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Para efeitos do n° 2 do Art° 229° da Constituicâo da Rep6blica Portuguesa e

do art° 142° do Regimento da Assembleia da Rep6blica, encarrega-me Sua

Exceléncia o Presidente da Assembleia da Rep6blica de enviar c6pia da

seguinte iniciativa:
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PROJECT° DE LEI

"Regulamenta o regime de reparacio de acidentes de trabalho e de doencas

profissionais, incluindo a reabilitaeAo e reintegracão profissionais, nos termos do

artigo 284.° do Cedigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12 de Fevereiro"

Exposicdo de modvos

Corn vista a simplificacào da legislacao laboral e tendo pot base o objectivo de

sistematizacdo e codificacão, a Lei n.° 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o COdigo do

Trabalho, procedeu a revisào e unificacao dos diplomas legais que regulavam, ate entao, de

forma dispersa, os regimes laborais da prestaeao do trabalho subordinado

Contudo, por forea da citada lei, a entrada em vigor de diversos normativos constantes do

C6digo do Trabalho, ficou suspensa ate a aprovacao de legislacão especial, como é o caso

do regime juridico de reparacâo dos acidentes de trabalho e doeneas profissionais previsto,

respectivamente, nos Capitulos V (artigo 281.° a 308.°) e VI (artigo 309.° a 312.°) do

C6digo do Trabalho.

Por seu turn°, a Lei n.° 35/2004, de 29 de Julho, que veio regulamentar de forma

abrangente as materias constantes do C6digo do Trabalho acabou pot deixar de fora alguns

dos regimes laborais que careciam de legislacão especifica pan poderem entrar em vigor,

entre os quais se incluia o regime de reparacao dos acidentes de trabalho e doencas

profissionais, mantendo-se, assim, em vigor o regime existente estabelecido pela Lei n.°

100/97, de 13 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.° 143/99, de 30 de Abril e pelo Decreto-Lei

n.° 248199, de 2 de Julho.
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Considerando adequado e urgente proceder h regulamentacho do C6digo do Trabalho na

parte atinente aos acidentes de trabalho e doencas profissionais e, em particular, inovando

no que respeita h reabilitacao e reintegracao do trabalhador sinistrado per acidente de

trabalho ou afectado pot doenca profissional, o XVII Govemo Constitucional apresentou

Assembleia da RepUblica, a proposta de lei n.° 881X, que "Reguldnierna as artigos 281.° a

312." do COdigo do Trobalho", referentes aos acidentes de trabalho e doencas profissionais,

discutida e aprovada na generalidade em 1 de Fevereiro de 2007.

No decurso da discussào na especialidade da referida proposta de lei, entendeu a Comissão

Parlamentar de Trabalho, Seguranca Social e Administracao Püblica, dado que em

simultaneo surgiu o primeiro relatOrio do Livro Branco das Relacties Laborais que

recomendava a retirada do COdigo do Trabalho dos normativos relatives a , acidentes de

trabalho e doencas profissionais, o que a verificar-se colocaria ern crise a proposta de lei

apresentada, suspender o processo legislativo em curso ate a aprovacao da revisdo do

COdigo do Trabalho, o que viria a ocorrer corn a aprovacao da Lei n.° 712009, de 12 de

Fevereiro.

Na Lei n.° 712009, de 12 de Fevereiro, que aprovou a revisão do COdigo do Trabalho, o

legislador, seguindo parcialmente a recomendacao formulada pela Comissao do Livro

Branco das Relacees Laborais, optou por estabelecer no C6digo do Trabalho o Capitulo IV

relative A prevencao e reparacäo dos acidentes de trabalho e doencas profissionais que

integra uma Unica disposicao legal relativa reparacão dos acidentes de trabalho e doencas

profissionais, o artigo 283.°, cuja regulamentacào é nos termos do artigo 284.°, objecto de

legislacào especifica.

Constata-se, assim, que os artigos 281.0 a 312.° do anterior COdigo do Trabalho, sobre os

quais incidia a Proposta de Lei n.° 88/X, foram revogados, pelo que a mesma se encontra

presentemente desfasada, carecendo de adequacao aos normativos constantes do novo

C6digo do Trabalho.



Assim, entendeu o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inspirando-se na Proposta de

Lei n.° 881X, cujo contend° considera adequado, oportuno e necessario, bem como no

conjunto de audigOes feitas na Comissao Parlamentar de Trabalho, Seguranca Social e

AdministragAo Pithlica em torno da mesma, apresentar o presente projecto de lei que

regulamenta o artigo 283. 0 do adigo do Trabalho, relativo ao regime de reparagao dos

acidentes de trabalho e doengas profissionais, incluindo a reabilitagao e reintegragão

profissionais.

A regulamentagao especifica quo se prop& nao visa romper corn o regime juridico

estabelecido quer pela Lei n.° 100/97, de 13 de Setembro, regulamentada polo Decreto-Lei

n.° 143/99, de 30 de Abril, quer polo Decreto-Lei n.° 248/99, de 2 de Julho, quer mesmo

pelas disposigOes normativas constantes no anterior adigo do Trabalho entretando

revogadas, mas sim proceder a uma sistematizagao das matOrias que o integram,

organizando-o de forma mais inteligivel e acessivel, e corrigir os normativos que se

revelaram desajustados na sua aplicagao pratica, quer do ponto de vista social, quer do

ponto de vista constitucional e legal, como é exemplo o caso da remigao obrigateria de

pensão pot incapacidade parcial permanente.

Por outro lado, assume-se a dimensAo inovatOria de regular a intervengao do servigo

palico competente para o emprego e forma* profissional no processo de reabilitagao

profissional dos trabalhadores, na avaliaglo da respectiva situagão, ern apoios tOcnicos e

financeiros para a adaptagdo do posto de trabalho e na formagao profissional promovida

polo empregador, na elaboragao de urn piano de reintegragAo profissional do trabalhador e

em acordos de cooperagao corn diversas entidades corn vista a reintegragão do trabalhador

sinistrado

Do novo regime de reparagao dos acidentes de trabalho e das doengas profissionais, que se

prop& atraves do presente projecto de lei, destacam-se, pela sua importancia, os seguintes

aspectos:

- Aperfeigoa o conceito de acidente de trabalho, quo passa a abranger o acidente de trabalho



quo se verifique nos trajectos normalmente utilizados pelo trabalhador, bem como o

acidente ocorrido fora do local de trabalho quando no exercicio do direito de reuniao ou de

actividade de representante dos trabalhadores, nos termos previstos no C6digo do Trabalho;

- Reconhece a familia do trabalhador sinistrado o direito a apoio psicoterapeutico, sempre

quo necesshrio;

- Prove a atribuicao de pensào calculada nos termos aplichveis aos casos em quo nao haja

actuacao culposa do empregador, quando o acidente tenha sido provocado polo

empregador, seu representante Cu entidade pot aquele contratada, ou resultar de

incumprimento de regras de seguranca e sande no trabalho, já quo nao faz sentido que, o

sinistrado nestas cireunstancias nao tenha direito a pensao a quo tern direito sempre quo o

acidente nao é devido a culpa daquele;

- Reconhece ao beneficiario legal do sinistrado o direito ao pagamento de transporte sempre

que for exigida a sua comparencia em tribunal, consagrando-se urn procedimento quo já

corrente;

- Prove qua a reabilitacao e reintegracao profissional e a adaptacao do posto de trabalho

sejam garantidas ao trabalhador vitima de acidente de trabalho on afectado pot doenca

profissional, cabendo ao empregador assegurar a sua ocupacao e criar condicOes para a sua

integracao no mercado de trabalho;

- Consagra a atribuicao ao sinistrado de urn subsidio para a frequencia de accaes no ambito

da reabilitacao profissional, direito nao previsto na legislacao precedente relativamente a

sinistrados por acidente de trabalho;

Estabelece o direito a pensao pot morte do sinistrado a pessoa que tenha celebrado

casamento declarado nubo ou anulado, born como, a exclusao de pessoa que tenha sido

excluida da sucessao pot indignidade e deserdacao, situacees ate ao momento apenas

reguladas para a doenca profissional;



- Elimina a regra que determina que a pensão por acidente de trabalho so pode ser revista

nos 10 aims posteriores a sua fixaglo, passando a permitindo-se a sua revisao a todo o

tempo tal como ja sucede no regime de reparagao das doengas profissionais;

- Altera o regime de remigAo de pensOes, seguindo a recente jurispruclancia do Tribunal

Constitucional quanta a esta materia e esclarece que o regime da remicao de pensão por

doenga profissional 6 sempre facultativo e s6 6 admissivel no caso de doengas profissionais

sem caracter evolutivo.

- Regula a prestagao de trabalho a tempo parcial e da licenga para formagao ou novo

emprego de trabaihador vitima de acidente de trabalho ou afe,ctado por doenga profissional;

- Estabelece e desenvolve regras relativas a intervencão do service pUblico competente pan

o emprego e formagão profissional no processo de reabilitagAo profissional dos

trabalhadores.

Assim, nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicaveis, os Deputados do Partido

Socialista abaixo-assinados, apresentam o seguinte projecto de lei:

Capitulo I

Object() e ámbito

Artigo 1.°

Objecto da lei

1. A presente lei regulamenta o regime de reparagao de acidentes de trabalho e de doengas

profissionais, incluindo a reabilitagao e reintegragao profissionais, nos termos do artigo

284.° do COdigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12 de Fevereiro.



2. Sem prejuizo do disposto no Capitulo III, as doencas profissionais aplicam-se, corn as

devidas adaptacees, as normas relativas aos acidentes de trabalho constantes da presente lei

e subsidiariamente, o regime geral da seguranca social.

Artigo °2

Beneficiirios

0 trabalhador e os seus familiares tern direito a reparacao dos danos emergentes dos

acidentes de trabalho e doencas profissionais nos termos previstos na presente lei.

Capitulo H

Acidentes de trabalho

Seccio I

Disposicaes gerais

Artigo 3.°

Trabalhador abrangido

1. 0 regime previsto na presente lei abrange o trabalhador por conta de outrem de qualquer

actividade, seja on não explorada corn fins lucrativos.

2. Quando a presente lei net) impuser entendimento diferente, presume-se que o trabalhador

estâ na dependencia econdmica da pessoa em proveito da qual presta servicos.

3. Para alem da situacao do praticante, aprendiz e estagiario, considera-se situacao de

formaceo profissional a que tern por finalidade a preparaceo, promocao e actualizacho

profissional do trabalhador, necessaria ao desempenho de funcees inerentes a actividade do

empregador.

Artigo 4.°

Exploractio lucrativa

Para os efeitos da presente lei nab se considera lucrativa a actividade cuja produce° se

destine exclusivamente ao consumo ou utilizacão do agregado familiar do empregador.



Artigo 5.°

Trabalhador estrangeiro

1. 0 trabalhador estrangeiro que exerca actividade em Portugal 6, para efeitos da presente

lei, equiparado ao trabalhador portuguas.

2. Os familiares do trabalhador estrangeiro referido no niimero anterior beneficiam

igualmente da proteccao estabelecida relativamente aos farniliares do sinistrado.

3. 0 trabalhador estrangeiro sinistrado em acidente de trabalho em Portugal ao servico de

empresa estrangeira, sua agencia, sucursal, representante ou filial pode ficar excluido do

ambito da presente lei desde que exerca uma actividade tempothria ou intermitente e, por

acordo entre Estados, se tenha convencionado a aplicacao da legislacao relativa A proteccao

do sinistrado ern acidente de trabalho ern vigor no Estado de origem.

Artigo 6.°

Trabalhador no estrangeiro

1. 0 trabalhador portuguas e o trabalhador estrangeiro residente em Portugal sinistrados em

acidente de trabalho no estrangeiro ao servico de empresa portuguesa thin direito As

prestacfies previstas na presente lei, salvo se a legislacäo do Estado onde ocorreu o acidente

!hes reconhecer direito A reparacao, caso em que o trabalhador poderá optar por quilquer

dos regimes.

2. A lei portuguesa aplica-se in ausancia de oink) expressa do trabalhador sinistrado em

acidente de trabalho no estrangeiro ao servico de empresa portuguesa, salvo se a do Estado

onde ocorreu o acidente for mais favoravel.

Artigo

Responsabilidade

E responsavel pela reparacao e demais encargos decorrentes de acidente de trabalho, hem

como pela manutencao no posto de trabalho, nos tennos previstos na presente lei, a pessoa

singular ou colectiva de direito privado ou de direito pfiblico nao abrangida por legislacao

especial, relativamente ao trabalhador ao seu servico.



Sec**

Delimitacdo do acidente de trabalho

Artigo 8.°

Conceito

1. E acidente de trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza

directa on indirectamente lesao corporal, perturbacao funcional ou doenca de que resulte

reducao na capacidade de trabalho ou de ganho on a morte.

2. Para efeitos do presente capitulo, entende-se por:

a) Local de trabalho, todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva dirigir-

se ern virtude do seu trabalho e em que esteja, directa on indirectamente, sujeito

ao controlo do empregador;

b) Tempo de trabalho, alóm do periodo normal de trabalho, o que precede o seu

inicio, em actos de preparacao on corn ele relacionados, e o que se lhe segue, ern

actos tambem corn ele relacionados, e ainda as interrupcaes normais ou forcosas

de trabalho.

Artigo 9•°

Extensio do conceito

1. Considera-se tambem acidente de trabalho o ocorrido:

a) No trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste, nos termos

referidos no nómero seguinte;

b) Na execucao de servicos espontaneamente prestados e de que possa resultar

proveito econemico para o empregador;

c) No local de traba/ho e fora deste, quando no exercicio do direito de reuniao ou

de actividade de representante dos trabalhadores, nos termos previstos no

UK/1g° do Trabalho;

d) No local de trabalho, quando em frequéncia de curso de formacao profissional

on, fora do locald e trabalho, quando exista autorizacao expressa do empregador

pan tal frequencia;

e) No local de pagamento da retribuicao, enquanto o trabalhador al permanecer



para tal efeito;

0 No local onde o trabalhador deva receber qualquer forma de assisténcia on

tratamento ern virtude de anterior acidente e enquanto al permanecer para esse

efeito;

g) Ern actividade de procura de emprego durante o crêclito de horas para tal

concedido por lei aos trabalhadores corn processo de cessacao do contrato de

trabalho em curso;

h) Fora do local ou tempo de trabalho, quando verificado na execucão de servicos

determinados pelo empregador ou por ele consentidos.

2. A alinea a) do mimero anterior compreende o acidente de trabalho que se verifique nos

trajectos normalmente utilizados e durante o periodo de tempo habitualmente gasto pelo

trabalhador:

a) Entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter mais do que urn

emprego,

b) Entre a sua residencia habitual on ocasional e as instalacOes que constituem o seu

local de trabalho;

c) Entre qualquer dos locals referidos na alinea precedente e o local do pagamento da

retribuicAo;

d) Entre qualquer dos locals referidos na alinea b) e o local onde ao trabalhador deva

ser prestada qualquer forma de assistOncia ou tratamento por virtude de anterior

acidente;

e) Entre o local de trabalho e o local da refeicao;

.0 Entre o local onde per determinacäo do empregador presta qualquer servico

relacionado corn o seu trabalho e as instalacAes que constituem o seu local de

trabalho habitual ou a sua residencia habitual on ocasional.

3. NAo deixa de se considerar acidente de trabalho o que ocorrer quando o trajecto normal

tenha sofrido interrupcties ou desvios determinados pela satisfacao de necessidades

atendiveis do trabalhador, bem como per motive de forca major on per caso fortuito.

4. No case previsto na alinea a) do n.° 2, é responsavel pelo acidente o empregador para

cujo local de trabalho o trabalhador se dirige.



Artigo 10.0

Prova da origem da ludo

1. A lesao constatada no local e no tempo de trabalho ou nas circunslancias previstas no

artigo anterior presume-se consequéncia de acidente de trabalho.

3. Se a lesao nao tiver manifestacao imediatamente a seguir ao acidente, compete ao

sinistrado ou aos beneficiArios legais provar que foi consequencia dele.

Artigo 11.0

Predisposicao patolegica e incapaeidade

1. A predisposicao patolegica do sinistrado num acidente nao exclui o direito a reparacao

integral, salvo quando tiver sido ocultada.

2. Quando a lesao ou doenca consecutiva ao acidente for agravada por lesao ou doenca

anterior, on quando esta for agravada pelo acidente, a incapacidade avaliar-se-A como se

tudo dele resultasse, a nao ser que pela lesao ou doenca anterior o sinistrado já esteja a

receber pensao ou tenha recebido urn capital de remicao nos termos da presente lei.

3. No easo de o sinistrado estar afectado de incapacidade permanente anterior ao acidente, a

reparacao e apenas a conespondete A diferenca entre a incapacidade anterior e a que for

calculada como se tudo fosse imputado ao acidente.

4. Sem prejuizo do disposto no nAmero anterior, quando do acidente resulte a inutilizacao

ou danificacao das ajudas tecnicas de que o sinistrado já era portador, o mesmo tern direito

sua reparacao ou substituicao.

5. Confere tambem direito a reparacao a lesao ou doenca que se manifeste durante o

tratamento subsequente a urn acidente de trabalho e que seja consequencia de tal

tratamento.

Sece-do HI

Exclusdo e reduodo da responsabilidade



Artigo 12?

Nulidade

1. E nula a conveneào contraria aos direitos on garantias conferidos na presente lei on corn

eles incompativel.

2. SA° igualmente nulos os actos e contratos que visem a renUncia aos direitos conferidos

ma presente lei.

3. Para efeitos do disposto do n.° 1, presume-se realizado corn o fim de impedir a satisfaeão

dos creditos provenientes do direito a reparacào prevista ma lei todo o acto do devedor,

praticado apOs a data do acidente on do diagnOstico inequivoco da doenea profissional, pie

envolva diminuieão da garantia patrimonial desses creditos.

Artigo 13.°

Proibicfio de descontos na retribuiclo

0 empregador n'Ao pode descontar qualquer quantia ma retribui* do trabalhador ao sea

servieo a titulo de compensaflo pelos encargos resultantes do regime estabelecido ma

presente lei, sendo nulos os acordos realizados corn esse objectivo.

Artigo 14.0

Descaracterizaeäo do acidente

1. 0 empregador Tao tern de reparar os danos decorrentes do acidente pie:

a) For dolosamente provocado pelo sinistrado ou provier de sea acto ou omisao,

que importe violaflo, sem causa justificativa, das condicries de seguranca

estabelecidas pelo empregador on previstas ma lei;

b) Provier exclusivamente de negligèneia grosseira do sinistrado;

c) Resultar da privacao permanente on acidental do uso da razAo do sinistrado, nos

termos do COdigo Civil, salvo se tal privaeào derivar da prOpria prestacão do

trabalho, for independente da vontade do sinistrado ou se o empregador on o seu

represent-ante, conhecendo o estado do sinistrado, consentir ma presto*.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, considera-se pie existe causa

justificativa da violaflo das condicOes de seguranea se o acidente de trabalho resultar de

incumprimento de norma legal on estabelecida pelo empregador da qual o trabalhador, face



ao seu gnu de instilled° ou de acesso a informaeao, dificilmente teria conhecimento ou,

tendo-o, lhe fosse manifestamente dificil entencle-la.

3. Entende-se por negligencia grosseira, o comportamento temerario em alto e relevante

gran, que nao se consubstancie em acto on omissäo resultante da habitualidade ao perigo do

trabalho executado, da confianca na experiancia profissional ou dos usos da profissao.

Artigo 15.0

Forca major

1. 0 empregador nao tern de reparar o acidente que provier de motivo de fowa major.

2. So se considera motivo de forca major o que, sendo devido a forcas inevitaveis da

natureza, independentes de intervencAo humana, näo constitua risco criado pelas condiceies

de trabalho nem se produza ao executar service expressamente ordenado pelo empregador

em condicOes de perigo evidente.

Artigo 16.°

Situacbes especiais

1. Mo ha igualmente obrigacao de reparar o acidente ocorrido na prestacào de services

eventuais ou ocasionais, de curta durack, a pessoas singulares em actividades quo nao

tenham por objecto exploracdo lucrativa.

2. As exclusOes previstas no Milner° anterior nab abrangem o acidente que resulte da

utilizacao de maquinas e de outros equipamentos de especial perigosidade.

Artigo 17.°

Acidente causado por outro trabalhador ou por terceiro

I. Quando o acidente for causado pot outro trabalhador ou pot terceiro, o direito A

reparacão devida pelo empregador rao prejudica o direito de accão contra aqueles, nos

termos gerais.

2. Se o sinistrado ern acidente receber de outro trabalhador ou de terceiro indemnizacäo

superior a devida polo empregador, este considera-se desonerado da respectiva obrigacão e

tern direito a set reernbolsado polo sinistrado das quantias que tiver pago on despendido.



3. Se a indemnizaa arbitrada ao sinistrado on aos seus representantes for de montante

inferior ao dos beneficios conferidos ern consequencia do acidente, a exclusäo da

responsabilidade é limitada iquele montante.

4. 0 empregador on a sua seguradora que houver pago a indemnizacdo pelo acidente, pode

sub-rogar-se no direito do lesado contra os responsiveis referidos no n.° 1, se o sinistrado

nào lhes tiver exigido judicialmente a indemnizacao no prazo de urn ano a contar da data do

acidente.

5. 0 empregador e a sua seguradora tambám s'no titulares do direito de intervir como parte

principal no processo em que o sinistrado exigir aos responsaveis a indemnizaa pelo

acidente a que se refere este artigo.

SeccAo IV

Agravamento da responsabilidade

Artigo 18.°

Actuacito culposa do empregador

1.Quando o acidente tiver sido provocado pelo empregador, seu representante on entidade

por aquele contratada, ou resultar de falta de observaa, por aqueles, das regras sobre

seguranca e sande no trabalho, a indemnizacäo abrange a totalidade dos prejuizos,

patrirnoniais e nao patrimoniais, sofridos pelo trabalhador e seus familiares, nos termos

gerais.

2. 0 disposto no liftmen) anterior nao prejudica a responsabilidade criminal em que o

empregador, ou o seu representante, tenha incorrido.

3. Se, nas condias previstas neste artigo, o acidente tiver sido provocado pelo

representante do empregador, este tern direito de regresso contra aquele.

4. No caso previsto no presente artigo, e sem prejuizo do ressarcimento dos prejuizos

patrimoniais e dos prejuizos não patrimoniais, bem como das demais prestaas devidas

per actuacão riNo culposa, é devida uma pensão anual, destinada a reparar a reducIo na

capacidade de trabalho ou de ganho on a morte, fixada segundo as regras seguintes:

a) Nos casos de incapacidade perrnanente absoluta para todo e gualquer trabalho,

on incapacidade temporaria absoluta, e de morte, igual a retribuicao;



b) Nos casos de incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual,

compreendida entre 70% e 100% da retribuicao, conforme a major on menor

capacidade fimcional residual para o exercicio de outra profissao compativel;

c) Nos casos de incapacidade parcial, permanente ou temporaria, tendo pox base a

red/lc -do da capacidade resultante do acidente.

5. No caso de morte, a pensa'o prevista no namero anterior é repartida pelos beneficidrios

do sinistrado, de acordo corn as proporc'Oes previstas nos artigos 58.° a 60.°.

6. No caso de se verificar uma alteracao na situacao dos beneficiirios, a pensao

modificada, de acordo corn as regras previstas no minter° anterior.

Seccäo V

Natureza, determinacdo e graduacao da incapacidade

Artigo 19.°

Natureza da incapacidade

1. 0 acidente de trabalho pode determinar incapacidade tempordria on permanente pan o

trabalho.

2. A incapacidade temporaria pode ser parcial on absoluta.

3. A incapacidade permanente pode ser parcial, absoluta para o trabalho habitual on

absoluta para todo e qualquer trabalho.

Artigo 20.°

Detertninacão da incapacidade

A determinactio da incapacidade é efectuada de acordo corn a Tabela Nacional de

Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais, elaborada e actualizada

pot uma comissao nacional, cuja composicão, competOncia e modo de funcionamento sào

fixados em diploma prOprio.

Artigo 21.0

Avaliacäo e graduacito da incapacidade

1. 0 grau de incapacidade resultante do acidente define-se, em todos os casos, pot



coeficientes expressos em percentagens e determinados ern funcao da natureza e da

gravidade da lesao, do estado geral do sinistrado, da sin idade e profissào, bem como da

major on menor capacidade funcional residual para o exercicio de outra profissao

compativel e das demais circunstancias que possam influir na sua capacidade de trabalho

ou de ganho.

2. 0 grau de incapacidade e expresso pela unidade quando se verifique disfuncao total corn

incapacidade permanente absoluta pan todo e qualquer trabalho.

3. 0 coeficiente de incapacidade é fixado por aplicacao das regras definidas na Tabela

Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doencas Pmfissionais, em vigor a

data do acidente.

4. Sempre que haja lugar a aplicacao do disposto na alinea b) do n.° 3 do artigo 47• 0 e no

artigo 52.° o juiz pode requisitar parecer previo de peritos especializados, designadamente

dos seivicos competentes do ministerio responsavel pela area laboral.

Artigo 22.0

Conversio da incapacidade temporiria em permanente

1. A incapacidade temporaria converte-se em permanente decorridos 18 meses

consecutivos, devendo o perito medico do tribunal reavaliar o respectivo gnu de

incapacidade.

2. Verificando-se que ao sinistrado esta a ser prestado o tratamento clinico necessario, o

Ministerio Nilotic° pode prorrogar o prazo fixado no ralmero anterior, ate ao maxim de 30

meses, a requerimento da entidade responsavel e on do sinistrado.

Seccao VI

Reparacdo

Subseccio I

Disposicees gerais



Artigo 23.°

Principio geral

0 direito a reparacäo compreende as seguintes prestacOes:

a) Em especie: prestacOes de natureza medica, cirtirgica, farmaceutica, hospitalar e

quaisquer outras, seja qual for a sua forma, desde que necessirias e adequadas ao

restabelecimento do estado de salute e da capacidade de trabalho ou de ganho do

sinistrado e a sua recuperacäo para a vida activa;

b) Ern dinheiro: indemnizacOes, pens6es, prestagOes e subsidies previstos na presente

lei.

Artigo 24.°

Recidiva on agravamento

1. Nos casos de recidiva ou agravamento, o direito As prestacOes previstas na alinea a) do

artigo anterior mantem-se ap6s a alta, seja qual for a situacão nesta definida, e abrange as

doencas relacionadas corn as consequencias do acidente.

2. 0 direito A indeirmizacão por incapacidade tempordria absoluta ou parcial para o

trabalho, previsto na alinea b) do artigo anterior, em caso de recidiva ou agravamento,

mantem-se:

a) Ap6s a atribuicao ao sinistrado de nova baixa;

b) Entre a data da alta e a da nova baixa seguinte, se esta Ultima vier a set dada no prazo

de oito dias.

3. Para efeitos do disposto no nOmero anterior, é considerado o valor da retribuicAo A data

do acidente actualizado pelo aumento percentual da retribuicão minima mensal garantida.

Subseceão H

PrestacOes em espócie

Artigo 25.°

Modalidacles das prestac5es

1. As prestacOes em especie previstas na alinea a) do artigo 21° compreendem:



a) A assistencia medica e cinargica, geral ou especializada, incluindo todos os

elementos de diagnOstico e de tratamento que forem necessitios, bem como as

visitas domicilidrias;

b) A assistencia medicamentosa e farmaceutica;

c) Os cuidados de enfermagem;

d) A hospitalizacao e os tratamentos termais;

e) A hospedagem,

fi Os transportes pan observacao, tratamento cu comparencia a actos judiciais;

g) 0 fomecimento de ajudas tecnicas e outros dispositivos tecnicos de compensacao

das limitacdes funcionais, bem como a sua renovacao e reparacao;

It) Os servicos de reabilitacao e reintegracao profissional e social, incluindo a

adaptacao do posto do trabalho;

t) Os servicos de reabilitacao medica ou funcional pan a vida activa;

Apoio psicoterapeutico, sempre que necessario, a familia do sinistrado.

2. A assistencia a que se refere as alineas a)e j) do ntimero anterior inclui a assistencia

psicolOgica e psiquiatrica, quando reconhecida como necessaria pelo medico assistente.

Artigo 26.°

Primeiros socorros

1. A verificacao das circunstáncias previstas nos artigos 11° e 16.° Rao dispensa o

empregador da prestacao dos primeiros socorros ao trabalhador e do seu transporte para o

local onde possa set clinicamente socorrido.

2. 0 empregador ou quern o represente na direccao ou fiscalizacao do trabalho deve, logo

que tenha conhecimento do acidente, assegurar os imediatos e indispensaveis socorros

medicos e farmaceuticos ao sinistrado, bem como o transporte mais adequado para tais

efeitos.

3. 0 transporte e socorros referidos no Mimeo) anterior sae prestados independentemente

de qualquer apreciacao das condiciles legais da reparacao.



Artigo 27.0

Lugar de prestacäo da assistencia clinica

1. A assistancia clinica deve ser prestada na localidade onde o sinistrado reside ou na sua

prepria habitaclo, se tal for indispensivel.

2. Essa assistencia pode, no entanto, ser prestada em qualquer outro local por determinacao

do medico assistente ou mediante acordo cute o sinistrado e a entidade responsavel.

Artigo 28.°

Medico assistente

1. A entidade responsive' tern o direito de designar o medico assistente do sinistrado.

2. 0 sinistrado pode recorrer a qualquer medico nos seguintes casos:

a) Se o empregador ou quem o represente nao se encontrar no local do acidente e

houver urgéncia nos socorros;

b) Se a entidade responsive' nao nomear medico assistente ou enquanto o nao fizer;

c) Sc a entidade responsive' renunciar ao direito de escolher o medico assistente;

d) Se 'he for dada alta sem estar curado, devendo, neste case, requerer exame pelo

perito do tribunal.

3. Enquanto nao houver medico assistente designado, é como tal considerado, pan todos os

efeitos legais, o medico que tratar o sinistrado.

Artigo 29.°

Dever de assistencia clinica

Nenhum medico pode negar-se a prestar assistencia clinica a sinistrado do trabalho, quando

solicitada pela entidade responsavel on pelo prOprio sinistrado, no caso em que lhe

permitida a escolha do medico assistente.

Artigo 30.0

Observincia de prescriciies clinicas e cirtgicas

1. 0 sinistrado ern acidente deve submeter-se ao tratamento e observar as prescricaes

chnicas e cirargicas do medico designado pela entidade responsive', necessarias a cura da



lesao ou doenca e a recuperacao da capacidade de trabalho, sem prejuizo do direito a

solicitar o exame pericial do tribunal.

2. Send° a incapacidade on o agravamento do dano consequéncia de injustificada recusa ou

falta de observancia das prescricees clinicas on cirfirgicas, a indemnizacao pock ser

reduzida ou excluida nos termos gerais.

3. Considera-se sempre justificada a recusa de intervencao cirergica quando, pela sua

natureza on pelo estado do sinistrado, ponha em risco a vida deste.

Artigo 31.°

Substituicio legal do medico assistente

1. Durante o intemamento em hospital, o medico assistente é substituido nas suas funcees

pelos medicos do mesmo hospital, embora corn o direito de acompanhar o tratamento do

sinistrado, conforme os respectivos regulamentos internos ou, na falta on insuficiância

destes, segundo as determinaceies do director clinic°.

2. 0 direito de acompanhar o tratamento do sinistrado contempla, nomeadamente, a

faculdade de o medico assistente ter acesso a toda a documentagao clinica respeitante ao

sinistrado em poder do estabelecimento hospitalar.

Artigo 32.°

Escolha do medico cirurgifio

Nos cases ern que deva set submetido a intervencao cinirgica de alto risco o sinistrado tern

direito a escolher o medico cirurgiao.

Artigo 33.°

Contestacio das resolucties do medico assistente

0 sinistrado ou a entidade responsavel tem o direito de nao se conformar corn as resolucties

do medico assistente on de quem legalmente o substituir.

Artigo 34.0

&duck, de tlivergencias

1. Qualquer divergencia sabre as materias reguladas nos artigos 31.°, 32.° e 33.°, ou outra



de natureza clinica, pode ser resolvida por simples conferancia de medicos, da iniciativa do

sinistrado, da entidade responsive' ou do medico assistente, bem como do substitute legal

deste.

2. Se a divergencia nao for resolvida nos termos do mimero anterior, é solucionada:

a) Havendo intemamento hospitalar, pelo respectivo director clinic° ou pelo medico

que o deva substituir, se ele for o medico assistente;

b) Mo havendo internamento hospitalar, pelo perito medico do tribunal do trabalho da

area onde o sinistrado se eneontra, par determinacdo do Ministerio Pithlice, a

solicitae'a'o de qualquer dos interessados.

3. As resolueOes dos medicos referidos nas alineas do namero anterior ficam a Genstar de

document° escrito e o interessado pode delas reclamar, rnediante requerimento

fundamentado, para o juiz do tribunal do trabalho da area onde o sinistrado se encontra, que

decide definitivamente.

4. Nos casos previstos na alinea b) do n.° 2 e no n.° 3, se vier a ter lugar process° emergente

de acidente de trabalho, o processado é apenso a este.

Artigo 35.0

Boletins de exame e alta

1.No comeeo do tratamento do sinistrado, o medico assistente emite urn boletim de exame,

em quo descreve as doeneas ou lesdes que lhe encontrar e a sintomatologia apresentada

corn descried° pormenorizada das lesdes referidas polo mesmo coma resultantes do

acidente.

2. No final do tratamento do sinistrado, quer par este se encontrar curado ou em condieees

de trabalhar, quer par qualquer outro motivo, o medico assistente emite urn boletim de alta

clinica, ern que declare a causa da cessacao do tratamento e o gran de incapacidade

permanente ou temporaria, bem coma as rail:5es justificativas das suas conclusdes.

3. Entende-se por alta clinica a situacao em quo a lesao desapareceu totalmente ou se

apresenta como insusceptivel de modificaeao corn terapdutica adequada.

4. 0 boletim de exame é emitido em triplicado e o de alta em duplicado.

5. No prazo de 30 dias apOs a realizacao dos actos C entregue urn exemplar do boletim ao

sinistrado e remetido ao tribunal, se for caso disso, bem como enviado o terceiro exemplar



do boletim de exame a entidade responsive].

6. Tratando-se de sinistrado a cargo de seguradora, da administracio central, regional, local

ou de outra entidade dispensada de transferir a responsabilidade por acidente de trabalho, o

boletim apenas e remetido a juizo quando haja de se proceder a exame medico, quando o

tribunal o requisite ou tenha de acompanhar a participacäo do acidente.

7. Imediatamente apes a realizacio dos actos a seguradora entrega ao sinistrado urn

documento informative que indique os periodos de incapacidade temporiria e respective

grau, bem come, se for o case, a data da alta e a causa da cessacao do tratamento.

Artigo 36.°

Requisicäo pelo tribunal

A entidade responsavel, os estabelecimentos hospitalares, os services competentes da

seguranca social e os medicos slo obrigados a fomecer aos tribunals do trabalho todos os

esclarecin-ientos e documentos que lhes sejam requisitados relativamente a observaceles e

tratamentos feitos a sinistrados on, por qualquer outro mode, relacionados corn o acidente.

Artigo 370

Estabelecimento de smide

1. 0 intemamento e as tratamentos previstos na alinea a) do artigo 23.° devem ser feitos em

estabelecimento de sailde adequado ao restabelecimento e reabilitacio do sinistrado.

2. 0 recurs°, quando necessdrio, a estabelecimento de sailde fora do territOrio nacional seri

feito apes parecer de junta medica comprovando a impossibilidade de tratamento em

hospital no territerio nacional.

3. A entidade responsivel deve assinar termo de responsabilidade para garantia do

pagamento das despesas corn o intemamento e as tratarnentos previstos na alinea a) do

artigo 23.°.

4. Se aquela entidade se recusar a assinar o termo de responsabilidade, tido pode, corn esse

fundament°, set negado o tratamento on o intemamento do sinistrado, sempre que a

gravidade do seu estado o imponha.

5. No caso previsto no niimero anterior, o estabelecimento de sadde deve juntar ao

respective processo a nota das despesas efectuadas para efeito de pagamento.



6. 0 estabelecimento de sande que, injustificadamente, deixar de cumprir as obrigacOes do

tratamento ou do intemamento urgente referidos no n.° 4 6 responsavel pelo agravamento

das lesees do sinistrado, reconhecido judicialmente como consequencia de tais factos.

7. Entende-se pot estabelecimento de sande, o hospital, casa de sande, casa de repouso ou

de convalescenca.

Artigo 38.°

Transporte e estada

1. 0 sinistrado tern direito ao fornecimento ou ao pagamento de transporte e estada, qua

devem obedecer As condicees de comodidade impostas pela natureza da lesäo ou da doenca.

2. 0 fomecimento on o pagamento referidos no nfunero anterior abrange as deslocacees e

permanencia necessdrias A observacào e tratamento, e as exigidas pela comparencia a actos

judiciais, salvo, quanta a estas, se for consequencia de pedido do sinistrado que venha a ser

julgado improcedente.

3. 0 sinistrado utiliza as transportes colectivos, salvo nAo as havendo on se outro for mais

indicado pela urgencia do tratamento, par determinacAo do medico assistente ou pot outras

razees ponderosas atendiveis.

4. Quando o sinistrado for menor de 16 anos cm quando a natureza da lesào ou da doenca

on outras circunstAncias especiais o exigirem, o direito a transporte e estada é extensivo a

pessoa que o acompanhar.

5. As categorias e classe da estada devem ajustar-se As prescricees do medico assistente on

dos clinicos qua em tribunal derem parecer.

6. 0 pagamento de transporte é, igualmente, extensivo ao beneficiario legal do sinistrado

sempre que for exigida a sua comparencia em tribunal e em exames necessarios

determinacao da sua incapacidade.

Artigo 39.0

Responsabilidade pelo transporte e estada

1. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a entidade responsivel so é obrigada a

despender o menor custo das prestacees de transporte e estada que obedecam AS condicees

de comodidade impostas pela natureza da lesao.



2. A entidade responsive' deve assumir previamente, pet-ante os forrtecedores de transporte

e estada, a responsabilidade pelo pagamento das despesas ou adiantar a sua importincia.

Artigo 40.0

Ajudas acnicas em geral

1. As ajudas tecnicas e outros dispositivos tecnicos de compensacao das limitaceies

fimcionais devem set, em cada caso, os considerados adequados ao fim a que se destinam

pelo medico assistente.

2. 0 direito as ajudas tecnicas e outros dispositivos tecnicos de compensaCao das limitacOes

funcionais abrange ainda os destinados a correccão ou compensacio visual, auditiva ou

outra, bem como a pretese dentaria.

3. Quando houver divergencias sobre a natureza, qualidade ou adequacão das ajudas

tecnicas e outros dispositivos tecnicos de compensacao das limitaceles funcionais ou sobre a

obrigatoriedade ou necessidade da sua renovacão ou reparacio, o Ministerio Pablico, por

sua iniciativa ou a pedido do sinistrado, solicita parecer ao perito medico do tribunal de

trabalho da area de residencia do sinistrado.

Artigo 41.°

Opcfio do sinistrado

1. 0 sinistrado pode optar pela imporancia correspondente ao valor das ajudas tecnicas e

outros dispositivos tecnicos de compensacão das limitacties funcionais indicados pelo

medico assistente ou pelo tribunal, quando pretenda adquirir ajudas tecnicas de custo

superior.

2. No caso previsto no nómero anterior, a entidade responsive' deposita a referida

importancia a ordem do tribunal, no prazo qua este fixar pat-a ser paga a entidade

fomecedora depois de verificada a aplicacao da ajuda tecnica.

Artigo 42.°

Reparacio e renovacio das ajudas teenicas em geral

1. Sempre que urn acidente de trabalho inutilize ou danifique ajudas tecnicas e outros

dispositivos tecnicos de compensacio das limitaceies funcionais de que o sinistrado já era



portador:

a) Ficam a cargo da entidade responsive' pot aquele acidente as despesas necessirias

a renovacAo ou reparacAo das mencionadas ajudas tecnicas;

b) Hi lugar, se for caso disso, ao pagamento de indemnizaclo correspondente

incapacidade dal resuhante.

2. Tratando-se de renovacAo, o respectivo encargo nao pode set superior ao custo de ajuda

tecnica igual a inutilizada, salvo se existir outra ajuda tecnica mais adequada.

3. As despesas de reparacdo ou renovacao de ajudas tecnicas e outros dispositivos teenicos

de compensacào das limitacOes funcionais usados por forca de acidente de trabalho e

deteriorados em consequencia de uso ou desgaste normal ficam a cargo da entidade

responsive] polo acidente que determinou a respectiva utilizacAo.

4. Durante o period° de reparacao ou renovacao das ajudas têcnicas e outros dispositivos

tecnicos, a entidade responsive' deve, sempre que possivel, assegurar ao sinistrado a

substituicao dos mesmos.

Artigo 43.°

Reabilitacilo profissional e adaptacio do posto de trabalho

1. 0 empregador deve assegurar a reabilitacdo profissional do trabalhador e a adaptacão do

posto de trabalho quo sejam necessirias ao exercicio das flinches.

2. A reabilitacao profissional a que se refere o mimero anteiror deve set assegurada pelo

empregador sem prejuizo do nfimero minimo de horas anuais de formacao certificada a quo

o trabalhador tern direito.

Artigo 44.0

Notificacão judicial e execucio

1. Se a entidade responsive', injustificadamente, recusar ou protelar o fornecimento,

renovacao ou reparacao das ajudas tecnicas e outros dispositivos tecnicos de compensacao

das limitacOes funcionais ou nao efectuar o depOsito referido no n.° 2 do artigo 41.°, o juiz

profere decisao, ordenando a notificacao daquela entidade para, no prazo de 10 dias,

depositar a sua ordem a importancia que for devida.

2. 0 responsive' que nAo cumpra a decisão é executado para o pagamento do valor de



dep6sito, seguindo-se as termos da execucao baseada em sentenca de condenacao em

quantia certa.

3. Polo produto da execucao, o tribunal paga as despesas das ajudas tacnicas e outros

dispositivos tácnicos de compensacao das limitacOes fimcionais a entidade que as forneceu

ou reparou, depois de verificada a sua correcta aplicacao.

Artigo 45.0

Perda do direito a renovacao ou reparaeäu

0 sinistrado perde o direito a renovacao ou reparacao das ajudas tacnicas e outms

dispositivos tácnicos de compensacao das limitaceies funcionais quo se deteriorem ou

inutilizem devido a negliencia grosseira da sua parte.

Subseceao

Prestac'des em dinheiro

Divisao

Modalidades das prestaciies

Artigo 46.0

Modalidades

1. As prestacOes ern dinheiro previstas na alinea b) do artigo 23.° compreendem:

a) A indemnizacao par incapacidade tempothria pan o trabalho;

b) A pensao provisOria;

e) A indemnizacao em capital e penslo par incapacidade permanente pan o trabalho;

d) 0 subsidio pot situacao de elevada incapacidade permanente;

e) 0 subsidio par morte;

J) 0 subsidio par despesas de funeral;

g) A pensao por motto;

12) A prestacao suplementar para assistancia de terceira pessoa;

0 0 subsidio para readaptacao de habitacao;

j) 0 subsidio para a frequéncia de accOes no ambito da reabilitacao profissional



necessarios e adequadas a reintegracão do sinistrado no mercado de trabalho.

2.0 subsidio previsto na alineap é cumulavel corn as prestacCies referidas nas alineas a), b)

c) e i) do niwnero anterior, tido podendo no seu conjunto ultrapassar, mensalmente, o

montante equivalente a seis vezes o valor de 1,1 do Indexante de Apoios Sociais (IAS).

3. A indemnizacäo em capital, o subsidio pot situacao de elevada incapacidade permanente,

os subsidios pot morte e despesas de funeral e o subsidio para readaptacao de habitacdo são

prestacOes de atribuicào ünica, sendo de atribuicào continuada ou periOdica todas as

restantes prestacCies previstas no n.° 1.

Divisio II
PrestaeOes per incapacidade

Artigo 47.°

Prestacdes

1. A indemnizaeäo per incapacidade tempordria para o trabalho destina-se a compensar o

sinistrado, durante urn periodo de tempo limitado, pela perda cu reducao da capacidade de

trabalho on de ganho, resultante de acidente de trabalho.

2. A indemnizacao em capital e a pensào per incapacidade permanente e o subsidio de

elevada incapacidade permanente sao prestacbes destinadas a compensar o sinistrado pela

perda on reducao permanente da sua capacidade de trabalho ou de ganho resultante de

acidente de trabalho.

3. Se do acidente resultar reducao na capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado, este

tern direito as seguintes prestacCies:

a) Por incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho: pensào anual e

vitalicia igual a 80% da retribuicdo, acrescida de 10% desta, pot cada pessoa a

cargo, ate ao limite da retribuicào;

Per incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual: pensão anual e

vitalicia compreendida entre 50% e 70% da retribuicao, confonne a major on menor

capacidade funcional residual pan o exercicio de outra profissào compativel;

c) Pot incapacidade permanente parcial: pensão anual e vitalicia correspondente a 70%

da reducão sofrida na capacidade geral de ganho ou capital de remicao da pensdo



nos tennos previstos no artigo 74.°;

d) Pot incapacidade temporaria absoluta: indemnizacao difiria igual a 70% da

retribuicao, nos primeiros 12 meses e de 75%, no periodo subsequente;

Pot incapacidade temporaria parcial: indemnizacao diaria igual a 70% da reducao

sofrida na capacidade geral de ganho.

4. A indemnizacao per incapacidade temporaria é devida enquanto o sinistrado estiver em

regime de tratamento ambulatdrio ou de reabilitacao profissional, sendo reduzida a 45%

durante o periodo de intemamento hospitalar on durante o tempo em que correm pot conta

da entidade responsavel as despesas corn a assistancia clinica e os alimentos do sinistrado,

desde que este nao tenha qualquer pessoa a seu cargo.

Artigo 48.0

Pessoa a cargo

Para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 3 do artigo anterior, considera-se pessoa a cargo

do sinistrado:

a) Pessoa que corn ele viva em comunhao de mesa e habitacao, corn rendimentos

mensais inferiores ao valor da pensao social;

b) Cenjuge on pessoa que corn ele viva em uniäo de facto corn rendimentos mensais

inferiores ao valor da pensao social;

c) Descendente nos termos previstos no n.° 1 do artigo 59.°;

d) Ascendente corn rendimentos individuais de valor mensal inferior ao valor da

pensao social on, que conjuntamente corn os do seu canjugue on de pessoa que

corn ele viva em uniao de facto, nao exceda o dobro deste valor.

2. E equiparado a descendente do sinistrado, para efeitos do disposto no flamer° anterior:

a) Enteado;

b) Tutelado;

c) Adoptado;

d) Menor que, mediante confianca judicial on administrativa, se encontre a seu cargo

corn vista a futura adopcao;

e) Menor que Ihe esteja confiado por decisao do tribunal ou de entidade ou servico

legalmente competente para o efeito.



3. E equiparado a aseendente do sinistrado, pan efeitos do disposto no n.° 1:

a) Padrasto e madrasta;

b) Adoptante;

c) Afim compreendido na linha recta ascendente.

4. A pedido da entidade responsavel, o beneficial-to deve fazer prova anual da manutencao

dos requisitos que lhes conferem o direito a pensào, sob pena de o respectivo pagamento set

suspenso 60 dias ap6s a data do pedido, sendo admitidos os tipos de prova regulamentados

pot norma do Instituto de Seguros de Portugal cujos custos, caso existam, sao suportados

pela entidade responsavel.

Artigo 49.°

Modo de fixacio da incapacidade temporiria e permanente

1. A indemnizacao per incapacidade temporfiria é paga em relacao a todos os dias,

incluindo os de descanso e feriados, e comeca a veneer-se no dia seguinte ao do acidente.

2. A pensao pot incapacidade permanente é fixada em montante anual e comeca a veneer-se

no dia seguinte ao da alta do sinistrado.

3. Na incapacidade temporaria superior a 30 dias é paga a parte proporcional

correspondente aos subsidios de ferias e de Natal, determinada em funcao da percentagem

da prestacao prevista nas alineas d) e e) do n.° 3 do artigo 47.°.

Artigo 50.0

Suspensio on reducio da pensio

1.A pensao per incapacidade permanente nao pode ser suspensa ou reduzida, mesmo que o

sinistrado venha a auferir retribuicao superior a que tinha antes do acidente, salvo em

consequancia de revisal° da pensao.

2. A pensao per incapacidade permanente é cumulavel corn qualquer outra.

Artigo 51.0

Pena, provisOria

1. Sam prejuizo do disposto no COdigo de Processo do Trabalho, é estabelecida uma

pensao provisOria per incapacidade permanente entre o dia seguinte ao da alta e o memento



de fixaca'o da pensao definitiva.

2. A pensao provisOria destina-se a garantir ulna proteccao atempada e adequada nos casos

de incapacidade permanente, sempre que haja raz5es deterirdnantes do retardamento da

atribuicao das prestaceses.

3. A pensao provisOria, pot incapacidade permanente inferior a 30%, e atribuida pela

entidade responsável e calculada nos termos da alinea c) do n.° 3 do artigo 47.°, corn base

na desvalorizaclo definida pelo medico assistente e na retribuicao garantida.

4. A pensao provisOria por incapacidade pennanente igual ou superior a 30%, 6 atribuida

pela entidade responsivel, sendo de montante igual ao valor mensal da indernnizacao

prevista na alinea e) do n.° 3 do artigo 47.°, tendo por base a desvaloriza.cao definida pelo

medico assistente e a retribuicao garantida.

5. Os montantes pagos nos termos dos nameros anteriores sap considerados aquando da

fixacao final dos respectivos direitos.

Artigo 52.°

Prestacio suplementar pan assistEncia a terceira pessoa

1. A prestacao suplementar da pens'ao destina-se a compensar as encargos corn assistencia

de terceira pessoa em face da situacao de dependencia em que se encontre ou venha a

encontrar o sinistrado por incapacidade permanente para o trabalho, ern consequencia de

lesao resultante de acidente.

2. A atribuicao da prestacao suplementar depende de o sinistrado nao poder, pot Si 56,

prover a satisfacao das suas necessidades bisicas didrias, carecendo de assistencia

permanente de terceira pessoa.

3. 0 familiar do sinistrado que the preste assistencia permanente 6 equiparado a terceira

pessoa.

4. Nao pode set considerada terceira pessoa quem se encontre igualmente carecido de

autonomia para a realizacao dos actos basicos da vida diaria.

5. Para efeitos do n.° 2 Sao considerados, nomeadamente, as actos relativos a cuidados de

higiene pessoal, alimentacao e locomocao.

6. A assistencia pode set assegurada atraves da participacao sucessiva e conjugada de varias

pessoas, incluindo a prestacao no ambito do apoio domiciliário, durante o periodo minimo



de seis horas didrias.

Artigo 53.°

Montante da prestacao suplementar para assistencia a terceira pessoa

1. A prestacâo suplementar da pensão prevista no artigo anterior é fucada em montante

mensal e tern como 'Unite maxim° o valor de 1,1 IAS.

2. Quando o medico assistente entender que o sinistrado na'o pode dispensar a assistencia de

uma terceira pessoa, deve ser-lhe atribuida, a partir do dia seguinte ao da alta e ate ao

moment° da fixaCao da pensao definitiva, uma prestacao suplementar proviseria

equivalente ao montante previsto no ntimero anterior.

3. Os montantes pagos nos termos do namero anterior sao considerados aquando da fixacao

final dos respe,ctivos direitos.

4. A prestacao suplementar é anualmente actualizavel na mesma percentagem em que o for

o IAS.

Artigo 54.0

Suspensio da prestacio suplementar para assisténcia de terceira pessoa

A prestacao suplementar da pensdo suspende-se sempre que se verifique o internamento do

sinistrado em hospital, ou estabelecimento similar, por periodo de tempo superior a 30 dias

e durante o tempo em que os custos corram por conta da entidade responsavel.

Divisio

Prestacdes por morte

Artigo 55.°

Modo de fixacio da pensão

1.A pensão per morte é futada em montante anual.

2. A pensào por morte, incluindo a devida a nascituro, vence-se a partir do dia seguinte ao

do falecimento do sinistrado e cumula-se corn quaisquer outras.



Artigo 56.°

Titulares do direito a pensio por morte

1. Em caso de mode, a pensao é devida aos seguintes familiares e equiparados do

sinistrado:

a) COnjuge ou pessoa que corn ele vivia em uniao de facto;

b) Ex-cOnjuge ou cOnjuge judicialmente separado a data da morte do sinistrado e

corn direito a alimentos;

c) Filhos, ainda que nascituros, e os adoptados, a data da morte do sinistrado, se

estiverem nas condicOes previstas no n.° 1 do artigo 59.°;

d) Ascendentes que, a data da mode do sinistrado se encontrem nas condicOes

previstas na alinea d) do n.° 1 do artigo 48.°;

e) Outros parentes sucessiveis que, a data da mode do sinistrado, corn ele vivam ern

comunhao de mesa e habitacao e se encontrem nas condicOes previstas no n.° 1

do artigo 59.°.

2. Para efeitos de reconhecimento do direito é equiparado a filho o enteado do sinistrado,

desde que este estivesse obrigado a prestacao de alimentos.

3. E considerada pessoa que vivia em uniao de facto a que preencha os requisitos do artigo

2020.° do COdigo Civil.

4. A pedido da entidade responsAvel, os familiares e equiparados referidos no n.° 1, devem

fazer prova anual da manutencao dos requisitos que the conferem o direito A pensao, nos

termos e para os efeitos previstos no n.° 4 do artigo 48.0.

Artigo 57.0

Situaclies de nulidade, anulabilidade, indignidade e deserdacäo

1. Em caso de casamento declarado nub o ou anulado, tern direito As prestacees pot mode a

pessoa que tenha celebrado o casamento de boa 1'6 corn o sinistrado e, a data da sua morte,

receba pensao de alimentos decretada ou homologada judicialmente, ou quando esta nao

lhe tiver sido atribuida pelo tribunal por falta de capacidade econennica do falecido para a

prestar.

2. Nao tern direito as prestacOes pot mode, a pessoa que careca de capacidade sucessOria

por motivo de indignidade, salvo se tiver sido reabilitada pelo sinistrado, ou de deserdacao.



Artigo 58.0

Pensão ao c'enjuge, ex-cOnjuge e pessoa que vivia em

de facto corn o sinistrado

1. Se do acidente resultar a motto do sinistrado, a pensào é a seguinte:

a) Ao c8njuge ou a pessoa quo corn de vivia em uniao de facto: 30% da retribuicâo

do sinistrado ate perfazer a idade de refonna por velhice e 40% a partir daquela

idade ou da verificacao de deficiência ou doenca crenica pie afecte

sensivelmente a sua capacidade para o trabalho;

b) Ao ex-cOnjuge ou cenjuge judicialmente separado e corn direito a alimentos: a

pensao estabelecida na alinea anterior e nos mesmos termos, ate ao limite do

montante dos alimentos fixados judicialmente.

2. Se por morte do • sinistrado houver conconencia entre os beneficiarios referidos no

roamer° anterior, a pensão é repartida na proporcão dos respectivos direitos.

3. Qualquer das pessoas referidas no n.° 1 que contraia casamento on passe a viver em

ulnae de facto recebe, por uma so vez, o triplo do valor da pensao anual, excepto se já tiver

ocorrido a remicao total da pensao.

Artigo 59.0

Pena:, aos filhos

1. Se do acidente resultar a morte, tern direito a pensäo os filhos que se encontrem nas

seguintes condicOes:

a) Idade inferior a 18 anos;

b) Entre os 18 e os 22 anos enquanto frequentarem o ensino secundario on curso

equiparado;

c) Entre os 18 e os 25 anos, enquanto frequentarem curso de nivel superior ou

equiparado;

d) Sem limite de Made, quando afectados de deficiencia on doenca crOnica que

afecte sensivelmente a sua capacidade para o trabalbo.

2. 0 montante da pensào dos Ethos é o de 20% da retribuicâo do sinistrado se for apenas

urn, 40% se forem dois, 50% se forem tees ou mais, recebendo o dobro destes montantes,



ate ao limite de 80% da retribuicao do sinistrado, se forem &Laos de pai e mae.

Artigo 60.°

Pensao aos ascendentes e outros parentes sucessiveis

1. Se do acidente resultar a morte do sinistrado, o montante da pensao dos ascendentes e

quaisquer parentes sucessiveis e, para cada, de 10% da retribuicao do sinistrado, nao

podendo o total das pensOes exceder 30% desta.

2. Na ausencia de titulares referidos nas alineas a) a c) do n.° 1 do artigo 56.°, os

beneficiarios referidos no trainer° anterior recebem, cada urn, 15% da retribuicao do

sinistrado, ate perfazerem a idade de reforma por velhice, e 20% a partir desta idade ou no

caso de deficiéncia ou doenca crOnica que afecte sensivelmente a sua capacidade para o

trabalho.

3. 0 total das penseies previstas no namero anterior Tao pode exceder 80% da retribuicao do

sinistrado, procedendo-se a rateio, se necessario.

Artigo 61.0

Deficiaria vu doenca cranica do beneficiitrio legal

1. Para as fins previstos nos artigos 58.°, 59.° e 60.°, considera-se corn capacidade pan o

trabalho sensivelmente afectada, o beneficiario legal do sinistrado que sofra de deficiencia

on doenca crOnica que the reduza definitivamente a sua capacidade geral de ganho em mais

de 75%.

2. Tern-se por definitiva a incapacidade de ganho mencionada no Minter° anterior quando

seja de presumir que a doenca Tao teri evolucao favoravel nos tres anos subsequentes

data do seu reconhecimento.

3. Surgindo davidas sobre a incapacidade referida nos items anteriores, esta 6 fixada

pelo tribunal.

Artigo 62.°

Ausencia de beneficifirios

Sc nao houver beneficiarios corn direito a pensao reverie para o Fundo de Acidentes de

Trabalho urna importancia igual ao triple da retribuicao anual.



Artigo 63.°

Acumulacao e rateio da pentho per morte

1. As pensiies per morte slo cumuliveis, mas o seu total nao pode exceder 80% da

retribuieao do sinistrado.

2. Se as pensees referidas nos artigos 58.° a 60.° excederem 80% da retribuicao do

sinistrado, sao sujeitas a rateio, enquanto esse montante se mostrar excedido.

3. Se durante o period° ern que a pensäo for devida aos filhos, qualquer urn deles ficar

Oda° de pai e mae, a respectiva pensao 6 aumentada para o dobro, ate ao limite maximo de

80% da retribuicao do sinistrado.

4. As pensdes dos filhos do sinistrado sao, em cada mas, as correspondentes ao nómero dos

que tern direito a penslo nesse mes.

Divisio IV

Subs idios

Artigo 64.°

Subsidio per morte

1. 0 subsidio por morte destina-se a compensar os encargos decorrentes do falecimento do

sinistrado.

2. 0 subsidio per morte 6 igual a 12 vezes o valor de 1,1 IAS a data da morte, sendo

atribuido:

a) Metade ao cOnjuge, ex-cOnjuge, cOnjuge separado judicialmente ou a pessoa que

corn o sinistrado vivia em uniao de facto, e metade aos filhos que tiverem direito a

pensao;

b) Por inteiro ao ednjuge, ex-cOnjuge, cenjuge separado judicialmente ou a pessoa que

corn o sinistrado vivia em uniao de facto, ou aos lithos previstos na alinea anterior,

quando concorrem isoladamente.

3. 0 subsidio a atribuir ao ex-ciinjuge e ao cOnjuge separado judicialmente depende de este

ter direito a alimentos do sinistrado, nao podendo exceder 12 vezes a pensao mensal que

estiver a receber.



4.0 subsidio pot motto näo é devido se o sinistrado no deixar beneficitios referidos no n.°

2.

Artigo 65.°

Subsidio pot despesas de funeral

1. 0 subsidio pot despesas de funeral destina-se a compensar as despesas efectuadas coin o

funeral do sinistrado.

2. 0 subsidio pot despesas de funeral é igual ao montante das despesas efectuadas corn o

mesmo, corn o limite de quatro vezes o valor de 1,1 IAS, aumentado para o dobro, se

houver trasladacao.

3. 0 direito ao subsidio pot despesas de funeral pode set reconhecido a pessoas distintas

dos familiares e equiparados do sinistrado.

4, Tern direito ao subsidio por despesas de funeral quern comprovadamente tiver efectuado

o pagamento destas.

5. 0 pram pan requerer o subsidio pot despesas de funeral é de urn ano a partir da

realizacao da respectiva despesa.

Artigo 66.°

Subsidio pot situacks de elevada incapacidade pernaanente

1. 0 subsidio pot situacties de elevada incapacidade permanente destina-se a compensar o

sinistrado, corn incapacidade permanente absoluta ou incapacidade permanente partial

igual on superior a 70%, pela perda ou elevada reducao permanente da sua capacidade de

trabalho ou de ganho resultante de acidente de trabalho.

2. A incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho confere ao sinistrado

o direito a urn subsidio igual a 12 vezes o valor de 1,1 IAS.

3. A incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual confere ao beneficial°

direito a um subsidio fixado entre 70% e 100% de 12 vezes o valor de 1,1 IAS, tendo em

conta a capacidade funcional residual para o exercicio de outra profissao compativel.

4. A incapacidade permanente partial igual ou superior a 70% confere ao beneficiaio o

direito a um subsidio correspondente ao produto entre 12 vezes o valor de 1,1 IAS e o grau

de incapacidade fixado.



5. 0 valor IAS previsto nos namems anteriores corresponde ao que estiver em vigor a data

do acidente.

6. Nos casos em que se verifique curnulacao de incapacidades, serve de base a ponderacao

o grau de incapacidade global fixado nos termos legais.

Artigo 67.0

Subsidio pan readaptacio de habit**,

1. 0 subsidio pan readaptacao de babitacao destina-se ao pagamento de despesas corn a

readaptacao da habitacao do sinistrado por incapacidade pennanente para o trabalho que

dela necessite, em fun* da sua incapacidade.

2. No caso previsto no nfunero anterior, o sinistrado tern direito ao pagamento das despesas

suportadas corn a readaptago de habitago, ate ao limite de 12 vezes o valor de 1,1 IAS

data do acidente.

Artigo 68.°

Subsidio para frequEneia de accOes no Ambito da reabilitacâo profissional

1. 0 subsidio pan frequencia de acc'Oes no a'mbito da reabilitacao profissional destina-se ao

pagamento de despesas corn acceies que tenham por objectivo restabelecer as aptid5es e

capacidades profissionais do sinistrado sempre que a gravidade das leges on outras

circunstancias especiais o justifiquem.

2. A atribuicao do subsidio para a frequencia de accties no ambito da reabilitacao

profissional depende de o sinistrado reunir, cumulativamente as seguintes condiceies:

a) Ter capacidade remanescente adequada ao desempenho da profissao a que se refere

as accOes de reabilitacao profissional;

b) Ter direito a indemnizacao ou pensao por incapacidade resultante do acidente de

trabalho ou doenca profissional;

c) Ter requerido a frequencia de accao ou curso ou aceite proposta do Instituto do

Emprego e Formacao Profissional ou de outra instituicao pot este certificada;
d) Obter parecer favordvel do perito medico responsavel pela avaliago e determinagao

da incapacidade;

3. 0 montante do subsidio pan a frequencia de acceies no ambito da reabilitacao



profissional corresponde ao montante das despesas efectuadas corn a frequéncia do mesmo,

sem prejuizo, caso se trate de az* on curso organizado por entidade diversa do Institut°

do Emprego e Formacao Profissional, do limite do valor mensal correspondente ao valor de

1,1 IAS.

4. 0 subsidio pan frequencia de accOes no 'Ambito da reabilitacao profissional é devido a

partir da data do inicio efectivo da frequencia das mesmas, nao podendo a sua duracao,

seguida on interpolada, ter duracao superior a 36 meses, salvo em situacties excepcionais

devidamente fundamentadas.

Divislo V

Revisdo this prestacdes

Artigo 69.°

Revisäo

1. Quando se verifique tuna modificacao na capacidade de trabalho on de ganho do

sinistrado proveniente de agravamento, recidiva, recaida on melhoria da lesao on doenca

quo den origem A reparacao, on de intervencao clinica on aplicacao, de ajudas tOcnicas e

outros dispositivos tecnicos de compensaca'o das limitacties funcionais ou ainda de

reabilitacão e reintegragao profissional e readaptacao ao trabalho, a prestaOao pode ser

alterada on extinta, de hannonia corn a modificacao verificada.

2. A revisao pode ser efectuada a requerimento do sinistrado ou do responshvel pelo

pagamento.

3. A revisao pode ser requerida uma vez em cada ano civil.

Divisio VI

aikido e pagamento this prestapies

Artigo 70?

Cilculo

1. A indemnizacao por incapacidade temporAria e a pensao por morte e pot incapacidade



permanente, absoluta ou parcial, sac) calculadas corn base na retribuicao anual iliquida

normalmente devida ao sinistrado, a data do acidente.

2. Entende-se por retribuicao mensal todas as prestacdes recebidas corn catheter de

regularidade que nab se destinem a compensar o sinistrado pot custos aleatOrios.

3. Entende-se por retribuicào anual o produto de doze vezes a retribuiclo mensal acrescida

dos subsidios de Natal e de ferias e outras prestacaes anuais a que o sinistrado tenha direito

corn catheter de regularidade.

4. Se a retribuicäo correspondente ao dia do acidente for diferente da retribuicao normal,

esta é calculada pela media dos dias de trabalho e a respectiva retribuicäo auferida pelo

sinistrado no periodo de urn ano anterior ao acidente.

5. Na faith dos elementos indicados nos nfimeros anteriores o calculo faz-se segundo o

prudente arbitrio do juiz, tendo ern atencao a natureza dos servicos prestados, a categoria

profissional do sinistrado e os usos.

6. A retribuicäo correspondente ao dia do acidente é paga pelo ernpregador.

7. Se o sinistrado for praticante, aprendiz ou estagthrio, ou nas demais situacOes que devam

considerar-se de formacao profissional, a indemnizacäo é calculada corn base na retribuiedo

anual media iliquida de um trabalhador da mesma empresa on empresa similar e que exerca

actividade correspondente a formacao, aprendizagem on estigio.

8. 0 disposto nos n.'s 4 e 5 é aplicavel ao trabalho na'o regular e ao trabalhador a tempo

parcial vinculado a mais de urn empregador.

9. 0 calculo das prestacOes para trabalhadores a tempo parcial tern como base a retribuicäo

que aufeririam se trabalhassem a tempo inteiro.

10. A ausencia ao trabalho para efectuar quaisquer exames corn o fim de caracterizar o

acidente cu a doenca, ou para o seu tratamento, ou ainda para a aquisicao, substituick ou

arranjo de ajudas tecnicas e outros dispositivos teenicos de compensacao das

funcionais, n'a.o determina perda de retribuicAo.

Artigo 71.°

Pagamento da indemnizacio, da peniao e da prestacão suplementar

1. A pensâo anual pot incapacidade permanente ou mode é paga, adiantada e mensalmente,

ate ao terceiro dia de cada Ines, correspondendo cada prestacao a 1/14 da pensào anual.



2. Os subsidios de ferias e de Natal, cada urn no valor de 1/14 da pensào anual, sacs,

respectivamente, pagos nos meses de Junho e Novembro.

3. A indemnizagao por incapacidade temporaria é paga mensalmente.

4. 0 pagamento da prestacao suplementar para assisténcia de terceira pessoa acompanha o

pagamento mensal da pensdo anual e dos subsidios de ferias e de Natal.

5. Os interessados podem acordar que o pagamento seja efectuado corn periodicidade

diferente da indicada nos nthneros anteriores.

Artigo 72.°

Lugar do pagamento das prestars

1.0 pagamento das prestacOes previstas na alinea b) do artigo 23. 0 e efectuado no lugar da

resider-Ida do sinistrado ou dos seus farniliares, se outro nio for acordado.

2. Se o credor das prestacees se ausentar para o estrangeiro, o pagamento é efectuado no

local acordado, sem prejuizo do disposto ern convencries intemacionais ou acordos de

reciprocidade.

Artigo 73.0

Deducio do acreseimo de despesas

1. Quando seja acordado, a pedido do sinistrado ou do beneficial-in legal, para o pagamento

das prestacties, lugar diferente do da residOncia daqueles, a entidade responsivel pode

deduzir no montante das mesmas o acrescimo das despesas dal resultantes.

2. 0 acordo sobre o lugar ou periodicidade do pagamento so é valido se revestir a forma

escrita.

Seceno VII

Remicdo de pensdes

Artigo 74•0

Condicties de remicäo

1. E obrigatoriamente remida a pensào anual vitalicia devida a sinistrado corn incapacidade

permanente parcial inferior a 30%, e a pensao anual vitalicia devida a beneficiario legal,



desde que, ern qualquer urn dos casos, o valor da pensao anual nao seja superior a seis

vezes o valor da retribuicao minima mensal garantida, em vigor no dia seguinte a data da

alta ou da morte.

2. Pode ser parcialmente remida, a requerimento do sinistrado ou do beneficiario legal, a

pensao anual vitalicia correspondente a incapacidade igual ou superior a 30% ou a penslo

anual vitalicia de beneficiario legal, desde que, cumulativamente respeite os seguintes

limites:

a) A pensao anual sobrante não pode ser inferior a seis vezes o valor da retribuicao

minima mensal garantida em vigor a data da autorizacao da remica'o;

b) 0 capital da remicao nao pode ser superior ao que resultaria de uma pensao

calculada corn base numa incapacidade de 30%.

3. Em caso de acidente de trabalho sofrido por trabalhador estrangeiro, do qual resulte

incapacidade permanente ou morte, a pensao anual vitalicia pode ser remida ern capital, por

acordo entre a entidade responsavel e o beneficiario da pensao, se este optar por deixar

definitivamente Portugal.

4. Exclui-se da aplicacao do disposto nos niimeros anteriores o beneficiario legal de pensao

anual vitalicia que sofra de deficiencia ou doenca cr6nica que Ihe reduza definitivamente a

sua capacidade geral de ganho em mais de 75%.

5. No caso do sinistrado softer varios acidentes a pensao a remir é a global.

Artigo 75?

Cfilculo do capital

1. A indemnizacao em capital é calculada por aplicacao das bases tecnicas do capital da

remicao, bem como das respectivas tabelas praticas.

2. As bases tecnicas e as tabelas praticas referidas no rulmero anterior sao aprovadas por

portaria do rnembro do Govern° responsavel pela area das Financas.

Artigo76.°

Direitos nâo afectados pela reinicao

A remicao nao prejudica:

a) 0 direito as prestacOes em especie;



b) 0 direito de o sinistrado requerer a revisao da prestaflo;

c) Os direitos atribuidos aos beneficiaries legais do sinistrado, se este vier a falecer em

consequéncia do acidente;

d) A actualizagdo da pensao remanescente no caso de remicao parcial ou resultante de

revisao de pensào.

Seccho VIII

Garantia de cumprimento

Adige 77.°

Inalienabilidade, impenhorabilidade, irrenunciabilidade dos creditos e garantias

Os creditos provenientes do direito a reparacao estabelecida na presente lei sato

inalienaveis, impenhoraveis e irrenunciaveis e gozam das garantias consignadas no COdigo

do Trabalho.

Artigo 78.°

Sistema e unidade de seguro

1. 0 empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparaodo prevista na

presente lei para entidades legalmente autorizadas a realizar este seguro.

2. A obrigacão prevista no nitmere anterior vale igualmente em relacdo ao empregador que

contrate trabalhadores exclusivamente para prestar trabalho noutras empresas.

3. Verificando-se alguma das situaceies referidas no n.° 1 do artigo 18.°, a responsabiliclade

nela prevista, dependendo das circunstancias, recai sobre o empregador ou sobre a empresa

utilizadora de mao-de-obra, sendo a seguradora apenas subsidiariamente responsivel pelas

prestacOes que seriam devidas caso nal) houvesse actuacao culposa.

4. Quando a retribuicao declarada para efeito do prómio de seguro for inferior a real, a

seguradora so é responsavel em relaoao aquela retribuicao, que nab pode ser inferior a

retribuioao minima mensal garantida.

5. No caso previsto no nemero anterior, o empregador responde pela diferenoa relativa as

indemnizacOes por incapacidade temporaria e pensties devidas, bem como, pelas despesas

efectuadas com a hospitalizaoao e assisfancia clinica, na respectiva proporoao.



Artigo 79•0

Dispensa de transferéncia de responsabilidade

As obrigaceles impostas pelo artigo anterior não abrangem a administracio central, regional

e local e as demais entidades na medida em que os respectivos funcionirios e agentes sejam

abrangidos pelo regime de acidentes em servico ou outro regime legal corn o mesmo

Ambito.

Artigo 8(1°

ApOnce uniforme

1. A apOlice uniforme do seguro de acidentes de trabalho adequada is diferentes profissiSes

e actividades, de harmonia corn os principios estabelecidos na presente lei e respectiva

legislacAo regulamentar, é aprovada por portaria conjunta dos Ministros responsiveis pelas

areas das financas e laboral, sob proposta do Institut° de Seguros de Portugal, ouvidas as

associacdes representativas das empresas de seguros e mediante parecer previo do

Conselho EconOmico e Social.

2. A apOlice uniforme obedece ao principio da graduacäo dos premios de seguro em funcäo

do grau de risco do acidente, tidas em conta a natureza da actividade e as condicdes de

prevencdo implantadas nos locais de trabalho.

3. Deve ser prevista na apedice uniforme a revisdo do valor do prómio, por iniciativa da

seguradora ou a pedido do empregador, corn base na modificacdo efectiva das condicdes de

prevencão de acidentes nos locais de trabalho.

4 . SA° nulas as clausulas adicionais que contrariem os direitos ou garantias estabelecidos

na apOlice uniforme prevista neste artigo.

Artigo 81.°

Garantia e actualizacio de penseles

1. A garantia do pagamento das pensOes estabelecidas na presente lei que nálo possam ser

pagas pela entidade responsive', nomeadamente por motivo de incapacidade econOmica,

assumida e suportada pelo Fundo de Acidentes de Trabalho, nos termos regulamentados em

legislacdo especial.



2. sao igualmente da responsabilidade do fundo referido no namero anterior as

actualizae5es do valor das penseies devidas por incapacidade permanente igual ou superior

a 30% ou por morte e outras responsabilidades nos termos regulamentados em legislacao

especial.

3. 0 fundo referido nos nameros anteriores constitui-se credor da entidade economicamente

incapaz, ou da respectiva massa falida, cabendo aos seus creditos, caso a entidade incapaz

seja uma empresa de seguros, graduaedo idéntica a dos credores especificos de seguros.

4. Se no ambito de um processo de recuperacào de empresa esta se encontrar

impossibilitada de pagar os premios dos seguros de acidentes de trabalho dos respectivos

trabalhadores, o gestor da empresa deve comunicar tal impossibilidade ao fund° referido

nos maneros anteriores sessenta dias antes do vencimento do contrato, por forma a que o

fundo, querendo, possa substituir-se a empresa nesse pagamento, sendo neste caso aplicivel

o disposto no n.° 3.

Artigo 82.°

Riscos recusados

1. 0 Institut° de Seguros de Portugal estabelece por norma regulamentar as disposieties

relativas a colocaeâo dos riscos recusados pelas seguradoras.

2. 0 Instituto de Seguros de Portugal pode ressegurar e retroceder os riscos recusados.

3. Relativamente aos riscos recusados, o Institut° de Seguros de Portugal pode requerer as

entidades competentes, certificados de conformidade corn as regras de seguranea ern vigor.

Artigo 83.°

Obrigacäo de caucionamento

1. 0 empregador é obrigado a caucionar o pagamento de pensOes por acidente de trabalho

em que tenha sido condenado, ou a que se tenha obrigado por acordo homologado, quando

nao haja ou seja insuficiente o seguro, salvo se celebrar corn uma seguradora um contrato

especifico de seguro de pensOes.

2. A caucao pode ser feita por depasito de numerario, titulos da divida pablica, afectaeäo ou

hipoteca de imOveis ou garantia bancaria.

3. 0 caucionamento é feito a ordem do juiz do tribunal do trabalho respectivo, ou a seu



favor, no prazo que ele designar.

4. Os titulos da divida Shea sic) avaliados, para efeitos de caucionamento, pela Ultima

cotacào na bolsa e os imOveis e emprestimos hipotecarios pelo valor matricial corrigido dos

respectivos predios, competindo ao Ministerio MMHG() apreciar e dar parecer sobre a

idoneidade do caucionamento.

5. Os imOveis sujeitos a este risco são obrigatoriamente seguros contra incendio.

6. 0 caucionamento deve ser reforcado sempre que se verifique que é insuficiente,

aplicando-se, corn as devidas adaptacees, o disposto nos nUmeros anteriores.

7. Verificado o incumprimento, que se prolongue por periodo superior a 15 dias, deve o

pagamento das pensbes em divida iniciar-se pelas importancias caucionadas, sem

necessidade de execucno.

Artigo 84.°

Iustituto de Seguros de Portugal

1. Compete ao Institut° de Seguros de Portugal determinar o valor do caucionamento das

pensOes, quando näo exista ou seja insuficiente o seguro das responsabilidades do

empregador

2. Compete igualmente ao Institut° de Seguros de Portugal dar parecer sobre a transferencia

de responsabilidade das pensOes por acidentes de trabalho para as seguradoras.

3. Os valores de caucionamento das pensOes sdo calculados de acordo corn as tabelas

praticas a que se refere o artigo 75.°, acrescidas de 10%.

SeccAo IX

Partici pee& de acidente de trabalho

Artigo 85.°

Sinistrado e beneficiltrios legais

1. 0 sinistrado ou os beneficiarios legais, em caso de morte, devem participar o acidente de

trabalho, verbalmente ou por escrito, nas 48 horas seguintes, ao empregador, salvo se este o

tiver presenciado ou dele vier a ter conhecimento no mesmo periodo.

2. Se o estado do sinistrado ou outra circunsancia, devidamente comprovada, nao permitir



o cumprimento do disposto no ruimero anterior, o prazo neste fixado conta-se a partir da

cessacao do impediment°.

3. Se a lesào se revelar ou for reconhecida em data posterior a do acidente, o prazo conta-se

a partir da data da revelacao ou do reconhecimento.

4. Quando o sinistrado tido participar o acidente tempestivamente e por tal motivo tiver sido

impossivel ao empregador ou a quem o represente na direccdo do trabalho prestar-lhe a

assistencia necessdria, a incapacidade judicialmente reconhecida como consequancia

daquela falta não confere direito as prestacOes estabelecidas na lei, na medida em que dela

tenha resultado.

Artigo 86.°

Empregador coin responsabilidade transferida

1. 0 empregador que tenha transferido a responsabilidade deve, sob pena de responder por

perdas e danos, participar A seguradora a ocorrencia do acidente, no prazo de 24 horas, a

partir da data do conhecimento.

2. A participacao deve ser remetida a seguradora por meio informatico, nomeadamente em

suporte digital ou correio electrOnico, salvo o disposto no nfunero seguinte.

3. No caso de micro empresa, o empregador pode remeter a participacào em suporte de

papel.

Artigo 87?

Empregador sem responsabilidade transferida

1. 0 empregador cuja responsabilidade nä° esteja transferida deve participar o acidente ao

tribunal competente, por escrito, independentemente de qualquer apreciaflo das condicees

legais da reparacao.

2. 0 prazo para a participacào é de oito dias a partir da data do acidente ou do seu

conhecimento.

3. No caso de morte, o acidente é participado de imediato ao tribunal competente, por

correio electrOnico ou por telecOpia, sem prejuizo do disposto nos ntimeros anteriores.



Artigo 88.°

Trabalho a bordo

1. Sendo o sinistrado inscrito maritimo, a participacio é feita ao ergAo local do sistema de

autoridade marithna do porto do territerio nacional onde o acidente ocorreu, sem prejuizo

de outras notificacees previstas em legislacào especial.

2. Se o acidente ocorrer a bordo de navio portugues, no alto mar ou no estrangeiro, a

participacão é feita ao ergo local do sistema de autoridade maritima do primeiro port°

nacional escalado apes o acidente.

3. As participacees previstas nos mimeros anteriores devem ser efectuadas, no prazo de

dois dias a contar da data do acidente ou da chegada do navio, e remetida imediatamente ao

tribunal competente pelo Orgão local do sistema de autoridade maritima, se a

responsabilidade não estiver transferida ou se do acidente tiver resultado a morte, e

seguradora nos restantes casos.

Artigo 89.°

Seguradora

1. A seguradora participa ao tribunal competente, por escrito, no prazo de oito dias a contar

da alta clinica, o acidente de que tenha resultado incapacidade permanente e,

imediatamente, apes o seu conhecimento, por correio electrenico, telecepia ou outra via

corn o mesmo efeito de registo escrito de mensagens, o acidente de que tenha resultado a

mode.

2. A participack por correio electrOnico, telecepia ou outra via corn o mesmo efeito de

registo de mensagens nal° dispensa a participagAo formal que deve ser feita no prazo de oito

dias contados do falecimento ou do seu conhecimento.

3. A seguradora participa ainda ao tribunal competente, por escrito, no prazo de oito dias a

contar da sua verificacao, todos os casos de incapacidade temporaria que, consecutiva ou

conjuntamente, ultrapassem 12 meses.

Artigo 90.0

Comunicacho obrigatOria em caso de morte

1. 0 director de estabelecimento hospitalar, assistencial ou prisional comunica de imediato



ao tribunal competente e a entidade responsavel, por telecOpia ou outra via corn o mesmo

efeito de registo de mensagens, o falecimento, ern consequencia de acidente, de trabalhador

aft internado.

2. Igual obrigacio tem qualquer outra pessoa ou entidade a cujo cuidado o sinistrado

estiver.

Artigo 91.0

Faculdade de participacio a tribunal

A participacao do acidente ao tribunal competente pode ser feita:

a) Pelo sinistrado, directamente ou por interposta pessoa;

b) Pelo familiar ou equiparado do sinistrado;

c) Pot qualquer entidade corn direito a receber o valor de prestacOes;

d) Pela autoridade policial ou administrativa que tenha tornado conhecimento do

acidente;

e) Pelo director do estabelecimento hospitalar, assistencial ou prisional onde o

sinistrado esteja internado, tendo o acidente ocorrido ao service, de outra entidade.

Capitulo III

Doencas profissionais

Seccao I
Proteccdo nas doencas profissionais

Subseccio I
Protecctio da eventualidade

Artigo 92.°

Âmbito

1. A proteccao da eventualidade de doencas profissionais integra-se no ambito material do

regime geral de seguranca social dos trabalhadores vinculados por contrato de trabalho e



dos trabalhadores independentes e dos que sendo apenas cobertos pot algumas

eventualidades, efectuem descontos nas respectivas contribuiciies corn vista a serem

protegidos pelo regime das doencas profissionais.

2. Podem, ainda, set abrangidos pelo regime previsto no presente capitulo os trabalhadores

aos quais, sendo apenas cobertos por algumas eventualidades, a taxa contributiva que lhes

aplicivel integre o custo da proteccão nas doencas profissionais.

Artigo 93.°

Lista das doencas profissionais

1. A elaboracào e actualizacao da lista das doencas profissionais prevista no n.° 2 do

artigo 283.° do Chdigo do Trabalho e realizada por uma comissao nacional, cuja

composiflo, competancia e funcionamento sao fixados em legislacio especial.

2. A lesio corporal, perturbaclo funcional ou a doenca nAo incluidas na lista a que se

refere o Item anterior do indemnizaveis desde que se prove serem consequencia

necessiria e directa, da actividade exercida e nib representem normal desgaste do

organismo.

Artigo 94.0

Direito a reparactio

0 direito a reparacio emergente de doencas profissionais previstas no n.° 1 do artigo

anterior pressupiie que, cumulativamente, se verifiquem as seguintes condicdes:

a) Estar o trabalhador afectado pela correspondente doenca profissional;

b) Ter estado o trabalhador exposto ao respectivo risco pela natureza da indashia,

actividade ou condicdes, ambiente e tècnicas do trabalho habitual.

Artigo 95.

Avaliacfio, graduacio e reparaflo das doeneas profissionais

A avaliacao, graduacao e reparaclo das doencas profissionais diagnosticadas é da exclusiva

responsabilidade do servico com competencias na area da protecCao contra os riscos

profissionais.



Artigo 96.°

Natureza da incapacidade

1. A doenca profissional pode determinar incapacidade temporaria ou permanente para o

trabalho, nos termos definidos no artigo 19.°.

2. A incapacidade temporaria de duracao superior a 18 meses considera-se como

permanente, devendo ser fixado o respectivo grau de incapacidade, salvo parecer clinico em

contrario, nao podendo, no entanto, aquela incapacidade ultrapassar os 30 meses.

3. 0 parecer clinico referido no namero anterior pode proper a continuidade da

incapacidade temporaria ou a atribuicao de pensao provisOria.

Artigo 97.0

Proteccio da eventualidade

1. A proteccao nas doencas profissionais é assegurada pelo desenvolvimento articulado e

sistemitico das actuacOes no campo da prevencao, pela atribuicao de prestac'Oes pecuniarias

e em especie tendo em vista, em conjunto corn as intervencOes de reabilitacao e

reintegracao profissional, a adaptacao ao trabalho e a reparacao dos danos emergentes da

eventualidade.

2. As prestacOes em espacie revestem, com as devidas adaptacees, as modalidades referidas

no capitulo anterior, hem como as previstas no artigo seguinte.

3. As prestacOes pecuniarias revestem, corn as devidas adaptaciies, as modalidades referidas

no capitulo anterior.

Artigo 98.°

Modalidades das prestaclies em especie

Constituem ainda prestaceies em especie o reembolso das despesas de deslocacao, de

alimentaca'o e de alojamento indispensaveis a concretizacao das prestacOes previstas no

artigo 25.°, bem come quaisquer outras, seja qual for a forma que revistam, desde que

necessarias e adequadas ao restabelecimento do estado de sande e da capacidade de

trabalho ou de ganho do trabalhador e a sua recuperacao para a vida activa.



Subseccfio H

Titularidade dos direitos

Artigo 99.°

Titulares do direito As prestaciies por doenca profissional

1. 0 direito As prestacOes é reconhecido ao beneficiirio que seja portador de doenca

profissional.

2. 0 direito As prestacOes por morte de beneficiario que seja portador de doenca

profissional é reconhecido aos familiares ou pessoas equiparadas, previstos no artigo 56.°

Artigo 100.0

Familiar a cargo

0 conceito de familiar a cargo, para efeito de titularidade ou montante das prestacOes

reguladas no presente capitulo, corresponde ao previsto no regime geral de seguranca social

para a proteccao da eventualidade morte.

Secciio II

Prestaciies

Subseccäo I

Prestacdes pecurticirias

Artigo 101.0

Pensio e subsidios por morte e por despesas de funeral

1.Para efeitos de atribuicao da pensao pot morte, dos subsidios por morte e por despesas de

funeral, considera-se o falecimento que decorra de doenca profissional.

2. A atribuicao das prestacifies referidas no nAmero anterior, em caso de falecimento por

causa natural do beneficidrio portador de doenca profissional, depende de os seus familiares

ou terceiros nab terem direito a prestacOes equivalentes concedidas por qualquer outro

regime de proteccao social obrigatOrio.



Artigo 102.°

Prestacdes adicionais

Nos meses de Junho e Novembro de cada ano, os titulares de penstles tern direito a receber,

alem da prestacao mensal que lhes corresponda, um montante adicional de igual valor.

Subset*, 11

PrestagOes em especie

Artigo 103.°

PrestacOes em espticie

1. As prestacks em especie sao asseguradas, ern regra, atraves de reembolsos das

respectivas despesas, nos termos dos ralmeros seguintes.

2. Os reembolsos das despesas corn cuidados de sande destinam-se a compensar, na

totalidade, os gastos efectuados pelo beneficiario corn assisténcia módica, cithrgica, de

enfermagem, medicamentosa e farmaceutica, decorrentes de doenca profissional.

3. Os reembolsos das despesas corn deslocaciies destinam-se a compensar, nos termos

prescritos, as despesas de deslocacao efectuadas pelo beneficiario, resultantes de recurso a

cuidados de sande, a exames de avaliacao de incapacidade e a servicos de reabilitacao e

reintegracao profissional, hem como de frequencia de cursos de forma* profissional.

4. Os reembolsos das despesas corn alojamento e alimentacao destinam-se a compensar,

nos termos prescritos, os gastos efectuados pelo beneficiario decorrentes do recurso a

prestacaes em especie que impliquem deslocacao do local da residéncia.

Seccao III

Condic Oes de atribuicrio de prestacdo

Subseccao I

Condiviks gerais



Artigo 104.°

Condicees relativas a doenca profissional

1. Para efeitos da alinea b) do artigo 94.° sao tornados em conta, na medida do necessario,

as actividades susceptiveis de provocarem o risco em causa, exercidas nos termos da

legislacao de outro Estado, se tal estiver previsto em instrumento internacional de

seguranca social a que Portugal se encontre vinculado.

2. Se o interessado tiver estado exposto ao mesmo risco nos termos do regime geral e da

legislacao de outro Estado ao qual Portugal se encontre vinculado por instrumento

internacional, as prestacbes são concedidas de acordo corn o disposto neste instrumento.

Artigo 105.0

Prazo de garantia

As prestacees sào atribuidas independentemente da verificacäo de qualquer prazo de

garantia.

Subseccio II

Condiecies especiais

Artigo 106.°

Pensào provisaria

1. A atribuicão da pensdo provisOria por incapacidode permanente depende de parecer

clinic°, nos casos previstos pelos n.'s 2 e 3 do artigo 96.°.

2. A atribuicäo da pensão provisOria por morte depende ainda de tido se considerar

caracterizada a causa da morte, bem como de os respectivos interessados reunirem os

condicionalismos legalmente previstos pan o reconhecimento do respectivo direito e lido se

eneontrarem em qualquer das seguintes situaeOes:

a) Exercicio de actividade profissional remunerada;

b) Pre-reforma;

c) Pensionista de qualquer sistema de proteccdo social.

3. Pode ser atribuido um montante provisOrio de pensdo por incapacidade permanente ou



morte sempre que, verificadas as condicties determinantes do direito, por ralOes de ordem

administrativa ou tecnica, nao imputiveis aos beneficiarios, seja inviavel a atribuicao de

pensao definitiva no prazo de tees meses a partir da data de entrada do requerimento.

Artigo 107.°

Subsidio para frequéncia de accbes no il mbito da reabilitacio profissional

A atribuicao do subsidio pan a frequencia de accOes no ambito da reabilitagao profissional

depende de o beneficiario reunir, cumulativamente, os condicionalismos previstos nas

alineas a) e b) do n.° 2 do artigo 68.°, bem como os seguintes:

a) Ter requerido a frequencia de accao ou curso ou aceite proposta do servico corn

competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais;

b) Obter parecer favoravel dos servicos medicos responsaveis pela avaliacao das

incapacidades por doencas profissionais.

Artigo 108.°

Prestaciies em especie

0 reembolso das despesas corn prestacties em especie, previsto no artigo 103.°, depende,

conforme o caso:

a) De prova da impossibilidade de recurso aos servicos oficiais e de autorizacNo do

servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais para

acesso a servicos privados;

b) Da necessidade de deslocacao e permanencia fora do local habitual da residencia do

beneficiario;

c) De parecer de junta medica, quanto a necessidade de cuidados de sande e da sua

impossibilidade de tratamento no territerio nacional.

Seccio IV

Montante da prestaccio

Subseccio I



Determinagio dos montantes

Artigo 109.°

Disposicâo geral

1. 0 montante das prestaceies referidas nas alineas a) a c) e g) do n.° 1 do artigo 46.° é

determinado pela aplicacao da percentagem legalmente fixada a retribuicao de referencia.

2. 0 montante das demais prestaeb'es referidas no n.° 1 do artigo 46.° é determinado em

funcao das despesas realizadas ou por indexacab a determinados valores.

Artigo 110.0

Detenninadio da retribuicio de referenda

1. Na reparaek de doenca profissional, a retribuieao de referencia a considerar no calculo

das indemnizaclies e pensees corresponde a retribuicao anual iliquida devida ao

beneficiario nos 12 meses anteriores a cessacao da exposick ao risco, ou a data da

certificaedo da doenea que determine incapacidade, se esta a preceder.

2. No caso de trabalho Tido regular e trabalho a tempo parcial corn vinculaflo a mais de um

empregador, bem como nos demais casos em que nao seja aplicavel o n.° 1, a retribuieào de

referencia é calculada pela media dos dias de trabalho e correspondentes retribuicdes

auferidas pelo beneficiario no periodo de urn ano anterior a certificaek da doenea

profissional, ou no periodo em que houve efectiva presto.* de trabalho.

3. Na falta dos elementos referidos no nUmero anterior, e tendo em atenc -do a natureza dos

servicos prestados, a categoria profissional do beneficiario e os usos, a retribuiek

definida pelo servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais.

4. Para a determinacao da retribuicao de referencia considera-se como:

a) Retribuick anual, as 12 retribuicties mensais iliquidas acrescidas dos subsidios de

Natal e de ferias e outras retribuicOes anuais a que o trabalhador tenha direito com

carkter de regularidade, nos 12 meses anteriores a cessack da exposicab ao risco,

on a data da certificaCk da doenca que determine incapacidade, se esta a preceder;

b) Retribuiedo diaria, a que se obtem pela divisäo da retribuicao anual pelo nfunero de

dias corn registo de retribuiefies.



Artigo 111.0

Retribuicão convencional

Quando a base de incidencia contributiva tiver em conta retribuicio convencional, a

retribuicao de referencia corresponde ao valor que serve de base A incidencia contributiva,

sem prejuizo do disposto no artigo anterior.

Artigo 112.°

Retribuicio de referencia no caso de alteracão de grau de incapacidade

1. No caso de o beneficiario, ao contrair uma doenca profissional, estar já afectado de

incapacidade pennanente resultante de acidente de trabalho ou outra doenca profissional, a

reparaflo e apenas a correspondente A diferenca entre a incapacidade anterior e a que for

calculada como se toda a incapacidade fosse imputada a Ultima doenca profissional.

2. Sao tomadas em conta para efeitos do flamer() anterior as incapacidades profissionais

anteriores verificadas nos termos da legislacAo de outro Estado ao qual Portugal se encontre

vinculado por instrumento internacional de seguranca social.

3. Na reparacao prevista nos termos do n.° 1 é considerada a retribuicào correspondente A

Ultima doenca profissional, salvo se a anterior incapacidade igualmente decorrer de doenca

profissional e a correspondente prestacao tiver por base retribuicäo superior, caso em que

esta a considerada.

4. Para efeitos de aplicacào deste artigo e nos casos de incapacidade pennanente absoluta

para o trabalho habitual deve ser determinado um grau de incapacidade.

5. 0 disposto no m° 3 aplica-se tambem aos casos de revisào em que haja agravamento de

incapacidade.

Subseccio

Prestaciies por incapacidade

Divisão I
Indemnizactio por incapacidade temporaria



Artigo 113.°

Indemnizacão por pneumoconiose associada a tuberculose

1.0 montante diario da indeinnizacao por incapacidade temporaria do beneficiario portador

de pneumoconioses associadas a tuberculose é igual a 80% da retribuiflo de referencia

acrescida de 10% desta por cada pessoa a cargo, ate ao limite da retribuicdo.

2. 0 disposto no mimero anterior é aplicavel independentemente das datas de diagnOstico

da pneumoconiose e da tuberculose.

3. Ap6s a alta por tuberculose, o beneficidrio é sujeito a exame medico para efeitos de

determinaedo do grau de incapacidade por doenca profissional.

Divisio

Prestacties por incapacidade permanente

Artigo 114.°

Pensio por incapacidade perrnanente absoluta para o trabalho habitual

Na incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, o montante da pensão

mensal é fucado entre 50% e 70% da retribuicao de referencia, conforme a major ou menor

capacidade funcional residual pan o exercicio de outra profisao compativel.

Artigo 115.0

Ronificacio da pensão por incapacidade permanente

1. A pensao por incapacidade permanente e bonificada em 20% do seu valor relativamente

a pensionista que, cessando a sua actividade profissional, se encontre afectado por:

a) Pneumoconiose com grau de incapacidade permanente nab inferior a 50%, e em que

o coeficiente de desvalorizacao referido nos elementos radiogrificos seja 10%,

quando completar 50 anos de idade;

b) Doenca profissional corn um grau de incapacidade permanente näo inferior a 70%,

quando completar 50 anos de idade;

c) Doenea profissional corn um gnu de incapacidade permanente no inferior a 80%,

independentemente da sua idade.



2. 0 montante da pensao bonificada nao pode exceder o valor da retribuicao de referencia

que serve de base ao calculo da pensao.

Artigo 116.°

Subsidios por elevada incapacidade permanente e para readaptacio de habitacio

0 valor a ter em conta para a atribuicao dos subsidios por elevada incapacidade permanente

e para a readaptacao de habitacao, previstos nos artigos 66.° e 67.°, é o que estiver em vigor

a data da certificacao da incapacidade.

Subseecio III

Prestagaes por morte

Divisio I

Pens& provisOria

Artigo 117.°

Pensito provisOria por morte

1. 0 montante da pensao provisOria por morte é igual ao que resulta da aplicacao das

percentagens de calculo da pens -do por morte ao valor definido no n.° 1 do artigo 110.0.

2. Atribuida a pensao definitiva, ha lugar ao acerto de contas entre esta e o montante

provisOrio de pensào.

Divisào II

Subsidio por morte

Artigo 118.°

Subsidio

1.Ao subsidio por morte, e aplicavel o disposto no artigo 64.°.

2. Na falta de qualquer dos titulares previstos no artigo 64.°, o montante reverte para o



Fundo de Assistencia do servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos

profissionais.

Subseccio IV

Mon (ante das prestacOes comuns as penseies

Artigo 119.°

Prestacao suplementar da pensito para assistencia a terceira pessoa

1. 0 montante da prestacao prevista no artigo 53.° corresponde ao valor da retribuicao paga

a pessoa que presta assistencia, corn o limite ai fixado.

2. Na falta de prova da retribuicao, o montante da prestacao corresponde ao valor

estabelecido para prestacao identica, no ambito do regime geral e, no caso de haver varios,

ao mais elevado

Artigo 120?

Prestacties adicionais

As prestacties adicionais sao de montante igual ao das penseies respeitantes aos meses de

Junho e Novembro, respectivamente, incluindo o valor da prestacao suplementar para

assistencia de terceira pessoa, quando a esta haja lugar.

Artigo 121.°

Montante provisOrio de pensiies

1. A pensao provisOria mensal por incapacidade permanente e o montante proviscirio da

mesma sao iguais ao valor mensal da indemnizacao por incapacidade temporaria absoluta

que estava a ser atribuida ou seria atribuivel.

2. Atribuida a pensao definitiva, ha lugar ao acerto de contas entre esta e o montante

provisOrio de pensao.

Subseccito V

Montante das prestagies em espicie



Artigo 122.°

Reembolsos

1. Os reembolsos relativos as despesas de cuidados de sande a que haja lugar correspondem

totalidade das mesmas.

2. Os reembolsos relativos as despesas de deslocaydo, alojamento e alimentaclo efectuados

pelo beneficiario e seus acompanhantes que impliquem deslocacào do local da residencia,

são efectuados, mediante documento comprovativo nos seguintes termos:

a) Pelo montante integral correspondente a utilizacAo de transporte colectivo pnblico

ou o custo decorrente do recurso a outro meio de transporte, quando aquele não

exista ou nao seja adequado ao estado de salide do beneficiario, desde que

devidamente comprovado por declaracAo medica ou por outras razOes ponderosas

atendiveis;

b) Ate ao limite do menor valor de ajudas de custo para os fimcionarios e agentes da

AdministracAo Pithlica, e nos respectivos termos.

3. 0 pagamento das despesas do acompanhante do beneficiario depende do estado de sande

do beneficiario exigir, devidamente comprovado por declaracão medica.

Subseccão VI

Garantia e actualizaccio das pensties

Artigo 123.°

Actualizacao

Os valores das pensOes reguladas neste capitulo sAo periodicamente actualizados nos

termos fixados no diploma de actualizacão das demais pensOes do regime geral.

Artigo 124.°

Garantia do pagamento

1. 0 pagamento, das pensOes pot incapacidade permanente ou morte e das indemnizacOes

por incapacidade temporaria que näo possam ser pagas pela entidade legalmente autorizada



a nao transferir a responsabilidade da cobertura do risco por motivo de incapacidade

econOmica objectivamente caracterizada em processo de insolvencia e recuperacRo de

empresas ou por motivo de ausencia, desaparecimento ou impossibilidade de identificaclo,

suportado pelo servico corn competencias na area da proteccao contra as riscos

profissionais.

2. 0 servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais fica

constituido credor da entidade economicamente incapaz ou da respectiva massa insolvente,

cabendo aos seus creditos, caso a entidade incapaz seja uma seguradora, graduacao identica

A dos credores especificos de seguros.

SeccAo V

Duraccio das prestacOes

Subseccio I

Inicio das prestacOes

Artigo 125.°

InIcio da indemnizacio por incapacidade temporaria

1. A indemnizacdo por incapacidade temporaria absoluta é devida a partir do primeiro dia

de incapacidade sem prestacão de trabalho.

2. A indemnizacdo par incapacidade temporaria parcial e devida a partir da data da reducào

do trabalho e da correspondente certificano.

Artigo 126.°

Inicio da pensiio provisOria

1. A pensão provisOria é devida a partir do dia seguinte Aguele em que deixou de haver

lugar A indemnizacdo por incapacidade temporaria.

2. 0 montante provisOrio da pensao é devido a partir da data do requerimento, da

participacao obrigatOria ou da mode do beneficidrio, conforme o caso.



Artigo 127.°

Pewit, por incapacidade permanente

1. A pensao par incapacidade permanente e devida a partir da data a que se reporta a

certificacao da respectiva sitmcdo, nào podendo ser anterior A data do requerimento ou da

participacao obrigatOria, salvo se, comprovadamente, se confirmar que a doenca se reporta

a data anterior.

2. A pensao por incapacidade permanente é devida a partir do mes seguinte ao do

requerimento, nos seguintes casos:

a) Na impossibilidade de a certificacao medica reportar a incapacidade a essa data,

caso ern que a mesma se considera presumida;

b) Se o beneficidrio nä° instruiu o processo corn o respectivo requerimento para

avaliacao de incapacidade permanente por doenca profissional no prazo de urn ano a

contar da data da comunicacao do servico corn competencias na area da proteccao

contra os riscos profissionais, para esse mesmo efeito.

3. No caso da alinea a) do item anterior, a incapacidade é considerada a partir da data da

participacao obrigatOria, se anterior ao requerimento.

4. A pensao por incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho sequencial

A incapacidade temporaria sem prestacao de trabalho é devida a partir do primeiro dia em

relacao ao qual a mesma e certificada, nao podendo, contudo, ser anterior ao primeiro dia

de incapacidade temporaria.

5. Tratando-se de pensao bonificada, a bonificacao é devida a partir do mes seguinte ao da

apresentacao da documentacao exigida para o efeito.

6. 0 subsidio por situacees de elevada incapacidade permanente 6 devido a partir da data da

fixacao da incapacidade.

Artigo 128.°

Pensio por morte

1. A pensao por morte é devida a partir do mes seguinte ao do falecimento do beneficidrio

no caso de ser requerida nos 12 meses imediatos ou a partir do mes seguinte ao do

requerimento, em caso contrario.

2. A alteracao dos montantes das pensties resultante da modificacao do tem de titulares



tern lugar no més seguinte ao da verificacho do facto que a detenninou.

Artigo 129.°

Prestacäo suplementar para assistincia a terceira pessoa

A prestacho suplementar pan assistencia a terceira pessoa reporta-se a data do respectivo

requerimento, se for feita prova de que o requerente já necessitava de assistäncia de terceira

pessoa e dela dispunha ou, caso contrario, a data em que se verificar esse condicionalismo.

Subseccio II

Suspensao das prestavies

Artigo 130.°

Suspensão da bonificaclo das pensiies

A bonificacao da pensho é suspensa enquanto o pensionista exercer actividade sujeita ao

risco da doenca ou doencas profissionais em relacho as gnats e pensionista.

Subseccäo III

Cessacao das prestacties

Artigo 131.°

Cessacio do direito a indemnizacio por incapacidade temporMia

0 direito a indemnizaedo por incapacidade tempordria cessa corn a aka clinica do

beneficiario ou corn a certificacào da incapacidade pennanente.

Artigo 132.°

Cessactio da pensfio provisOria

1. A pensão provisOria cessa na data da fixacao definitiva da pensäo ou da nä° verificaeho

dos condicionalismos da atribuieão desta prestacao.

2. A nao verificae -do dos condicionalismos de atribuicao da pensào tido di lugar h

restituicao das pensties provisOrias pagas.



Artigo 133.0

Cessactio do direito a pensio

1. 0 direito a pensao cessa nos termos gerais de cessaeao das correspondentes pensbes do

regime geral.

2. 0 direito a penslo por morte cessa, em especial, corn:

a) 0 casamento ou a uniao de facto do cOnjuge sobrevivo, do ex-cOnjuge do

beneficiario falecido ou da pessoa que vivia corn o beneficiario em uniao de facto;

b) 0 transit° ern julgado de sentenea de condenacao do pensionista como autor,

citmplice ou encobridor do crime de homicidio voluntario, ainda que nao

consumado, na pessoa do beneficiario ou de outrem que concorra na respectiva

pensao de sobrevivOncia, salvo se o ofendido o fiver reabilitado nos termos da lei

civil;

c) A declaraeao judicial de indignidade do pensionista, salvo se o beneficiario o tiver

reabilitado e no caso de deserdaeao por parte do beneficiario, salvo se o pensionista

for reabilitado, mediante aceao de impugnaeao da deserdacao.

Artigo 134.°

Remicio

1. Pode ser remida, mediante requerimento do interessado ou por decisào judicial, a pensao

devida por doenea profissional sem catheter evolutivo, correspondente a incapacidade

permanente parcial inferior a 30%.

2. Pode ser parcialrnente remida, mediante requerimento ou por decisao judicial, a pensao

devida por doenea profissional sem caracter evolutivo, correspondente a incapacidade

permanente parcial igual ou superior a 30%, desde que a pensab sobrante seja igual ou

superior a 50% do valor de 1,1 IAS.

3. 0 capital de remieao é calculado nos termos do disposto ern legislacao especial.

Seceao VI

Acumulaccio e coordenaccio de prestacOes



Artigo 135.°

Acumulacio das prestaches corn rendimentos de trabalho

Nao ado acumulaveis corn a retribuicao resultante de actividade profissional as seguintes

prestacees:

a) A indemnizaeao por incapacidade temporaria absoluta;

b) A bonificaeao da pensào, caso se verifique a sinned° prevista no artigo 130.°;

c) A pensao por incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho e a

pensao por incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, desde que,

quanto a esta, a retribuicao decorra do exercicio do mesmo trabalho ou actividade

sujeita ao risco da doenea profissional em relaeao a qual é pensionista.

Artigo 136.°

Acumulacfio de pensio por doenca profissional corn outras penshes

A pensao por incapacidade permanente por doenea profissional é acumulavel corn a perisao

atribuida por invalidez ou velhice, no ambito de regimes de proteccao social obrigat6ria,

sem prejuizo das regras de acumulaeao prOprias destes regimes.

Sec*, VII

Certificactio das incapacidades

Artigo 137.°

Princfpios gerais

1. A certificaeao das incapacidades abrange o diagnOstico da doenea, a sua caracterizaeao

como doenea profissional e a graduaeao da incapacidade, bem como, se for o caso, a

declaraeao da necessidade de assistencia permanente de terceira pessoa para efeitos de

prestaeao suplementar.

2. A caracterizaeao da doenea profissional e graduaeao da incapacidade permanente pode

ser revista pelo servieo corn competencias na area da proteceao contra os riscos

profissionais, oficiosamente, ou a requerimento do beneficiario, independentemente da

entidade que a tenha fixado.



3. A certificaclo e a revisao das incapacidades é da exclusiva responsabilidade do servico

corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais, sem prejufzo do

diagnOstico presuntivo pelos medicos dos servicos de sande, pan efeitos da atribuicao da

indemnizacao por incapacidade temporaria.

Artigo 138.°

Equiparacio da quaiidade de pensionista

A qualidade de pensionista por doenca profissional corn grau de incapacidade permanente

igual ou superior a 50% e equiparada a qualidade de pensionista por invalidez do regime

geral.

Seccio VIII

Administraedo

Subseeciio

Gestiio do regime

Artigo 139.°

Aplicacâo do regime

1. A aplicacao do regime previsto no presente capitulo compete aos servicos corn

competéncias na area da proteccao contra as riscos profissionais.

2. As demais instituicOes de seguranca social, no ambito das respectivas funcOes,

colaboram corn o servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos

profissionais no desenvolvimento da competencia prevista no namero anterior.

Artigo 140.°

Articulactio entre instituicities e servicos

1. 0 servico corn competéncias na area da proteccao contra os riscos profissionais deve

estabelecer normas de articulacao adequadas corn outros servicos, designadamente

instituicOes de seguranca social, servicos de sande, emprego e formacao profissional,



relacaes laborais e tutela das varias areas de actividade, tendo em vista assegurar a maxima

eficiencia e eficacia na prevencao e reparacao das doencas profissionais.

2. As medidas de reconversao profissional e reabilitacao que se mostrem convenientes

podem ser asseguradas pelos servicos competentes de emprego e forma* profissional,

mediante a celebracao de acordos de cooperacao, nos termos e condicaes prescritos no

Capitulo IV.

Artigo 141.°

Participacio obrigatOria

1. 0 medico participa ao servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos

profissionais todos os casos clinicos em que seja de presumir a existencia de doenca

profissional.

2. 0 diagnestico presuntivo de doenca profissional pelos servicos a que se refere o n.° 3 do

artigo 137.0 e o eventual reconhecimento de incapacidade temporaria por doenca

profissional nä° dispensam os medicos dos respectivos servicos da participacao obrigatbria

prevista no presente artigo.

3. A participacao deve ser remetida no prazo de oito dias a contar da data do diagnOstico ou

de presuncao da existencia de doenca profissional.

4. 0 modelo de participacao referida neste artigo e aprovado por despacho conjunto dos

ministros responsaveis pelas areas laboral e da seguranca social.

Artigo 142.°

Comunicactio obrigatOria

1.0 servico com competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais comunica

os casos confirmados de doenca profissional ao servico competente em materia de

prevencao da seguranca e sailde no trabalho e fiscalizaca'o das condicees de trabalho, a

Direccao-Geral da Sande, e ao empregador, bem como, consoante o local onde,

presumivelmente, se tenha originado ou agravado a doenca, aos servicos regionais de sande

e aos centros regionais de seguranca social.

2. A comunicacao a que se refere o item anterior deve ser antecipada, a fim de poder

determinar as correspondentes medidas de prevencao, nos casos em que concorram indicios



inequivocos de especial gravidade da situacao laboral.

Subseccio

Organizaedo dos processos

Artigo 143.°

Requerimento das prestaciSes

1. As prestaci5es pecuniarias previstas no presente capitulo sac* objecto de requerimento,

salvo no que se refere as prestacOes previstas nas alineas a) e i) do n.° 1 do artigo 25.°.

2. As prestacties em especie que deem lugar a reembolso sao igualmente requeridas.

3. Os requerimentos previstos nos nameros anteriores sac) dirigidos ao servico corn

competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais.

Artigo 144.°

Requerentes

1.As prestacOes sao requeridas pelo interessado ou seus representantes legais.

2. A prestacao por morte a favor de menor ou incapaz pode ainda ser requerida pela pessoa

que prove te-lo a seu cargo ou que aguarde decisao judicial de suprimento da incapacidade.

Artigo 145.°

Instrucio do requerimento da pensâo

1. A pensao por incapacidade permanente é requerida em modelo preprio, entregue no

servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais ou nos

servicos competentes da seguranca social.

2. 0 requerimento deve ser acompanhado de informacao medica, designadamente dos

servicos oficiais de sande e do medico do servico de medicina do trabalho do respectivo

empregador.

3. No caso de impossibilidade de o requerente dispor dos elementos comprovativos os

exames medicos devem ser efectuados no servico corn competencias na area da proteccao



contra os riscos profissionais ou requisitados por este a entidade competente.

Artigo 146.°

Instruclio do requerimento de pensAo bonificada

A bonificacdo da pensão depende de requerimento do beneficiario instruido corn declaracao

de cessacao do exercicio da actividade ou actividades profissionais determinantes da

incapacidade permanente.

Artigo 147.°

Instrucão do requerimento das prestacties por morte

1. As prestaceies por morte são atribuidas a requerimento do interessado ou dos seus

representantes legais, o qual deve ser instruido corn os documentos comprovativos dos

factos condicionantes da sua atribuicdo.

2. No caso de uniäo de facto, o requerimento da pensão deve ser instruido corn certidão de

sentenca judicial proferida ern accdo de alimentos interposta contra a heranca do falecido

ou em accao declarativa contra a instituicdo de seguranca social, da qual resulte o

reconhecimento de que o requerente refine as condicees de facto legalmente exigidas para a

atribuicdo dos alimentos.

Artigo 148.°

Instrucào do requerimento do subsidio por despesas de funeral

0 requerimento do subsidio por despesas de funeral 6 instruido com documento

comprovativo de o requerente ter efectuado o respectivo pagamento.

Artigo 149.°

Requerimento da prestacAo suplementar de terceira pessoa

1. A prestacâo suplementar é requerida pelo beneficidrio, sendo o processo instruido coin

os seguintes documentos:

a) Declaracao do requerente da qual conste a existencia da pessoa que presta ou se

displie a prestar assistencia, corn especificacao das condicties ern que a mesma é ou



vai ser prestada;

b) Parecer dos servicos medicos do servico corn competencias na area da proteccao

contra os riscos profissionais que ateste a situacäo de dependencia.

2. 0 servico corn competencias na area da proteccdo contra os riscos profissionais pode

desencadear os procedimentos que julgue adequados a comprovacâo da veracidade da

declaracão referida na alinea a) do flamer() anterior, directamente ou atraves de outras

instituicaes.

Artigo 150.°

Prazo de requerimento

1. 0 prazo para requerer o subsidio por despesas de funeral e as prestacties em especie, na

forma de reembolso, 6 de urn ano a partir da realizacao da respectiva despesa.

2. 0 prazo para requerer a pensào e o subsidio por morte é de cinco anos a partir da data do

falecimento do beneficiario.

Artigo 151.°

Contagem do prazo de prescricilo

Para efeitos de prescricão do direito as prestacdes, a contagem do respectivo prazo inicia-se

no dia seguinte aquele em que a prestacdo foi posta a pagamento, corn conhecimento do

credor.

Artigo 152.°

Deveres

1. 0 titular de pensào bonificada que exerca actividade sujeita ao risco de doenca ou

doencas profissionais determinantes da sua situacao de pensionista é obrigado a dar, do

facto, conhecimento ao servico com competencias na area da proteccao contra os riscos

profissionais, no prazo de 10 dias subsequentes ao respectivo inicio.

2. 0 pensionista por morte que celebre casamento ou inicie uniao de facto 6 obrigado a dar

conhecimento ao servico corn competencias na area da proteccao contra os riscos•

profissionais, nos 30 dias subsequentes a respectiva verificaflo.

3. Os familiares são obrigados a comunicar o 6bito do beneficiario ao servico corn



competencia na area da proteccdo contra os riscos profissionais, no prazo de 60 dias, apOs a

ocorrencia.

Capitulo IV

Reabilitactio e Reintegraccio Profissional

Seccio I

Artigo 153.°

Ambito

0 presente capitulo regula o regime relativo a reabilitacdo e reintegracao profissional de

trabalhador sinistrado por acidente de trabalho ou afectado por doenca profissional de que

tenha resultado incapacidade temporiria parcial, ou incapacidade permanente, parcial ou

absoluta para o trabalho habitual.

Seccäo

Reabilitactio e Reintegraccio Profissional

Artigo 154.°

Ocupacio e reabilitacilo

1. 0 empregador é obrigado a ocupar o trabalhador que, ao seu servico, ainda que a titulo

de contrato a termo, sofreu acidente de trabalho on contraiu doenca profissional, de que

tenha resultado qualquer das incapacidades previstas no artigo anterior, em funcees e

condicaes de trabalho compativeis corn o respectivo estado, nos termos previstos na

presente lei.

2 - Ao trabalhador referido no liftmen) anterior 6 assegurada, pelo empregador, a

formacao profissional, a adaptacao do posto de trabalho, o trabalho a tempo parcial e a

licenca para formacao ou novo emprego, nos termos previstos na presente lei.



3 - 0 Govern° deve criar servicos de adaptacao ou readaptagao profissionais e de

colocacão, garantindo a coordenacäo entre esses servicos e os já existentes, quer do Estado,

quer das instituicOes, quer dos empregadores e seguradoras, e utilizando esses servicos

tante quanto possivel.

Artigo 155.°

Ocupacho obrigateria

1. A obrigacAo prevista no n.°1 do artigo anterior cessa se, injustificadamente, o trabalhador

dao se apresentar ao empregador, no prazo de 10 dias apOs a comunicaclo da incapacidade

fixada.

2. 0 empregador que não cumprir a obrigacao de ocupacäo efectiva, e sem prejuizo de

outras prestacOes devidas pot lei ou por instrumento de regulamentacào colectiva, tern de

pagar ao trabalhador a retribuicdo prevista no n.° 2 do artigo seguinte, salvo se, entretanto,

o contrato tiver cessado nos termos legais.

Artigo 156.°

Condiches especiais de trabalho

1. 0 trabalhador corn capacidade de trabalho reduzida resultante de acidente de trabalho ou

de doenca profissional, a quern o empregador, ao servico do qual ocorreu o acidente ou a

doenca foi contraida, assegure ocupacäo em funcOes compativeis, durante o periodo de

incapacidade, tern direito a dispensa de horarios de trabalho corn adaptabilidade, de

trabalho suplementar e de trabalho no period° noctumo.

2. A retribuicAo devida ao trabalhador sinistrado por acidente de trabalho ou afectado pot

doenca profissional ocupado em funcOes compativeis, incluindo durante o periodo de

incapacidade permanente, tern por base a do dia do acidente, excepto se entretanto a

retribuicao da categoria correspondente tiver sido objecto de alteracao, caso em que 6 esta a

considerada.

3. A retribuicAo a que alude o ninnero anterior nunca é inferior a devida pela capacidade

restante.

4. 0 despedimento sem justa causa de trabalhador temporariamente incapacitado em

resultado de acidente de trabalho ou de doenca profissional confere aquele, sem prejuizo de



outros direitos consagrados no COdigo do Trabalho, caso nao opte pela' reintegracao, o

direito a uma indemnizacao igual ao dobro da que lhe competiria por despedimento ilicito.

Artigo 157.°

Trabalho a tempo parcial e licenca para formacio ou novo emprego

1. 0 trabalhador, que exerca funceies compativeis de acordo corn a sua incapacidade

permanente, tern direito a trabalhar a tempo parcial e a licenca para formacao ou novo

emprego, nos termos dos niuneros seguintes.

2. Salvo acorde em contrario, o periodo normal de trabalho a tempo parcial corresponde a

metade do praticado a tempo completo numa situacao comparavel, e é prestado

diariamente, de manila ou de tarde, ou ern tres dias por semana, conforme o pedido do

trabalhador.

3. A licenca para formacao pode ser concedida para frequencia de curso de formacao

ministrado sob responsabilidade de uma instituicao de ensino ou de formacao profissional

ou no ambito de programa especifico aprovado por autoridade competente e executado sob

o seu controlo pedagOgico, ou para frequencia de curso ministrado em estabelecimento de

ensino.

4. A licenca para novo emprego pode ser concedida a trabalhador que pretenda celebrar

contrato de trabalho corn outro empregador, por period() corresponde a duracdo do periodo

experimental.

5. A concessao da licenca para formacao ou novo emprego determina a suspensao do

contrato de trabalho, corn os efeitos previstos no n.° 4 do artigo 317.° do COdigo do

Trabalho.

6. 0 trabalhador deve solicitar ao empregador a passagem a prestacao de trabalho a tempo

parcial ou a licenca para formacao ou novo emprego, corn a antecedencia de 30 dias

relativamente ao seu inicio, por escrito e corn as seguintes indicacees:

a) No caso da prestacao de trabalho a tempo parcial, o respectivo periodo de duracao e

a reparticao semanal do periodo normal de trabalho pretendidos;

b) No caso de licenca para forma*, o curso que pretende frequentar e a sua duracao;

c) No caso de licenca para novo emprego, a duracao do periodo experimental

correspondente.



7. 0 empregador apenas pode recusar qualquer dos pedidos referidos no ntimero anterior

corn fimdamento em razties imperiosas e objectivas ligadas ao funcionamento da empresa

ou servigo, ou a impossibilidade de substituir o trabalhador caso este seja indispensavel.

Artigo 158.°

Avaliacäo

1. Quando for considerado necessario o esclarecimento de dAvidas sabre as incapacidades

referidas no artigo 153. 0 ou sobre o emprego do trabalhador incapacitado em fungOes

compativeis corn o seu estado, pode ser solicitado o parecer de peritos do service pAblico

competente na area do emprego e formagao profissional.

2. Quando o empregador assegure a ocupagao compativel corn o estado do trabalhador,

pode requerer ao service priblico competente na area do emprego e forma*, profissional a

avaliagao da situagao do trabalhador, tendo em vista a adaptaglo do seu posto de trabalho e

disponibilizagao de forma* profissional adequada a ocupagao e fungal° a desempenhar.

3. 0 servigo priblico competente na area do emprego e formagao profissional, atraves do

centro de emprego da area geografica do local de trabalho, procede a avaliagao da situagao

do trabalhador e A promogao de eventuais adaptagOes necessarias a ocupagao do respectivo

paste de trabalho mediante a disponibilizagao de intervengOes tecnicas consideradas

necessarias, recorrendo, nomeadamente, a sua rede de centros de recursos especializados.

4. Por acordo entre o empregador e o trabalhador pode, igualmente, ser requerida a

avaliagao a que se referee 11.0 1, nos casos em que a ocupagao compativel corn o respective

estado seja assegurada por urn outro empregador.

Artigo 159.°

Apoios tecnicos e financeiros

1. Alem do apoio tecnico necessirio pan a adaptagao do posto de trabalho As necessidades

do trabalhador sinistrado ou afectado por doenga profissional, o empregador que assegure

ocupagao compativel, nos termos referidos nos ri.° 1 do artigo 154.° e n.° 3 do artigo

anterior, pode beneficiar do apoio teenico e financeiro concedido pelo service pAblico

competente na area do emprego e formagao profissional a programas relatives

reabilitagao profissional de pessoas corn deficiancia, desde que reima as respectivos



requisitos.

2. 0 empregador que promova a reabilitacao profissional do trabalhador tambem pode

beneficiar dos apoios tecnicos e financeiros previstos no !Amen) anterior.

Artigo 160.°

Impossibilidade de assegurar ocupaciio compatIvel

1. Quando o empregador declare a impossibilidade de assegurar ocupacao e funclo

compativel corn o estado do trabalhador, a situacao deve ser avaliada e confirmada pelo

servico pnblico competente na area do emprego e forma* profissional nos termos

previstos no presente capitulo.

2. Se o servico pñblico competente na area do emprego e formacao profissional concluir

pela viabilidade da ocupacAo de urn posto de trabalho na empresa ao servico da qual

ocorreu o acidente de trabalho ou foi contraida a doenca profissional, diligencia junto do

empregador no sentido de colocar o trabalhador em ocupacao e funcao compativeis,

sugerindo-lhe, se for caso disso, que solicite ao centro de emprego da area geografica do

local de trabalho os apoios previstos no artigo anterior.

3. Caso o servico püblico competente na area do emprego e fortnacao profissional conclua

pela impossibilidade da ocupacao de um posto de trabalho na empresa ao servico da qual

ocorreu o acidente de trabalho ou foi contraida a doenca profissional, solicita a intervencAo

do centro de emprego da area geografica da residancia do trabalhador, no sentido de o

apoiar a encontrar solucties alternativas corn vista A sua reabilitacao e reintegracão

profissional.

Artigo 161.°

Plano de reintegracão profissional

1. No ambito do apoio preconizado nos n.'s 1 e 2 do artigo 159.° e nos n.'s 2 e 3 do artigo

anterior, o servico pnblico competente na area do emprego e forma* profissional, atraves

do centro de emprego competente e recorrendo a sua rede de centros de recursos

especializados, define urn piano de intervencAo visando a reintegracao profissional do

trabalhador sinistrado ou afectado por doenca profissional, equacionando os meios que

devem ser disponibilizados.



2. 0 plano de intervencao a que se refere o nUmero anterior é definido conjuntamente corn

o trabalhador e consensualizado corn:

a) 0 empregador que assegurar ocupacao e funcao compativel;

b) Os demais servicos intervenientes na concrefizacao do piano, se for caso disso.

3. A intervencao do servico ptiblico competente na area do emprego e forrnacao

profissional realiza-se a partir do momento em que o processo de reabilitacao clinica

permita o inicio do processo de reintegracao profissional.

4. Sempre que o servico pUblico competente na area 4o emprego e formacao profissional

verifique, no ambito da sua intervencao, que Tao possui respostas adequadas para a

reintegracao do trabalhador, pode propor o recurso a outras entidades corn competencia

para o efeito.

5. 0 servico pUblico competente na area do emprego e fonnacao profissional assegura o

acompanhamento do processo de reintegracao profissional.

Artigo 162.°

Encargos corn reintegracão profissional

1. Os encargos corn a reintegracao profissional, no ambito do disposto no n.° 2 do artigo

154.°, sao assumidos pelo empregador nas situacees em que o trabalhador se mantenha na

empresa ao servico da qual sofreu o acidente ou contraiu a doenca profissional, sem

prejuizo dos n.'s 1 e 2 do artigo 160.°.

2. Os encargos corn a reintegracao profissional de trabalhadores a quern o empregador nal°

tenha podido assegurar ocupacao compativel sao assumidos por este e pelo servico pUblico

competente na area do emprego e formacao profissional, no caso de acidente de trabalho,

ou pelo empregador e pelo servico com competencias na area da proteccao contra os riscos

profissionais, no caso de doenca profissional.

3. Os encargos assumidos pelo empregador, previstos no nUmero anterior, sao assegurados

ate valor igual ao dobro da indemnizacao que 1he competiria por despedimento ilicito.

4. Em situaci5es excepcionais, devidamente fundamentadas e documentadas, o servico

patio) competente na area do emprego e fonnacao profissional ou os servicos corn

competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais, conforme se trate de

acidente de trabalho ou de doenca profissional, podem participar no financiamento de 50%



dos encargos referidos nos ntimeros anteriores ate ao valor Hittite correspondente:

a) A 12 vezes o valor de 1,1 IAS, na aquisica'o de bens;

b) Ao valor de 1,1 IAS, na aquisicao de servicos de pagamento peri6dico.

5. Os encargos corn a reintegracao profissional sac) calculados corn base em valor unitario

por hora de intervencao, a estabelecer por acordo de cooperacao entre o empregador ou os

servicos corn competencias na area da proteccao contra os riscos profissionais, conforme se

trate de acidente de trabalho ou de doenca profissional, e o servico ptiblico competente na

area do emprego e formacalo profissional.

6. Os encargos assumidos pelo empregador ou pelos servicos corn competencias na area da

proteccAo contra os riscos profissionais, conforme se trate de acidente de trabalho ou de

doenca profissional, sat) assegurados, atraves de prestacOes em especie, no ambito do

disposto na alinea It) do n.° 1 do artigo 25.°.

7. As despesas de deslocacao, alimentacao e alojamento a que se refere o artigo 98.° sao

pagas de acordo corn o estabelecido no n.° 2 do artigo 122.°.

8. Os encargos do empregador referidos no presente artigo, atinentes a sinistrados de

acidentes de trabalho, enquadram-se no ambito da responsabilidade transferida do

empregador para a seguradora.

Artigo 163.°

Acordos de cooperacio

1. Os services corn competencias na area da proteccão contra os riscos profissionais podem

celebrar acordos de cooperacao corn o servico pablico competente na area do emprego e

forma* profissional e outras entidades, pnblicas ou privadas, corn vista a reintegracao

profissional dos trabalhadores afectados por doenca profissional.

2. 0 servico pnblico competente na area do emprego e forma* profissional pode celebrar

acordos de cooperacao corn o empregador, a respectiva seguradora, ou outras entidades,

pnblicas ou privadas, corn vista a reintegragao profissional do sinistrado de acidente de

trabalho.

3. Os acordos de cooperacAo devem conter, designadamente:

a) Descricao e finalidades da intervencao;

b) Tipologia das accOes a desenvolver;



c) Meios tecnicos, humanos e financeiros a disponibilizar;

d) Competencias das entidades intervenientes;

e) Periodo de vigencia.

4. Os acordos tern a duracao maxima de dois anos, corn possibilidade de renovacao.

5. A execucao do acordo é objecto de urn relatOrio anual de avaliacao, elaborado

conjuntamente pelas entidades intervenientes.

Seecrto

Garantia de ocupacdo e exercicio de funcb'es compativeis corn a

capacidade do trabalhador

Artigo 164.°

Competencias

0 servico pablico competente na area do emprego e forma* profissional, assegura:

a) A verificacao da possibilidade de o empregador, ao servieo do qual ocorreu o

acidente de trabalho ou foi contraida a doenea, assegurar a ocupacao e funcão

compativeis corn a capacidade do trabalhador, nos termos dos artigos 154.° e 155.0;

b) A intennediagdo entre o trabalhador, o empregador e os servieos de emprego e de

formacao profissional;

c) 0 encaminhamento das situacees decorrentes da reintegracao do trabalhador no

mesmo ou num novo posto de trabalho.

Artigo 165.°

Procedimento

1. 0 servico pnblico competente na area do emprego e formacao profissional, ouvidos os

servicos competentes para a proteceao contra os riscos profissionais e para a reabilitaedo e

integraflo das pessoas corn deficiencia, aprecia a situano, elaborando parecer

fundamentado, e indicando se o empregador tern possibilidade de assegurar ocupaedo e

fimeao compativeis corn o estado do trabalhador.

2. 0 parecer referido no namero anterior, avalia tambem a possibilidade de o empregador



assegurar o processo de reintegragao profissional, designadamente, a formagao profissiona.1

para adaptagao ao posto de trabalho, por Si ou em colaboragao corn entidades peblicas ou

privadas, indicando, quando for o caso, as entidades ptiblicas corn competencia para

intervir.

3. Quer o empregador quer o trabalhador podem indicar um representante de associagao

patronal ou sindical do sector, consoante os casos, para ser ouvido no ambito do n.° 1.

4. 0 parecer referido no n.° 1 tern natureza vinculativa, sendo comunicado ao empregador e

ao trabalhador no prazo maxim° de 30 dias apes a declaragao referida no n.° 1 do artigo

145.°.

Capitulo V

Responsabilidade con tra-ordenacional

Seectio I

Regime geral

Artigo 166.°

Regime geral

0 regime geral previsto nos artigos 548.° a 565.° do Cedigo do Trabalho aplica-se as

infracgOes decorrentes da violagao dos artigos previstos na presente lei.

Artigo 167.°

Compeeincia para o procedimento e aplicacão das coimas

1. Sem prejuizo do disposto no rthmero seguinte, o procedimento das contra-ordenagees

previstas nesta lei, bem como a aplicagao das respectivas coimas, compete ao servigo corn

competéncia para a fiscalizagao das condigOes de trabalho.

2. 0 procedimento das eontra-ordenagees e a aplicagao das correspondentes coimas

competem ao Institut° de Seguros de Portugal, no caso de o agente da infracyao ser uma

entidade sujeita a sua supervisào.



Artigo 168.°

Produto das coimas

1. 0 produto das coimas resultante de violacao das normas de acidente de trabalho reverte

em 60% para os cares do Estado e em 40% para o Fundo de Acidentes de Trabalho.

2. Aplica-se o disposto no artigo 566.° do C6digo do Trabalho ao produto das restantes

coimas aplicadas.

Artigo 169.°

Cumulacio de responsabilidades

A responsabilidade contra-ordenacional n'ao prejudica a eventual responsabilidade civil ou

criminal.

Seccão

Contra-ordenacaes em especial

Artigo 170.°

Acidente de trabalho

1. Constitui contra-ordenaedo muito grave a violacão do disposto no artigo 26.° e nos n°s. 1

e 2 do artigo 78.°.

2. Constitui contra-ordenacao grave:

a) A omissao ou insuficiéncias nas declaraybes quanto ao pessoal e as retribuiebes corn

vista ao ndo cumprimento do disposto no artigo 78.0;

b) Fazer tratar ou internar urn sinistrado sem declarar a situacdo deste, para efeitos de

se eximir ao pagamento das respectivas despesas;

c) A prâtica dos actos referidos nos artigos 13.° e 18.°.

3. Constitui ainda contra-ordenacao grave, a infraceão ao disposto nos artigos 29.°, nos n.'s

3 e 4 do artigo 37.°, no n.° 2 do artigo 38.°, no n.° 1 do artigo 83.°, nos artigos 86.° a 89.° e

no artigo 176.°.



Artigo 171.°

Doenca profissional

Constitui contra-ordenacào grave o incumprimento dos cleveres previstos no artigo 152.°,

as falsas declaraceies e a utilizacao de qualquer outro meio de que resulte concessào

indevida de prestacties ou do respectivo montante.

Artigo 172.°

Ocupacilo compativel

Constitui contra-ordenacao grave a violacao do disposto no n.° 1 do artigo 154.°, no n.° 1

do artigo 155.° e no n.° 1 do artigo 157.°.

Capitulo VI

Disposicaes finais

Artigo 173.°

Modelos oficiais e apOlices uniformes

A entrada em vigor da presente lei dd. ° prejudica a validade de:

a) Modelos de declaraceles, participaceies e mapas anteriormente existentes;

b) ApOlices uniformes anteriormente em vigor.

Artigo 174.°

Formulirios obrigatOrios

1. As participacOes, os boletins de exame e alta e os outros formultios referidos nesta lei,

que podem set impressos pot meios informdticos, obedecem aos modelos aprovados

oficialmente.

2. 0 tido cumprimento do disposto no nnmero anterior equivale a falta de tais documentos,

podendo ainda o tribunal ordenar a sua substituicao.

3. Os Centros de Sande remetem aos servicos competentes da seguranca social os



certificados de incapacidade temporaria (CIT), por via electrOnica, nos termos a definir em

portaria conjunta dos membros do Govern° responsaveis pelas areas da seguranca social e

da sable, deixando a sua entrega de ser exigivel aos utentes.

Artigo 175.°

IsencOes

1.Esta isento de emolumentos, custas e taxas todo o documento necessario ao cumprimento

das normas relativas aos acidentes de trabalho e doencas profissionais, independentemente

da respectiva natureza e da reparticao por onde haja passado ou haja de transitar para a sua

legalizacao, salvo o disposto no Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado.

2. As isenceSes compreendidas no item anterior nao abrangem a constituicao de

mandatario judicial.

Artigo 176.°

Afixacio e informacio obrigatOrias

1. A empresa deve afixar, nos respectivos estabelecimentos e em lugar bem visivel, as

disposiVies do COdigo do Trabalho e da presente lei referentes aos direitos e obrigacOes do

sinistrado e dos responsaveis.

2. Os recibos de retribuicao devem identificar a seguradora para a qual o risco se encontra

transferido a data da sua emissao.

Artigo 177.°

Estatisticas

Sem prejuizo do regime previsto para a informacao estatistica sobre acidentes de trabalho e

doencas profissionais, o Institut° de Seguros de Portugal pode estabelecer estatisticas

especificas destinadas ao controlo e supervisao dos riscos profissionais.

Artigo 178.°

Caducidade e prescriciio

1. 0 direito de accao respeitante as prestacees fixadas na presente lei caduca no prazo de



urn ano a contar da data da alta clinica formalmente comunicada ao sinistrado ou, se do

evento resultar a morte, a contar desta.

2. As prestacOes estabelecidas por decisdo judicial ou pelo servico corn compeféncias na

area da proteccão contra os riscos profissionais, prescrevem no prazo de cinco anos a partir

da data do seu vencimento.

3. 0 prazo de prescricào nAo comaca a cotter enquanto os beneficiários nao tiverem

conhecimento pessoal da fixacao das prestacOes.

Artigo 179.°

Contagem de prazos

Os prazos fixados para as normas relativas aos acidentes de trabalho contam-se nos termos

previstos no COdigo de Processo Civil e os previstos para as doencas profissionais sdo

contados nos termos do COdigo do Procedimento Administrativo.

Artigo 180.°

Norma remissiva

As remissOes de normas contidas ern diplomas legislativos para a legislacao revogada corn

a entrada ern vigor da presente lei, consideram-se referidas as disposiglies correspondentes

do C6digo do Trabalho e da presente lei.

Artigo 181.°

Carta° de pensionista

0 modelo do cartäo para uso dos pensionistas do servico corn competencias na area da

proteccdo contra os riscos profissionais e aprovado pot portaria do membro do Govern°

responsavel pelas areas laboral e da seguranca social.

Artigo 182.°

Actualizacäo das pensties unificadas

As pensOes unificadas atribuidas ao abrigo da Portaria n.° 642/83, de 1 de Junho, sac,



actualizadas no diploma que proceda a actualizagao das demais pensOes do regime geral de

seguranga social.

Artigo 183.°

Trabalhadores independentes

A regulamentagao relativa ao regime do seguro obrigatOrio de acidentes de trabalho dos

trabalhadores independentes consta de diploma pr6prio.

Artigo 184.°

Reeks AutOnomas

Na aplicagao da presente lei as RegiOes AutOnomas sao tidas em conta as competencias

legais atribuidas aos respectivos Orgaos e servigos regionais.

Artigo 185.°

Norma revogatOria

Sem prejuizo do disposto no artigo seguinte, com a entrada em vigor da presente lei sat)

revogados os seguintes diplomas:

a) Lei n.° 100/97, de 13 de Setembro (Lei dos acidentes de trabalho e das doengas

profissionais);

b) Decreto-Lei n.° 143/99, de 30 de Abril (Regulamento dos acidentes de trabalho);

c) Decreto-Lei n.° 248/99, de 2 de Julho (Regulamento das doengas profissionais).

Artigo 186.°

Norma de aplicacio no tempo

1. 0 disposto no capitulo II aplica-se a acidentes de trabalho ocorridos apOs a entrada em

vigor da presente lei.

2. 0 disposto no capitulo III aplica-se a doencas profissionais cujo diagnOstico final seja

posterior a entrada em vigor da presente lei, bem como a alteragao da graduagao de



incapacidade relativamente a doenca profissional ja diagnosticada.

Artigo 187.°

Entrada em vigor

Sem prejuizo do referido no artigo anterior, a presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro

de 2010.

Os Deputados,Ot dor	 e
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