem património, a controlarem os seus próprios
assuntos financeiros e a terem igual acesso a emprés-
timos bancários, hipotecas e outras formas de crédito
financeiro,easseguramqueaspessoascomdeficiência
nãosão,arbitrariamente,privadasdoseupatrimónio.

Artigo 13.º
Acesso à justiça

1.OsEstadosPartesasseguramoacessoefectivoà
justiça para pessoas com deficiência, em condições de
igualdadecomasdemais,incluindoatravésdoforneci-
mentodeadaptaçõesprocessuaiseadequadasàidade,
demodoafacilitaroseupapelefectivoenquantopartici-
pantesdirectose indirectos, incluindonaqualidadede
testemunhas,emtodososprocessosjudiciais,incluindo
asfasesdeinvestigaçãoeoutrasfasespreliminares.

2.Demodoaajudaragarantiroacessoefectivoà
justiçaparaaspessoascomdeficiência,osEstadosPartes
promovemaformaçãoapropriadaparaaquelesquetra-
balhemnocampodaadministraçãodajustiça,incluindo
apolíciaeopessoaldosestabelecimentosprisionais.

Artigo 14.º
Liberdade e segurança da pessoa

1.OsEstadosPartesasseguramqueaspessoascom
deficiência,emcondiçõesdeigualdadecomasdemais:
a) Gozamdodireitoàliberdadeesegurançaindividual.
b) Nãosãoprivadasdasua liberdadede forma ilegal

ouarbitráriaequequalquerprivaçãoda liberdade
éemconformidadecomaleiequeaexistênciade
umadeficiêncianãodeverá,emcasoalgum,justificar
aprivaçãodaliberdade.

2.OsEstadosPartes asseguramque, se aspessoas
com deficiência são privadas da sua liberdade através
dequalquerprocesso,elastêm,emcondiçõesdeigual-
dadecomasdemais,direitoàsgarantiasdeacordocom
odireitointernacionaldedireitoshumanosesãotrata-
dasemconformidadecomosobjectivoseprincípiosda
presenteConvenção,incluindoofornecimentodeadap-
taçõesrazoáveis.

Artigo 15.º
Liberdade contra a tortura, tratamento 

ou penas cruéis, desumanas ou degradantes

1.Ninguémserásubmetidoatorturaoutratamento
oupenacruel,desumanaoudegradante.Emparticular,
ninguémserásujeito,semoseulivreconsentimento,a
experiênciasmédicasoucientíficas.

2.OsEstadosPartes tomamtodasasmedidas leg-
islativas, administrativas, judiciais ou outras medidas
efectivasparaprevenirqueaspessoascomdeficiência,
emcondiçõesde igualdadecomasdemais, sejamsub-
metidasatortura,tratamentooupenascruéis,desuma-
nasoudegradantes.

Artigo 16.º
Protecção contra a exploração, 

violência e abuso

1.OsEstadosPartestomamtodasasmedidaslegis-
lativas, administrativas, sociais, educativas e outras
medidasapropriadasparaprotegeraspessoascomdefi-
ciência,tantodentrocomoforadolar,contratodasas
formasde exploração, violência e abuso, incluindoos
aspectosbaseadosnogénero.

2.OsEstadosPartestomamtambémtodasasmedi-
dasapropriadasparaprevenirtodasasformasdeexplora-
ção,violênciaeabuso,assegurando,interalia,asformas
apropriadasdeassistênciasensívelaogéneroeàidadeeo
apoioàspessoascomdeficiênciaesuasfamíliasepresta-
doresdecuidados,incluindoatravésdadisponibilização
deinformaçãoeeducaçãosobrecomoevitar,reconhecer
ecomunicarsituaçõesdeexploração,violênciaeabuso.
OsEstadosPartesasseguramqueosserviçosdeprotecção
têmemcontaaidade,géneroedeficiência.

3.Demodoapreveniraocorrênciadetodasasfor-
masdeexploração,violênciaeabuso,osEstadosPartes
asseguramquetodasasinstalaçõeseprogramasconce-
bidosparaserviraspessoascomdeficiênciassãoefecti-
vamentevigiadosporautoridadesindependentes.

4.OsEstadosPartestomamtodasasmedidasapro-
priadas para promover a recuperação e reabilitação
física,cognitivaepsicológica,assimcomoareintegra-
ção social das pessoas com deficiência que se tornem
vítimasdequalquerformadeexploração,violênciaou
abuso,incluindodadisponibilizaçãodeserviçosdepro-
tecção.Talrecuperaçãoereintegraçãodevemterlugar
num ambiente que favoreça a saúde, bem-estar, auto-
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estima,dignidadeeautonomiadapessoaeteremconta
asnecessidadesespecíficasinerentesaogéneroeidade.

5.OsEstadosPartesadoptamlegislaçãoepolíticas
efectivas, incluindo legislaçãoepolíticascentradasnas
mulheres e crianças,paragarantirqueas situaçõesde
exploração,violênciaeabusocontrapessoascomdefi-
ciência são identificadas, investigadas e, sempre que
apropriado,julgadas.

Artigo 17.º
Protecção da integridade da pessoa

Todaapessoacomdeficiênciatemodireitoaores-
peitopelasuaintegridadefísicaementalemcondições
deigualdadecomasdemais.

Artigo 18.º
Liberdade de circulação e nacionalidade

1.OsEstadosPartesreconhecemosdireitosdaspes-
soascomdeficiênciaà liberdadedecirculação,à liber-
dadedeescolhadasuaresidênciaeànacionalidade,em
condiçõesdeigualdadecomasdemais,assegurandoàs
pessoascomdeficiência:
a) Odireitoaadquiriremudardenacionalidadeede

nãoseremprivadasdasuanacionalidadedeforma
arbitráriaoucombasenasuadeficiência.

b) Quenãosãoprivadas,combasenadeficiência,da
suacapacidadedeobter,possuireutilizardocumen-
tação da sua nacionalidade e outra documentação
deidentificação,oudeutilizarprocessosrelevantes
taiscomoprocedimentosdeemigração,quepossam
sernecessáriosparafacilitaroexercíciododireitoà
liberdadedecirculação.

c) Sãolivresdeabandonarqualquerpaís,incluindooseu.
d) Nãosãoprivadas,arbitrariamenteoucombasenasua

deficiência,dodireitodeentrarnoseuprópriopaís.

2.Ascriançascomdeficiênciasãoregistadasimedi-
atamenteapósonascimentoetêmdireitodesdeonas-
cimentoanome,aaquisiçãodenacionalidadee,tanto
quantopossível,odireitodeconhecereseremtratadas
pelosseusprogenitores.

Artigo 19.º
Direito a viver de forma independente e a ser 

incluído na comunidade

OsEstadosPartesnapresenteConvençãoreconhe-
cemoigualdireitodedireitosdetodasaspessoascom

deficiência a viverem na comunidade, com escolhas
iguaisàsdemaisetomammedidaseficazeseapropriadas
parafacilitaroplenogozo,porpartedaspessoascom
deficiência,doseudireitoeasuatotalinclusãoepartici-
paçãonacomunidade,assegurandonomeadamenteque:
a) Aspessoas comdeficiência têmaoportunidadede

escolheroseulocalderesidênciaeondeecomquem
vivememcondiçõesde igualdadecomasdemaise
nãosãoobrigadasavivernumdeterminadoambi-
entedevida.

b) Aspessoascomdeficiênciatêmacessoaumavarie-
dade de serviços domiciliários, residenciais e out-
ros serviços de apoio da comunidade, incluindo a
assistência pessoal necessária para apoiar a vida e
inclusãonacomunidadeapreveniroisolamentoou
segregaçãodacomunidade.

c) Osserviçoseinstalaçõesdacomunidadeparaapopu-
laçãoemgeralsãodisponibilizados,emcondiçõesde
igualdade,àspessoascomdeficiênciaequeestejam
adaptadosàssuasnecessidades.

Artigo 20.º
Mobilidade pessoal

OsEstadosPartestomammedidaseficazesparaga-
rantiramobilidadepessoaldaspessoascomdeficiência,
comamaiorindependênciapossível:
a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com

deficiênciana formaenomomentoporelasescol-
hidoeaumpreçoacessível.

b) Facilitandoo acessodas pessoas comdeficiência a
ajudas à mobilidade, dispositivos, tecnologias de
apoioeformasdeassistênciahumanae/ouanimalà
vidaeintermediáriosdequalidade,incluindoasua
disponibilizaçãoaumpreçoacessível.

c) Providenciandoàspessoascomdeficiênciaeaopes-
soalespecializadoformaçãoemtécnicasdemobili-
dade.

d) Encorajando as entidades que produzem ajudas à
mobilidade, dispositivos e tecnologias de apoio a
terememcontatodososaspectosrelativosàmobili-
dadedaspessoascomdeficiência.

Artigo 21.º
Liberdade de expressão e opinião 

e acesso à informação

Os Estados Partes tomam todas as medidas apro-
priadas para garantir que as pessoas com deficiências
podemexerceroseudireitodeliberdadedeexpressãoe
deopinião,incluindoaliberdadedeprocurar,recebere
difundirinformaçãoeideiasemcondiçõesdeigualdade
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comasdemaiseatravésdetodasasformasdecomuni-
caçãoda sua escolha, conformedefinidonoartigo2.º
dapresenteConvenção,incluindo:
a) Fornecendo informação destinada ao público em

geral,àspessoascomdeficiência,emformatosetec-
nologiasacessíveisapropriadosaosdiferentes tipos
de deficiência, de forma atempada e sem qualquer
custoadicional.

b) Aceitando e facilitando o uso de língua gestual,
Braille, comunicação aumentativa e alternativa e
todososoutrosmeios,modoseformatosdecomu-
nicaçãoacessíveisedaescolhadaspessoascomdefi-
ciêncianassuasrelaçõesoficiais.

c) Instandoasentidadesprivadasqueprestamserviços
aopúblicoemgeral,inclusivamenteatravésdainter-
net,aprestareminformaçãoeserviçosemformatos
acessíveiseutilizáveispelaspessoascomdeficiência.

d) Encorajandoosmeiosdecomunicaçãosocial,inclu-
indoosfornecedoresdeinformaçãoatravésdainter-
net,atornaremosseusserviçosacessíveisàspessoas
comdeficiência.

e) Reconhecendo epromovendoousoda línguages-
tual.

Artigo 22.º
Respeito pela privacidade

1.Nenhumapessoacomdeficiência, independente-
mente do local de residência ou modo de vida estará
sujeitaàinterferênciaarbitráriaouilegalnasuapriva-
cidade,família,domicílioounasuacorrespondênciaou
outras formas de comunicação ou a ataques ilícitos à
suahonraereputação.Aspessoascomdeficiênciatêm
direitoàprotecçãodaleicontraqualquerdessasinter-
ferênciasouataques.

2.OsEstadosPartesprotegema confidencialidade
dainformaçãopessoal,desaúdeereabilitaçãodaspes-
soascomdeficiência,emcondiçõesdeigualdadecomas
demais.

Artigo 23.ª
Respeito pelo domicílio e pela família

1.OsEstadosPartestomamtodasasmedidasapro-
priadaseefectivasparaeliminaradiscriminaçãocontra
pessoascomdeficiênciaemtodasasquestõesrelaciona-
das com o casamento, família, paternidade e relações
pessoais,emcondiçõesdeigualdadecomasdemais,de
modoaassegurar:
a) Oreconhecimentododireitodetodasaspessoascom

deficiência,queestãoemidadenúbil,emcontraírem

matrimónioeaconstituíremfamíliacombasenolivre
etotalconsentimentodosfuturoscônjuges.

b) Oreconhecimentodosdireitosdaspessoascomde-
ficiência adecidirem livre e responsavelmente sobre
onúmerodefilhoseoespaçamentodosseusnasci-
mentos,bemcomooacessoainformaçãoapropriada
à idade, educação em matéria de procriação e pla-
neamentofamiliareadisponibilizaçãodosmeiosne-
cessáriosparalhespermitiremexercerestesdireitos.

c) Aspessoascomdeficiência,incluindocrianças,man-
têmasuafertilidadeemcondiçõesdeigualdadecom
osoutros.

2.OsEstadosPartesasseguramosdireitoserespon-
sabilidadedaspessoascomdeficiência,noquerespeitaà
tutela,curatela,guarda,adopçãodecriançasouinstitutos
similares,semprequeestesconceitosestejamconsignados
nodireitointerno.emtodososcasos,osuperiorinteresse
dacriançaseráprimordial.OsEstadosPartesprestama
assistênciaapropriadaàspessoascomdeficiêncianoexer-
cíciodassuasresponsabilidadesparentais.

3.OsEstadosPartesasseguramqueascriançascom
deficiênciatêmdireitosiguaisnoquerespeitaàvidafa-
miliar.Comvistaaoexercíciodessesdireitosedemodo
a prevenir o isolamento, abandono, negligência e seg-
regaçãodascriançascomdeficiência,osEstadosPartes
comprometem-seemforneceràscriançascomdeficiên-
cia e às suas famílias, um vasto leque de informação,
serviçoseapoiosdeformaatempada.

4.OsEstadosPartesasseguramqueacriançanãoé
separadadosseuspaiscontraavontadedestes,excepto
quandoasautoridadescompetentesdeterminaremque
tal separaçãoénecessáriaparao superior interesseda
criança,decisãoesta sujeitaa recursocontencioso,em
conformidadecomaleieprocedimentosaplicáveis.Em
casoalgumdeveumacriançaserseparadadospaiscom
basenumadeficiênciaquerdacriançaquerdeumoude
ambososseuspais.

5.OsEstadosPartes, semprequea famíliadirecta
sejaincapazdecuidardacriançacomdeficiência,envi-
damtodososesforçosparaprestarcuidadosalternativos
dentroda famíliamaisalargadae,quandotalnãofor
possível,numcontextofamiliarnoseiodacomunidade.

Artigo 24.º
Educação

1.OsEstadosPartesreconhecemodireitodaspes-
soascomdeficiênciaàeducação.Comvistaaoexercício
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destedireitosemdiscriminaçãoecombasenaigualdade
deoportunidades,osEstadosPartesasseguramumsiste-
madeeducaçãoinclusivaatodososníveiseumaapren-
dizagemaolongodavida,direccionadospara:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e

sentido de dignidade e auto-estima e ao fortaleci-
mento do respeito pelos direitos humanos, liber-
dadesfundamentaisediversidadehumana.

b) O desenvolvimento pelas pessoas com deficiência
dasuapersonalidade,talentosecriatividade,assim
comodassuasaptidõesmentaisefísicas,atéaoseu
potencialmáximo.

c) Permitir às pessoas com deficiência participarem
efectivamentenumasociedadelivre.

2.Paraefeitosdoexercíciodestedireito,osEstados
Partesasseguramque:
a) As pessoas com deficiência não são excluídas do

sistema geral de ensino com base na deficiência e
queascriançascomdeficiêncianãosãoexcluídasdo
ensinoprimáriogratuitoeobrigatóriooudoensino
secundário,combasenadeficiência.

b) Aspessoascomdeficiênciapodemacederaumensi-
noprimárioe secundário inclusivo,dequalidadee
gratuito, em igualdade com as demais pessoas nas
comunidadesemquevivem.

c) Sãoprovidenciadasadaptaçõesrazoáveisemfunção
dasnecessidadesindividuais.

d) Aspessoascomdeficiênciarecebemoapoioneces-
sário,dentrodosistemageraldeensino,parafacili-
tarasuaeducaçãoefectiva.

e) São fornecidas medidas de apoio individualizadas
eficazesemambientesquemaximizamodesenvolvi-
mentoacadémicoesocial,consistentescomoobjec-
tivodeplenainclusão.

3.OsEstadosPartespermitemàspessoascomdefi-
ciênciaapossibilidadedeaprenderemcompetênciasde
desenvolvimentopráticoesocialdemodoa facilitara
suaplenaeigualparticipaçãonaeducaçãoeenquanto
membrosdacomunidade.Paraestefim,osEstadosPar-
tesadoptamasmedidasapropriadas,incluindo:
a) AfacilitaçãodaaprendizagemdeBraille,escritaal-

ternativa,modosaumentativosealternativos,meios
eformatosdecomunicaçãoeorientaçãoeaptidões
demobilidade,assimcomooapoioeorientaçãodos
seuspares.

b) Afacilitaçãodaaprendizagemdelínguagestualea
promoçãodaidentidadelinguísticadacomunidade
surda.

c) Agarantiadequeaeducaçãodaspessoas,eempar-
ticular das crianças, que são cegas, surdas ou sur-

das-cegas, éministradanas línguas,modo emeios
decomunicaçãomaisapropriadosparaoindivíduo
e em ambientes que favoreçam o desenvolvimento
académicoesocial.

4.Demodoaajudaragarantiroexercíciodestedi-
reito,osEstadosPartestomamtodasasmedidasapro-
priadasparaempregarprofessores,incluindoprofesso-
rescomdeficiência,comqualificaçõesemlínguagestual
e/ouBrailleeaformarprofissionaisepessoaltécnicoque
trabalhematodososníveisdeeducação.Talformação
compreendeasensibilizaçãoparacomadeficiênciaea
utilizaçãodemodosaumentativosealternativos,meios
eformatosdecomunicação,técnicas,educativasemate-
riaisapropriadosparaapoiaraspessoascomdeficiência.

5.OsEstadosPartesasseguramqueaspessoascom
deficiênciapodemacederaoensinosuperiorgeral,àfor-
maçãovocacional,àeducaçãodeadultoseàaprendiza-
gemaolongodavidasemdiscriminaçãoeemcondições
deigualdadecomasdemais.Paraesteefeito,osEstados
Partesasseguramasadaptações razoáveisparaaspes-
soascomdeficiência.

Artigo 25.º
Saúde

OsEstadosPartes reconhecemqueaspessoascom
deficiência têm direito ao gozo do melhor estado de
saúdepossívelsemdiscriminaçãocombasenadeficiên-
cia.OsEstadosPartes tomam todas asmedidas apro-
priadasparagarantiroacessoàspessoascomdeficiência
aosserviçosdesaúdequetenhamemcontaasespecifi-
cidadesdogénero,incluindoareabilitaçãorelacionada
comasaúde.OsEstadosPartesdevem,nomeadamente:
a) Providenciar às pessoas com deficiência a mesma

gama,qualidadeepadrãode serviçoseprogramas
desaúdegratuitosouapreçosacessíveisiguaisaos
prestados às demais, incluindo na área da saúde
sexualereprodutivaeprogramasdesaúdepública
dirigidosàpopulaçãoemgeral.

b) Providenciarosserviçosdesaúdenecessáriosàspes-
soascomdeficiência,especialmentedevidoàsuade-
ficiência,incluindoadetecçãoeintervençãoatempa-
da,semprequeapropriado,eosserviçosdestinados
aminimizarepreveniroutrasdeficiências,incluindo
entrecriançaseidosos.

c) Providenciar os referidos cuidados de saúde tão
próximoquantopossíveldassuascomunidades,in-
cluindonasáreasrurais.

d) Exigiraosprofissionaisdesaúdeaprestaçãodecui-
dadosàspessoascomdeficiênciacomamesmaquali-
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dadedosdispensadosàsdemais,combasenoconsen-
timentolivreeinformado,interalia,dasensibilização
para os direitos humanos, dignidade, autonomia e
necessidadesdaspessoas comdeficiência atravésda
formação e promulgação de normas deontológicas
paraosectorpúblicoeprivadodasaúde.

e) Proibiradiscriminaçãocontrapessoascomdeficiên-
cia na obtenção de seguros de saúde e seguros de
vida,semprequeessessegurossejampermitidospelo
direitointerno,osquaisdevemserdisponibilizados
deformajustaerazoável.

f) Prevenirarecusadiscriminatóriadecuidadosouser-
viçosdesaúdeoualimentaçãoelíquidos,combase
nadeficiência.

Artigo 26.º
Habilitação e reabilitação

1.OsEstadosPartes tomamasmedidas efectivas e
apropriadas,incluindoatravésdoapoioentrepares,para
permitiràspessoascomdeficiênciaatingirememanterem
umgraudeindependênciamáximo,plenaaptidãofísica,
mental,socialevocacionaleplenainclusãoeparticipação
emtodososaspectosdavida.Paraesseefeito,osEsta-
dosPartesorganizam, reforçamedesenvolvemserviços
eprogramasdehabilitaçãoereabilitaçãodiversificados,
nomeadamentenasáreasdasaúde,emprego,educaçãoe
serviçossociais,deformaqueestesserviçoseprogramas:
a)Tenhaminícioomaiscedopossívelesebaseiemnuma

avaliaçãomultidisciplinardasnecessidadesepoten-
cialidadesdecadaindivíduo.

b)Apoiemaparticipaçãoeinclusãonacomunidadeeem
todososaspectosdasociedade,sejamvoluntáriose
sejam disponibilizados às pessoas com deficiência
tãopróximoquantopossíveldassuascomunidades,
incluindoemáreasrurais.
2.OsEstadosPartespromovemodesenvolvimento

da formação inicial e contínua para os profissionais e
pessoal técnicoa trabalharnos serviçosdehabilitação
ereabilitação.

3.OsEstadosPartespromovemadisponibilidade,
conhecimento e uso de dispositivos e tecnologias de
apoioconcebidasparapessoascomdeficiênciaqueeste-
jamrelacionadoscomahabilitaçãoereabilitação.

Artigo 27.º
Trabalho e emprego

1.OsEstadosPartesreconhecemodireitodaspes-
soascomdeficiênciaatrabalhar,emcondiçõesdeigual-
dadecomasdemais.istoincluiodireitoàoportunidade

deganharavidaatravésdeumtrabalholivrementees-
colhidoouaceitenummercadoeambientedetrabalho
aberto, inclusivoeacessívelapessoascomdeficiência.
OsEstadosPartessalvaguardamepromovemoexercí-
ciododireitoao trabalho, incluindoparaaquelesque
adquiremumadeficiênciaduranteocursodoemprego,
adoptando medidas apropriadas, incluindo através da
legislação,para,interalia:
a) Proibiradiscriminaçãocombasenadeficiênciano

querespeitaatodasasmatériasrelativasatodasas
formas de emprego, incluindo condições de recru-
tamento, contratação e emprego, continuidade do
emprego,progressãonacarreiraecondiçõesdese-
gurançaesaúdenotrabalho.

b) Protegerosdireitosdaspessoascomdeficiência,em
condiçõesdeigualdadecomasdemais,acondições
detrabalhojustasefavoráveis,incluindoigualdade
deoportunidadese igualdadederemuneraçãopelo
trabalhodeigualvalor,condiçõesdetrabalhosegu-
rasesaudáveis, incluindoaprotecçãocontraoas-
sédioeareparaçãodeinjustiças.

c) Assegurarqueaspessoascomdeficiênciasãocapaz-
esdeexercerosseusdireitoslaboraisesindicais,em
condiçõesdeigualdadecomasdemais.

d) Permitiroacessoefectivodaspessoascomdeficiên-
ciaaosprogramasgeraisdeorientaçãotécnicaevo-
cacional,serviçosdecolocaçãoeformaçãocontínua.

e) Promoverasoportunidadesdeempregoeprogressão
nacarreiraparapessoascomdeficiêncianomercado
detrabalho,assimcomoauxiliarnaprocura,obten-
ção,manutençãoeregressoaoemprego.

f) Promover oportunidades de emprego por conta
própria, empreendedorismo, o desenvolvimento de
cooperativaseacriaçãodeempresaspróprias.

g) Empregarpessoascomdeficiêncianosectorpúblico.
h) Promoveroempregodepessoascomdeficiênciano

sectorprivadoatravésdepolíticasemedidasapro-
priadas, que poderão incluir programas de acção
positiva,incentivoseoutrasmedidas.

i) Assegurarquesãorealizadasasadaptaçõesrazoáveis
paraaspessoascomdeficiêncianolocaldetrabalho.

j) Promoveraaquisiçãoporpartedaspessoascomde-
ficiênciadeexperiêncialaboralnomercadodetrab-
alhoaberto.

k) Promover a reabilitação vocacional e profissional,
manutençãodopostodetrabalhoeosprogramasde
regressoaotrabalhodaspessoascomdeficiência.

2.OsEstadosPartesassegurarãoqueaspessoascom
deficiêncianãosãomantidasemregimedeescravatura
ouservidãoequesãoprotegidas,emcondiçõesdeigual-
dadecomasdemais,dotrabalhoforçadoouobrigatório.
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Artigo 28.º
Nível de vida e protecção social adequados

1.OsEstadosPartesreconhecemodireitodaspes-
soascomdeficiênciaaumníveldevidaadequadoparasi
própriaseparaassuasfamílias,incluindoalimentação,
vestuárioehabitaçãoadequadoseaumamelhoriacon-
tínuadascondiçõesdevidaetomamasmedidasapro-
priadasparasalvaguardarepromoveroexercíciodeste
direitosemdiscriminaçãocombasenadeficiência.

2.OsEstadosPartesreconhecemodireitodaspes-
soascomdeficiênciaàprotecçãosocialeaogozodesse
direito sem discriminação com base na deficiência e
tomarão as medidas apropriadas para salvaguardar e
promoveroexercíciodestedireito,incluindoatravésde
medidasdestinadasa:
a) Assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em

condições de igualdade, aos serviços de água potá-
veleaasseguraroacessoaosserviços,dispositivose
outraassistênciaadequadoseapreçosacessíveispara
atenderàsnecessidadesrelacionadascomadeficiência.

b) Asseguraràspessoascomdeficiência,emparticular
às mulheres e raparigas com deficiência e pessoas
idosas comdeficiência, o acesso aosprogramasde
protecçãosocialeaosprogramasdereduçãodapo-
breza.

c) Asseguraràspessoascomdeficiênciaeàssuasfamí-
liasquevivamemcondiçõesdepobreza,oacessoao
apoioporpartedoEstadoparasuportarasdespe-
sas relacionadascomasuadeficiência, incluindoa
formação, aconselhamento, assistência financeira e
cuidadosadequados.

d) Asseguraroacessodaspessoascomdeficiênciaaos
programaspúblicosdehabitação.

e) Asseguraroacessoigualdaspessoascomdeficiência
abenefícioseprogramasdeaposentação.

Artigo 29.º
Participação na vida política e pública

OsEstadosPartesgarantemàspessoascomdeficiên-
ciaosdireitospolíticoseaoportunidadedeosgozarem,
em condições de igualdade com as demais pessoas, e
comprometem-sea:
a) Assegurar que as pessoas com deficiências podem

efectiva e plenamente participar na vida política e
pública,emcondiçõesdeigualdadecomosdemais,
deformadirectaouatravésderepresentanteslivre-
menteescolhidos,incluindoodireitoeoportunidade
paraaspessoascomdeficiênciavotaremeseremelei-
tas,interalia:

i) garantindoqueosprocedimentosdeeleição,in-
stalaçõesemateriaissãoapropriados,acessíveis
efáceisdecompreendereutilizar,

ii) protegendo o direito das pessoas com deficiên-
ciasavotar,porvotosecretoemeleiçõeserefer-
endospúblicossemintimidaçãoeaconcorrerem
aeleiçõesparaexerceremefectivamenteumman-
datoedesempenharemtodasasfunçõespúblicas
atodososníveisdogoverno,facilitandoorecur-
soatecnologiasdeapoioeàsnovastecnologias
semprequesejustificar,

iii) garantindoalivreexpressãodavontadedaspes-
soas com deficiência enquanto eleitores e para
este fim, sempre que necessário, a seu pedido,
permitirqueumapessoadasuaescolhalhespre-
steassistênciaparavotar.

b) Promovendo activamente um ambiente em que as
pessoascomdeficiênciapossamparticiparefectivae
plenamentenaconduçãodosassuntospúblicos,sem
discriminaçãoeemcondiçõesde igualdadecomos
demaiseencorajarasuaparticipaçãonosassuntos
públicos,incluindo:
i) a participação em organizações e associações

não governamentais ligadas à vida pública e
políticadopaísenasactividadeseadministração
dospartidospolíticos,

ii) a constituição e adesão a organizações de pes-
soascomdeficiênciapararepresentaremaspes-
soascomdeficiênciaanívelinternacional,nacio-
nal,regionalelocal.

Artigo 30.º
Participação na vida cultural, recreação, 

lazer e desporto

1.OsEstadosPartesreconhecemodireitodetodas
aspessoascomdeficiênciaaparticipar,emcondiçõesde
igualdade com as demais, na vida cultural e adoptam
todasasmedidasapropriadasparagarantirqueaspes-
soascomdeficiência:
a)Têmacessoamaterialculturalemformatosacessíveis.
b)Têmacessoaprogramasdetelevisão,filmes,teatroe

outrasactividadesculturais,emformatosacessíveis.
c) Têmacessoalocaisdestinadosaactividadesouser-

viçosculturais,taiscomoteatros,museus,cinemas,
bibliotecaseserviçosdeturismoe,tantoquantopos-
sível,amonumentoselocaisdeimportânciacultural
nacional.

2.OsEstadosPartesadoptamasmedidasapropriadas
para permitir às pessoas com deficiência terem a opor-
tunidade de desenvolver e utilizar o seu potencial cria-
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tivo,artísticoeintelectual,nãosóparabenefíciopróprio,
comotambémparaoenriquecimentodasociedade.

3. Os Estados Partes adoptam todas as medidas
apropriadas,emconformidadecomodireitointernacio-
nal,paragarantirqueas leisqueprotegemosdireitos
depropriedadeintelectualnãoconstituemumabarreira
irracional ou discriminatória ao acesso por parte das
pessoascomdeficiênciaamateriaisculturais.

4. As pessoas com deficiência têm direito, em
condições de igualdade com os demais, ao reconheci-
mentoeapoiodasuaidentidadeculturalelinguísticaes-
pecífica,incluindoalínguagestualeculturadossurdos.

5. De modo a permitir às pessoas com deficiência
participar, em condições de igualdade com as demais,
em actividades recreativas, desportivas e de lazer, os
EstadosPartesadoptamasmedidasapropriadaspara:
a) Incentivar e promover a participação, na máxima

medida possível, das pessoas com deficiência nas
actividadesdesportivascomunsatodososníveis.

b) Assegurarqueaspessoascomdeficiênciatêmaopor-
tunidadedeorganizar, desenvolver eparticipar em
actividadesdesportivaserecreativasespecíficaspara
adeficiênciae,paraessefim,incentivaraprestação,
em condiçõesde igualdade comasdemais, de ins-
trução,formaçãoerecursosapropriados.

c) Asseguraroacessodaspessoascomdeficiênciaaos
recintosdesportivos,recreativoseturísticos.

d) Assegurarqueas crianças comdeficiência têm, em
condições de igualdade com as outras crianças, a
participar em actividades lúdicas, recreativas, des-
portivasedelazer,incluindoasactividadesinseridas
nosistemaescolar.

e) Asseguraroacessodaspessoascomdeficiênciaaos
serviços de pessoas envolvidas na organização de
actividades recreativas, turísticas, desportivas e de
lazer.

Artigo 31.º
Estatísticas e recolha de dados

1. Os Estados Partes comprometem-se a recolher
informaçãoapropriada,incluindodadosestatísticosede
investigação,quelhespermitamformulareimplementar
políticasquevisemdarefeitoàpresenteConvenção.O
processoderecolhaemanutençãodestainformaçãodeve:
a) Respeitar as garantias legalmente estabelecidas,

incluindo a legislação sobre protecção de dados,
para garantir a confidencialidade e respeito pela
privacidadedaspessoascomdeficiência.

b) Respeitarasnormasinternacionalmenteaceitespara
proteger os direitos humanos e liberdades funda-
mentais eprincípios éticosna recolha eusode es-
tatísticas.

2.Ainformaçãorecolhidaemconformidadecomo
presenteartigodeveserdesagregada,conformeapropri-
ado,eusadaparaajudaraavaliaraimplementaçãodas
obrigações dos Estados Partes nos termos da presente
Convençãoeparaidentificareabordarasbarreirasen-
contradaspelaspessoascomdeficiêncianoexercíciodos
seusdireitos.

3. Os Estados Partes assumem a responsabilidade
pela divulgação destas estatísticas e asseguram a sua
acessibilidadeàspessoascomdeficiênciaeàsdemais.

Artigo 32.º
Cooperação internacional

1.OsEstadosPartesreconhecemaimportânciada
cooperação internacionaleasuapromoção,emapoio
dos esforços nacionais para a realização do objecto e
fimdapresenteConvençãoeadoptamasmedidasap-
ropriadaseefectivasaesterespeitoentreosEstadose,
conforme apropriado, em parceria com organizações
internacionaiseregionaisrelevanteseasociedadecivil,
nomeadamenteasorganizaçõesdepessoascomdeficiên-
cia.Taismedidaspodemincluir,interalia:
a) Agarantiadequeacooperaçãointernacional,inclu-

indo os programas de desenvolvimento internacio-
nal,éinclusivaeacessívelàspessoascomdeficiência.

b) Facilitareapoiaracriaçãodecompetências,através
datrocaepartilhadeinformação,experiências,pro-
gramasdeformaçãoemelhorespráticas.

c) Facilitar a cooperação na investigação e acesso ao
conhecimentocientíficoetecnológico.

d) Prestar, conforme apropriado, assistência técnica e
económica,incluindoatravésdafacilitaçãodoaces-
soepartilhade tecnologiasdeacessoedeapoioe
atravésdatransferênciadetecnologias.

2.Asdisposiçõesdopresenteartigonãoafectamas
obrigaçõesdecadaEstadoPartenoquerespeitaaocum-
primento das suas obrigações nos termos da presente
Convenção.

Artigo 33.º
Aplicação e monitorização nacional

1.OsEstadosPartes, emconformidadecomo seu
sistemadeorganização,nomeiamumoumaispontosde
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contactodentrodogovernoparaquestõesrelacionadas
comaimplementaçãodapresenteConvençãoeterãoem
devidacontaacriaçãoounomeaçãodeummecanismo
decoordenaçãoanívelgovernamentalquepromovaa
acçãorelacionadaemdiferentessectoreseadiferentes
níveis.

2.OsEstadosPartesdevem,emconformidadecom
osseussistemasjurídicoeadministrativo,manter,fortal-
ecer,nomearouestabelecer,anívelinterno,umaestru-
turaqueincluaumoumaismecanismosindependentes,
conformeapropriado,comvistaapromover,protegere
monitorizar a implementação da presente Convenção.
Aonomearou criar talmecanismo, osEstadosPartes
terãoemcontaosprincípios relacionadoscomoesta-
tutoefuncionamentodasinstituiçõesnacionaisparaa
protecçãoepromoçãodosdireitoshumanos.

3.A sociedade civil, emparticular aspessoas com
deficiênciaeassuasorganizaçõesrepresentativas,deve
estarenvolvidaeparticiparactivamentenoprocessode
monitorização.

Artigo 34.º
Comissão para os Direitos das Pessoas 

com Deficiência

1. Será criadaumaComissãoparaosDireitosdas
Pessoas com Deficiência (doravante referida como
«Comissão»),queexerceráasfunçõesemseguidadefini-
das.

2.AComissãoserácomposta,nomomentodeentra-
da em vigor da presente Convenção, por 12 peritos.
Após60ratificaçõesouadesõesadicionaisàConvenção,
acomposiçãodaComissãoaumentaráem6membros,
atingindoumnúmeromáximode18membros.

3.OsmembrosdaComissãodesempenhamassuas
funçõesatítulopessoal,sendopessoasdeelevadaauto-
ridademoraledereconhecidacompetênciaeexperiên-
cianocampoabrangidopelapresenteConvenção.Ao
nomearem os seus candidatos, os Estados Partes são
convidadosaconsiderardevidamenteadisposiçãoesta-
belecidanoartigo4.o,N.º3,dapresenteConvenção.

4.OsmembrosdaComissãodevemsereleitospelos
EstadosPartes,sendoconsideradaadistribuiçãogeográ-
ficaequitativa,arepresentaçãodediferentesformasde
civilizaçãoeosprincipaissistemasjurídicos,arepresen-
taçãoequilibradadegéneroseaparticipaçãodeperitos
comdeficiência.

5. Os membros da Comissão são eleitos por voto
secretoapartirdeumalistadepessoasnomeadapelos
EstadosPartes,deentreosseusnacionais,aquandode
reuniõesdaConferênciadosEstadosPartes.Nessasreu-
niões,emqueoquórumécompostopordoisterçosdos
EstadosPartes,aspessoaseleitasparaaComissãosão
aquelasqueobtiveremomaiornúmerodevotoseuma
maioriaabsolutadevotosdosrepresentantesdosEsta-
dosPartespresentesevotantes

6.Aeleiçãoinicialtemlugarnosseismesesseguintes
àdatadeentradaemvigordapresenteConvenção.Pelo
menos quatro meses antes da data de cada eleição, o
Secretário-Geral das Nações Unidas remete uma carta
aos Estados Partes a convidá-los a proporem os seus
candidatos num prazo de dois meses. Em seguida, o
Secretário-Geralelaboraumalistaemordemalfabética
de todosos candidatosassimnomeados, indicandoos
EstadosPartesqueosnomearam,esubmete-aaosEsta-
dosPartesnapresenteConvenção.

7. Os membros da Comissão são eleitos para um
mandato de quatro anos. Apenas podem ser reeleitos
umavez.Noentanto,omandatodeseisdosmembros
eleitosnaprimeiraeleiçãoterminaaofimdedoisanos.
imediatamenteapósaprimeiraeleição,osnomesdestes
seismembrossãoescolhidosaleatoriamentepeloPresi-
dentedareuniãoconformereferidonoN.º5dopresente
artigo.

8. A eleição dos seis membros adicionais da
Comissãodeveterlugarporocasiãodaseleiçõesregula-
res,emconformidadecomasdisposiçõesrelevantesdo
presenteartigo.

9. Se um membro da Comissão morrer ou renun-
ciaroudeclararqueporqualqueroutromotivo,eleou
elanãopodecontinuaradesempenharassuasfunções,
oEstadoPartequenomeouomembrodesignaráoutro
peritoquepossuaasqualificaçõesecumpraosrequisi-
tosestabelecidosnasdisposiçõesrelevantesdopresente
artigo,parapreencheravagaatéaotermodomandato.

10.AComissãoestabeleceráassuasprópriasregras
deprocedimento.

11.OSecretário-GeraldasNaçõesUnidasdisponibi-
liza o pessoal e instalações necessários para o desem-
penhoefectivodas funçõesdaComissãoaoabrigoda
presenteConvençãoeconvocaráasuaprimeirareunião.

12. Com a aprovação da Assembleia Geral das
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NaçõesUnidas,osmembrosdaComissãoestabelecida
aoabrigodapresenteConvençãorecebememolumentos
provenientesdos recursosdasNaçõesUnidas segundo
os termos e condições que a Assembleia determinar,
tendoemconsideraçãoaimportânciadasresponsabili-
dadesdaComissão.

13.OsmembrosdaComissãotêmdireitoàsfacili-
dades,privilégios e imunidades concedidasaosperitos
emmissãoparaasNaçõesUnidasconformeconsignado
nassecçõesrelevantesdaConvençãosobreosPrivilégios
eImunidadesdasNaçõesUnidas.

Artigo 35.º
Relatórios dos Estados Partes

1.CadaEstadoPartesubmeteàComissão,através
do Secretário-Geral das Nações Unidas, um relatório
detalhadodasmedidasadoptadasparacumprirassuas
obrigaçõesdecorrentesdapresenteConvençãoesobreo
progressoalcançadoaesserespeito,numprazodedois
anos após a entrada em vigor da presente Convenção
paraoEstadoParteinteressado.

2. Posteriormente, os Estados Partes submetem
relatóriossubsequentes,pelosmenosacadaquatroanos
esemprequeaComissãotalsolicitar.

3.AComissãodecideasdirectivasaplicáveisaocon-
teúdodosrelatórios.

4. Um Estado Parte que tenha submetido um
relatórioinicialdetalhadoàComissãonãonecessitade
repetir a informaçãoanteriormente fornecidanos seus
relatóriosposteriores.Aoprepararemosrelatóriospara
aComissão,osEstadosPartessãoconvidadosafazê-lo
atravésdeumprocessoabertoetransparenteeaconsi-
deraremdevidaadisposiçãoconsignadanoartigo4.º,
n.º3,dapresenteConvenção.

5. Os relatórios podem indicar factores e dificul-
dadesqueafectemograudecumprimentodasobriga-
çõesdecorrentesdapresenteConvenção.

Artigo 36.º
Apreciação dos relatórios

1.CadarelatórioéexaminadopelaComissão,que
apresenta sugestões e recomendaçõesde carácter geral
sobreorelatório,conformeconsidereapropriadoedeve
transmiti-lasaoEstadoParteinteressado.OEstadoPar-
tepoderesponderàComissãocomtodaainformação

queconsidereútil.AComissãopodesolicitarmaisinfor-
maçãocomplementaraosEstadosPartesrelevantespara
aimplementaçãodapresenteConvenção.

2. Se um Estado Parte estiver significativamente
atrasado na submissão de um relatório, a Comissão
podenotificaroEstadoParteinteressadodanecessidade
de examinaraaplicaçãodapresenteConvençãonesse
mesmoEstadoParte,combasenainformaçãofiáveldis-
ponibilizadaàComissão,casoorelatóriorelevantenão
sejasubmetidodentrodostrêsmesesseguintesànotifi-
cação.AComissãoconvidaoEstadoParteinteressado
a participar no referido exame. Caso o Estado Parte
responda através da submissão do relatório relevante,
aplicam-seasdisposiçõesdoN.º1dopresenteartigo

3.OSecretário-GeraldasNaçõesUnidasdisponibi-
lizaosrelatóriosatodososEstadosPartes.

4.OsEstadosPartes tornamosseusrelatórios lar-
gamentedisponíveisaopúbliconosseusprópriospaíses
e facilitam o acesso a sugestões e recomendações de
caráctergeralrelativamenteaosmesmos.

5.AComissãotransmite,conformeapropriado,às
agênciasespecializadas,fundoseprogramasdasNações
Unidas eoutrosórgãos competentes,os relatóriosdos
EstadosPartesdemodoatratarumpedidoouindicação
de uma necessidade de aconselhamento ou assistência
técnica neles constantes, acompanhados das observa-
çõeserecomendaçõesdaComissão,seashouver,sobre
osreferidospedidosouindicações.

Artigo 37.º
Cooperação entre Estados Partes e a Comissão

1. Cada Estado Parte coopera com a Comissão e
apoia os seus membros no cumprimento do seu man-
dato.

2.NasuarelaçãocomosEstadosPartes,aComissão
tem em devida consideração as formas e meios de
melhorarascapacidadesnacionaisparaaaplicaçãoda
presente Convenção, incluindo através da cooperação
internacional.

Artigo 38.º
Relação da Comissão com outros organismos

Demodoapromoveraefectivaaplicaçãodapresen-
teConvençãoeaincentivaracooperaçãointernacional
noâmbitoabrangidopelapresenteConvenção:
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a) AsagênciasespecializadaseoutrosórgãosdasNa-
ções Unidas têm direito a fazerem-se representar
quando for considerada a implementação das dis-
posiçõesdapresenteConvençãoqueseenquadrem
noâmbitodoseumandato.

 AComissãopode convidar agências especializadas
e outros organismos competentes, consoante con-
sidere relevante, para darem o seu parecer técnico
sobreaimplementaçãodaConvençãonasáreasque
seenquadremnoâmbitodosseusrespectivosman-
datos.AComissãoconvidaagênciasespecializadase
outrosórgãosdasNaçõesUnidas,parasubmeterem
relatóriossobreaaplicaçãodaConvençãonasáreas
queseenquadremnoâmbitodassuasrespectivasac-
tividades.

b) AComissão,noexercíciodoseumandato,consulta,
sempre que considere apropriado, outros organis-
mos relevantes criados por tratados internacionais
sobredireitoshumanos,comvistaaasseguraracon-
sistênciadassuasrespectivasdirectivasparaaapre-
sentaçãoderelatórios,sugestõeserecomendaçõesde
carácter geral e evitar aduplicação e sobreposição
noexercíciodassuasfunções.

Artigo 39.º
Relatório da Comissão

AComissãoprestacontasacadadoisanosàAssem-
bleiaGeraleaoConselhoEconómicoeSocialsobreas
suasactividadesepoderáfazersugestõeserecomenda-
çõesdecaráctergeralbaseadasnaanálisedosrelatórios
edainformaçãorecebidadosEstadosPartes.Estassug-
estõeserecomendaçõesdecaráctergeraldevemconstar
dorelatóriodaComissão,acompanhadasdasobserva-
çõesdosEstadosPartes,seoshouver.

Artigo 40.º
Conferência dos Estados Partes

1.OsEstadosPartesreúnem-seregularmentenuma
Conferência dos Estados Partes de modo a considerar
qualquerquestãorelativaàaplicaçãodapresenteCon-
venção.

2.Numprazomáximodeseismesesapósaentrada
em vigor da presente Convenção, o Secretário-Geral
dasNaçõesUnidasconvocaaConferênciadosEstados
Partes.AsreuniõesposterioressãoconvocadaspeloSe-
cretário-Geralacadadoisanosoumediantedecisãoda
ConferênciadosEstadosPartes.

Artigo 41.º
Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas é o deposi-
táriodapresenteConvenção.

Artigo 42.º
Assinatura

ApresenteConvençãoestaráabertaaassinaturade
todososEstados e dasorganizaçõesde integração re-
gionalnaSededasNaçõesUnidasemNova Iorque,a
partirde30deMarçode2007.

Artigo 43.º
Consentimento em estar vinculado

ApresenteConvençãoestásujeitaaratificaçãopelos
Estadossignatárioseaconfirmaçãoformalpelasorga-
nizaçõesdeintegraçãoregionalsignatárias.AConven-
çãoestáabertaàadesãodequalquerEstadoouorga-
nizaçãodeintegraçãoregionalquenãoatenhaassinado.

Artigo 44.º
Organizações de integração regional

1. «Organização de integração regional» designa
uma organização constituída por Estados soberanos
deumadeterminada região,paraaqualos seusEsta-
dosmembros transferirama competência emmatérias
regidas pela presente Convenção. Estas organizações
devemdeclarar,nos seus instrumentosde confirmação
formaloudeadesão,oâmbitodasuacompetênciarela-
tivamenteàsquestõesregidaspelapresenteConvenção.
Subsequentemente, devem informar o depositário de
qualqueralteraçãosubstancialnoâmbitodasuacom-
petência.

2.As referências aos«EstadosPartes»napresente
Convençãoaplicam-seàsreferidasorganizaçõesdentro
doslimitesdassuascompetências.

3.Paraosfinsdodispostonosartigos45.º,n.º1,e
47.º,n.ºs2e3,dapresenteConvenção,qualquerinstru-
mento depositado por uma organização de integração
regionalnãoserácontabilizado.

4.Asorganizaçõesdeintegraçãoregional,emmaté-
riasdasuacompetência,podemexerceroseudireitode
votonaConferênciadosEstadosPartes,comumnúmero
devotosigualaonúmerodosseusEstadosmembrosque
sejamPartesnapresenteConvenção.Estaorganização
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nãoexerceráoseudireitodevotosequalquerumdos
seusEstadosmembrosexerceroseudireito,evice-versa.

Artigo 45.º
Entrada em vigor

1.ApresenteConvençãoentraemvigorno30.odia
apósadatadodepósitodo20.oinstrumentoderatifi-
caçãoouadesão.

2. Para cada Estado ou organização de integração
regionalqueratifique,aconfirmeformalmenteouadira
àpresenteConvençãoapósodepósitodo20.oinstru-
mento,aConvençãoentraráemvigorno30.odiaapós
odepósitodoseupróprioinstrumento.

Artigo 46.º
Reservas

1. Não são admitidas quaisquer reservas incom-
patíveiscomoobjectoeofimdapresenteConvenção.

2.Asreservaspodemser retiradasaqualquermo-
mento.

Artigo 47.º
Revisão

1.QualquerEstadoPartepodeproporumaemenda
àpresenteConvençãoesubmetê-laaoSecretário-Geral
dasNaçõesUnidas.OSecretário-Geralcomunicaquais-
queremendaspropostasaosEstadosPartes,solicitando
quelhesejatransmitidosesãoafavordeumaconfer-
ênciadosEstadosPartescomvistaaapreciarevotaras
propostas.Se,dentrodequatromesesapartirdadata
dessa comunicação,pelomenosum terçodosEstados
Partesforemfavoráveisaessaconferência,oSecretário-
Geral convoca-a sob os auspícios das Nações Unidas.
Qualquer emenda adoptada por uma maioria de dois
terçosdosEstadosPartespresentesevotantesésubmeti-
dapeloSecretário-GeralàAssembleiaGeraldasNações
Unidasparaaprovaçãoe,emseguida,atodososEsta-
dosPartesparaaceitação.

2. Uma emenda adoptada e aprovada em confor-
midadecomoN.º1dopresenteartigodeveentrarem
vigornotrigésimodiaapósonúmerodeinstrumentos
deaceitaçãodepositadosalcançardoisterçosdonúmero
dosEstadosPartesàdatadeadopçãodaemenda.Con-
sequentemente,aemendaentraemvigorparaqualquer
EstadoPartenotrigésimodiaapósodepósitodosseus
respectivosinstrumentosdeaceitação.Aemendaapenas

évinculativaparaaquelesEstadosPartesqueatenham
aceite.

3. Caso assim seja decidido pela Conferência dos
EstadosPartesporconsenso,umaemendaadoptadae
aprovada em conformidade com o N.º 1 do presente
artigo que se relacione exclusivamente com os artigos
34. o , 38. o , 39. o e 40. o entra em vigor para to-
dososEstadosPartesno30.odiaapósonúmerode
instrumentosdeaceitaçãodepositadosalcançarosdois
terçosdonúmerodosEstadosPartesàdatadeadopção
daemenda.

Artigo 48.º
Denúncia

UmEstadoPartepodedenunciarapresenteConven-
çãomediantenotificaçãoescritaaoSecretário-Geraldas
Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano
apósadataderecepçãodanotificaçãopeloSecretário-
Geral.

Artigo 49.º
Formato acessível

OtextodapresenteConvençãoserádisponibilizado
emformatosacessíveis.

Artigo 50.º
Textos autênticos

Ostextosnaslínguasárabe,chinesa,inglesa,france-
sa,russaeespanholadapresenteConvençãosãoigual-
menteautênticos.

Emfédoqueosplenipotenciáriosabaixoassinados,
estando devidamente autorizados para o efeito pelos
seus respectivos Governos, assinaram a presente Con-
venção.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO RELATIVA À COMPETÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA NO QUE DIZ RESPEITO 

ÀS QUESTÕES REGIDAS PELA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(DeclaraçãoformuladanostermosdoN.º1doar-
tigo44.odaConvenção)

On.º1doartigo44.odaConvençãodasNações
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(aseguirdesignadapor“Convenção”)prevêqueasor-
ganizações de integração regional declarem, nos seus
instrumentos de confirmação formal ou de adesão, o
âmbito da sua competência relativamente às questões
regidaspelaConvenção.

OsactuaismembrosdaComunidadeEuropeiasãoo
ReinodaBélgica,aRepúblicadaBulgária,aRepública
Checa,oReinodaDinamarca,aRepúblicaFederalda
Alemanha,aRepúblicadaEstónia,aIrlanda,aRepúbli-
caHelénica,oReinodeEspanha,aRepúblicaFrancesa,
aRepúblicaItaliana,aRepúblicadeChipre,aRepública
da Letónia, a República da Lituânia, o Grão-Ducado
doLuxemburgo,aRepúblicadaHungria,aRepública
de Malta, o Reino dos Países Baixos, a República da
Áustria,aRepúblicadaPolónia,aRepúblicaPortugue-
sa,aRoménia,aRepúblicadaEslovénia,aRepública
Eslovaca,aRepúblicadaFinlândia,oReinodaSuéciae
oReinoUnidodaGrã-BretanhaedaIrlandadoNorte.

AComunidadeEuropeianotaque,paraefeitosda
Convenção, a expressão «Estados Partes» se aplica às
organizaçõesde integraçãoregionaldentrodos limites
dasuacompetência.

AConvençãodasNaçõesUnidassobreosDireitos
dasPessoascomDeficiênciaéaplicável,noqueserefere
àcompetênciadaComunidadeEuropeia,aosterritórios
abrangidos pelo Tratado que institui a Comunidade
Europeiaedeacordocomascondiçõesprevistasnesse
mesmoTratado,nomeadamentenoseuartigo299.º

Nostermosdoartigo299.º,apresentedeclaração
nãoéaplicávelaosterritóriosdosEstados-Membrosem
queoreferidoTratadonãoseaplicaenãoprejudicaos
actosouposiçõesquepossamseradoptadosaoabrigo
da Convenção pelos Estados-Membros em causa em
nomeenointeressedessesterritórios.

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 44.º da
Convenção,apresentedeclaração indicaascompetên-
ciastransferidaspelosEstados-MembrosparaaComu-
nidade,porforçadoTratadoqueinstituiaComunidade
Europeia,nasmatériasabrangidaspelaConvenção.

Oâmbitoeoexercíciodacompetênciacomunitária
estão, pela sua própria natureza, sujeitos a evolução
contínua,eaComunidadecompletaráoualteraráapre-

sentedeclaração,senecessário,emconformidadecomo
n.º1doartigo44.ºdaConvenção.

Nalgumas matérias, a Comunidade Europeia dis-
põedecompetênciaexclusivaenoutrasacompetência
épartilhadaentreaComunidadeEuropeiaeosEstados-
-Membros.OsEstados-Membrossãocompetentespara
todasasmatériasemrelaçãoàsquaisnãotenhahavido
transferênciadecompetênciasparaaComunidadeEu-
ropeia.

Actualmente:
1.AComunidadetemcompetênciaexclusivanoque

se refere à compatibilidade das ajudas estatais com o
mercadocomumeàpautaaduaneiracomum.

Namedidaemqueasdisposiçõesdodireitocomu-
nitáriosejamafectadaspelasdisposiçõesdaConvenção,
a Comunidade Europeia tem competência exclusiva
para aceitar as obrigações em causa relativamente à
sua própria administração pública. Neste contexto, a
Comunidade declara que é competente em matéria de
regulaçãodorecrutamento,condiçõesdeserviço,remu-
nerações, formação, etc. dos funcionários não eleitos
nos termosdoEstatutodosFuncionárioserespectivas
regrasdeexecução(1).

2. A Comunidade partilha competências com os
Estados-Membrosnotocanteàsmedidasdecombateà
discriminaçãoemrazãodedeficiência,àlivrecirculação
demercadorias, pessoas, serviços e capitais, à agricul-
tura, aos transportes ferroviários, rodoviários, maríti-
moseaéreos,àfiscalidade,aomercadointerno,àigual-
dadederemuneraçãoentretrabalhadoresmasculinose
femininos, àpolítica relativaàs redes transeuropeias e
àsestatísticas.

AComunidadeEuropeiasótemcompetênciaexclu-
sivaparacelebraraConvençãonasmatériasacimarefe-
ridasnamedidaqueasdisposiçõesdaConvençãoouos
instrumentosjurídicosadoptadosemaplicaçãodames-
maafectemregrascomunsanteriormenteestabelecidas
pela Comunidade Europeia. Quando existirem regras
comunitárias,masestasnãoforemafectadas,nomeada-
mentenocasodedisposiçõescomunitáriasqueapenas
estabeleçamnormasmínimas,osEstados-Membrostêm
competência,semprejuízodacompetênciadaComuni-
dadeEuropeiaparaactuarnessedomínio.Emqualquer
outrocaso,acompetênciacabeaosEstados-Membros.
A lista dos actos pertinentes aprovados pela Comuni-
dadeEuropeiaconstadoapêndice.Oâmbitodacom-
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petência da Comunidade Europeia decorrente desses
actosdeveserapreciadotendoemcontaasdisposições
concretasdecadamedida,eemespecialavaliandoaté
quepontoessasdisposiçõesestabelecemregrascomuns.

3. Podem também ser pertinentes para a Conven-
ção da ONU as seguintes políticas da Comunidade
Europeia:osEstado-MembroseaComunidadedevem
empenhar-seemdesenvolverumaestratégiacoordenada
emmatériadeemprego.AComunidadedevecontribuir
paraodesenvolvimentodeumaeducaçãodequalidade,
incentivandoacooperaçãoentreEstados-Membrose,se

necessário,apoiandoecompletandoasuaacção.ACo-
munidadedeveporempráticaumapolíticadeforma-
çãoprofissionalqueapoieecomplementeaacçãodos
Estados-Membros.Afimdepromoverumdesenvolvi-
mento harmonioso do conjunto da Comunidade, esta
devedesenvolvereprosseguirasuaacçãonosentidode
reforçar a sua coesão económica e social. A Comuni-
dadedeveconduzirumapolíticadecooperaçãoparao
desenvolvimento e uma cooperação económica, finan-
ceiraetécnicacomospaísesterceiros,semprejuízodas
competênciasdosEstados-Membrosnessamatéria.
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Apêndice
ACTOS COMUNITÁRIOS QUE SE REFEREM A MATÉRIAS REGIDAS PELA CONVENÇÃO

Os actos comunitários que a seguir se enumeram
ilustramoâmbitodacompetênciadaComunidade,em
conformidadecomoTratadoqueinstituiaComunidade
Europeia.Emespecial,aComunidadeEuropeiadispõe
decompetênciaexclusivanalgumasmatérias,aopasso
quenoutrasacompetênciaépartilhadaentreaComuni-
dadeeosEstados-Membros.Oâmbitodacompetência
daComunidadedecorrentedosreferidosactosdeveser
apreciado tendo em conta as disposições concretas de
cadamedida,emespecialavaliandoatéquepontoessas
disposições estabelecem regras comunsafectadaspelas
disposiçõesdaConvenção.

—Emmatériadeacessibilidade
Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do

Conselho,de9deMarçode1999,relativaaosequipa-
mentosderádioeequipamentosterminaisdetelecomu-
nicaçõeseaoreconhecimentomútuodasuaconformi-
dade(JOL91de7.4.1999,p.10).

Directiva2001/85/CEdoParlamentoEuropeu edo
Conselho,de20deNovembrode2001, relativaadis-
posições especiais aplicáveis aos veículos destinados ao
transportedepassageiroscommaisdeoitolugaressenta-
dosalémdolugardocondutorequealteraasDirectivas
70/156/CEEe97/27/CE(JOL42de13.2.2002,p.1).

Directiva96/48/CErelativaàinteroperabilidadedo
sistemaferroviáriotranseuropeude23deJulhode1996
altavelocidade (JOL235de17.9.1996,p.6), coma
redacçãoquelhefoidadapelaDirectiva2004/50/CEdo
ParlamentoEuropeuedoConselho,de29deAbrilde
2004(JOL164de30.4.2004,p.114).

Directiva2001/16/CEdoParlamentoEuropeu edo
Conselhode19deMarçode2001relativaàinteroperabi-
lidadedosistemaferroviáriotranseuropeuconvencional
(JOL110de20.4.2001,p.1),comaredacçãoquelhefoi
dadapelaDirectiva2004/50/CEdoParlamentoEuropeu
edoConselho,(JOL164de30.4.2004,p.114).

Directiva2006/87/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de12deDezembrode2006,queestabelece
as prescrições técnicas das embarcações de navegação
interiorequerevogaaDirectiva82/714/CEEdoCon-
selho(JOL389de30.12.2006,p.1).

Directiva2003/24/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de14deAbrilde2003,quealteraaDirectiva

98/18/CEdoConselho relativaàs regras enormas
desegurançaparaosnaviosdepassageiros(JOL123de
17.5.2003,p.18).

Directiva2007/46/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de5deSetembrode2007,queestabeleceum
quadroparaahomologaçãodosveículosamotoreseus

reboques,edossistemas,componenteseunidadestécni-
casdestinadosaseremutilizadosnessesveículos(Direc-
tiva-Quadro)(JOL263de9.10.2007,p.1).

Decisão 2008/164/CE da Comissão, de 21 de
Dezembrode2007, relativa à especificação técnicade
interoperabilidade «acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida» do sistema ferroviário transeu-
ropeu convencional e de alta velocidade (JO L 64 de
7.3.2008,p.72).

Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho,de29de Junhode1995, relativaàaproxi-
maçãodaslegislaçõesdosEstados-Membrosrespeitan-
tes aos ascensores (JOL213de7.9.1995, p. 1), com
aredacçãoquelhefoidadapelaDirectiva2006/42/CE
doParlamentoEuropeuedoConselho,de17deMaio
de2006,relativaàsmáquinasequealteraaDirectiva
95/16/CE(JOL157de9.6.2006,p.24).

Directiva2002/21/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de7deMarçode2002,relativaaumquadro
regulamentarcomumparaasredeseserviçosdecomu-
nicaçõeselectrónicas(Directiva-Quadro)(JOL108de
24.4.2002,p.33).

Directiva2002/22/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de7deMarçode2002, relativaaoserviço
universaleaosdireitosdosutilizadoresemmatériade
redeseserviçosdecomunicaçõeselectrónicas(directiva
serviçouniversal)(JOL108de24.4.2002,p.51).

Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa às re-
grascomunsparaodesenvolvimentodomercadointerno
dosserviçospostaiscomunitárioseamelhoriadaquali-
dadede serviço (JOL15de21.1.1998,p. 14), coma
redacçãoquelhefoidadapelaDirectiva2002/39/CEdo
ParlamentoEuropeuedoConselho,de10deJunhode
2002,quealteraaDirectiva97/67/CEnoquerespeitaà
prossecuçãodaaberturaàconcorrênciadosserviçospost-
aisdaComunidade(JOL176de5.7.2002,p.21),ecom
aredacçãoquelhefoidadapelaDirectiva2008/6/CEdo
ParlamentoEuropeuedoConselho,de20deFevereiro
de2008,quealteraaDirectiva97/67/CEnorespeitanteà
plenarealizaçãodomercadointernodosserviçospostais
daComunidade(JOL52de27.2.2008,p.3).

Regulamento(CE)N.º1083/2006doConselho,de
11deJulhode2006,queestabelecedisposiçõesgerais
sobreoFundoEuropeudeDesenvolvimentoRegional,
o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que
revogaoRegulamento(CE)N.º1260/1999(JOL210
de31.7.2006,p.25).

Directiva2004/17/CEdoParlamentoEuropeuedo
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Conselho,de31deMarçode2004,relativaàcoordena-
çãodosprocessosdeadjudicaçãodecontratosnossec-
toresdaágua,daenergia,dostransportesedosserviços
postais(JOL134de30.4.2004,p.1).

Directiva2004/18/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de31deMarçode2004,relativaàcoorde-
nação dos processos de adjudicação dos contratos de
empreitadadeobraspúblicas,doscontratospúblicosde
fornecimentoedoscontratospúblicosdeserviços(JOL
134de30.4.2004,p.114).

Directiva92/13/CEEdoConselho,de25deFever-
eirode1992,relativaàcoordenaçãodasdisposiçõesleg-
islativas, regulamentares e administrativas respeitantes
àaplicaçãodasregrascomunitáriasemmatériadepro-
cedimentosdecelebraçãodecontratosdedireitopúblico
pelasentidadesqueoperamnossectoresdaágua,daen-
ergia,dostransportesedastelecomunicações(JOL76
de23.3.1992,p.14),comaredacçãoquelhefoidada
pela Directiva 2007/66/CE do Parlamento Europeu e
doConselho,de11deDezembrode2007,quealtera
asDirectivas89/665/CEEe92/13/CEEdoConselhono
que diz respeito à melhoria da eficácia do recurso em
matériadeadjudicaçãodecontratospúblicos(JOL335
de20.12.2007,p.31).

Directiva89/665/CEEdoConselho,de21deDezem-
brode1989,que coordenaasdisposições legislativas,
regulamentares e administrativas relativas à aplicação
dosprocedimentosderecursoemmatériadecelebração
doscontratosdedireitopúblicodefornecimentosede
obras(JOL395de30.12.1989,p.33),comaredacção
que lhe foi dada pela Directiva 2007/66/CE do Parla-
mentoEuropeuedoConselho,de11deDezembrode
2007,quealteraasDirectivas89/665/CEEe92/13/CEE
doConselhonoquedizrespeitoàmelhoriadaeficácia
dorecursoemmatériadeadjudicaçãodecontratospú-
blicos(JOL335de20.12.2007,p.31).

—Emmatériadeautonomiaeinclusãosocial,trab-
alhoeempregoDirectiva2000/78/CEdoConselho,de
27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro
geraldeigualdadedetratamentonoempregoenaactivi-
dadeprofissional(JOL303de2.12.2000,p.16).

Regulamento(CE)N.º800/2008daComissão,de6
deAgostode2008,quedeclaracertascategoriasdeauxí-
lios compatíveis com o mercado comum, em aplicação
dosartigos87.oe88.odoTratado(Regulamentogeral
deisençãoporcategoria)(JOL214de9.8.2008,p.3).

Regulamento (CEE) N.º 2289/83 da Comissão, de
29 de Julho de 1983, que fixa as disposições de apli-
caçãodosartigos70.oa78.odoRegulamento(CEE)
N.º918/83doConselhorelativoaoestabelecimentodo
regimecomunitáriodasfranquiasaduaneiras(JOL220
de11.8.1983,p.15).

Directiva83/181/CEEdoConselho,de28deMarço
de1983,quedeterminaoâmbitodeaplicaçãodoN.º
1,alínead),doartigo14.odaDirectiva77/388/CEE,
noquedizrespeitoàisençãodoimpostosobreovalor
acrescentadode certas importaçõesdefinitivasdebens
(JOL105de23.4.1983,p.38).

Directiva2006/54/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de5deJulhode2006,relativaàaplicaçãodo
princípiodaigualdadedeoportunidadeseigualdadede
tratamentoentrehomensemulheresemdomíniosliga-
dosaoempregoeàactividadeprofissional(JOL204de
26.7.2006,p.23).

Regulamento(CEE)N.º918/83doConselho,de28
deMarçode1983, relativoao estabelecimentodo re-
gimecomunitáriodas franquiasaduaneiras (JOL105
de 23.4.1983, p. 1). Directiva 2006/112/CE do Con-
selho,de28deNovembrode2006,relativaaosistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado (JO L
347de11.12.2006,p.1), coma redacçãoque lhe foi
dadapelaDirectiva2009/47/CEdoConselho,de5de
Maiode2009,quealteraaDirectiva2006/112/CEno
quedizrespeitoàstaxasreduzidasdoimpostosobreo
valoracrescentado(JOL116de9.5.2009,p.18).

Regulamento (CE) N.º 1698/2005 do Conselho,
de 20 de Setembro de 2005, relativo ao apoio ao de-
senvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural (FEADER) (JO L 277 de
21.10.2005,p.1).

Directiva2003/96/CEdoConselho,de27deOutu-
brode2003,quereestruturaoquadrocomunitáriode
tributação dos produtos energéticos e da electricidade
(JOL283de31.10.2003,p.51).

—Emmatériademobilidadepessoal
Directiva91/439/CEEdoConselho,de29deJulho

de 1991, relativa à carta de condução (JO L 237 de
24.8.1991,p.1).

Directiva2006/126/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de20deDezembrode2006,relativaàcarta
decondução(JOL403de30.12.2006,p.18).

Directiva2003/59/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de15deJulhode2003,relativaàqualifica-
çãoinicialeàformaçãocontínuadosmotoristasdede-
terminadosveículosrodoviáriosafectosaotransportede
mercadoriasedepassageiros,quealteraoRegulamento
(CEE)N.º3820/85doConselhoeaDirectiva91/439/
CEEdoConselhoerevogaaDirectiva76/914/CEEdo
Conselho(JOL226de10.9.2003,p.4).

Regulamento(CE)N.º261/2004doParlamentoEu-
ropeuedoConselho,de11deFevereirode2004,que
estabelece regras comunspara a indemnização e a as-
sistênciaaospassageirosdostransportesaéreosemcaso
derecusadeembarqueedecancelamentoouatrasocon-
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sideráveldosvoosequerevogaoRegulamento(CEE)
N.º295/91(JOL46de17.2.2004,p.1).

Regulamento (CE) N.º 1107/2006 do Parlamento
EuropeuedoConselho,de5deJulhode2006,relativo
aosdireitos daspessoas comdeficiência e daspessoas
commobilidadereduzidanotransporteaéreo(JOL204
de26.7.2006,p.1).

Regulamento (CE) N.º 1899/2006 do Parlamento
EuropeuedoConselho,de12deDezembrode2006,
quealteraoRegulamento(CEE)N.º3922/91doCon-
selho relativo à harmonização das normas técnicas e
dosprocedimentosadministrativosnosectordaaviação
civil(JOL377de27.12.2006,p.1).

Regulamento (CE) N.º 1371/2007 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007,
relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos
serviçosferroviários(JOL315de3.12.2007,p.14).

Regulamento (CE) N.º 1370/2007 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007,
relativoaosserviçospúblicosdetransporteferroviárioe
rodoviáriodepassageirosequerevogaosRegulamentos
(CEE)N.º1191/69e (CEE)N.º1107/70doConselho
(JOL315de3.12.2007,p.1).

Regulamento(CE)N.º8/2008daComissão,de11
deDezembrode2007,quealteraoRegulamento(CEE)

n.º3922/91relativoàharmonizaçãodenormastéc-
nicasedosprocedimentosadministrativosnosectorda
aviaçãocivil(JOL10de12.1.2008,p.1).

—Emmatériadeacessoàinformação
Directiva2001/83/CEdoParlamentoEuropeuedo

Conselho,de6deNovembrode2001,queestabelece
umcódigocomunitáriorelativoaosmedicamentospara
usohumanoJOL311de28.11.2001,p.67,comare-
dacçãoquelhefoidadapelaDirectiva2004/27/CEdo
ParlamentoEuropeuedoConselho,de31deMarçode
2004(JOL136de30.4.2004,p.34).

Directiva2007/65/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de11deDezembrode2007,quealteraaDi-
rectiva89/552/CEEdoConselhorelativaàcoordenação
de certasdisposições legislativas, regulamentares e ad-
ministrativasdosEstados-Membrosrelativasaoexercí-
ciodeactividadesderadiodifusãotelevisiva(JOL332
de18.12.2007,p.27).

Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e
doConselho,de8deJunhode2000,relativaacertos
aspectos legais dos serviços da sociedade de informa-
ção, emespecialdo comércio electrónico,nomercado
interno(DirectivaComércioElectrónico)(JOL178de
17.7.2000,p.1).

Directiva2001/29/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de22deMaiode2001,relativaàharmoni-
zaçãodecertosaspectosdodireitodeautoredosdirei-

tosconexosnasociedadedainformação(JOL167de
22.6.2001,p.10).

Directiva2005/29/CEdoParlamentoEuropeuedo
Conselho,de11deMaiode2005,relativaàspráticas
comerciaisdesleaisdasempresasfaceaosconsumidores
no mercado interno e que altera a Directiva 84/450/
CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CEeoRegulamento(CE)n.º2006/2004(«di-
rectiva relativaàspráticas comerciaisdesleais») (JOL
149de11.6.2005,p.22).

— Em matéria de estatísticas e recolha de dados
Directiva95/46/CEdoParlamentoEuropeuedoCon-
selho,de24deOutubrode1995,relativaàprotecção
daspessoassingularesnoquedizrespeitoaotratamento
dedadospessoaiseàlivrecirculaçãodessesdados(JOL
281de23.11.1995,p.31).

Regulamento(CE)n.º577/98doConselho,de9de
Marçode1998,relativoàorganizaçãodeuminquérito
poramostragemàsforçasdetrabalhonaComunidade
(JO L 77 de 14.3.1998, p. 3) e regulamentos de ex-
ecuçãoconexos.

Regulamento (CE) n.º 1177/2003 do Parlamento
EuropeuedoConselho,de16deJunhode2003,relati-
voàsestatísticasdorendimentoedascondiçõesdevida
naComunidade(EU-SILC):Textorelevanteparaefeitos
doEEE(JOL165de3.7.2003,p.1)eregulamentosde
execuçãoconexos.

Regulamento(CE)n.º458/2007doParlamentoEu-
ropeuedoConselho,de25deAbrilde2007,relativoao
SistemaEuropeudeEstatísticasIntegradasdeProtecção
Social(ESSPROS)(JOL113de30.4.2007,p.3)eregu-
lamentosdeexecuçãoconexos.

Regulamento (CE) N.º 1338/2008 do Parlamen-
to Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de
2008, relativoàs estatísticas comunitárias sobre saúde
públicaesaúdeesegurançanotrabalho(JOL354de
31.12.2008,p.70).

—Emmatériadecooperaçãointernacional
Regulamento(CE)N.º1905/2006doParlamentoEu-

ropeuedoConselho,de18deDezembrode2006,que
instituiuminstrumentodefinanciamentodacooperação
paraodesenvolvimento(JOL378de27.12.2006,p.41).

Regulamento (CE) N.º 1889/2006 do Parlamento
EuropeuedoConselho,de20deDezembrode2006,
queinstituiuminstrumentofinanceiroparaapromoção
dademocraciaedosdireitoshumanosanívelmundial
(JOL386de29.12.2006,p.1).

Regulamento(CE)N.º718/2007daComissão,de12
deJunhode2007,quedáaplicaçãoaoRegulamento(CE)

N.º1085/2006doConselhoqueinstituiumInstru-
mentodeAssistênciadePré-Adesão(IPA)(JOL170de
29.6.2007,p.1).
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ANEXO III
RESERVA DA COMUNIDADE EUROPEIA EM RELAÇÃO AO N.º 1 DO ARTIGO 27.º DA CONVENÇÃO 

DA ONU SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A Comunidade Europeia declara que, nos termos
dalegislaçãocomunitária(nomeadamentedaDirectiva
2000/78/CEdoConselho,de27deNovembrode2000,
queestabeleceumquadrogeralde igualdadede trata-
mentonoempregoenaactividadeprofissional),osEs-
tados-Membrospodem,senecessário,formularassuas
própriasreservasaoN.º1doartigo27.odaConvenção
sobreosDireitosdasPessoas comDeficiência,name-

didaemqueoN.º4doartigo3.odareferidadirectiva
doConselholhesconfereodireitodeexcluíremdoseu
âmbito de aplicação a exigência de não-discriminação
pormotivosdedeficiênciarelativamenteaoempregonas
forçasarmadas.Poressemotivo,aComunidadedeclara
que celebra aConvenção semprejuízodo referidodi-
reito,queéconferidoaosEstados-Membrospor força
dodireitocomunitário.
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Comunicação da Comissão 
– Critérios para a análise da compatibilidade 
dos auxílios estatais a favor de 
trabalhadores desfavorecidos e com 
deficiência sujeitos a notificação individual
(2009/C 188/02)

1. INTRODUÇÃO

1. A promoção do emprego e da coesão social é um
objectivocentraldaspolíticaseconómicasesociais
da Comunidade e dos seus Estados-Membros. O
desempregoe,nomeadamente,odesempregoestru-
turalcontinuamaserumimportanteproblemaem
algumasregiõesdaComunidadeecertascategorias
de trabalhadores continuam a ter dificuldade em
entrar no mercado de trabalho. Os auxílios esta-
taissobaformadesubvençõesaoscustossalariais,
emquecustossalariaissignificamomontantetotal
efectivoapagarpelobeneficiáriodoauxíliorelativa-
menteaospostosdetrabalhoemcausa,incluindo:
a) osaláriobruto,istoé,antesdeimpostos;
b) as contribuições obrigatórias, como as contri-

buiçõesparaasegurançasocial;e
c)despesasdeguardadecriançaseascendentes(sub-

venções salariais) podem proporcionar incenti-
vosadicionaisparaqueasempresasaumentem
osseusníveisdeempregodetrabalhadoresdesfa-
vorecidosecomdeficiência.Oobjectivodoauxí-
lioconsiste,portanto,emaumentaraprocurade
mão-de-obradestascategoriasdetrabalhadores.

2.ApresenteComunicaçãofixadirectrizessobreoscri-
tériosqueaComissãoiráadoptarnaapreciaçãodos
auxíliosestataissobaformadesubvençõessalariais
quedevem ser notificados individualmente, nos ter-
mosdon.º1,alíneash)ei),doartigo6.ºdoRegula-
mento(CE)n.º800/2008daComissão,de6deAgos-
tode2008,quedeclaracertascategoriasdeauxílios
compatíveiscomomercadocomum,emaplicaçãodos
artigos87.ºe88.ºdoTratado(Regulamentogeralde
isençãoporcategoria)(1).Estasdirectrizesdestinam-se
aconferirtransparênciaàsdecisõesdaComissãoeà
suafundamentação,bemcomoasseguraraprevisibi-
lidadeeasegurançajurídica.

3. Aspresentesdirectrizesaplicam-seaosauxíliosesta-
tais sob a forma de subvenções salariais relativa-
mente a trabalhadores desfavorecidos, seriamente
desfavorecidosou comdeficiência, na acepçãodos
n.ºs18a20doartigo2.ºdoRegulamento(CE)n.º
800/2008. Todos os auxílios individuais, sejam ad
hocouderegime,estãosujeitosàspresentesdirec-
trizes sempre que o seu equivalente-subvenção ul-
trapasse5milhõesdeeurosporempresaeporano,
paraoempregodetrabalhadoresdesfavorecidos,e
seriamentedesfavorecidos(aseguireemgeral,tra-
balhadores desfavorecidos) e 10 milhões de euros,
paraoempregodetrabalhadorescomdeficiência(2).

4. Os critérios estabelecidos nas presentes directrizes
não serão aplicados automaticamente. O nível da
apreciaçãodaComissãoeotipodeinformaçõesde
queteránecessidadeserãoproporcionaisaoriscode
distorçãodaconcorrência.Poroutrolado,oâmbito
daanálisedependerádanaturezadocaso.

2. EFEITOS POSITIVOS DO AUXÍLIO

2.1. Existência de um objectivo 
de interesse comum

5. Certascategoriasdetrabalhadorestêmespecialdifi-
culdade em arranjar emprego, porque as entidades
empregadoras consideram que esses trabalhadores
sãomenosprodutivosoutêmpreconceitosemrelação
aeles.Estaprodutividademaisbaixa,sejaelamera-
mentesubjectivaoureal,podeserdevidaà faltade
experiênciaprofissionalrecente(porexemplo,jovens
trabalhadoresoudesempregadosdelongaduração),
ou a uma deficiência permanente. Por causa dessa
produtividademaisbaixa,subjectivaourealostraba-
lhadoresserãoeventualmenteexcluídosdomercado

1 JO L 214 de 9.8.2008, p. 3.
2 Devido ao seu carácter específico, os auxílios individuais destinados a compensar os custos adicionais decorrentes do emprego de trabalhadores com 
deficiência e os custos adicionais incorridos por empresas sociais cujo equivalentesubvenção ultrapasse 10 milhões de euros por empresa e por ano 
são apreciados com base no n.º 3, alínea c), do artigo 87.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Em relação aos auxílios ad hoc a favor do 
emprego de trabalhadores desfavorecidos que não atinjam 5 milhões de euros e aos auxílios ad hoc concedidos a grandes empresas a favor do empre-
go de trabalhadores desfavorecidos que não atinjam 10 milhões de euros, a Comissão aplicará mutatis mutandis os princípios indicados nas presentes 
directrizes, embora de uma forma menos pormenorizada.
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detrabalho,amenosqueasentidadesempregadoras
sejamcompensadaspelasuacontratação.

6. É socialmente desejável que todas as categorias de
trabalhadoressejamintegradasnomercadodetra-
balho,oquesignificaqueumapercentagemdoren-
dimentointernopoderáserredistribuídaafavorde
categoriasdetrabalhadoresabrangidospelamedida
em questão. Os auxílios estatais podem contribuir
para que os trabalhadores desfavorecidos ou com
deficiência sejam integrados ou mantidos no mer-
cado de trabalho, cobrindo os custos adicionais
decorrentesdasuaprodutividademaisbaixa,inde-
pendentementedesersubjectivaoureal.

7. OsEstados-Membrosdevemdemonstrarqueoauxí-
lio contribuirá para atingir o interesse comum em
causa.Nasuaanálise,aComissãoteráemconside-
ração,entreoutros,osseguinteselementos:
a) númeroecategoriasdetrabalhadoresabrangidas

peloauxílio;
b) taxas de emprego das categorias de trabalha-

dores abrangidas pelo auxílio, a nível nacional
e/ouregionalenaempresaounasempresasem
causa;

c) taxasdedesempregodascategoriasdetrabalha-
doresabrangidaspeloauxílio,anívelnacionale/
ouregional;

d) subgrupos particularmente marginalizados no
âmbitodecategoriasmaislatasdetrabalhadores
comdeficiênciaoudesfavorecidos.

2.2. O auxílio estatal como instrumento 
político adequado

8. Oauxílioestatalsobaformadesubvençõessalariais
nãoéoúnicoinstrumentodequeosEstados-Mem-
brosdispõemparapromoveroempregodetrabalha-
doresdesfavorecidosoucomdeficiência.

 Efectivamente, os Estados-Membros podem tam-
bém recorrer a medidas de carácter geral como a
redução da tributação do rendimento do trabalho
edosencargossociais,aumentodoinvestimentona
educaçãoeformação,medidasdeorientaçãoeacon-
selhamento,assistência e formaçãoparaosdesem-
pregados,bemcomoaintroduçãodemelhoriasno
direitodotrabalho.

9. Considera-se que as medidas de auxílio relativa-
mente às quais o Estado-Membro teve em conta
outras opções alternativas, tendo estabelecido as
vantagens de optar por um instrumento selectivo,

comoaconcessãodeumauxílioestatalaumaem-
presa específica, constituem um instrumento ade-
quado.AComissãoteráemconta,nomeadamente,
qualquer avaliação de impacto da medida prevista
queoEstado-Membropossaterefectuado.

2.3. Efeito de incentivo e necessidade do 
auxílio

10.Osauxíliosestataisafavordoempregodetrabalha-
doresdesfavorecidos e comdeficiênciadevemcon-
tribuir para uma alteração do comportamento do
beneficiário e, portanto, para um aumento líquido
donúmerodetrabalhadoresdesfavorecidosoucom
deficiêncianaempresaemcausa.Ostrabalhadores
desfavorecidosoucomdeficiênciarecém-contratados
devempreencherexclusivamentepostosdetrabalho
criadosdenovooupostosdetrabalhoquetenham
ficadovagosnasequênciadesaídavoluntária,invali-
dez,reformaporrazõesdeidade,reduçãovoluntária
do tempo de trabalho ou despedimento legal por
faltacometida.Asvagasresultantesdeumaredução
dosefectivosnãopodemserpreenchidascomtraba-
lhadoresdesfavorecidosoucomdeficiênciasubven-
cionados.Portanto,osauxíliosestataisnãopodem
serutilizadosparasubstituirtrabalhadoressubven-
cionados cujas subvenções terminaram e que, por
consequência,foramdespedidos.

11.OsEstados-MembrosdevemdemonstraràComissão
aexistênciadeumefeitodeincentivoeanecessidade
doauxílio.Emprimeirolugar,obeneficiáriodeveter
apresentadoumpedidodeauxílioaoEstado-Mem-
bro em causa, antes de trabalhadores abrangidos
pelamedidaemcausaseremcontratados.

 Emsegundolugar,oEstado-Membrodevedemons-
trarqueoauxíliocorrespondeaumtrabalhadordes-
favorecidooucomdeficiênciadeumaempresa,em
quearespectivacontrataçãonãoteriatidolugarna
ausênciadoauxílio.

12.Na sua análise, a Comissão terá em consideração,
entreoutros,osseguinteselementos:
a) documentação interna do beneficiário do auxí-

lio relativa aos custos salariais no que respeita
às categorias de trabalhadores abrangidos pela
medida,emdoiscenários:comesemoauxílio;

b) subvençõessalariaisemvigorouconcedidasante-
riormenteàempresaemcausa:categoriasenúme-
rodetrabalhadoresabrangidaspelassubvenções;

c) rotação anual das categorias de trabalhadores
abrangidaspeloauxílio.
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2.4. Proporcionalidade do auxílio

13.O Estado-Membro deve apresentar elementos que
comprovemqueoauxílioénecessárioequeomon-
tantedoauxílioselimitaaomínimonecessáriopara
atingiroobjectivoporeleprosseguido.

 Os Estados-Membros devem apresentar elementos
comprovativos de que o montante do auxílio não
ultrapassaoscustoslíquidosadicionaisdecorrentes
doempregodascategoriasdetrabalhadoresabran-
gidospelamedidaemcausa,emcomparaçãocomos
custosdoempregodetrabalhadoresnãodesfavore-
cidosousemdeficiência(4);

 De qualquer forma, as intensidades do auxílio não
podemultrapassarasestabelecidasnosartigos40.º(5)
e41.º(6)doRegulamento(CE)n.º800/2008.Oscus-
toselegíveisaqueseaplicamasintensidadesdoauxí-
lio devem ser calculados de acordo com o disposto
nosartigos40.º(7)e41.º(8)doRegulamento(CE)n.º
800/2008.

3. EFEITOS NEGATIVOS DO AUXÍLIO

14. Se o auxílio for proporcionadopara atingir o seu
objectivo,osefeitosnegativosdoauxílioserãopro-
vavelmentelimitadoseaanálisedosefeitosnegati-
vospoderánãosernecessária.Porém,nalgunscasos,
mesmoquandooauxílioénecessárioeproporcio-
nado para que uma empresa específica aumente o
volumelíquidodeempregodecategoriasdetrabal-
hadoresabrangidospelamedidaemcausa,oauxílio
podeestarnaorigemdeumaalteraçãodocomporta-
mentodobeneficiário,quefalseiesignificativamente
aconcorrência.Nestescasos,aComissãoefectuará
umaanálisedasdistorçõesdaconcorrência.

 Ograudedistorçãocausadopeloauxíliopodevariar
emfunçãodomodelodoauxílioedascaracterísticas
dosmercadosafectados(9).

15. As características do auxílio que podem afectar a
probabilidadedeseverificarumadistorçãodacon-
corrênciaeograudessadistorçãosãoasseguintes:
a) selectividade;
b) montantedoauxílio;
c) repetiçãoeduraçãodoauxílio;
d) efeitosdoauxílionoscustosdaempresa.

16.Porexemplo,umregimedeauxílioutilizadoparain-
centivarasempresas,emgeral,aempregarummaior
númerodetrabalhadoresdesfavorecidosoucomde-
ficiência é susceptível de ter efeitos diferentes para
omercadodoqueumauxíliodemontanteelevado
concedidopontualmenteaumaúnicaempresa,para
lhe permitir aumentar o número de trabalhadores
empregados de uma determinada categoria. Este
últimoauxílioésusceptíveldeterumefeitodedis-
torçãodaconcorrênciamuitomaissignificativo,na
medida emqueos concorrentesdobeneficiáriodo
auxíliosetornarãomenoscompetitivos.Adistorção
seráaindamaiorseoscustosdemão-de-obrarepre-
sentaremumapercentagemelevadadoscustostotais
daempresabeneficiária.

17.Na sua avaliação das características do mercado,
quepoderádarumaideiamuitomaisexactadoim-
pactoprováveldoauxílio,aComissãoteráemcon-
sideração,entreoutrosaspectos:
a) aestruturadomercado;
b) ascaracterísticasdosectoroudaindústria;
c) asituaçãonomercadodetrabalhonacional/re-

gional.

18.Aestruturadomercadoseráavaliadacombasena
concentraçãodomercado,nadimensãodasempre-
sas (10),nograudediferenciaçãodosprodutos (11)e
nasbarreirasàentradaeàsaídadomercado.

 As quotas de mercado e os rácios de concentra-
ção serão calculados depois de ter sido definido o
mercadorelevante.Regrageral,quandomenor for

4 Os custos líquidos adicionais têm em conta os custos correspondentes ao emprego das categorias-alvo de trabalhadores desfavorecidos ou com 
deficiência (por exemplo, devido a uma produtividade mais baixa) e as vantagens que o beneficiário do auxílio deriva deste emprego (por exemplo, 
devido à melhoria da imagem da empresa).
5 A intensidade de auxílio a favor de trabalhadores desfavorecidos não pode exceder 50 % dos custos elegíveis.
6 A intensidade de auxílio a favor de trabalhadores com deficiência não pode exceder 75 % dos custos elegíveis.
7 No caso do emprego de trabalhadores desfavorecidos, os custos elegíveis correspondem aos custos salariais durante um período máximo de 12 meses 
a contar da data de contratação. Contudo, caso o trabalhador em causa seja um trabalhador seriamente desfavorecido, os custos elegíveis correspon-
dem aos custos salariais durante um período máximo de 24 meses a contar da data de contratação.
8 No caso do emprego de trabalhadores com deficiência, os custos elegíveis correspondem aos custos salariais ao longo do período em que o trabalha-
dor com deficiência estiver empregado.
9 O auxílio pode afectar vários mercados, pois o impacto desse auxílio pode não se limitar aos mercados onde opera o beneficiário do auxílio, alargando-
-se a outros mercados como, por exemplo, os de factores de produção.
10 A dimensão da empresa pode ser expressa em termos de quotas de mercado, bem como de volume de negócios e/ou emprego.
11 Quanto menor for o grau de diferenciação dos produtos, maior será o efeito do auxílio para os lucros dos concorrentes.
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onúmerode empresas,maior será a suaquotade
mercado e menor será a intensidade previsível da
concorrência(12).Seomercadoafectadoforconcen-
trado, comelevadasbarreiras à entrada (13), e seo
beneficiáriodoauxílioforumoperadordeprimeiro
planonessemercado,émaisprovávelqueosconcor-
rentes tenhamdealteraro seucomportamentoem
resposta ao auxílio, por exemplo, adiando ou de-
sistindodeumprojectodelançamentodeumnovo
produtooudeumanovatecnologiaouabandonan-
dodefinitivamenteessemercado.

19.AComissãoanalisarátambémcaracterísticasdosec-
torcomoaexistênciadesobrecapacidadeeofacto
desetratarderamosdeactividadeemexpansão(14),
em fase de maturidade ou em declínio. Por exem-
plo,aexistênciadesobrecapacidadeoudemercados
emfasedematuridadenumsectorpoderáagravaro
riscodeumauxílio serumafontede ineficiênciae
deslocaçãodaproduçãodasempresasquenãodis-
põemdetrabalhadoressubvencionados.

20.Finalmente, amedidaemanálisedeve ser inserida
no contexto da situação no mercado de trabalho,
ouseja,asrespectivastaxasdedesempregoedeem-
prego,níveissalariaiselegislaçãolaboral.

21.Assubvençõessalariaispodemprovocar,emcasos
específicos, as distorções da concorrência objecto
dosn.ºs22a27.

Efeito de substituição e de deslocação

22.Porefeitodesubstituiçãoentende-seasituaçãoem
que os postos de trabalho disponibilizados a uma
determinada categoria de trabalhadores se limitam
asubstituirpostosdetrabalhodeoutrascategorias.

 Umasubvençãosalarialorientadaparaumsubgrupo
específicodetrabalhadoresdivideamão-de-obraem
trabalhadores subvencionados e trabalhadores não
subvencionados e pode induzir as empresas a sub-
stituíremtrabalhadoresnãosubvencionadosportra-
balhadores subvencionados. Esta evolução deve-se
aumamudançadarelaçãoentreoscustossalariais
dostrabalhadoressubvencionadosenãosubvencio-
nados(15).

23.Umavezqueosdoistiposdeempresas,asquetêm
comtrabalhadoressubvencionadoseasqueosnão
têm,concorremnosmesmosmercadosdebenseser-
viços,assubvençõessalariaispodemcontribuirpara
eventuaisreduçõesdoempregonoutrossectoresda
economia.Essasituaçãoverifica-sequandoumaem-
presa com trabalhadores subvencionados aumenta
aprodução,masoutrasempresasquenãodispõem
detrabalhadoressubvencionadosdeslocalizamasua
produçãoe,porconsequência,oauxíliotemcomo
efeitoaexclusãodoempregonãosubvencionado.

Entrada e saída do mercado

24.Os custosdamão-de-obra fazempartedos custos
normaisdefuncionamentodequalquerempresa.

 Afigura-se,porconseguinte,particularmenteimpor-
tantequeosauxíliostenhamumefeitopositivoso-
breoempregoenãoselimitemapermitirqueasem-
presas reduzam custos que deveriam normalmente
suportar.Porexemplo,subvençõessalariaisquere-
duzamcustosdeproduçãocomooscustossalariais
podempromoveraentradanomercado,permitindo
que empresas cujas perspectivas comerciais seriam
deoutraformafracasentremnummercadoounele
introduzamnovosprodutos,emdetrimentodecon-
correntesmaiseficientes.

25.Adisponibilidadedeumauxílioestatalafectatam-
bémadecisãodeumaempresadesairdeummerca-
doondeestájáaoperar.Ossaláriossubvencionados
podemreduzirosprejuízosepermitirqueumaem-
presapermaneçadurantemais temponomercado,
oquepodeobrigaroutrasempresasmaiseficientes,
quenãorecebemauxílios,asairdessemercado.

Incentivos ao investimento

26.Nosmercadosondesãoconcedidassubvençõessala-
riais,asempresaspodemdeixardeterincentivospara
sercompetitivas,reduzindoosseusinvestimentose
osseusprojectostendentesàmelhoriadaeficiênciae
dainovação.Podeverificar-seumadiamentodain-
troduçãodenovastecnologiasmenosintensivasem
termosdemão-de-obraporpartedobeneficiáriodo
auxílio,devidoàevoluçãodoscustosrelativosdos

12 Porém, alguns mercados são concorrenciais, apesar de o número de empresas presentes nesses mercados ser reduzido.
13 Porém, por vezes, a concessão de um auxílio contribui para superar as barreiras à entrada no mercado e permite que novas empresas penetrem num 
mercado.
14 A existência de mercados em expansão implica geralmente que o efeito do auxílio para os concorrentes será menos pronunciado.
15 Este efeito de substituição depende da elasticidade da procura de mão-de-obra, tanto de trabalhadores subvencionado como de trabalhadores não 
subvencionados.
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métodosdeproduçãodemão-de-obraintensivaede
tecnologiaintensiva.Empresasqueconcorremcom
mesmosprodutosouprodutoscomplementares,po-
demtambémreduzirouadiarosseusinvestimentos.
Porconsequência,onívelglobaldeinvestimentono
sectoremcausareduzir-se-á.

Efeitos sobre as trocas comerciais

27. A concessão de subvenções salariais numa região
específica pode ter como resultado que alguns ter-
ritóriosbeneficiemde condiçõesdeproduçãomais
favoráveis.Estasituaçãopodeterporconsequência
umadeslocaçãodosfluxoscomerciaisembenefício
dasregiõesquerecebemestesauxílios.

4. BALANÇO ECONÓMICO E DECISÃO

28. A última etapa da análise consiste em avaliar em

quemedidaosefeitospositivosdoauxíliosuperam
osseusefeitosnegativos.Estaanáliseseráefectuada
casoacasoparatodosasmedidasdeauxílioindivid-
uais.Paraprocederàavaliaçãocomparativaentreos
efeitos positivos e negativos, a Comissão analisará
esses efeitos e efectuará uma apreciação global do
seu impacto nos produtores e consumidores, em
cadaumdosmercadosafectados.Amenosquees-
teja facilmente disponível informação quantitativa,
a Comissão utilizará informação qualitativa para
efeitosdeavaliação.

29.É provável que a Comissão adopte uma posição
maispositivaeque,portanto,aceiteumgraumais
elevado de distorção da concorrência se o auxílio
fornecessárioeorientadocomvistaaatingiroob-
jectivodesejadoeseselimitaraoscustosadicionais
necessários para compensar a produtividade mais
baixa das categorias de trabalhadores abrangidos
pelamedidaemcausa.
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