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1 INTRODUÇÃO

O presente documento de orientação visa prestar esclarecimentos às autoridades competentes e às partes interessadas sobre 
a aplicação da Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011 relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (1), com a redação que lhe foi dada pela 
Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, que altera a Directiva 2011/92/UE 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (2) [Diretiva Avaliação do 
Impacto Ambiental (AIA)], à luz da jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). Em 
especial, as orientações centram-se nas alterações e nas ampliações enumeradas nos anexos I e II da Diretiva AIA e 
consagram um capítulo específico ao setor nuclear.

O anexo I, ponto 24, e o anexo II, ponto 13, alínea a), dizem respeito a alterações e a ampliações de projetos e têm uma 
ampla aplicação, pois abrangem modificações de todas as categorias de projetos no âmbito da Diretiva AIA. A correta 
aplicação da Diretiva AIA às alterações e às ampliações de projetos é fundamental para a aplicação global da Diretiva AIA.

Alguns dos acórdãos mais recentes e, em especial, o acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-411/17 (3) sobre a 
prorrogação da longevidade da central nuclear situada em Doel, na Bélgica (a seguir designado «acórdão Doel»), chamaram 
a atenção para novos elementos a ter em conta na análise das alterações de projetos do anexo I e confirmaram os princípios 
fundamentais para a aplicação da Diretiva AIA. Igualmente devido ao seu caráter processual geral, as autoridades nacionais 
competentes e outras partes interessadas enviaram vários pedidos de informação sobre a aplicação das categorias de 
projetos relacionadas com a alteração e a ampliação.

Por conseguinte, com base nas considerações acima referidas, a Comissão decidiu emitir as presentes orientações, a fim de 
descrever esses conceitos e princípios ao abrigo da Diretiva AIA, incluindo definições e disposições desta diretiva. As 
orientações visam reforçar a aplicação da Diretiva AIA, ao apresentar exemplos contextualizados das obrigações 
decorrentes da mesma, ao promover uma abordagem coerente e ao enquadrar as disposições aplicáveis às alterações e às 
ampliações de projetos.

Dado que existem inúmeras situações práticas, muitas vezes complexas, e que a Diretiva AIA é aplicável a uma grande 
variedade de setores e tipos de projetos, não é possível fornecer uma lista exaustiva de exemplos. As autoridades nacionais 
competentes podem ter de aplicar os requisitos da Diretiva AIA numa base casuística e avaliar cada um dos casos tendo em 
conta as circunstâncias específicas. A fim de assegurar uma aplicação coerente da Diretiva AIA, a Comissão incentiva os 
Estados-Membros a iniciarem, voluntariamente, um exercício de avaliação comparativa das alterações e das ampliações de 
projetos. Tal exercício constituiria uma oportunidade para reunir conhecimentos especializados e comparar exemplos de 
cada Estado-Membro, podendo conduzir progressivamente ao desenvolvimento de metodologias comuns a nível da UE, 
bem como facilitar a aplicação prática em casos específicos.

1.1 Fontes de informação disponíveis

Apenas o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para proceder à interpretação autêntica do direito da União. 
A Diretiva AIA tem sido frequentemente objeto de processos no Tribunal de Justiça e vários deles abordaram a questão das 
definições, da descrição ou do âmbito das diferentes categorias de projetos enumeradas nos anexos I e II.

As decisões do Tribunal de Justiça contêm princípios gerais fundamentais que se revelam úteis para orientar a interpretação 
das categorias de projetos enumeradas na Diretiva AIA, bem como de outros conceitos, incluindo a interpretação do 
próprio termo «projeto».

Para além do presente documento de orientação, os serviços da Comissão também elaboraram e atualizam regularmente 
uma brochura sobre as decisões do Tribunal de Justiça e a avaliação do impacto ambiental de projetos (4).

A Diretiva AIA faz referência explícita a outros acordos internacionais, como a Convenção sobre a Avaliação dos Impactes 
Ambientais num Contexto Transfronteiras (Convenção de Espoo) (5) e a Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação 
do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente (Convenção de Aarhus) (6). Por 

(1) JO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
(2) JO L 124 de 25.4.2014, p. 1.
(3) Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de julho de 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, 

ECLI:EU:C:2019:622.
(4) https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdfhttps://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf (este 

documento não reflete a opinião oficial da Comissão, não é vinculativo para a Comissão e não está a ser aprovado pela presente 
comunicação).

(5) JO C 104 de 24.4.1992, p. 7.
(6) JO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
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conseguinte, a Diretiva AIA deve ser interpretada em conformidade com as referidas convenções (7). Além disso, tendo em conta 
a vasta gama de setores abrangidos pela Diretiva AIA, muitos outros instrumentos legislativos a nível da UE contêm definições de 
termos incluídos ou que dizem respeito às atividades abrangidas pelos anexos I e II (8).

Na elaboração das presentes orientações, a Comissão teve em conta o documento de orientação sobre a aplicabilidade da 
Convenção de Espoo à prorrogação da longevidade das centrais nucleares, elaborado no quadro da Comissão Económica 
para a Europa das Nações Unidas (UNECE) (9).

2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DEFINIÇÕES

2.1 Avaliação do impacto ambiental — âmbito

A Diretiva AIA estabelece obrigações processuais pertinentes para os projetos públicos e privados abrangidos pelo seu 
âmbito que sejam suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente. Estes projetos têm de ficar sujeitos a uma 
aprovação e ser submetidos a uma avaliação do seu impacto no ambiente, antes da emissão da aprovação.

Os projetos que se enquadram no âmbito da Diretiva AIA estão divididos em categorias e enumerados nos anexos I e II. Os 
projetos enumerados no anexo I são aqueles que se considera ter um impacto significativo no ambiente e que, em princípio, 
estão sujeitos a uma avaliação obrigatória (artigo 4.o, n.o 1, da Diretiva AIA). Nos termos do artigo 2.o, n.o 1, e do artigo 4.o, 
n.o 1, da Diretiva AIA, e não obstante os casos excecionais a que se refere o artigo 2.o, n.o 4, é necessário avaliar 
sistematicamente o impacto no ambiente dos projetos abrangidos pelo anexo I da diretiva, enquanto tal e antes da 
autorização (10). Daqui resulta que os Estados-Membros não dispõem de qualquer margem de apreciação a este respeito. 
Além disso, a maioria das categorias de projetos mencionadas no anexo I contém limiares diretamente relacionados com o 
âmbito de aplicação. Se a legislação nacional atribuir limiares às categorias de projetos do anexo I que não possuem limiares 
fixados nesse anexo, tal limita o âmbito de aplicação da Diretiva AIA (11).

Os projetos enumerados no anexo II não têm necessariamente um impacto significativo no ambiente em todos os casos. 
Devem ser submetidos a um processo de determinação, comummente conhecido pelo termo «verificação preliminar», a 
fim de determinar se são suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente. Nos termos do artigo 4.o, n.o 2, da 
Diretiva AIA, a determinação do eventual impacto significativo no ambiente pode ser efetuada através de uma análise caso 
a caso, da fixação de limiares ou de critérios, ou de uma combinação destes métodos, tendo em conta os critérios de seleção 
pertinentes do anexo III da diretiva (características dos projetos, localização dos projetos, tipo e características do impacto 
potencial).

O artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva AIA, enquanto princípio orientador fundamental e objetivo essencial, limita a margem de 
apreciação dos Estados-Membros, especialmente no que se refere aos projetos do anexo II, ao exigir que fiquem sujeitos a 
uma avaliação do impacto se forem suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente, nomeadamente devido à sua 
natureza, dimensão ou localização (12).

2.2 Definições e disposições fundamentais pertinentes da Diretiva AIA

O ponto seguinte apresenta as principais definições e disposições pertinentes relacionadas com os projetos e com as 
respetivas alterações ou ampliações.

(7) Nesse sentido, ver as conclusões da advogada-geral Juliane Kokott no processo C-411/17, n.o 105: «Contudo, uma vez que a Diretiva 
AIA visa transpor as convenções [de Espoo] em larga medida, é aconselhável sujeitá-la a uma interpretação conforme com as 
convenções. As competências da União também devem ser exercidas com respeito pelo direito internacional; consequentemente, o 
direito secundário da União deve, em princípio, ser interpretado em conformidade com as obrigações de direito internacional.».

(8) Diferentes atos legislativos podem ter objetivos distintos que, por sua vez, podem influenciar o âmbito e o significado das qualificações 
e das definições dos projetos que contêm. Assim, uma determinada qualificação de um projeto numa diretiva pode não prescrever 
necessariamente com precisão a forma como o mesmo tipo de projeto deve ser interpretado no contexto de outra diretiva. Conforme 
declarado pelo Tribunal de Justiça (ver, por exemplo, o processo Comissão/Espanha, C-227/01), o direito da União deve ser 
interpretado em função da finalidade e da economia geral da regulamentação de que faz parte.

(9) https://unece.org/sites/default/files/2021-02/Guidance_on_Conventions%20applicability_to_LTE%20of%20NPPs_As%20endorsed% 
20and%20edited.pdf.

(10) Ver, nesse sentido, os acórdãos do Tribunal de justiça de 23 de março de 2006, Comissão/Itália, C-486/04, n.o 45; e de 5 de julho de 
2007, Comissão/Itália, C-255/05, n.o 52.

(11) Ver o acórdão do Tribunal de Justiça de 24 de março de 2011, Comissão/Bélgica, C-435/09, n.os 86 e 88.
(12) Acórdãos do Tribunal de 24 de outubro de 1996, Kraaijeveld e o., C-72/95, n.o 50; de 28 de fevereiro de 2008, Abraham e o., C-2/07, 

n.o 37; de 30 de abril de 2009, Mellor, C-75/08, n.o 50; e de 16 de julho de 2009, Comissão/Irlanda, C-427/07, n.o 41.
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2.2.1 Projeto

O artigo 1.o, n.o 2, alínea a), da Diretiva AIA define «projeto» como:

«— a realização de obras de construção ou de outras instalações ou obras,

- outras intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as intervenções destinadas à exploração dos recursos do solo.»

Exis tência  d e  obras  f í s icas

O Tribunal de Justiça confirmou sistematicamente, em várias ocasiões (13), que o termo «projeto» se refere a obras ou a 
intervenções físicas. A renovação de uma licença existente (por exemplo, para a exploração de um aeroporto, como no 
processo Brussels Hoofdstedelijk Gewest e o., C-275/09, n.o 24; ou de um aterro, como no processo Pro-Braine e o., 
C-121/11, n.o 31) não pode, na ausência de trabalhos ou intervenções que alterem a realidade física do sítio, ser qualificada 
como «projeto», na aceção do artigo 1.o, n.o 2, alínea a). Por conseguinte, a existência de obras ou de intervenções físicas é 
uma condição prévia para que uma atividade possa ser qualificada como um «projeto» na aceção da Diretiva AIA.

No acórdão Doel, o Tribunal de Justiça recordou que: «Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o termo 
“projeto” se refere, atendendo, em especial, à redação do artigo 1.o, n.o 2, alínea a), primeiro travessão, da Diretiva AIA, a 
obras ou intervenções que alterem a realidade física do sítio» (n.o 62).

O mesmo princípio, quando aplicado ao anexo I, ponto 24, e ao anexo II, ponto 13, alínea a), significa que, de modo a 
serem abrangidas pelo âmbito da Diretiva AIA e pela definição de projeto nos termos do artigo 1.o, n.o 2, alínea a), as 
alterações ou as ampliações de projetos existentes pressupõem obras ou intervenções que alterem a realidade física dos 
projetos iniciais (14).

2.2.2 Aprovação

O artigo 1.o, n.o 2, alínea c), da Diretiva AIA define «aprovação» como se segue:

«c) “Aprovação”: a decisão da autoridade ou das autoridades competentes que confere ao dono da obra o direito de realizar 
o projeto».

Neces s i d ad e  de  aprovação

Em várias ocasiões, o Tribunal de Justiça sublinhou que «[o]s Estados-Membros devem dar à Diretiva [AIA] uma execução 
que corresponda plenamente às exigências que ela impõe dado o seu objetivo essencial que consiste, como resulta do seu 
artigo 2.o, n.o 1, em os projetos suscetíveis de ter impacte significativo no ambiente, nomeadamente, em razão da sua 
natureza, das suas dimensões ou da sua localização, serem submetidos, antes da concessão de uma autorização, a uma 
avaliação no que respeita aos seus efeitos» (15).

Por conseguinte, as alterações ou as ampliações de projetos na aceção do anexo I, ponto 24, ou do anexo II, ponto 13, 
alínea a), da Diretiva AIA que sejam suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente devem ficar sujeitas a um 
pedido de aprovação.

For ma da  apro v açã o

A Diretiva AIA define a aprovação como a decisão da autoridade ou das autoridades competentes que confere ao dono da 
obra o direito de realizar o projeto (16).

(13) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 28 de fevereiro de 2008, Abraham e o., C-2/07, n.o 23; de 17 de março de 2011, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest e o., C-275/09, n.o 24; e de 19 de abril de 2012, Pro-Braine e o., C-121/11, n.o 31.

(14) Por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 17 de março de 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e o., C-275/09, n.o 24; e de 
19 de abril de 2012, Pro-Braine e o., C-121/11, n.o 32.

(15) Acórdãos do Tribunal de Justiça 19 de setembro de 2000, Linster, C-287/98, n.o 52; de 23 de novembro de 2006, Comissão/Itália, 
C-486/04, n.o 36; de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 49; e de 7 de agosto de 2018, Prenninger e o., C-329/17, 
n.o 35.

(16) A diretiva não exige qualquer outra «aprovação» para além desta; ver acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de março de 2006, Comissão/
/Espanha, C-332/04, n.o 53.

PT Jornal Oficial da União Europeia 3.12.2021 C 486/5  



Por conseguinte, o termo «aprovação» abrange uma grande variedade de atos (ou seja, decisões, licenças e outros 
instrumentos de autorização), consoante os processos nacionais aplicáveis nos Estados-Membros. Não é definida pelo seu 
título nem pelo processo de adoção em conformidade com o respetivo direito nacional de um determinado Estado-
-Membro, mas sim pelos seus efeitos jurídicos. Conforme salientado pelo Tribunal de Justiça, a qualificação de uma decisão 
como «aprovação» na aceção do artigo 1.o, n.o 2, alínea c), da Diretiva AIA deve ser feita com base na aplicação do direito 
nacional em conformidade com o direito da União (17).

A Diretiva AIA não exige um processo único de aprovação (18) e, em conformidade com o seu artigo 2.o, n.o 2, a AIA «pode 
ser integrada nos processos de aprovação dos projetos existentes nos Estados-Membros, ou na falta deles, noutros processos 
ou em processos a estabelecer para responder aos objetivos da presente diretiva». Por conseguinte, existem diferenças entre 
os Estados-Membros no que diz respeito à terminologia relacionada com a aprovação. Além de títulos diferentes (por 
exemplo, licença, decisão, autorização de construção), o processo conducente à adoção de uma aprovação também pode 
divergir. Por exemplo, é possível adotar a aprovação através de um processo administrativo a nível local, regional ou 
nacional, ou através de um processo legislativo (19), desde que as disposições pertinentes da Diretiva AIA sejam respeitadas. 
A própria aprovação tem de ser uma decisão definitiva que confira ao dono da obra o direito de realizar o projeto (o mesmo 
princípio é aplicável no caso de processos compostos por várias etapas; ver o ponto seguinte).

Caso as alterações ou as ampliações de projetos na aceção do anexo I, ponto 24, ou do anexo II, ponto 13, alínea a), da 
Diretiva AIA, suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente, sejam adotadas através de um processo legislativo, 
devem também ser sujeitas a uma avaliação do seu impacto ambiental, nos termos do artigo 2.o, n.o 1 (20).

Neste contexto, importa igualmente salientar a diferença entre a aprovação na aceção da Diretiva AIA e uma licença 
associada à exploração (de uma instalação/central/sítio). Essas «licenças», conforme definidas ou utilizadas noutros 
instrumentos legislativos, por exemplo na Diretiva Emissões Industriais (21) ou na Diretiva Aterros (22), são pertinentes para 
determinados regimes de exploração. Por outro lado, o termo «aprovação», conforme interpretado no contexto da Diretiva 
AIA, confere ao dono da obra, de acordo com a definição, o direito de realizar o projeto (por exemplo, a realização de obras 
de construção ou de outras instalações ou obras ou outras intervenções no meio natural ou na paisagem (23)). Com base na 
legislação pertinente (24), a licença de exploração está principalmente associada a uma autorização relacionada com a 
exploração de um projeto e, frequentemente, baseia-se numa decisão prévia e implementa-a, no contexto de um processo 
composto por várias etapas. Conforme referido nos pontos anteriores, a renovação de uma licença de exploração, na 
ausência de quaisquer obras ou intervenções que alterem a realidade física de um sítio, deve ser distinguida da noção de 
«aprovação» (25).

Al tera çõe s  e  ampl iaçõ es  de  pr oj e tos  em proc essos  co mpostos  por  vár ia s  e tapas

A autorização de projetos por vezes ocorre no âmbito de processos administrativos complexos que envolvem várias etapas 
e procedimentos. Nos casos em que seja identifica uma alteração ou uma ampliação de um projeto (26), é fundamental 
determinar «quando» a AIA deve ser realizada e «o que» deve ser avaliado em cada etapa. Num processo de aprovação que 
compreende várias etapas, essa avaliação deve, em princípio, ser efetuada logo que seja possível identificar e avaliar todos 
os impactos que o projeto possa ter no ambiente (27).

(17) Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de maio de 2006, Barker – Crystal Palace, C-290/03, n.os 40 e 41.
(18) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de março de 2011, Comissão/Irlanda, C-50/09, n.os 73 a 75: «[O artigo 2.o, n.o 2] implica que a 

liberdade deixada aos Estados-Membros abrange a determinação das regras processuais e das condições de concessão da aprovação 
em causa. Todavia, essa liberdade só pode ser exercida nos limites definidos pela dita diretiva e desde que as escolhas feitas pelos 
Estados-Membros garantam o pleno respeito dos objetivos nela fixados.»

(19) Para mais pormenores, ver o ponto 4 do documento de orientação da Comissão sobre a aplicação de isenções ao abrigo da Diretiva 
AIA (EUR-Lex - 52019XC1114(02) - PT - EUR-Lex (europa.eu)).

(20) Ver o acórdão Doel, n.os 103 a 114.
(21) Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões industriais 

(prevenção e controlo integrados da poluição) (JO L 334 de 17.12.2010, p. 17), artigo 3.o, n.o 7: «“Licença”, uma autorização escrita 
para explorar a totalidade ou parte de uma instalação ou de uma instalação de combustão, de uma instalação de incineração de 
resíduos ou de uma instalação de coincineração de resíduos».

(22) Diretiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros (JO L 182 de 16.7.1999, p. 1).
(23) A qualificação como «aprovação», na aceção do artigo 1.o, n.o 2, alínea c), da diretiva, não depende da designação [nas práticas 

nacionais, são exemplos de termos utilizados licença de construção, licença de urbanismo, licença de ocupação do solo, licença 
ambiental (integrada), autorização de planeamento, alvará de localização], mas sim do preenchimento das condições estabelecidas na 
diretiva.

(24) Para além da Diretiva Emissões Industriais, é possível encontrar os regimes de licenciamento, por exemplo, ao abrigo da legislação em 
matéria de resíduos, nomeadamente a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, 
relativa aos resíduos, ou a Diretiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros. Por exemplo, na 
Diretiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativa à segurança das operações offshore de 
petróleo e gás e que altera a Diretiva 2004/35/CE, entre outros, é possível encontrar um exemplo de um regime de licenciamento.

(25) Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de março de 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e o., C-275/09.
(26) O princípio deste ponto é igualmente aplicável a projetos novos.
(27) Acórdão do Tribunal de 7 de janeiro de 2004, Wells, C-201/02, n.os 52 e 53, dispositivo 1.
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No acórdão Doel, o Tribunal de Justiça recordou a jurisprudência existente (28). Nos termos do artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva 
AIA, no que respeita aos projetos abrangidos por esta diretiva, a avaliação do impacto ambiental tem de ser efetuada «antes 
de concedida a autorização» (n.o 82). É igualmente afirmado que «caso o direito nacional preveja que o processo de 
aprovação se desenrole em várias etapas, a avaliação dos efeitos de um projeto no ambiente deve, em princípio, ser 
efetuada logo que seja possível identificar e avaliar todos os efeitos que esse projeto é suscetível de ter no ambiente» (n.o 85).

O Tribunal de Justiça salientou igualmente as situações em que o processo de aprovação se desenrola em várias etapas e 
uma dessas etapas é uma decisão principal, determinando os parâmetros para as outras decisões de execução. Nestes 
casos, a avaliação ambiental tem de estar relacionada com a decisão principal, salvo se alguns dos impactos no ambiente 
forem conhecidos somente numa etapa posterior e estiverem relacionados com as decisões de execução. Em seguida, a 
avaliação dos impactos adicionais conhecidos numa etapa posterior pode ser realizada nessa etapa posterior (29). Segundo 
o Tribunal de Justiça, uma «decisão principal» é a que define as «características essenciais» de um projeto que não seriam 
debatidas nem alteradas numa etapa posterior (30). Nesses casos, os Estados-Membros têm de assegurar que a avaliação do 
impacto ambiental está relacionada com a decisão principal.

Além disso, o Tribunal de Justiça abordou igualmente a necessidade de avaliar os impactos desses projetos na sua 
globalidade. Quando um processo de aprovação compreende mais do que uma etapa — uma que implique uma decisão 
principal e outra uma decisão de execução que não pode ir além dos parâmetros determinados pela decisão principal —, a 
autoridade competente é, em algumas circunstâncias, obrigada a realizar uma avaliação do impacto ambiental de um 
projeto, mesmo após a concessão da licença de construção com base num anteprojeto, quando os pontos sob reserva são 
aprovados posteriormente (31). Esta avaliação deve ser exaustiva, de modo a abranger todos os aspetos do projeto que 
ainda não foram avaliados ou que exigem uma nova avaliação. Conforme reiterado pelo Tribunal de Justiça, a Diretiva AIA 
adota uma apreciação global dos efeitos no ambiente dos projetos ou da sua alteração, que não se deve limitar unicamente 
aos efeitos diretos das próprias obras planeadas e aos efeitos no ambiente suscetíveis de serem provocados pela utilização e 
exploração do resultado final dessas obras (32). Essa avaliação é igualmente independente da eventual natureza 
transfronteiriça do projeto (33).

2.2.3 Fracionamento dos projetos

A finalidade da Diretiva AIA não pode ser desviada através de um fracionamento dos projetos e o facto de o efeito 
cumulativo de vários projetos não ser tomado em consideração não pode ter o resultado prático de os subtrair na sua 
totalidade à obrigação de avaliação, quando, considerados no seu conjunto, são suscetíveis de ter impactos significativos 
no ambiente, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva AIA (34). Este aspeto pode ser pertinente, em especial, no caso de 
projetos complexos desenvolvidos em etapas para as quais possam ser necessários pedidos de autorização subsequentes.

Caso vários projetos, considerados no seu conjunto, possam ter um impacto significativo no ambiente, na aceção do 
artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva AIA, esse impacto deve ser avaliado na sua globalidade e de forma cumulativa. Na sua 
jurisprudência, o Tribunal de Justiça defende uma interpretação lata da Diretiva AIA e sublinhou que a diretiva «adere a 
uma apreciação global dos efeitos no ambiente dos projetos ou da sua alteração» (35).

Por exemplo, em termos de extensão, o Tribunal de Justiça considerou que um projeto de longa distância não pode ser 
fracionado em troços sucessivos de diminuta importância para subtraírem às exigências da diretiva tanto o projeto 
considerado na sua globalidade como os troços resultantes deste fracionamento. Se tal fosse possível, o efeito útil da 
diretiva poderia ficar seriamente comprometido, já que bastaria às autoridades nacionais em causa fracionarem um projeto 
de longa distância em troços sucessivos de diminuta importância para o subtraírem às exigências da diretiva (36).

(28) Acórdãos do Tribunal de 7 de janeiro de 2004, Wells, C-201/02; de 4 de maio de 2006, Comissão/Reino Unido, C-508/03; e de 
4 de maio de 2006, Barker, C-290/03.

(29) Wells, C-201/02; e Abraham e o., C-2/07.
(30) Ver n.o 88 do acórdão Doel: «88. Daqui resulta que, mesmo que a execução destas medidas careça da adoção de atos posteriores no 

âmbito de um processo complexo e regulado, destinado designadamente a garantir o respeito das normas de proteção e de segurança 
aplicáveis a esta atividade de produção industrial de eletricidade de origem nuclear, e embora as referidas medidas estejam em especial 
sujeitas, como resulta da exposição de motivos da Lei de 28 de junho de 2015, a uma aprovação prévia da AFCN, não deixa de ser 
verdade que essas medidas, uma vez adotadas pelo legislador nacional, definem as características essenciais do projeto e, a priori, já 
não podem ser discutidas ou postas em causa.»

(31) No processo C-50/09, o Tribunal de Justiça concluiu que «[p]ara cumprir a obrigação que lhe é imposta pelo referido artigo 3.°, a 
autoridade ambiental competente não se pode limitar a identificar e a descrever os efeitos diretos e indiretos de um projeto sobre 
certos fatores, mas deve ainda avaliá-los de maneira apropriada, em função de cada caso particular» (n.o 37). Ver também acórdão do 
Tribunal de Justiça de 4 de maio de 2006, Comissão/Reino Unido, C-508/03, n.os 103 a 106.

(32) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 28 de fevereiro de 2008, Abraham e o. — Aeroporto de Liège, C-2/07, n.os 42 e 43; e de 
25 de julho de 2008, Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, n.o 39.

(33) Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de dezembro de 2009, Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, n.o 51.
(34) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 21 de setembro de 1999, Comissão/Irlanda, C-392/96, n.os 76 e 82; de 25 de julho de 2008, 

Ecologistas en Acción-CODA, C-142/07, n.o 44; de 10 de dezembro de 2009, Umweltanwalt von Kärnten, C-205/08, n.o 53; de 
28 de fevereiro de 2008, Abraham e o. — Aeroporto de Liège, C-2/07, n.os 27; de 17 de março de 2011, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest e o., C-275/09, n.o 36; e de 21 de março de 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12, n.o 37.

(35) Acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de fevereiro de 2008, Abraham e o. — Aeroporto de Liège, C-2/07, n.o 42.
(36) Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de setembro de 2004, Comissão/Espanha, C-227/01, n.o 53.
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O Tribunal de Justiça sublinhou igualmente que, a fim de decidir se deve ser realizada uma avaliação ambiental, tal 
apreciação cumulativa pode revelar-se necessária a fim de evitar um desvio à regulamentação da União, através de um 
fracionamento dos projetos que, considerados no seu conjunto, são suscetíveis de ter impactos significativos no ambiente. 
Compete às autoridades nacionais examinar, à luz desta jurisprudência, se, e em que medida, há que apreciar globalmente 
os efeitos no ambiente dos projetos em causa e dos projetos já realizados (37).

2.2.4 Avaliação dos efeitos globais de um projeto

O acórdão Doel confirmou outro princípio importante da Diretiva AIA, que consiste na obrigação de avaliar os efeitos 
globais de um projeto e de realizar uma AIA abrangente. Nos n.os 64 a 72, o Tribunal de Justiça considerou que as medidas 
previstas para a ampliação de um projeto existente (as medidas de reativação de uma central nuclear por dez anos ou o 
adiamento do seu encerramento por dez anos, conforme referido no n.o 59) não podem ser separadas das obras de 
modernização que lhe estão indissociavelmente ligadas, constituindo assim, conjuntamente, um mesmo projeto. Com 
efeito, as medidas previstas na Lei de 2015 (prorrogação da longevidade) não podem ser artificialmente separadas das 
obras necessárias de um ponto de vista técnico e financeiro. Estas obras eram do conhecimento do legislador e estavam 
ligadas à lei (ver os n.os 67 a 69). Embora a aplicação do princípio tenha sido deixada à verificação do juiz nacional, o 
Tribunal de Justiça considerou que as medidas e as obras fazem parte do mesmo projeto (n.o 71).

Além disso, a necessidade de avaliar os efeitos globais de um projeto na sua totalidade deve ser devidamente tida em conta 
quando são realizadas várias alterações técnicas ou operacionais no decurso da exploração de uma instalação. Apesar de ser 
comum que uma instalação seja objeto de manutenção contínua e de uma série de melhorias em matéria de segurança que 
não representariam um risco significativo para o ambiente se fossem tidas em consideração individualmente, se essas 
operações estiverem ligadas de forma tangível para a constituição de um projeto na aceção da Diretiva AIA, o seu impacto 
cumulativo no ambiente deverá então ser avaliado na sua globalidade.

Por conseguinte, quando existe uma ligação indissociável entre as várias alterações menores que demonstra que essas 
alterações fazem parte de uma atividade complexa (realizada, por exemplo, com a intenção demonstrável de prorrogar a 
longevidade da central nuclear ou a exploração de uma instalação), tais alterações podem representar um projeto na aceção 
da Diretiva AIA. A documentação técnica, os planos de gestão, os planos de investimento, os atos administrativos ou as leis, 
bem como as exposições de motivos relacionadas com os atos administrativos ou as leis, podem ser úteis para determinar 
se uma série de alterações está indissociavelmente ligada e faz parte dessa atividade complexa (realizada com a intenção 
demonstrável de prorrogar a longevidade da central nuclear).

A necessidade de ter o projeto em consideração na sua globalidade (tanto no que diz respeito aos seus componentes como 
aos seus efeitos) foi reforçada pela Diretiva AIA revista (38).

2.2.5 Sanar a omissão da avaliação do impacto ambiental

Os Estados-Membros devem aplicar a Diretiva AIA de uma forma que corresponda plenamente aos respetivos requisitos, 
tendo em conta o seu objetivo fundamental. O artigo 2.o, n.o 1, estabelece de forma clara que, antes de concedida a 
aprovação, os projetos que possam ter um impacto significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão 
ou localização, devem ficar sujeitos a um pedido de aprovação e a uma avaliação dos seus efeitos (39). Este princípio básico 
da diretiva implica que seja realizada uma AIA ou uma verificação preliminar dos projetos enumerados nos anexos I e II da 
diretiva, respetivamente, antes da aprovação do projeto.

Caso contrário, o dono da obra «não pode começar as obras relativas ao projeto em causa, sob pena de violar as exigências 
da Diretiva 85/337 alterada» (40).

A Diretiva AIA não prevê um processo de AIA ex post ou de verificação preliminar, nem o prescreve como possível forma 
de sanar o incumprimento das suas disposições. A omissão da verificação preliminar dos projetos enumerados no anexo II 
ou de um processo de avaliação do impacto ambiental dos projetos enumerados no anexo I constitui uma violação do 
direito da União Europeia (41).

(37) Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de março de 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12, n.o 37. Neste processo, os projetos em causa 
estavam relacionados com a construção de edifícios anexos para um aeroporto (ou seja, pavilhões para equipamento, e ampliação das 
plataformas de estacionamento para veículos e aviões) que tinham de ser tidos em consideração em conjunto com outros projetos 
aprovados anteriormente (ou seja, a construção de um novo terminal).

(38) Ver o anexo II-A, ponto 1, alínea a), o anexo III, ponto 1, alínea a), e o anexo IV, ponto 1, alínea b), bem como o considerando 22 da 
Diretiva 2014/52/UE («A fim de garantir um elevado nível de proteção do ambiente e da saúde humana, os procedimentos de 
verificação preliminar e de avaliação do impacto ambiental deverão ter em conta o impacto de todo o projeto em causa, incluindo, se 
pertinente, a sua subsuperfície e a vertente subterrânea nas fases de construção, de funcionamento e, se for caso disso, de demolição.»).

(39) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 19 de setembro de 2000, Linster, C-287/98, n.o 52; de 23 de novembro de 2006, Comissão/Itália, 
C-486/04, n.o 36; e de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 49.

(40) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 51: «[...] o artigo 2.o, n.o 1, da referida diretiva 
deve, necessariamente, ser interpretado no sentido de que, quando o requerente não tenha solicitado e obtido a aprovação necessária e 
não tenha previamente procedido ao estudo de impacto ambiental quando este é exigido, também não pode começar as obras 
relativas ao projeto em causa, sob pena de violar as exigências da Diretiva 85/337 alterada.»

(41) Além disso, em caso de omissão de uma verificação preliminar ou de uma avaliação do impacto ambiental, cabe aos juízes nacionais 
verificar se estão preenchidas as exigências do direito da União aplicáveis ao direito a reparação, designadamente a existência de um 
nexo de causalidade direto entre a violação alegada e os danos sofridos (processo Leth, C-420/11, n.o 48).
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Todavia, em virtude do princípio da cooperação leal consagrado no artigo 4.o, n.o 3, do TUE, os Estados-Membros são 
obrigados a sanar as consequências de uma violação do direito da União. A obrigação de sanar a omissão de uma AIA 
decorre do princípio da cooperação consagrado no direito primário da UE e na jurisprudência constante (42). Por 
conseguinte, as autoridades competentes são obrigadas a adotar, no âmbito das suas competências, as medidas necessárias 
para sanar a omissão da AIA, nomeadamente, através da revogação ou da suspensão de uma aprovação já dada, para que 
essa avaliação seja efetuada, isto dentro dos limites da autonomia processual de que gozam os Estados-Membros (43).

O Tribunal de Justiça declarou que o direito da União não se opõe a que as regras nacionais permitam, em certos casos, 
regularizar operações ou atos irregulares na perspetiva do direito da União e clarificou que esta possibilidade de 
regularização deve ser subordinada à condição de não oferecer aos interessados a oportunidade de contornarem as regras 
do direito da União ou de não as aplicarem, e de permanecer excecional (44).

A AIA ex post é uma possível medida corretiva para o incumprimento efetivo da Diretiva AIA (por exemplo, situações em 
que a aprovação já tinha sido concedida sem a realização de uma AIA e já havia obras realizadas ou que estavam prestes a 
ser executadas).

O Tribunal de Justiça declarou que uma avaliação efetuada após a conclusão e a entrada em funcionamento de um projeto 
não se pode limitar ao seu impacto ambiental futuro, mas deve igualmente ter em conta o impacto ambiental verificado 
desde que o projeto foi concluído. Por conseguinte, em caso de omissão de uma avaliação do impacto ambiental de um 
projeto, imposta pela Diretiva AIA, o direito da União, por um lado, exige que os Estados-Membros eliminem as 
consequências ilícitas desta omissão e, por outro, não se opõe a que uma avaliação desse impacto seja efetuada a título de 
regularização, após a conclusão e a entrada em funcionamento do projeto em causa, na condição de que:

— as normas nacionais que permitem essa regularização não proporcionem aos interessados a oportunidade de 
contornarem as normas de direito da União ou de não as aplicarem e

— a avaliação efetuada a título de regularização não se limite ao impacto ambiental futuro do projeto, mas tome 
igualmente em conta o impacto ambiental verificado desde a sua conclusão (45).

Os processos de AIA ex post devem ser utilizados apenas a título excecional e como medida corretiva, a fim de assegurar a 
consecução do objetivo da Diretiva AIA mesmo que o processo não tenha sido formalmente realizado, e esta possibilidade 
não deve ser utilizada pelos Estados-Membros para contornar os requisitos da Diretiva AIA (46).

A obrigação de os Estados-Membros adotarem todas as medidas necessárias para sanar as consequências ilícitas da ausência 
de uma AIA é igualmente aplicável aos casos de omissão de uma AIA para alterações ou ampliações de projetos.

3 GERIR ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE PROJETOS

3.1 Contexto

Inicialmente, a Diretiva 85/337/CEE do Conselho (47) não abrangia explicitamente as alterações ou as ampliações de 
projetos existentes, com exceção da referência no ponto 12 do anexo II a «[a]lteração dos projetos que constam do anexo I 
e dos projetos do anexo II que se destinam exclusiva ou principalmente a desenvolver ou ensaiar novos métodos ou 
produtos e que não são utilizados durante mais de um ano» (anexo II, ponto 12).

(42) Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de janeiro de 2004, Wells, C-201/02, n.os 66 a 70.
(43) Acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 59: «[...] Assim, as autoridades competentes 

são obrigadas a adotar as medidas necessárias para sanar a omissão da avaliação do impacto ambiental, nomeadamente, através da 
revogação ou da suspensão de uma aprovação já dada, para que essa avaliação seja efetuada, isto dentro dos limites da autonomia 
processual de que gozam os Estados-Membros.»

(44) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 57; 15 de janeiro de 2013, Križan e o., 
C-416/10, n.o 87; de 17 de novembro de 2016, Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, n.o 36; e de 29 de julho de 2019, Inter-
-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, n.o 174.

(45) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 26 de julho de 2017, Comune di Corridonia, C-196/16 e C-197/16, n.os 35 a 41 e 43; de 
28 de fevereiro de 2018, Castelbellino, C-117/17, n.o 30; e de 29 de julho de 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, n.o 175.

(46) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 57; de 15 de janeiro de 2013, Križan e o., 
C-416/10, n.o 87; e de 17 de novembro de 2016, Stadt Wiener Neustadt, C-348/15, n.o 36.

(47) Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e 
privados no ambiente (JO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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Doze anos após a diretiva inicial, foi aditado o anexo II, ponto 13, alínea a), como a primeira categoria de projetos relativa a 
alterações de projetos, com a mesma redação que apresenta atualmente. Concretamente, a Diretiva 97/11/CE do 
Conselho (48) alterou a Diretiva 85/337/CEE de modo a incluir no anexo II, ponto 13: «Qualquer alteração ou ampliação de 
projetos incluídos no anexo I ou no anexo II, já autorizados, executados ou em execução, que possam ter impactes 
negativos importantes no ambiente» (49).

O anexo I, ponto 24, foi aditado seis anos após o aditamento da primeira categoria de projetos relativa à alteração de 
projetos. As alterações introduzidas pela Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (50), com o objetivo 
de alinhar a legislação comunitária com as disposições da Convenção de Aarhus, clarificaram que uma avaliação do 
impacto ambiental é obrigatória para «[q]ualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no presente anexo, se essa 
alteração ou ampliação, em si mesma, corresponder aos eventuais limiares estabelecidos no presente anexo».

Desde o aditamento anexo I, ponto 24, ao texto da diretiva, o Tribunal de Justiça proferiu apenas uma decisão que interpreta 
esta categoria de projetos, a do processo C-411/17.

3.2 Conceito de alteração/ampliação de um projeto

A Diretiva AIA não define os termos «alteração ou ampliação» e não fornece exemplos. O que constitui exatamente uma 
alteração ou uma ampliação dependerá do tipo de projeto. Dos pontos 3.3.1 e 3.3.2 constam alguns exemplos dessas 
alterações ou ampliações, com base na jurisprudência do TJUE.

O anexo I, ponto 24, e o anexo II, ponto 13, alínea a), são categorias de projetos específicas, que abrangem alterações e 
ampliações de todas as categorias de projetos no âmbito da Diretiva AIA, com todas as respetivas especificidades.

3.3 Anexo I da Diretiva AIA — Categoria de projetos do anexo I, ponto 24

Anexo I, ponto 24: «Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no presente anexo, se essa alteração ou ampliação, em si 
mesma, corresponder aos eventuais limiares estabelecidos no presente anexo.»

O anexo I, ponto 24, refere-se explicitamente a qualquer alteração ou ampliação de projetos do anexo I que correspondam 
aos eventuais limiares estabelecidos no referido anexo (51).

No acórdão Doel, o Tribunal de Justiça clarificou um princípio fundamental que desencadeia a obrigação de realizar uma 
avaliação do impacto ambiental no caso de alterações ou de ampliações de projetos do anexo I, com base no risco 
ambiental dessas alterações.

O Tribunal de Justiça recordou que os projetos enumerados no anexo da diretiva devem ser sujeitos a avaliações de impacto 
ambiental, quando possam ter um impacto significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou 
localização, e prosseguiu:

«78. Quanto ao ponto 24 do anexo I da Diretiva AIA, resulta dos seus termos e da sua sistemática que o mesmo visa as alterações ou 
as ampliações de um projeto que, nomeadamente, pela sua natureza ou dimensão, apresentam riscos semelhantes, em termos de 
efeitos no ambiente, ao próprio projeto.

79. Ora, deve considerar-se que as medidas em causa no processo principal, que têm por efeito prorrogar, por um período significativo 
de dez anos, a duração, anteriormente limitada a quarenta anos pela Lei de 31 de janeiro de 2003, da autorização de produção, 
pelas duas centrais em causa, de eletricidade para fins industriais, combinadas com as importantes obras de renovação declaradas 
necessárias pela vistoria a essas centrais e com a obrigação de as conformar com as normas de segurança, são de dimensão 
comparável, em termos de riscos de efeitos no ambiente, à entrada em funcionamento inicial das referidas centrais.»

(48) Directiva 97/11 /CE do Conselho, de 3 de Março de 1997 , que altera a Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados no ambiente (JO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(49) Em antecipação do aditamento da categoria de projetos do anexo II, ponto 13, alínea a), ao texto da diretiva, o Tribunal de Justiça 
decidiu, no processo Kraaijeveld e o., C-72/95, que a diretiva é igualmente aplicável a alterações de projetos. O Tribunal de Justiça 
considerou que a expressão «obras de canalização e de regularização dos cursos de água» a que se refere o anexo II, ponto 10, 
alínea e), da Diretiva 85/337/CEE (antes das alterações introduzidas pela Diretiva 97/11/CE) deve ser interpretada no sentido de que 
engloba não apenas a construção de um novo dique mas igualmente a modificação de um dique existente através da sua deslocação, 
reforço ou alargamento, a substituição de um dique pela construção de um novo dique no mesmo local, independentemente de ser 
mais sólido ou mais largo que o anterior, ou ainda uma conjugação de várias destas situações (n.o 42).

(50) Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso 
à justiça, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho (JO L 156 de 25.6.2003, p. 17).

(51) No caso de alterações/ampliações de projetos do anexo I que se encontrem abaixo do limiar, mas que tenham impactos negativos 
importantes no ambiente, ver o anexo II, ponto 13, alínea a).

PT Jornal Oficial da União Europeia C 486/10 3.12.2021  



No n.o 78 do acórdão Doel, o Tribunal de Justiça estabeleceu o princípio fundamental que desencadeia a obrigação de realizar 
uma AIA no caso de alterações ou ampliações de projetos do anexo I. A medida de avaliação dos critérios pertinentes é o risco 
de efeitos no ambiente. Se o risco inerente à alteração ou à ampliação do projeto for comparável ao risco apresentado pela 
própria categoria de projetos inicial, o projeto enquadra-se no anexo I, ponto 24, da Diretiva AIA (52).

No caso em apreço, o Tribunal de Justiça referiu-se tanto às medidas que têm por efeito prorrogar a duração das 
autorizações de produção de eletricidade como à dimensão das obras. No n.o 79, referiu a prorrogação do funcionamento 
das centrais nucleares por um período significativo (dez anos) e o facto de serem necessárias importantes obras de 
renovação (53). O Tribunal de Justiça concluiu que os riscos ambientais do projeto são de dimensão comparável à entrada 
em funcionamento das centrais nucleares.

O acórdão refere a natureza ou a dimensão da alteração ou da ampliação de um projeto como exemplos não exaustivos de 
critérios para avaliar se os riscos ambientais são semelhantes aos do projeto inicial. Além disso, o acórdão não indica que ambos 
os critérios têm de ser preenchidos cumulativamente. O elemento decisivo parece ser o facto de a análise global de um 
determinado projeto demonstrar que existem riscos semelhantes aos do projeto inicial (no caso em apreço, centrais nucleares e 
reatores nucleares). Daqui resulta que a natureza e a dimensão da alteração/ampliação de um projeto não parecem ser os únicos 
critérios possíveis. Além disso, não se afigura necessário que os riscos resultem cumulativamente da natureza e da dimensão do 
projeto, desde que, em resultado, sejam semelhantes aos do projeto inicial. Não parece excluir-se que o risco possa resultar 
igualmente da natureza de um único projeto ou da respetiva dimensão («nomeadamente, pela sua natureza ou dimensão» (54)).

3.3.1 Anexo I — Projetos com limiares

Estão fixados limiares para mais de metade das categorias de projetos constantes do anexo I. Por conseguinte, tem de ser realizada 
uma AIA no caso das alterações ou das ampliações desses projetos que correspondam ou ultrapassem esses limiares, uma vez 
que essas alterações ou ampliações apresentam um risco semelhante ao da categoria de projetos inicial (55).

Todavia, importa notar que, com base na jurisprudência constante, no caso de obras de alteração de elementos de projetos 
existentes para os quais estão fixados limiares no anexo I, deve avaliar-se cuidadosamente em que circunstâncias esses 
limiares são atingidos. No processo Abraham e o., C-2/07, o Tribunal de Justiça considerou que «[...] as obras de alteração 
de um aeroporto cuja pista de descolagem e de aterragem tenha um comprimento de 2 100 metros ou mais são, portanto, 
não apenas as obras que tenham por objeto prolongar a pista mas todas as obras (56) efetuadas nos edifícios, instalações ou 
equipamentos desse aeroporto, desde que, em especial pela sua natureza, importância e características, possam ser 
consideradas uma alteração do próprio aeroporto. O mesmo se passa, em particular, com as obras destinadas a aumentar 
de modo significativo a atividade do aeroporto e o tráfego aéreo» (n.o 36) (57).

3.3.2 Anexo I — Projetos sem limiares

Quanto aos projetos do anexo I com limiares, qualquer alteração ou ampliação de projetos do anexo I sem limiares que, 
nomeadamente, pela sua natureza ou dimensão, apresentam riscos semelhantes, em termos de efeitos no ambiente, aos do 
próprio projeto, devem ser considerados abrangidos pelo anexo I, ponto 24. Esses projetos apresentam, por natureza, um 
risco de impacto significativo no ambiente, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva AIA, e devem imperativamente ser 
submetidos a uma avaliação de impacto no ambiente por força do artigo 4.o, n.o 1 (58).

A Diretiva AIA não indica um processo de determinação do nível de risco dos efeitos que esse projeto é suscetível de ter no 
ambiente, cabendo, por conseguinte, aos donos das obras e às autoridades competentes a análise do projeto em causa. Um 
elemento importante do ponto de vista dos donos das obras e das autoridades competentes para a avaliação do impacto 
ambiental consiste em identificar o momento em que uma alteração ou uma ampliação de um projeto exige uma avaliação 
do impacto ambiental. Nas orientações relativas à delimitação do âmbito (59) e nas orientações relativas à elaboração do 
relatório da AIA (60) constam orientações para os profissionais em matéria de AIA sobre as diferentes abordagens que 
podem ser utilizadas para determinar o risco de impacto significativo no ambiente.

(52) Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de julho de 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, 
n.os 79 e 80.

(53) A dimensão da renovação foi atestada pelo pacote financeiro, no montante de 700 milhões de EUR, que é destinado às referidas 
centrais nucleares (processo C-411/17, n.o 64).

(54) Ibid., n.o 78.
(55) Além disso, com base no anexo I, ponto 24, é necessária uma AIA para «[q]ualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no 

presente anexo, se essa alteração ou ampliação, em si mesma, corresponder aos eventuais limiares estabelecidos no presente anexo».
(56) O projeto proposto visava a modificação das infraestruturas do aeroporto, a construção de uma torre de controlo, novas vias de saída 

das pistas e zonas de estacionamento, bem como obras de reestruturação e alargamento das pistas de descolagem e de aterragem sem 
alterar a sua extensão.

(57) A abordagem foi igualmente confirmada nos acórdãos do Tribunal de Justiça de 17 de março de 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
e o., C-275/09, e de 21 de março de 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12.

(58) Por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de julho de 2019, Doel, C-411/17, n.o 78.
(59) https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf (este documento não reflete a opinião oficial da Comissão, 

não é vinculativo para a Comissão e não está a ser aprovado pela presente comunicação).
(60) https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf (este documento não reflete a opinião oficial da 

Comissão, não é vinculativo para a Comissão e não está a ser aprovado pela presente comunicação).
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Todavia, em todos os casos, conforme mencionado no ponto 2.2.2, os Estados-Membros devem dar cumprimento à 
Diretiva AIA de uma forma que corresponda plenamente às exigências que ela impõe dado o seu objetivo essencial que 
consiste, como resulta do seu artigo 2.o, n.o 1, em os projetos suscetíveis de ter impacto significativo no ambiente, 
nomeadamente, em razão da sua natureza, das suas dimensões ou da sua localização, serem submetidos, antes de ser 
concedida aprovação, a uma avaliação no que respeita aos seus impactos (61).

O anexo I contém 16 tipos de projetos sem limiar atribuído, que podem ser divididos em três grupos: projetos relacionados 
com a energia nuclear [anexo I, ponto 2, alínea b), e anexo I, ponto 3]; instalações industriais [anexo I, pontos 4, 6 e 9, 
anexo I, ponto 18, alínea a), e anexo I, ponto 22]; e projetos lineares, como a construção de linhas férreas de longo curso, 
autoestradas e vias rápidas [anexo I, ponto 7, alínea a), «tráfego ferroviário de longo curso» (62), e anexo I, ponto 7, alínea b)].

No processo C-411/17, o Tribunal de Justiça concluiu, na primeira parte do dispositivo, que a reativação, por um período 
de cerca de dez anos, da produção industrial de eletricidade de uma central nuclear encerrada, com o efeito de adiar por 
dez anos a data inicialmente fixada pelo legislador nacional para a sua desativação e o fim da sua atividade, e o adiamento, 
também por dez anos, do prazo inicialmente previsto por esse mesmo legislador para a desativação e o encerramento da 
produção industrial de eletricidade de uma central em atividade, medidas que implicam obras de envergadura (63) de 
modernização das centrais em causa suscetíveis de afetar a realidade física dos sítios, constituem um «projeto», na aceção 
da Diretiva AIA, e, em princípio, deve ser submetido a uma avaliação dos efeitos no ambiente, previamente à adoção 
dessas medidas.

Por analogia, as alterações ou as ampliações de projetos do anexo I sem limiar atribuído que, nomeadamente, pela sua 
natureza ou dimensão, apresentam riscos semelhantes, em termos de efeitos no ambiente, aos do próprio projeto inicial, 
devem ser sujeitas a uma avaliação.

3.4 Anexo II da Diretiva AIA — Categoria de projetos do anexo II, ponto 13, alínea a)

Anexo II, ponto 13, alínea a): «Qualquer alteração ou ampliação de projetos incluídos no anexo I ou no presente anexo, já 
autorizados, executados ou em execução, que possam ter impactos negativos importantes no ambiente (alteração ou ampliação não 
incluída no anexo I)».

A disposição refere-se a qualquer alteração ou ampliação que possa ter impactos negativos importantes no ambiente.

A verificação preliminar de projetos que se enquadrem nesta categoria deve ser efetuada em conformidade com os 
requisitos e os critérios pormenorizados constantes do artigo 4.o, do anexo II-A, e do anexo III da Diretiva AIA. O artigo 4.o, 
n.o 3, exige que as autoridades competentes tenham em conta critérios pertinentes ao decidir se é necessária uma AIA, ou 
seja, as características dos projetos (incluindo a dimensão e a conceção de todo o projeto), a localização do projeto, bem 
como o tipo e as características dos potenciais impactos. Estes critérios estão enumerados no anexo III da Diretiva AIA. A 
autoridade competente deve decidir se um projeto do anexo II proposto deve ou não ser sujeito ao processo de AIA, com 
base nas informações fornecidas pelo dono da obra, em conformidade com os requisitos pormenorizados no anexo II-A 
(incluindo a descrição das características físicas de todo o projeto). A autoridade é igualmente obrigada a ter em conta 
quaisquer outras avaliações pertinentes, realizadas a respeito dos impactos no ambiente nos termos de outra legislação da 
UE para além da Diretiva AIA. A decisão de verificação preliminar tem de ser justificada, disponibilizada ao público 
(artigo 4.o, n.o 5) e passível de recurso, conforme estabelecido na jurisprudência (64). Por último, a autoridade competente 
deve decidir se a AIA é ou não necessária, no prazo especificado no artigo 4.o, n.o 6.

A Diretiva AIA não fornece uma definição de impactos «negativos significativos». Em termos gerais, o termo «significativos» 
descreve em que medida os impactos podem ser importantes. O termo «negativos», por outro lado, indica que estes efeitos 
são desfavoráveis ou prejudiciais. A este respeito, os critérios enumerados no anexo III da Diretiva AIA fornecem uma 
orientação geral que pode servir como um quadro adequado para a determinação da importância dos impactos negativos.

Conforme referido anteriormente no ponto 2.1, ao determinar se as alterações ou as ampliações de determinados projetos 
dos anexos I e II devem ser sujeitas a uma avaliação, as autoridades competentes devem ter em conta o objetivo essencial da 
Diretiva AIA, ou seja, antes de concedida a aprovação, os projetos que possam ter impactos significativos no ambiente, 
nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização, devem ficar sujeitos a uma avaliação prévia dos seus impactos, 
bem como do seu âmbito alargado e do seu amplo objetivo.

(61) Acórdãos do Tribunal de Justiça de 19 de setembro de 2000, Linster, C-287/98, n.o 52; de 23 de novembro de 2006, Comissão/Itália, 
C-486/04, n.o 36; e de 3 de julho de 2008, Comissão/Irlanda, C-215/06, n.o 49.

(62) Esta categoria compreende tipos de projetos com e sem limiar.
(63) Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de julho de 2019, Doel, C-411/17, n.o 79.
(64) Acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de abril de 2015, C-570/13, n.os 44 e 50.
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4 APLICAÇÃO DA DIRETIVA AIA A ALTERAÇÕES E A AMPLIAÇÕES DE CENTRAIS NUCLEARES

Introdução

A Diretiva AIA refere as centrais nucleares (65) e outros reatores nucleares, incluindo o desmantelamento e a desativação 
dessas centrais nucleares ou dos reatores nucleares, no anexo I, ponto 2, alínea b). As categorias adicionais de projetos do 
anexo I, ponto 3, alíneas a) e b), incluem instalações destinadas à produção e ao enriquecimento de combustível nuclear, 
ou ao processamento, à armazenagem ou à eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos radioativos. À luz 
da jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça relativa ao setor nuclear, o objetivo do presente ponto consiste em 
analisar quando e de que modo o processo de avaliação do impacto ambiental é aplicável às alterações ou às ampliações de 
projetos de categorias nucleares existentes.

As presentes orientações têm igualmente em conta os desenvolvimentos mais recentes neste domínio, no âmbito da 
Convenção de Espoo sobre a avaliação dos impactos ambientais num contexto transfronteiriço, e apresentam-nos à luz das 
disposições da Diretiva AIA e da jurisprudência mais recente do TJUE. Em especial, em dezembro de 2020, as partes na 
Convenção de Espoo adotaram orientações sobre a aplicabilidade da Convenção à prorrogação da longevidade das centrais 
nucleares (66). Essas prorrogações também podem ser constituir alterações ou ampliações de projetos ao abrigo das 
disposições da Diretiva AIA e, por conseguinte, são pertinentes para o presente documento de orientação.

Te r mino lo gi a

Embora a terminologia utilizada na Diretiva AIA e na Convenção de Espoo não seja idêntica, os conceitos estão interligados 
e a diretiva deve ser interpretada à luz da Convenção de Espoo. Por exemplo, enquanto a Diretiva AIA fornece uma 
definição do termo «projeto», a Convenção de Espoo de 1991 utiliza o termo «atividade proposta». No que diz respeito ao 
conceito de alterações e ampliações constante da Diretiva AIA, a Convenção de Espoo abrange atividades novas ou 
planeadas, bem como «qualquer alteração importante de uma atividade». Conforme referido no ponto 3.2, a Diretiva AIA 
não define os termos «alteração» nem «ampliação» de projetos existentes. Do mesmo modo, a Convenção de Espoo não 
define o que é uma «alteração importante» de uma atividade. Apesar das diferenças terminológicas, há semelhanças 
substanciais.

Ainda em relação à terminologia, a continuação da exploração da central para além do período inicialmente fixado pode ser 
designada por uma série de termos, dependendo, por exemplo, do regime de licenciamento e do quadro regulamentar. 
Desta forma, é possível utilizar termos como «prorrogação da longevidade da exploração», «exploração continuada ou a 
longo prazo» (67), etc.

As orientações de Espoo utilizam o termo «prorrogação da longevidade» das centrais nucleares de uma forma pragmática, 
com base num entendimento comum do termo entre as partes, e apresentam uma descrição das situações mais comuns a 
este respeito. As presentes orientações também referem o termo «exploração a longo prazo», geralmente utilizado pela 
Comissão Europeia e pelo TJUE [bem como por outras instâncias internacionais, por exemplo, a Agência Internacional da 
Energia Atómica (AIEA)].

Diret iva  AIA e  le g is lação  Eurato m

A Diretiva AIA tem por base o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Conforme o TJUE afirmou na sua 
jurisprudência recente, «o Tratado Euratom e o Tratado FUE têm o mesmo valor jurídico, como ilustra o artigo 106.o-A, 
n.o 3, do Tratado Euratom, nos termos do qual as disposições do Tratado UE e do Tratado FUE não derrogam as disposições 
do Tratado Euratom. [...] [D]ado que o Tratado Euratom é um Tratado setorial destinado ao desenvolvimento da energia 
nuclear, ao passo que o Tratado FUE tem objetivos muito mais amplos e confere à União numerosas competências em 
vários domínios e setores, as regras do Tratado FUE aplicam-se no setor da energia nuclear sempre que o Tratado Euratom 
não contenha regras específicas» (68). Por conseguinte, o Tratado Euratom não se opõe à aplicação, neste setor, das regras 
do direito da União em matéria de ambiente e a Diretiva AIA é aplicável às centrais nucleares e a outros reatores 
nucleares (69).

Em qualquer caso, o Tratado Euratom e a Diretiva AIA são aplicáveis em paralelo. O artigo 37.o do Tratado Euratom inclui 
disposições específicas sobre a segurança e a proteção contra as radiações ionizantes, incluindo a contaminação radioativa 
da água, do solo ou do espaço aéreo. A Diretiva AIA exige que, se um projeto for suscetível de ter um impacto considerável 
no ambiente, sejam identificados, descritos e avaliados de forma adequada os efeitos significativos diretos e indiretos na 

(65) Para efeitos das presentes orientações, o termo «centrais nucleares» é equivalente ao termo «instalações nucleares».
(66) https://unece.org/sites/default/files/2021-02/Guidance_on_Conventions%20applicability_to_LTE%20of%20NPPs_As%20endorsed% 

20and%20edited.pdf.
(67) A exploração a longo prazo de uma central nuclear consiste na exploração que ultrapassa um prazo fixado pela validade da licença, 

pela conceção inicial da central, pelas normas aplicáveis ou pela regulamentação nacional. [Ageing Management and development of a 
Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants (não traduzido para português), guia de segurança específico da AIEA, 
n.o SSG-48, 2018].

(68) Ver acórdão de 22 de setembro de 2020, Áustria/Comissão, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, n.o 32.
(69) Ver acórdão de 22 de setembro de 2020, Áustria/Comissão, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, n.os 41 e 43.
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população, na saúde humana, na biodiversidade, no território, no solo, na água, no ar, no clima, nos bens materiais, no 
património cultural e na paisagem, bem como a interação entre estes fatores.

Ao aplicarem as disposições da Diretiva AIA, as autoridades competentes devem ter em conta o efeito útil dos processos 
previstos no Tratado Euratom, bem como o conjunto específico de direitos e de obrigações conferidos e impostos à 
Comissão e aos Estados-Membros ao abrigo do Tratado Euratom (70).

4.1 Exemplos de obras ou de intervenções físicas relacionadas com alterações ou ampliações da categoria de 
projetos relativa às centrais nucleares

A Diretiva AIA não define de forma mais pormenorizada o termo «alterações ou ampliações de projetos existentes», nem 
fornece exemplos a esse respeito. Conforme referido em pontos anteriores, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, a existência de obras ou de outras intervenções físicas é uma condição prévia para a identificação de um projeto na 
aceção da diretiva. Na ausência de uma definição mais pormenorizada, as presentes orientações identificam e agrupam 
exemplos ilustrativos de diferentes obras ou intervenções físicas possíveis numa central nuclear que envolvam atualizações, 
modificações ou substituições de equipamentos e de sistemas que possam ocorrer numa central.

A quantidade e a complexidade dos sistemas técnicos instalados numa central nuclear são muito elevadas e seria 
impraticável tentar enumerar todas as diferentes intervenções possíveis. Todavia, os exemplos de obras ou de intervenções 
físicas executadas em centrais nucleares que conduzam a modificações ou a substituições de estruturas, sistemas e 
componentes das centrais podem ser resumidos nas três categorias seguintes:

— Melhoria do desempenho ou da economia da central

Uma vez que o motivo para a construção e a exploração das centrais nucleares consiste na produção de eletricidade e na 
obtenção de lucros decorrentes da sua venda, os titulares de licenças de centrais nucleares têm um incentivo para 
melhorar o desempenho da central, em termos da sua capacidade de produção de eletricidade ou da redução dos seus 
custos de exploração. As melhorias nas centrais que possam reduzir os requisitos de manutenção ou as operações 
manuais, entre outras, contribuirão para a redução dos custos de exploração. O aumento da quantidade de eletricidade 
produzida obtém-se principalmente através do aumento da capacidade de produção de energia do reator ou da redução 
do seu tempo de inatividade. Os projetos conexos de modernização das centrais podem incluir o recondicionamento ou 
a substituição de turbinas, de geradores, de transformadores ou de condensadores; alterações da conceção do 
combustível (por exemplo, enriquecimento mais elevado), a fim de aumentar a potência térmica do núcleo ou o tempo 
de permanência do combustível no núcleo (tendo como resultado menos interrupções de abastecimento de 
combustível, ou interrupções mais curtas); alterações do regime químico da água (por exemplo, para diminuir a 
produção de produtos de corrosão); recondicionamento de sistemas selecionados de instalações auxiliares, a fim de 
alcançar uma maior eficiência do ciclo térmico; modernização dos sistemas de controlo e das interfaces homem-
-máquina (por exemplo, a sala de controlo principal), a fim de alcançar uma maior fiabilidade e disponibilidade da 
central; etc. Estas alterações podem ser aplicadas a qualquer momento durante a vida útil da central.

— Manutenção do estado das instalações em conformidade com a sua especificação técnica/base de licenciamento

As obras ou as intervenções físicas realizadas numa central nuclear com o objetivo de manter o estado da central em 
conformidade com as suas especificações técnicas ou a sua base de licenciamento podem abranger desde a manutenção 
de rotina (por exemplo, instalação de peças sobresselentes) a recondicionamentos importantes dos sistemas, das 
estruturas e dos componentes e substituições de componentes, incluindo componentes importantes, como geradores 
de vapor, cabeças de cubas de pressão do reator, mecanismos das barras de comando ou componentes internos do 
reator. Pode ser necessário proceder a substituições de componentes devido a envelhecimento, a desgaste ou a danos, 
ou devido à obsolescência (por exemplo, substituição de sistemas de instrumentação e controlo analógicos 
envelhecidos por sistemas digitais modernos). Em muitos casos, trata-se de substituições por componentes 
semelhantes, embora algumas possam melhorar a segurança ou a fiabilidade, graças a uma melhor conceção ou à 
utilização de tecnologias mais modernas.

Estes tipos de obras podem ser necessários a qualquer momento durante a vida útil de um reator nuclear (71).

— Melhorias em matéria de segurança

As melhorias em matéria de segurança dão resposta a problemas normalmente identificados no âmbito do processo de 
melhoria contínua da segurança nuclear, por exemplo, através da reavaliação periódica de segurança (RPS) ou de 
informações sobre a experiência de exploração. Essas melhorias podem ser necessárias a qualquer momento durante a 
vida útil da central.

(70) Ver, nomeadamente, o capítulo 3 («A proteção sanitária») do Tratado Euratom, bem como o acórdão do Tribunal de Justiça de 
22 de setembro de 2020, Áustria/Comissão, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, n.os 40, 41 e 43.

(71) Essas intervenções não estão necessariamente associadas a um processo de exploração a longo prazo (long term operation, LTO), 
mesmo que não fosse possível prorrogar a longevidade operacional se os componentes não fossem substituídos (por exemplo, 
poderia não ser possível decidir a prorrogação da longevidade operacional de uma central nuclear após o seu termo de 40 anos se os 
geradores de vapor não fossem substituídos após 30 anos de exploração).
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São exemplos típicos dessas melhorias em matéria de segurança a construção alternativa adicional de novas instalações 
necessárias para a exploração continuada da central nuclear; alimentação/geradores de energia elétrica; ventilação de 
contenção filtrada; instalação de sistemas de gestão do hidrogénio produzido no decurso de acidentes graves (por 
exemplo, recombinadores autocatalíticos passivos e/ou queimadores de H2); reforço/qualificação de sistemas, de 
estruturas e de componentes para uma maior resistência sísmica; circuito suplementar diversificado de refrigeração do 
núcleo ou outro sistema de segurança; instalação de um último dissipador de calor alternativo (por exemplo, uma torre 
de refrigeração) ou introdução de meios adicionais de obtenção de água de refrigeração (por exemplo, poços); sistemas 
primários de proteção contra sobrepressão do circuito; reforço da proteção contra inundações (por exemplo, novos 
diques, modificações da drenagem ou obras semelhantes para fazer face a níveis mais elevados de inundações); 
modificações do controlo da química da água; medidas adicionais de deteção e proteção contra incêndios; etc.

Os exemplos de obras ou de intervenções físicas estabelecidos nas três categorias acima referidas podem ocorrer 
individualmente ou em conjunto e devem ser tidos em consideração caso a caso, em consonância com as disposições da 
Diretiva AIA e a jurisprudência do TJUE. Consoante a sua natureza ou a dimensão no caso em apreço, se for possível 
qualificar estas intervenções como alterações ou ampliações de um «projeto» na aceção da Diretiva AIA, podem 
desencadear uma AIA (anexo I, ponto 24) ou uma verificação preliminar [nos termos do anexo II, ponto 13, alínea a)]; em 
determinados casos, podem não se enquadrar no âmbito da Diretiva AIA. Cabe às autoridades competentes avaliar se as 
obras representam um projeto em conformidade com a Diretiva AIA e como devem ser tidas em consideração com base 
nos princípios da Diretiva AIA.

4.2 Autorização de alterações ou de ampliações de projetos de centrais nucleares

Todas as centrais nucleares estão sujeitas a um regime de autorização e a sua construção e exploração só são possíveis com 
base numa decisão emitida por uma autoridade competente. A abordagem da autorização da exploração de centrais 
nucleares nos Estados-Membros diverge, pois as autorizações para essa exploração são concedidas quer por um prazo 
específico e limitado (por exemplo, dez anos), quer por um prazo indeterminado.

Depois do início da exploração, as centrais nucleares são continuamente submetidas a avaliações em matéria de segurança, 
a monitorização (incluindo monitorização ambiental) e a inspeções ao longo de todo o seu ciclo de vida, supervisionadas 
pela(s) autoridade(s) competente(s). As autoridades competentes são igualmente responsáveis por verificar se a exploração 
das centrais nucleares cumpre as condições da autorização pertinente e se os operadores tomam todas as medidas 
necessárias para garantir esse cumprimento e a segurança nuclear (72). Consoante o procedimento nacional específico, o 
operador, sob o controlo de uma autoridade competente, tem de realizar avaliações adicionais e analisar vários pontos da 
exploração de uma central nuclear, nomeadamente no contexto de uma reavaliação periódica de segurança, de revisões 
temáticas (riscos externos, informações específicas sobre a experiência de exploração) ou de uma prorrogação da 
longevidade da exploração (73). Essas considerações incluiriam, muito provavelmente, a questão de saber se a central será 
autorizada a continuar a sua exploração sem alterações (ou sem alterações importantes); se é necessária uma intervenção 
para que a exploração prossiga, como medidas relacionadas com a melhoria da segurança nuclear; se a central tem de ser 
definitivamente encerrada (por exemplo, se, em última análise, não for possível implementar as atualizações de segurança 
necessárias, ou se o operador considerar que a implementação de tais medidas não se justifica com base na sua futura 
estratégia de exploração).

Como consequência do quadro completo de inspeções, de avaliações da segurança e do princípio de melhoria contínua ao 
abrigo da Diretiva Segurança Nuclear, são regularmente identificadas atualizações de segurança e a sua implementação é 
planeada de modo oportuno. Normalmente, as atualizações de segurança correspondem e cumprem as condições da 
autorização existente para gerir uma central nuclear (geralmente agrupadas na licença da central nuclear).

Se as alterações exigidas constituírem um projeto na aceção da Diretiva AIA e já tiverem sido avaliadas por uma AIA 
anterior, essa avaliação não terá de ser repetida, a menos que as circunstâncias tenham entretanto mudado (ver o ponto 4.4 
infra).

As autoridades dos Estados-Membros têm a responsabilidade de avaliar quais os atos previstos na sua legislação nacional 
que constituem uma aprovação da alteração ou prorrogação da longevidade das centrais nucleares, ou seja, a decisão que 
dá ao operador o direito de prosseguir o projeto — para garantir o cumprimento das disposições da Diretiva AIA (para o 
efeito, ver o ponto 2.2.2).

(72) Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de junho de 2009 (JO L 172 de 2.7.2009, p. 18), com a redação que lhe foi dada pela 
Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, de 8 de julho de 2014 (JO L 219 de 25.7.2014, p. 42), que estabelece um quadro 
comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares. O princípio geral da melhoria contínua exige que o operador, sob a 
supervisão das autoridades nacionais de segurança, implemente continuamente todas as melhorias razoáveis em matéria de segurança 
que tenham sido identificadas. Esta abordagem é complementada por inspeções, análises de segurança regulares específicas (por 
exemplo, testes de resistência, intervenção humana, etc.) ou reavaliações periódicas de segurança, que analisam pormenorizadamente 
a segurança, numa base casuística.

(73) No início, as centrais nucleares eram normalmente concebidas para uma vida útil específica (por exemplo, 30 a 40 anos no caso das 
chamadas centrais nucleares de 2.a geração que estão atualmente em exploração e muitas das quais se aproximam do fim da vida útil 
inicial prevista, ou já a ultrapassaram). Esta vida útil inicial pode ser influenciada por muitos fatores (por exemplo, a manutenção 
contínua e a substituição de componentes) e é comum que a exploração da central prossiga para além dessa vida útil inicial, com base 
numa demonstração sistemática e abrangente de que é seguro fazê-lo.
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O que conta para a determinação da natureza dessa aprovação não é o título (por exemplo, «licença» ou «autorização»), mas 
sim a função de autorização no que diz respeito aos direitos ou deveres do operador. Por exemplo, os processos internos ou 
as considerações de uma autoridade competente que não sejam seguidos de uma autorização para prosseguir as obras não 
seriam, por conseguinte, considerados como uma aprovação nos termos da Diretiva AIA.

4.2.1 Casos específicos de prorrogação da longevidade (LTE) e de exploração a longo prazo (LTO)

As presentes orientações abordam todos os tipos de alterações e ampliações. A LTE e a LTO são casos específicos. 
Teoricamente, ambas podem ocorrer sem a realização de obras, mas, na prática, nos Estados-Membros da UE, é de esperar 
que sejam acompanhadas de obras.

As orientações sobre a aplicabilidade da Convenção de Espoo à prorrogação da longevidade das centrais nucleares 
fornecem exemplos úteis e fatores a ter em conta.

Exemplo de reavaliação periódica de segurança

Os operadores podem utilizar processos em curso para identificar a existência de um projeto e a necessidade de uma 
aprovação na aceção da Diretiva AIA. As centrais nucleares da UE estão sujeitas a um regime específico de reavaliação da 
segurança nuclear, em consonância com a legislação Euratom aplicável, designada também por reavaliação periódica de 
segurança (RPS). O artigo 8.o-C, da Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho (74) requer que o operador «reavalie de forma 
sistemática e regular, pelo menos de dez em dez anos, a segurança da instalação nuclear». A reavaliação periódica de 
segurança (RPS) «visa garantir o respeito pela atual base de projeto e aponta os novos melhoramentos a realizar em matéria 
de segurança, tendo em conta os problemas ligados ao envelhecimento, a experiência de exploração, os mais recentes 
resultados da investigação e a evolução das normas internacionais». Por conseguinte, a RPS é uma reavaliação aprofundada, 
que deve identificar e avaliar a importância, em termos de segurança, dos desvios em relação às normas de segurança em 
vigor aplicáveis e às boas práticas reconhecidas a nível internacional, tendo em conta a experiência de exploração, os 
resultados pertinentes da investigação e o estado atual da tecnologia. Este processo contribui para a avaliação da 
capacidade da central nuclear para continuar a funcionar de forma segura e, posteriormente, para melhorar o nível de 
segurança. Com base numa análise dos resultados da reavaliação do operador, a autoridade competente pode, por 
exemplo, autorizar a exploração continuada da instalação até ao final do próximo ciclo de reavaliação periódica de 
segurança (normalmente, dez anos).

Importa notar que, devido à sua natureza e finalidade, a própria RPS geralmente não é, em si mesma, uma decisão sobre 
uma prorrogação ou alteração do regime de exploração (por exemplo, LTO). Todavia, em determinados casos, as 
conclusões da reavaliação podem conduzir à emissão de uma decisão por uma autoridade competente, a fim de as aplicar 
(por exemplo, a necessidade de melhorias em matérias de segurança na central antes de prosseguir a sua exploração ou em 
paralelo com a respetiva exploração continuada). Além disso, em alguns casos, a RPS é utilizada para apoiar o processo de 
decisão sobre a prorrogação ou a renovação de uma licença ou pode fazer parte de um processo de decisão em várias fases 
(ver também o ponto 2.2.2). No entanto, uma reavaliação periódica da segurança não obriga, por si só, a uma AIA.

Se a RSP conduzir à realização de obras, estas podem exigir uma AIA e uma aprovação se constituírem uma alteração ou 
ampliação na aceção do anexo I, ponto 24, da Diretiva AIA, ou se constituírem uma alteração ou ampliação na aceção do 
anexo II, ponto 13, alínea a), dessa diretiva e os Estados-Membros tiverem determinado, em conformidade com o artigo 2.o, 
n.o 1, e o artigo 4.o, n.o 2, da mesma diretiva, que é necessária uma AIA.

4.3 Princípios orientadores para avaliar alterações ou ampliações de projetos de centrais nucleares à luz do 
acórdão Doel

Conforme indicado no ponto 3.3, o Tribunal de Justiça concluiu que a Diretiva AIA deve ser interpretada no sentido de que 
a reativação ou o adiamento do encerramento de uma central nuclear (75), cada um deles por um período de dez anos (a 
seguir designados por «medidas»), medidas que implicam obras num montante de cerca de 700 milhões de EUR (76) de 
modernização das centrais em causa suscetíveis de afetar a realidade física dos sítios, constituem um «projeto», na aceção 
desta diretiva, que deve, em princípio, ser submetido a uma avaliação dos efeitos no ambiente, previamente à adoção 
dessas medidas (77). Para chegar a esta conclusão, o Tribunal de Justiça declarou que tais obras (78) são suscetíveis de afetar a 
realidade física dos sítios em causa, na aceção da jurisprudência do Tribunal de Justiça, pelo que as medidas não podem ser 

(74) Directiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de Junho de 2009, que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear 
das instalações nucleares (JO L 172 de 2.7.2009, p. 18), com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014 (JO L 219 de 25.7.2014, p. 42).

(75) Nos termos do direito belga, as centrais nucleares tinham de ser desativadas 40 anos após a data da sua entrada em funcionamento 
industrial.

(76) No que diz respeito aos montantes envolvidos, importa recordar que, no processo Doel, estavam em causa investimentos de cerca de 
700 milhões de EUR. Além disso, o Tribunal de Justiça salientou que a dimensão ou a natureza das obras são decisivas.

(77) Acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de julho de 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, 
ECLI:EU:C:2019:622, n.o 94.

(78) Ibid., n.o 66: «[…] a modernização das cúpulas das centrais Doel 1 e Doel 2, a renovação das piscinas de armazenamento do 
combustível usado, a instalação de uma nova estação de bombagem e a adaptação das bases, a fim de melhor proteger estas centrais 
contra as inundações. Estas obras implicam não só a melhoria das estruturas existentes mas também a construção de três edifícios, 
dos quais dois se destinam a alojar os sistemas de ventilação e o terceiro uma estrutura anti-incêndio.»
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artificialmente separadas das obras que lhes estão indissociavelmente ligadas para efeitos de apreciar a existência de um 
projeto na aceção da diretiva. Por conseguinte, considerou que as medidas e as obras fazem parte, conjuntamente, de um 
mesmo projeto, na aceção desta disposição (79).

O n.o 78 do acórdão Doel estabelece o princípio fundamental que desencadeia a obrigação de realizar uma AIA no caso de 
alterações ou ampliações de projetos do anexo I. A medida de avaliação dos critérios pertinentes é o risco de efeitos no 
ambiente. Se o risco inerente à alteração ou à ampliação do projeto for comparável ao risco apresentado pela própria 
categoria de projetos inicial, o projeto enquadra-se no ponto 24 do anexo I da Diretiva AIA. A redação do acórdão sugere 
que a natureza ou a dimensão da alteração ou da ampliação de um projeto são exemplos não exaustivos de critérios para 
avaliar se os riscos ambientais são semelhantes aos do projeto inicial e que não têm necessariamente de ser cumpridos 
cumulativamente.

Por conseguinte, pode concluir-se do acórdão que as medidas que têm por efeito prorrogar, por um período significativo, a 
duração das autorizações de produção de eletricidade pelas centrais nucleares e que implicam importantes obras de 
renovação indissociavelmente ligadas às medidas de modernização/modificação das centrais elétricas em causa, suscetíveis 
de afetar a realidade física dos sítios, enquadram-se no âmbito do anexo I, ponto 24, da Diretiva AIA, uma vez que 
apresentam riscos semelhantes, em termos dos seus efeitos no ambiente, aos da entrada em funcionamento inicial das 
centrais. Este é o caso, em especial, quando a prorrogação a longo prazo do período de exploração e as obras de renovação 
têm uma importância semelhante às do processo C-411/17.

Para além do princípio orientador acima referido, o acórdão Doel confirmou outros princípios importantes da Diretiva AIA 
que são igualmente pertinentes para a aplicação da diretiva às alterações e às ampliações de centrais nucleares (ver os pontos 
anteriores sobre a avaliação dos efeitos globais de um projeto e a tomada de decisões em várias etapas).

4.4 Determinação do risco e necessidade de uma AIA

Embora a Diretiva AIA não preveja critérios para avaliar o risco de obras que se qualificam como alterações ou ampliações 
de projetos, nem apresente exemplos de tais obras qualificadas como alterações ou ampliações de projetos do anexo II, 
estabelece critérios para determinar se devem ser sujeitas a uma avaliação do impacto ambiental (critérios de seleção 
referidos no artigo 4.o, n.o 3, da Diretiva AIA e requisitos dos anexos II-A e III da diretiva, conforme apresentados no 
ponto 3.4). Por conseguinte, estes critérios de seleção podem ser utilizados para determinar o eventual risco e, 
subsequentemente, a necessidade de uma AIA. Sempre que as obras ou intervenções físicas tiverem uma dimensão que não 
represente um risco para o ambiente semelhante ao da própria atividade, mas constituírem alterações ou ampliações de 
uma central nuclear já autorizada, executada ou em fase de execução que possam ter impactos negativos importantes, estas 
são abrangidas pelo ponto 13, alínea a), do anexo II da Diretiva AIA e são sujeitas a uma análise.

A este respeito, devem também ser tidas em conta as orientações de Espoo sobre o prolongamento da vida útil das centrais 
nucleares. Nos termos da Convenção de Espoo, um dos parâmetros que tem de ser tido em consideração de modo a 
submeter uma modificação de uma atividade a uma avaliação do impacto transfronteiriço é a sua qualificação como 
alteração importante de uma atividade. Por conseguinte, as orientações de Espoo apresentam uma lista não exaustiva de 
fatores ilustrativos (80) que podem ser pertinentes para as autoridades competentes quando determinam se uma 
prorrogação da longevidade constitui uma alteração importante. Esses fatores são os seguintes:

— aumento da utilização de recursos naturais em comparação com os limites previstos na licença inicial,

— aumento da produção de resíduos ou de combustível irradiado em comparação com os limites previstos na licença 
inicial,

— aumento das emissões, incluindo de radionuclídeos e descargas de água de refrigeração, em comparação com os limites 
previstos na licença inicial,

— dimensão de obras de modernização e/ou de atualizações ou melhorias em matéria de segurança, em especial as que 
exigem uma alteração importante da realidade física do sítio ou melhorias substanciais decorrentes de componentes 
envelhecidos e/ou de obsolescência,

— alterações do ambiente circundante, como as decorrentes das alterações climáticas,

— medidas de atenuação e adaptação às alterações climáticas.

Outro fator importante a ter em consideração é a questão de saber se a prorrogação da longevidade em causa, tendo em 
conta as suas características específicas, é suscetível de ter um impacto negativo importante e transfronteiriço no 
ambiente (81).

(79) Ibid., n.o 71.
(80) Orientações de Espoo, anexo II.
(81) Orientações de Espoo, parte C, «Lifetime extension as a “major change” to an activity» (não traduzido para português).
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Os eventuais impactos das obras ou das intervenções físicas nos fatores ambientais são outro critério de seleção para 
determinar o eventual risco e a necessidade de uma AIA. Nos termos do artigo 3.o da Diretiva AIA, quando um projeto é 
sujeito a uma verificação preliminar ou a uma AIA, deve ter-se em conta uma série de fatores ambientais (82). A escala e a 
duração do impacto em diferentes fatores ambientais podem variar em função das eventuais alterações ou ampliações de 
uma central nuclear que visem permitir a sua exploração (neste sentido, ver as categorias de obras descritas no ponto 4.1).

As melhorias em matéria de segurança das centrais nucleares e as obras destinadas a manter o estado da central em 
conformidade com a sua especificação técnica/base de licenciamento destinam-se, na maioria dos casos, a ter impactos 
positivos em termos gerais no ambiente, uma vez que o motivo subjacente à sua implementação consiste em reduzir o 
risco de acidente, as emissões normais decorrentes da exploração ou a produção de resíduos radioativos. A maior parte 
destas melhorias são introduzidas para alcançar uma redução das emissões radiológicas ou outras para o ambiente em 
condições normais de exploração ou em caso de acidentes, ou em ambas as situações, e/ou reduziria as doses absorvidas 
pelos trabalhadores a longo prazo (83).

Todavia, as melhorias também podem ter impacto ambiental negativo durante a exploração normal da central, como o 
aumento da utilização de recursos (água ou energia) ou das emissões convencionais, por exemplo, devido a ensaios ou ao 
funcionamento ocasional de geradores de reserva a gasóleo para situações de emergência. Outras melhorias em matéria de 
segurança podem também ter um impacto no ambiente em condições específicas. Por exemplo, uma melhoria destinada a 
reforçar a proteção contra inundações (por exemplo, novos diques, modificações da drenagem ou obras semelhantes) é 
suscetível de alterar o caudal natural dos cursos de água em condições de inundação, o que pode ter um impacto na 
extensão das inundações a jusante, em locais onde o curso de água atravesse zonas povoadas, ou passe nas proximidades 
das mesmas, ou afetar sítios de especial importância. Além disso, não é possível excluir que algumas melhorias em matéria 
de segurança possam resultar em impactos ambientais negativos durante a fase de construção ou de instalação (por 
exemplo, ruído, perturbações, aumento temporário da produção de resíduos radiológicos e/ou convencionais, emissões 
industriais/radiológicas, utilização de recursos como materiais de construção, água, energia).

As alterações do controlo da química da água (84) nos reatores nucleares são importantes de, pelo menos, seis perspetivas 
diferentes: integridade dos materiais, níveis de radiação da central, acumulação de depósitos, desempenho do combustível, 
impacto ambiental e segurança. Essas alterações podem proporcionar melhorias, por exemplo, em termos de segurança e 
de degradação dos componentes devido a envelhecimento, ou permitir a redução ou um melhor controlo das taxas de 
corrosão (o que pode proporcionar melhorias também ao nível das doses radiológicas absorvidas pelos trabalhadores e 
simplificar a manutenção). Todavia, a alteração de um parâmetro baseado na química para melhorar a segurança pode 
agravar outro perigo ou risco, sendo necessário um equilíbrio cuidadoso. Por conseguinte, embora as melhorias em 
matéria de segurança sejam introduzidas para produzir um impacto ambiental globalmente positivo, são também possíveis 
alguns impactos ambientais negativos.

As obras ou quaisquer intervenções físicas relacionadas com a melhoria do desempenho das unidades de produção de 
energia são mais suscetíveis de condicionar o impacto ambiental da central, seja radiológico (devido a um inventário 
radiológico diferente do núcleo, por exemplo) ou de outra natureza (por exemplo, aumento do fluxo ou da temperatura 
das descargas de água de refrigeração), do que as melhorias de segurança.

4.5 Avaliação comparativa da aplicação da Diretiva AIA no domínio nuclear

Há mais de 20 anos, foram lançados regularmente exercícios de avaliação comparativa no domínio da segurança nuclear, 
tendo produzido resultados positivos em termos da harmonização da aplicação prática dos princípios de segurança. O seu 
papel fundamental na garantia de um elevado nível de segurança, harmonizado a nível da UE, foi apoiado pela Diretiva 
Segurança Nuclear (85), em especial através da disposição relativa às revisões temáticas pelos pares.

A aplicação destas orientações e da Diretiva AIA poderia ser promovida através do lançamento desse exercício de avaliação 
comparativa pelos Estados-Membros, de forma voluntária, no que diz respeito às alterações e às ampliações das centrais 
nucleares. A avaliação comparativa poderia resultar em metodologias comuns a nível da UE e facilitar a aplicação prática 
em casos específicos. Por exemplo, ao considerar alterações ou ampliações de uma central nuclear, e à luz do ponto 4.2, a 

(82) População e saúde humana, biodiversidade, terra, solo, água, ar, clima, bens materiais, património cultural, paisagem, bem como a 
interação entre estes fatores.

(83) Note-se que qualquer alteração ou ampliação de uma central nuclear suscetível de aumentar as emissões radiológicas desencadearia 
uma notificação à Comissão Europeia, nos termos do artigo 37.o do Tratado Euratom, que exige que os Estados-Membros forneçam à 
Comissão os dados gerais de todos os projetos de descarga de efluentes radioativos, seja qual for a sua forma, que permitam 
determinar se a realização desse projeto é suscetível de implicar a contaminação radioativa das águas, do solo ou do espaço aéreo de 
outro Estado-Membro.

(84) O controlo da química da água é essencial para a exploração segura de uma central nuclear e pode ser utilizado para minimizar os 
efeitos negativos dos produtos químicos, das impurezas químicas e da corrosão nas estruturas e nos componentes das centrais para a 
prorrogação da sua longevidade.

(85) Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de junho de 2009, que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear 
das instalações nucleares (JO L 172 de 2.7.2009, p. 18), com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014 (JO L 219 de 25.7.2014, p. 42).
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avaliação comparativa poderá ser pertinente para avaliar se as libertações radiológicas no decurso da exploração normal ou 
em caso de acidente se alteraram e em que medida implicam a necessidade de reavaliar qualquer AIA existente (caso tenha 
sido realizada uma AIA). Esse exercício de avaliação comparativa pode também ajudar a avaliar se as alterações e as 
ampliações dos projetos criariam riscos adicionais de impacto para os Estados-Membros vizinhos e a identificar os 
Estados-Membros potencialmente afetados.

5 RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS

— Sempre que as obras ou intervenções de construção que impliquem alterações dos aspetos físicos dos projetos originais 
enumerados nos anexos I ou II da Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental satisfaçam os requisitos do anexo I, 
ponto 24, ou do anexo II, ponto 13, alínea a), da mesma, constituem «projetos» na aceção da Diretiva AIA e estão 
sujeitas a uma verificação preliminar ou a uma AIA.

— Os projetos suscetíveis de ter um impacto significativo no ambiente devem ficar sujeitos a um pedido de aprovação.

— Uma alteração ou ampliação de projetos na aceção do anexo I, ponto 24, da Diretiva Avaliação de Impacto Ambiental, 
pressupõe que existem riscos semelhantes, em termos de efeitos no ambiente, aos do projeto original. A este respeito, a 
prorrogação da duração das autorizações de projetos iniciais por períodos significativos, bem como a importância das 
obras indissociavelmente ligadas à dimensão das alterações ou das ampliações dos projetos, constituem critérios 
fundamentais que devem ser utilizados pelas autoridades competentes.

PT Jornal Oficial da União Europeia 3.12.2021 C 486/19  



Não oposição a uma concentração notificada 

(Processo M.10247 — CVC / COOPER) 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

(2021/C 486/02)

Em 22 de outubro de 2021, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada e declará-la compatível com o 
mercado interno. Esta decisão baseia-se no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 139/2004 do Conselho (1). 
O texto integral da decisão apenas está disponível na língua inglesa e será tornado público após terem sido suprimidos 
quaisquer segredos comerciais que possa conter. Poderá ser consultado:

— no sítio web Concorrência da Comissão, na secção consagrada à política da concorrência (http://ec.europa.eu/
/competition/mergers/cases/). Este sítio permite aceder às decisões respeitantes às operações de concentração a partir 
da denominação da empresa, do número do processo, da data e do setor de atividade,

— em formato eletrónico, no sítio Web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt), que proporciona o 
acesso em linha ao direito da UE, através do número de documento 32021M10247.

(1) JO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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Não oposição a uma concentração notificada 

(Processo M.10449 — KIA / ALMAVIVA) 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

(2021/C 486/03)

Em 19 de novembro de 2021, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada e declará-la compatível com o 
mercado interno. Esta decisão baseia-se no artigo 6.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 139/2004 do Conselho (1). 
O texto integral da decisão apenas está disponível na língua inglesa e será tornado público após terem sido suprimidos 
quaisquer segredos comerciais que possa conter. Poderá ser consultado:

— no sítio web Concorrência da Comissão, na secção consagrada à política da concorrência (http://ec.europa.eu/
/competition/mergers/cases/). Este sítio permite aceder às decisões respeitantes às operações de concentração a partir 
da denominação da empresa, do número do processo, da data e do setor de atividade,

— em formato eletrónico, no sítio Web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt), que proporciona o 
acesso em linha ao direito da UE, através do número de documento 32021M10449.

(1) JO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
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IV

(Informações)

INFORMAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO 
EUROPEIA

CONSELHO

Aviso à atenção das pessoas sujeitas às medidas restritivas previstas na Decisão 2012/642/PESC do 
Conselho, executada pela Decisão de Execução (PESC) 2021/2125 do Conselho, e no Regulamento 

(CE) n.o 765/2006 do Conselho, executado pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/2124 do 
Conselho, que impõem medidas restritivas contra a Bielorrússia 

(2021/C 486/04)

Comunica-se a seguinte informação às pessoas que constam do anexo da Decisão 2012/642/PESC do Conselho (1), 
executada pela Decisão de Execução (PESC) 2021/2125 do Conselho (2), e do anexo I do Regulamento (CE) n.o 765/2006 
do Conselho (3), executado pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/2124 do Conselho (4), que impõem medidas 
restritivas contra a Bielorrússia.

O Conselho da União Europeia decidiu que essas pessoas deverão ser incluídas na lista de pessoas sujeitas às medidas 
restritivas previstas na Decisão 2012/642/PESC e no Regulamento (CE) n.o 765/2006. Os fundamentos para a designação 
das pessoas em causa constam das entradas pertinentes dos referidos anexos.

Chama-se a atenção das pessoas em causa para a possibilidade de apresentarem às autoridades competentes do(s) Estado(s)-
-Membro(s) pertinente(s), indicadas nos sítios Web referidos no anexo II do Regulamento (CE) n.o 765/2006, um 
requerimento no sentido de serem autorizadas a utilizar fundos congelados para suprir necessidades básicas ou efetuar 
pagamentos específicos (cf. artigo 3.o do regulamento).

Antes de 31 de dezembro de 2021, essas pessoas podem enviar ao Conselho, para o endereço abaixo indicado, um 
requerimento, acompanhado de documentação justificativa, para que seja reapreciada a decisão de as incluir na lista 
supracitada:

Conselho da União Europeia
Secretariado-Geral
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Endereço eletrónico: sanctions@consilium.europa.eu

As informações recebidas serão tomadas em consideração para efeitos de reapreciação periódica da lista das pessoas e 
entidades designadas, a efetuar pelo Conselho nos termos do artigo 8.o, n.o 2, da Decisão 2012/642/PESC e do artigo 8.o-A, 
n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 765/2006.

(1) JO L 285 de 17.10.2012, p. 1.
(2) JO L 430 I de 2.12.2021, p. 16.
(3) JO L 134 de 20.5.2006, p. 1.
(4) JO L 430 I de 2.12.2021, p. 1.
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Aviso à atenção dos titulares de dados a que se aplicam as medidas restritivas previstas na Decisão  
2012/642/PESC do Conselho e no Regulamento (CE) n.o 765/2006 do Conselho que impõem medidas 

contra a Bielorrússia 

(2021/C 486/05)

Nos termos do artigo 16.o do Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho (1), chama-se a atenção 
dos titulares de dados para as seguintes informações:

As bases jurídicas do tratamento de dados são a Decisão 2012/642/PESC do Conselho (2), executada pela Decisão de 
Execução (PESC) 2021/2125 do Conselho (3), e o Regulamento (CE) n.o 765/2006 do Conselho (4), executado pelo 
Regulamento de Execução (UE) 2021/2124 do Conselho (5).

O responsável pelo referido tratamento é o Conselho da União Europeia, representado pelo diretor-geral da RELEX 
(Relações Externas) do Secretariado-Geral do Conselho, e o serviço encarregado do tratamento é o RELEX.1.C, que pode 
ser contactado no seguinte endereço:

Conselho da União Europeia
Secretariado-Geral
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Endereço eletrónico: sanctions@consilium.europa.eu

O encarregado da proteção de dados do SGC pode ser contactado através do seguinte endereço eletrónico:

Encarregado da proteção de dados

data.protection@consilium.europa.eu

O objetivo do tratamento de dados é elaborar e atualizar a lista de pessoas sujeitas a medidas restritivas nos termos da 
Decisão 2012/642/PESC, executada pela Decisão de Execução (PESC) 2021/2124, e do Regulamento (CE) n.o 765/2006, 
executado pelo Regulamento de Execução (UE) 2021/2125.

Os titulares de dados são as pessoas singulares que preenchem os critérios de inclusão na lista estabelecidos na Decisão 
2012/642/PESC e no Regulamento (CE) n.o 765/2006.

Os dados pessoais recolhidos incluem os dados necessários para a identificação correta da pessoa em causa, a 
fundamentação e os restantes dados conexos.

Se necessário, os dados pessoais recolhidos podem ser comunicados ao Serviço Europeu para a Ação Externa e à Comissão.

Sem prejuízo das limitações impostas pelo artigo 25.o do Regulamento (UE) 2018/1725, o exercício dos direitos dos 
titulares de dados, como o direito de acesso e os direitos de retificação ou de oposição, será regido pelo disposto no 
Regulamento (UE) 2018/1725.

Os dados pessoais serão guardados durante cinco anos a contar do momento em que o titular dos dados for retirado da lista 
de pessoas sujeitas às medidas restritivas ou em que a validade da medida caducar, ou enquanto durar o processo em 
tribunal, caso tenha sido interposta ação judicial.

(1) JO L 295 de 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 285 de 17.10.2012, p. 1.
(3) JO L 430 I de 2.12.2021, p. 16.
(4) JO L 134 de 20.5.2006, p. 1.
(5) JO L 430 I de 2.12.2021, p. 1.
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Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso judicial, administrativo ou extrajudicial, os titulares de dados podem 
apresentar uma reclamação junto da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, nos termos do Regulamento (UE) 
2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
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COMISSÃO EUROPEIA

Taxas de câmbio do euro (1)

2 de dezembro de 2021

(2021/C 486/06)

1 euro =

Moeda Taxas de câmbio

USD dólar dos Estados Unidos 1,1339

JPY iene 127,94

DKK coroa dinamarquesa 7,4362

GBP libra esterlina 0,85135

SEK coroa sueca 10,2658

CHF franco suíço 1,0414

ISK coroa islandesa 146,80

NOK coroa norueguesa 10,2962

BGN lev 1,9558

CZK coroa checa 25,420

HUF forint 362,44

PLN zlóti 4,5953

RON leu romeno 4,9488

TRY lira turca 15,2937

AUD dólar australiano 1,5975

Moeda Taxas de câmbio

CAD dólar canadiano 1,4526

HKD dólar de Hong Kong 8,8375

NZD dólar neozelandês 1,6662

SGD dólar singapurense 1,5501

KRW won sul-coreano 1 333,57

ZAR rand 17,9652

CNY iuane 7,2297

HRK kuna 7,5245

IDR rupia indonésia 16 342,16

MYR ringgit 4,7964

PHP peso filipino 57,320

RUB rublo 83,5138

THB baht 38,413

BRL real 6,3935

MXN peso mexicano 24,1963

INR rupia indiana 85,0520

(1) Fonte: Taxas de câmbio de referência publicadas pelo Banco Central Europeu.
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INFORMAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS

Atualização dos montantes de referência exigidos para a passagem das fronteiras externas, referidos 
no artigo 6.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho, que 

estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das 
Fronteiras Schengen) 

(2021/C 486/07)

A publicação dos montantes de referência para a passagem das fronteiras externas, referidos no artigo 6.o, n.o 4, do 
Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, que estabelece o código da 
União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), baseia-se nas 
informações comunicadas pelos Estados-Membros à Comissão em conformidade com o disposto no artigo 39.o do Código 
das Fronteiras Schengen.

Para além da publicação no Jornal Oficial da União Europeia, está disponível uma atualização mensal no sítio Web da 
Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos.

MONTANTES DE REFERÊNCIA EXIGIDOS PARA A PASSAGEM DAS FRONTEIRAS EXTERNAS 
ESTABELECIDOS PELAS AUTORIDADES NACIONAIS

ESPANHA

Substituição das informações publicadas no JO C 102 de 24.3.2021, p. 8.

O artigo 1.o do Despacho do Ministério da Presidência PRE/1282/2007, de 10 de maio de 2007, relativo aos meios 
financeiros que os cidadãos estrangeiros devem provar possuir para entrar em Espanha, especifica que «o requerente deve 
provar que dispõe de um montante em euros correspondente a 10 % do salário mínimo legal bruto interprofissional ou o 
seu equivalente legal em moeda estrangeira multiplicado pelo número de dias que tenciona permanecer em Espanha e pelo 
número de pessoas a cargo que viajam a expensas suas».

O Decreto Real n.o 817/2021, de 28 de setembro de 2021, que fixa o salário mínimo interprofissional, publicado no Jornal 
Oficial n.o 233, de 29 de setembro de 2021, fixa o montante do salário mínimo interprofissional em vigor a partir de 
1 de setembro de 2021 em 32,17 EUR por dia ou 965 EUR por mês, consoante o salário seja fixado por dia ou por mês.

Em conformidade com a atualização do montante do salário mínimo interprofissional fixado pelo Decreto Real 
n.o 817/2021, de 28 de setembro de 2021, os cidadãos estrangeiros que pretendam entrar no território nacional devem 
continuar a provar que dispõem de um montante mínimo de 96,50 EUR por pessoa e por dia, e os que tencionam 
permanecer em Espanha um montante mínimo de 868,50 EUR ou o seu equivalente legal em moeda estrangeira, sempre 
que o exijam os funcionários encarregados do controlo da entrada no território espanhol, e nos termos estabelecidos no 
referido decreto.
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Nota informativa da Comissão nos termos do artigo 16.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 1008/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a regras comuns de exploração dos serviços aéreos na 

Comunidade 

Revogação de obrigações de serviço público relativas a serviços aéreos regulares 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

(2021/C 486/08)

Estado-Membro Itália

Rotas em causa

Comiso - Roma Fiumicino e vice-versa

Comiso - Milão Linate e vice-versa

(a imposição da obrigação de serviço público nas rotas Comiso - Milão 
Malpensa e vice-versa e Comiso - Bérgamo Orio al Serio e vice-versa 
caducou)

Data inicial de entrada em vigor das 
obrigações de serviço público

JO C 69 de 3.3.2020
JO C 204 de 18.6.2020

Data de revogação 18 de outubro de 2021

Endereço para obtenção do texto e de 
quaisquer informações e/ou documentação 
pertinentes relacionadas com a obrigação de 
serviço público

Ministério das Infraestruturas Sustentáveis e da Mobilidade
Departamento da Mobilidade Sustentável
Direção-Geral dos Aeroportos, dos Transportes Aéreos e dos Serviços por 
satélite

Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma
ITÁLIA

Tel. +39 0644127190
Endereço eletrónico: dg.ta@pec.mit.gov.it
Sítio Web: http://www.mit.gov.it
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V

(Avisos)

OUTROS ATOS

COMISSÃO EUROPEIA

Publicação de uma comunicação relativa à aprovação de uma alteração normalizada do caderno de 
especificações de uma denominação do setor vitivinícola a que se refere o artigo 17.o, n.os 2 e 3, do 

Regulamento Delegado (UE) 2019/33 da Comissão 

(2021/C 486/09)

A presente comunicação é publicada nos termos do artigo 17.o, n.o 5, do Regulamento Delegado (UE) 2019/33 da 
Comissão (1).

COMUNICAÇÃO DE UMA ALTERAÇÃO NORMALIZADA DO DOCUMENTO ÚNICO

«Murfatlar»

PDO-RO-A0030-AM01

Data da comunicação: 14 de setembro de 2021

DESCRIÇÃO E MOTIVOS DA ALTERAÇÃO APROVADA

1. Introdução de novas castas de uva de vinho como castas principais da produção

O caderno de especificações foi alterado de modo a incluir as castas de uva de vinho traminer-roz (vinhos brancos) e 
mamaia (vinhos tintos).

Graças às condições edafoclimáticas da DOP Murfatlar, determinadas pela qualidade do solo e pela radiação solar 
abundante, as uvas de traminer-roz acumulam grandes quantidades de açúcares, melhorando a qualidade dos aromas 
específicos desta casta.

O vinho tem um aroma intenso que sugere pétalas de rosa, sendo cremoso e aveludado, com um sabor ligeiramente 
picante que evoca várias especiarias. Equilibrado, com uma mineralidade bem definida, o seu tom pode variar entre o 
branco-amarelado e o rosado.

A mamaia, uma casta de uva mais recente aprovada em 1991 pelo SCDVV Murfatlar, caracteriza-se por uma elevada 
acumulação de açúcares (210-230 g/l), acidez média e boa intensidade de cor.

Graças às interações entre a temperatura/humidade/radiação solar e os terrenos/solos (chernozemes carbonatados em 
substratos de loesse), a casta mamaia produz um vinho aromático, aveludado e pleno, com um sabor ligeiramente 
picante que evoca várias especiarias.

A introdução destas duas castas na região de Murfatlar alarga a gama de produtos, diversifica a produção de vinhos 
obtidos na área a partir de castas de vinificação autóctones bem adaptadas ao clima e consolida a reputação da região 
de Murfatlar.

O capítulo IV do caderno de especificações e os pontos 5.2 e 7 do documento único foram alterados em 
conformidade.

(1) JO L 9 de 11.1.2019, p. 2.
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2. Alteração da área geográfica de produção, conformidade com a organização administrativa

Solicita-se que a área delimitada para a obtenção de vinhos com a DOP Murfatlar seja completada com o município de 
Cobadin e a localidade de Viișoara, ambos situados no distrito de Constanța.

O município de Cobadin e a localidade de Viișoara fazem fronteira com as localidades de Peștera e Ciocârlia, a norte, e 
de Chirnogeni, a sul, pertencentes à área de Murfatlar.

Condições climáticas nas localidades de Cobadin e Viișoara: o mar, o sal, a radiação solar, a energia luminosa (a 
principal fonte de síntese das substâncias orgânicas) conduzem a uma elevada concentração de açúcares nas uvas e, 
por conseguinte, no mosto, obtendo-se vinhos tranquilos completos e ricos, mas simultaneamente frescos, redondos 
e aveludados, com um aroma complexo e características organoléticas semelhantes às dos vinhos tranquilos da DOP 
Murfatlar.

As vinhas localizam-se em zonas expostas, sobretudo em encostas, com uma exposição solar muito boa, sendo 
banhadas pela luz solar.

As condições edafoclimáticas das localidades de Cobadin e Viișoara são idênticas às da área delimitada da DOP 
Murfatlar e são específicas à produção de vinhos tranquilos frescos com vários aromas, frutados ou florais, 
encorpados, com nuances específicas às castas aromáticas.

No que respeita à área geográfica delimitada, deve proceder-se a uma correção quanto à localidade de Cuza Vodă, que 
pertence ao município de Cuza Vodă, e não ao município de Castelu. Com efeito, na sequência da reorganização 
administrativa das divisões regionais, a localidade de Cuza Vodă pertence agora a um município com o mesmo 
nome, que consiste apenas nessa localidade.

O capítulo III do caderno de especificações e o ponto 6 do documento único foram alterados em conformidade.

3. Informações adicionais sobre a relação do produto com a área geográfica

O caderno de especificações foi completado com informações sobre a relação com a área geográfica. 
Acrescentaram-se pormenores sobre esta, assim como sobre o produto e o nexo de causalidade entre o produto e a 
área, tendo em vista uma apresentação adequada.

O capítulo II do caderno de especificações e o ponto 8 do documento único foram alterados em conformidade.

4. Introdução de um novo tipo de vinho – vinho de gelo

O caderno de especificações foi completado por um novo tipo de vinho (vinho de gelo), a produzir sob a DOP 
Murfatlar: trata-se de um vinho tranquilo obtido por elevada acumulação de açúcares, quando as uvas são vindimadas 
tardiamente, com castas com perfil aromático acentuado, sendo as condições climáticas (humidade, sobrematuração) 
favoráveis à acumulação de açúcares durante o período de vindima tardia.

Os capítulos V, VI, X e XI do caderno de especificações foram alterados, não tendo sido introduzidas alterações no 
documento único.

5. Indicação das características analíticas/organoléticas do vinho de gelo

Paralelamente à introdução deste tipo de vinho tranquilo no caderno de especificações, pormenorizaram-se as suas 
características analíticas e organoléticas, a fim de garantir a conformidade com a legislação, no caso de uma DOP.

O capítulo XI do caderno de especificações foi alterado.

6. Adição de práticas tecnológicas específicas para certos vinhos

Foram introduzidas no caderno de especificações condições referentes a determinados processos tecnológicos ou 
práticas para a produção de vinhos rosados e vinhos laranja elaborados a partir de uvas brancas, vinhos brancos 
obtidos por maceração, vinhos tintos obtidos por vinificação a partir de uvas brancas e vinhos de gelo.

O capítulo X do caderno de especificações foi alterado, não tendo sido introduzidas alterações no documento único.
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7. Clarificação de alguns aspetos das condições de comercialização

Para efeitos de cumprimento da legislação, sistematizaram-se/clarificaram-se certos aspetos do caderno de 
especificações relativos à rotulagem do vinho e às condições de engarrafamento (para a produção de uvas na região).

O capítulo XII do caderno de especificações foi alterado, não tendo sido introduzidas alterações no documento único.

8. Indicação clara das condições de produção em caso de inconformidade

O caderno de especificações foi alterado no que diz respeito às condições de produção de vinho que podem constituir 
uma inconformidade. As situações passíveis de uma classificação adequada foram claramente indicadas.

O capítulo XIV do caderno de especificações foi alterado, não tendo sido introduzidas alterações no documento único.

DOCUMENTO ÚNICO

1. Nome(s)

Murfatlar

2. Tipo de indicação geográfica

DOP – Denominação de Origem Protegida

3. Categorias de produtos vitivinícolas

1. Vinhos

4. Descrição do(s) vinho(s)

1. Características analíticas e organoléticas – vinhos brancos/rosados

DESCRIÇÃO CONCISA

Os vinhos «Murfatlar» tranquilos são encorpados e cremosos; os vinhos obtidos a partir de castas brancas aromáticas e 
semiaromáticas apresentam características varietais acentuadas, ao passo que os vinhos tintos contêm taninos 
aveludados que atenuam a aspereza e a adstringência específicas das castas.

Vinhos agradáveis; no nariz, com frutos (amarelos ou vermelhos) maduros, densos e frescos, fortemente expressivos, 
quase «exibicionistas»; acidez e volume alcoólico glicérico bem integrados, que lhe conferem uma sensação 
ligeiramente doce.

Os vinhos brancos tranquilos apresentam cor amarelo-esverdeada a amarelo-dourada; aromas de frutos exóticos, 
citrinos, aromas florais de flores de videira, feno recém-cortado, jasmim e acácia-bastarda. O sabor dos vinhos é 
fresco, frutado e aveludado. Durante o envelhecimento, o aroma de algumas castas transforma-se num bouquet 
complexo.

Vinhos rosados tranquilos, cor-de-rosa (ténue ou intenso), com aromas de frutos exóticos, citrinos, um sabor fresco e 
revigorante, equilibrado e final frutado.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS GERAIS

Título alcoométrico total máximo (% vol.):

15,00

Título alcoométrico adquirido mínimo (% vol.):

11,00

Acidez total mínima:

3,5 gramas por litro, expressa em ácido tartárico

Acidez volátil máxima (miliequivalentes por litro):

18
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Teor máximo total de dióxido de enxofre (miligramas por litro):

350

2. Características analíticas e organoléticas – vinhos tintos

DESCRIÇÃO CONCISA

Os vinhos tintos tranquilos são aveludados, complexos, com cores que variam entre o vermelho-rubi e o vermelho-
-vivo. Os aromas identificáveis são frutos vermelhos maduros, ameixas e frutos silvestres negros. Têm um paladar 
encorpado, abundante, com acidez e taninos bem integrados. Durante o envelhecimento, adquirem nuances olfativas 
de especiarias e chocolate.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS GERAIS

Título alcoométrico total máximo (% vol.):

15,00

Título alcoométrico adquirido mínimo (% vol.):

11,00

Acidez total mínima:

3,5 gramas por litro, expressa em ácido tartárico

Acidez volátil máxima (miliequivalentes por litro):

20

Teor máximo total de dióxido de enxofre (miligramas por litro):

200

3. Características analíticas e organoléticas – vinho de gelo

DESCRIÇÃO CONCISA

O vinho de gelo branco é límpido, com um tom cristalino, amarelo-dourado; caracteriza-se por um aroma fresco, 
fragrância de frutos de polpa branca sobremaduros e suculentos e um sabor cremoso a laranjas, alperces, frutos 
exóticos cristalizados e ananás.

O vinho de gelo rosado é límpido, com um tom cristalino brilhante, cor-de-rosa; caracteriza-se por uma fragrância 
fresca de bagas e maçãs sobremaduras; paladar cremoso.

O vinho tinto de gelo é límpido, com um tom cristalino, vermelho arroxeado; caracteriza-se por uma fragrância de 
frutos florestais maduros e um paladar cremoso pleno.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS GERAIS

Título alcoométrico total máximo (% vol.):

15,00

Título alcoométrico adquirido mínimo (% vol.):

11,00

Acidez total mínima:

4,5 gramas por litro, expressa em ácido tartárico

Acidez volátil máxima (miliequivalentes por litro):

20

Teor máximo total de dióxido de enxofre (miligramas por litro):

350

5. Práticas vitivinícolas

5.1. Práticas enológicas específicas

Prát icas  eno lóg icas  espe c í f ic as

Produção de vinhos brancos a partir de castas tintas

PT Jornal Oficial da União Europeia C 486/32 3.12.2021  



Diversificação tecnológica – obtenção de vinhos brancos a partir de uvas tintas, sendo o resultado denominado «blanc 
de noirs», uma tecnologia de vinificação branca de uvas tintas, tirando partido do potencial das castas de uva tinta, 
produzindo vinhos encorpados caracterizados por um paladar fino, ligeiramente vegetal, elegante, com notas florais 
e frutadas. A acidez dos vinhos acentua a sua frescura e o tom mineral torna-os mais complexos.

Vinhos brancos tranquilos produzidos por maceração; vinhos rosados de uvas brancas.

As uvas pinot-gris e traminer-roz, com película em tonalidades de roxo, de cinzento-arroxeado e de azul-acinzentado 
(pinot-gris) e de rosa vivo e acinzentado (traminer-roz), permitem obter vinhos tranquilos de aspeto cristalino, em tons 
de branco-amarelado e amarelo-palha a rosa. Consoante a escolha do vinicultor, podem obter-se vinhos brancos 
tranquilos e vinhos rosados.

Vinho laranja tranquilo de uvas brancas – com cores atrativas, de cor laranja-amarelado a âmbar, uma estrutura 
complexa, um bouquet aromático fresco e expressivo, com marcas de noz, mel e favos, muito mais rico em taninos do 
que os vinhos brancos tranquilos.

A tecnologia para a obtenção destes vinhos difere da tecnologia habitual de obtenção de vinhos brancos tranquilos 
através de um processo de maceração de mosto de uvas brancas, com um período de maceração determinado pela 
intensidade de cor do vinho desejada pelo vinicultor.

Prát icas  eno lóg icas  espe c í f ic as

Vinho de gelo

As condições edafoclimáticas da área (grande quantidade de radiação solar, amplitude térmica entre noite e dia, 
nevoeiro tardio, humidade elevada) conduzem a uma importante acumulação de açúcares nas uvas, mesmo 
sobremaduras, e são ideais para a produção de vinho de gelo. O vinho é produzido sem aditivos, a partir de uvas sãs 
– não afetadas por doenças ou podridão nobre – deixadas na vinha, gelando durante vários dias consecutivos e sendo 
colhidas no final de novembro/dezembro.

Se as condições climáticas não permitirem que as uvas gelem naturalmente na vinha sem serem afetadas por fungos, 
podem ser colhidas à mão em caixas e mantidas a temperaturas negativas em armazenamento frigorífico.

As uvas de chardonnay, pinot-gris, riesling-italiano, muscatottonel, tămâioasă-românească, traminer-roz e as uvas tintas pinot 
noir são conhecidas na DOP Murfatlar pela sua elevada acumulação de açúcares e pelo seu perfil aromático, pelo que 
podem ser utilizadas para obter vinho de gelo.

Através da desidratação, da congelação e da descongelação das uvas (naturalmente, na vinha ou, artificialmente, em 
armazenamento frigorífico), perde-se água e a concentração de açúcares aumenta. Através da congelação e 
descongelação, as uvas adquirem aromas de maçã, alperce, manga, citrinos, figo, framboesa e bagas e tornam-se mais 
doces, característica que retêm se forem prensadas ainda congeladas.

5.2. Rendimentos máximos

1. Com vindima na maturação completa – Sauvignon, riesling-italian, riesling-de-rhin, fetească regală, fetească-albă

15 000 quilogramas de uvas por hectare

2. Com vindima na maturação completa – Tămâioasă-românească, crâmpoșie, colunna, traminer-roz

15 000 quilogramas de uvas por hectare

3. Com vindima na maturação completa – Muscat-ottonel, pinot-noir, syrah, burgund-mare

14 300 quilogramas de uvas por hectare

4. Com vindima na maturação completa - Chardonnay, pinot- gris

13 600 quilogramas de uvas por hectare

5. Com vindima na maturação completa – Cabernet-sauvignon

12 900 quilogramas de uvas por hectare
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6. Com vindima na maturação completa – Mamaia

12 000 quilogramas de uvas por hectare

7. vinho de gelo

6 000 quilogramas de uvas por hectare

8. Com vindima na maturação completa – Sauvignon, riesling-italiano, riesling-de-Rhin, fetească-regală, fetească-albă

105 hectolitros por hectare

9. Com vindima na maturação completa – Tămâioasă-românească, crâmpoșie, colunna, traminer-roz

105 hectolitros por hectare

10. Com vindima na maturação completa – Merlot, fetească-neagră

105 hectolitros por hectare

11. Com vindima na maturação completa – Muscat-ottonel, pinot-noir, syrah, burgund-mare

100 hectolitros por hectare

12. Com vindima na maturação completa – Chardonnay, pinot-gris

95 hectolitros por hectare

13. Com vindima na maturação completa – Cabernet-sauvignon

90 hectolitros por hectare

14. Com vindima na maturação completa – Mamaia

84 hectolitros por hectare

15. Vinho de gelo

18 hectolitros por hectare

6. Área geográfica delimitada

A área delimitada para a viticultura, o acondicionamento e o engarrafamento de vinhos com a denominação de 
origem controlada Murfatlar abrange as seguintes localidades situadas no distrito de Constanța:

Denominação de origem controlada «Murfatlar»:

— aglomeração de Murfatlar: localidades de Murfatlar e Siminoc;

— município de Valu lui Traian: localidade de Valu lui Traian;

— município de Poarta Albă: localidades de Poarta Albă e Nazarcea;

— aglomeração de Ovidiu: município de Ovidiu, localidade de Poiana;

— município de Ciocârlia: localidade de Ciocârlia;

— município de Cobadin: localidade de Viișoara.

Subdenominação de origem «Medgidia», que pode ou não acompanhar a denominação de origem controlada:

— aglomeração de Medgidia: localidades de Medgidia, Remus Opreanu e Valea Dacilor;

— município de Castelu: localidades de Castelu e Nisipari;

— município de Cuza Vodă: localidade de Cuza Vodă;

— município de Siliştea: localidade de Siliştea;

— município de Tortoman: localidade de Tortoman;
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— município de Peștera: localidades de Peștera e Ivrinezu Mic;

— município de Mircea Vodă: localidades de Mircea Vodă, Satu Nou, Ţibrinu e Gherghina;

— município de Saligny: localidades de Saligny e Ștefan Cel Mare.

Subdenominação de origem «Cernavodă», que pode ou não acompanhar a denominação de origem controlada:

— cidade de Cernavodă: município de Cernavodă;

— município de Seimeni: localidades de Seimeni e Seimenii Mici;

— município de Rasova: Rasova e Cochirleni.

7. Principais castas de uva de vinho

Burgund-mare N – grosser-burgunder, grossburgunder, blaufrankisch, kekfrankos, frankovka e limberger

Cabernet-sauvignon N – petit-vidure, burdeos-tinto

Chardonnay B – gentil-blanc, pinot-blanc e chardonnay

Columna B

Crâmpoșie B

Fetească-albă B – păsărească-albă, poama-fetei, mädchentraube, leanyka e leanka

Fetească-neagră N – schwarze-mädchentraube, poama-fetei-neagră, păsărească-neagră e coada-rândunicii

Fetească-regală B – königliche-mädchentraube, königsast, kiralyleanka, dănășană e galbenă-de-ardeal

Mamaia N

Merlot N - bigney-rouge

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Pinot-gris G – affumé, grauer-burgunder, grauburgunder, grauer-mönch, pinot-cendré, pinot-grigio e ruländer

Pinot-noir N – blauer-spätburgunder, burgund-mic, burgunder-roter e klävner-morillon-noir

Riesling-de-rhin B – weisser-riesling e white-riesling

Riesling-italian B – olasz-riesling, olaszriesling e welschriesling

Sauvignon B - Green sauvignon

Syrah N - shiraz e petit-syrah

Traminer-rose Rs – rosetraminer, savagnin-rose e gewürztraminer

Tămâioasă-românească B – rumänische-weihrauchtraube e tamianka

8. Descrição da(s) relação(ões)

8.1. Pormenores da área geográfica

A área geográfica delimitada de Murfatlar situa-se no centro do planalto da Dobruja meridional, em ambos os lados do 
vale de Carasu e do paralelo 44.o 15′ N, no sudeste da Roménia, entre o Danúbio e o mar Negro.

Beneficia de uma elevada quantidade de radiação solar e de recursos heliotérmicos ricos, tendo a precipitação média 
mais baixa do país. O solo, constituído principalmente por calcário conquícola, rico em carbonato de cálcio, é um 
fator importante para a qualidade dos vinhos.

Todas as condições oferecidas pelo meio natural, especialmente as condições pedológicas e heliotérmicas, são 
extremamente propícias à viticultura e a uma produção de elevada qualidade. O défice de humidade pode ser 
compensado por um sistema de irrigação bem organizado.
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O substrato geológico é constituído por loesse e sedimentos de loesse que cobrem os calcários mesozoicos e terciários 
e os arenitos arenosos da plataforma da Dobruja meridional, assim como por materiais aluviais e diluviais.

O relevo é tabular, com altitudes absolutas entre 100 e 130 m, sendo composto principalmente por calcários 
cretácicos e sarmacianos assentes numa base pré-câmbrica e coberto por uma camada de 400 metros de loesse 
quaternário, fragmentado por vales com declives muito acentuados (entre 15° e 30°), de tipo cuesta (declive esquerdo 
do vale assimétrico de Carasu), ou relativamente simétrico, do tipo desfiladeiro, afetado por transformações intensas, 
contido por socalcos e outras medidas antrópicas contra a erosão destinadas ao desenvolvimento agrícola 
(especialmente a viticultura).

O clima é continental, com verões tórridos e secos, invernos moderados, primaveras precoces e outonos tardios, ideal 
para a maturação e sobrematuração das uvas. O potencial heliotérmico é um dos mais elevados da Roménia, com uma 
radiação solar de 130 kcal/cm2, entre 2 220 e 2 300 horas de insolação e temperaturas positivas de 4 200 °C/ano.

O subclima é principalmente influenciado pelo canal Danúbio-mar Negro, que atravessa a vinha no sentido oeste-este 
e reflete a luz solar, e pela inércia térmica transmitida às áreas vizinhas. Os declives do canal Danúbio-mar Negro e as 
diferenças térmicas entre o solo e a massa de água criam fluxos de ar que se sobrepõem ao movimento dos ventos da 
Dobruja central. As temperaturas máximas diárias médias anuais aproximam-se de 0 °C no inverno e de cerca de 28 ° 
C no verão.

Os solos representativos são molissolos chernozemes de estepe (chernozemes carbonatados, chernozemes típicos) em 
substratos de loesse, rendzinas típicos e líticos, regossolos e solos erodidos em encostas altamente degradadas, 
naturalmente ou por ação antropogénica e zoogénica.

8.2. Descrição do produto

Consoante a casta, as condições específicas da campanha vitícola e o momento em que as uvas são colhidas, pode 
obter-se uma variedade de vinhos sob a denominação de origem protegida Murfatlar que vai do seco ao doce, o que 
ilustra a diversidade qualitativa da vinificação. Os vinhos com denominação de origem controlada «Murfatlar» podem 
ser brancos, tintos ou rosados.

Os vinhos brancos têm um aspeto límpido e brilhante e uma cor entre o amarelo-esverdeado e o amarelo-dourado, 
com um sabor aveludado e um nariz característico das castas a partir das quais são produzidos.

Os vinhos tintos têm um aspeto límpido e brilhante, com uma cor entre o vermelho-rubi e um púrpura intenso. 
Possuem um sabor encorpado e nariz típico das castas a partir das quais são produzidos. Consoante o teor de 
açúcares no momento da vindima, os vinhos podem utilizar as menções tradicionais permitidas pela legislação 
(vindima em plena maturação, vindima tardia, vindima quando as uvas apresentam podridão nobre).

A especificidade do vinho com a DOP Murfatlar resulta das características do mosto de uvas de que provém, 
relacionadas com as castas, que beneficiam de longos períodos de insolação, com recursos heliotérmicos entre os 
mais elevados do país e baixas precipitações. Estes fatores contribuem para uma melhor maturação das uvas, o que 
resulta num mosto rico em açúcares. A influência do mar faz-se sentir nesta área, sendo particularmente benéfica no 
outono, uma vez que atua como regulador térmico. Também o Danúbio tem influência em Cernavodă, em especial 
nas vinhas circundantes. O solo, rico em carbonato de cálcio, é um fator importante para a qualidade dos vinhos.

8.3. Nexo causal

Na área da DOP Murfatlar, as castas são cuidadosamente selecionadas para produzir vinhos de elevada qualidade. Os 
métodos de cultivo visam tirar o máximo partido da luz solar através do desbaste e gerir eficazmente a qualidade da 
vindima através da verificação dos níveis de açúcares, acidez e aroma. As práticas de vinificação utilizadas e o saber 
do vinicultor, bem como o solo e o clima, permitem obter vinhos de qualidade. Os vinhos resultantes são plenos, 
frutados e facilmente reconhecíveis, nomeadamente os vinhos brancos com aromas de frutos maduros, citrinos 
frescos, os vinhos rosados pálidos e os vinhos tintos com taninos suaves.
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A associação entre o clima (frescura e maturação), o solo (chernozemes carbonatados e chernozemes típicos, além dos 
substratos de loesse, que proporcionam um bom equilíbrio de nutrientes), o cultivo (seleção de castas, densidade da 
vinha, gestão da folhagem, decisões de vindima), as práticas de vinificação e as competências do vinicultor garante 
frescura e um aroma frutado pleno aos vinhos brancos e rosados, bem como taninos amenos e um aroma aveludado 
pleno aos vinhos tintos.

Os solos secos à base de calcário (visível em muitos locais), um clima marcadamente continental, com verões muito 
quentes, outonos longos, precipitação dispersa e distribuída de forma desigual (chuvas na primavera e no final do 
outono) e, sobretudo, o calor e luz solares abundantes, tornam esta área um paraíso para o cultivo de castas nobres, 
permitindo, em alguns anos, uma sobrematuração das uvas, reforçada por podridão nobre (Botrytis cinerea).

8.4. Fatores humanos

O famoso poeta romano Publius Ovidius Naso, que viveu no exílio em Tomis entre 9 e 17 d.C., deixou documentos 
escritos sobre a tradição vinícola do Murfatlar.

Vasile Pârvan declarou que «alguns monumentos romanos seculares e religiosos encontrados nesta área mostram 
figuras míticas com coroas de rebentos e uvas, o que indica que havia o culto de Dionísio (Baco)».

Na Idade Média, as vinhas continuaram a ser um ativo inestimável para os territórios romenos. Os viticultores e 
vinicultores eram considerados uma categoria superior de agricultores, tal como descrito nos documentos da época, 
o que explica a atenção especial dada pelas classes nobres à preparação da vinha e do vinho, punindo-se os 
viticultores que deixavam as vinhas por trabalhar.

A vinha foi replantada na aldeia de Viișoara como recompensa pela lealdade da população local, representativa da 
profissão nobre de viticultor, que não esqueceu, e que estava em expansão antes do período comunista. Assim, 
Viișoara voltou a ser exatamente o que costumava ser: uma aldeia entre as vinhas. A aldeia recebeu o nome «Viișoara» 
em 1926. Até então, denominava-se Valea Caceamac, um nome que remonta à época em que a Dobruja estava sob o 
domínio otomano. A tradução do nome para turco pode resultar em dois termos diferentes, consoante o dialeto.

Após a Primeira Guerra Mundial, o Estado romeno ordenou a reparação, em todo o país – mas sobretudo na Dobruja 
–, das estradas que tinham sido destruídas e que ainda apresentavam marcas da violência da guerra. Aquando desta 
reparação, foi igualmente restaurada a estrada romana que liga a cidade de Tomis (atualmente Constanța) a Tropaeum 
Traiani (em Adamclisi). Devido à nova estrada, os habitantes de Caceamac deslocaram-se mais 2 quilómetros para 
leste, de ambos os lados da estrada romana. Durante algum tempo, a aldeia era também conhecida como Satul dintre 
Vii («aldeia entre as vinhas»), que é também a origem do novo nome Viișoara, sendo a cultura da vinha a principal 
ocupação dos seus habitantes.

Em 1907, na região de Murfatlar, plantaram-se várias castas, tais como chardonnay, pinot-gris, pinot-noir e muscat-
-ottonel, para fins experimentais, por iniciativa de dois produtores de vinho romenos, Gheorghe Nicoleanu e Vasile 
Brezeanu. Os resultados foram extraordinários.

Mais tarde, plantaram-se igualmente castas autóctones romenas (como fetească-regală e fetească-neagră), depois de os 
institutos de investigação experimental terem selecionado e desenvolvido híbridos robustos com potencial de alta 
qualidade, a partir de enxertos de castas romenas. Estas castas têm aqui uma área ideal para se desenvolverem, com 
pouca pluviosidade e dias mais soalheiros, assegurando uma melhor acumulação de açúcares e aroma. A criação da 
Agência de Investigação e Desenvolvimento do Vinho de Murfatlar, em 1927, levou a uma expansão considerável das 
castas sauvignon, muscat-ottonel, traminer-rose, riesling-italian, cabernet-sauvignon e merlot.

9. Outras condições essenciais (acondicionamento, rotulagem, outros requisitos)

Condições de comercialização

Quadro jurídico:

Legislação nacional

Tipo de condição adicional:

Disposições adicionais relativas à rotulagem
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Descrição da condição:

Pode acrescentar-se à denominação de origem protegida «Murfatlar» uma das seguintes denominações de vinha única, 
a critério dos produtores:

a) Para a denominação de origem controlada «Murfatlar»: BASARABI, VALUL ROMAN, BISERICA VECHE, POARTA 
ALBĂ, SIMINOC, CIOCÂRLIA, PIATRA ROŞIE e NAZARCEA;

b) Para a subdenominação de origem «Medgidia»: VALEA DACILOR, CETATE, MIRCEA VODĂ, SATU NOU, CUZA 
VODĂ, TORTOMAN, SILIŞTEA e ŢIBRINU;

c) Para a subdenominação de origem «Cernavodă»: DEALU VIFORUL, DEALU HINOG, COCHIRLENI, RASOVA e 
SEIMENI.

Hiperligação para o caderno de especificações

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_murfatlar_modif_cf_cererii_683_19.04.2021_no_ 
track_changes_4.pdf
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Publicação de uma comunicação relativa à aprovação de uma alteração normalizada do caderno de 
especificações de uma denominação do setor vitivinícola ao abrigo do artigo 17.o, n.os 2 e 3, do 

Regulamento Delegado (UE) 2019/33 da Comissão 

(2021/C 486/10)

A presente comunicação é publicada nos termos do artigo 17.o, n.o 5, do Regulamento Delegado (UE) 2019/33 da 
Comissão (1).

COMUNICAÇÃO DE UMA ALTERAÇÃO NORMALIZADA DO DOCUMENTO ÚNICO

«Côtes de Duras»

PDO-FR-A0165-AM01

Data de comunicação: 1 de outubro de 2021

DESCRIÇÃO E MOTIVOS DA ALTERAÇÃO APROVADA

1. Code officiel géographique (código geográfico oficial)

Os municípios da área geográfica e da zona de proximidade imediata foram atualizados de acordo com o código 
geográfico oficial.

O perímetro da área permanece inalterado.

Alteraram-se os pontos 6 e 9 do documento único.

2. Vinhos rosés

Aditaram-se as castas sémillon B, sauvignon B, sauvignon-gris G e muscadelle B à lista de castas secundárias autorizadas na 
elaboração de vinhos rosés.

As castas secundárias estão limitadas a 20 % da exploração.

Na lotação, a percentagem de castas secundárias é, no total, igual ou inferior a 20 %, com um máximo de 10 % para as 
castas sauvignon B e sauvignon-gris G, assim como para a muscadelle B.

A introdução de castas brancas nos vinhos rosés oferece segurança ao nível da frescura e das características 
organoléticas, que podem ficar comprometidas devido a certos riscos climáticos (nomeadamente temperaturas 
elevadas pós fase do pintor).

Este aditamento não tem impacto na qualidade do produto.

Esta alteração não se aplica ao documento único.

3. Carga máxima média por parcela

A carga máxima média, por parcela, dos vinhos brancos secos foi reduzida, para corresponder ao nível dos vinhos 
tintos e rosés, a fim de facilitar as operações de controlo.

Esta alteração não se aplica ao documento único.

4. Carvões enológicos

Introduziu-se a possibilidade de utilizar carvões anteriormente proibidos, mas de forma enquadrada e limitada: «No 
caso dos vinhos rosés, estão autorizados os carvões para uso enológico nos mostos, até um máximo de 20 % do 
volume dos vinhos rosés produzidos pelo vinicultor em causa para a colheita em questão.» O objetivo é orientar a sua 
utilização para os lotes que apresentam menor qualidade organolética ou analítica (por exemplo, alterações aromáticas 
ligadas à oxidação), sem alterar as características típicas do produto.

Esta alteração conduz à modificação do ponto 5.1 do documento único.

(1) JO L 9 de 11.1.2019, p. 2.
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5. Referência ao organismo de controlo

Reviu-se a referência ao organismo de controlo, de modo a uniformizar a redação deste com os restantes cadernos de 
especificações. Trata-se de uma alteração meramente redacional.

Esta alteração não se aplica ao documento único.

DOCUMENTO ÚNICO

1. Nome(s)

«Côtes de Duras»

2. Tipo de indicação geográfica:

DOP – Denominação de Origem Protegida

3. Categorias de produtos vitivinícolas

1. Vinho

4. Descrição do(s) vinho(s)

1. Vinhos tintos e rosés

BREVE DESCRIÇÃO

Os vinhos tintos e rosés são vinhos secos tranquilos. Na fase de acondicionamento, os vinhos tintos têm um teor de 
ácido málico igual ou inferior a 0,4 gramas por litro. Os vinhos tintos e rosés têm teor de açúcares fermentescíveis 
(glucose e frutose) igual ou inferior a 3 gramas por litro.

Após enriquecimento, os vinhos tintos e rosés não excedem um título alcoométrico volúmico total de 13 %. O teor de 
acidez volátil e o teor total de dióxido de enxofre são os previstos na regulamentação comunitária. Os vinhos tintos e 
rosés apresentam um título alcoométrico volúmico natural mínimo de 10,5 %. Os tintos caracterizam-se, de um 
modo geral, pela suavidade e redondeza da casta merlot N e, acessoriamente, da cot N, aliadas à forte concentração de 
taninos das castas cabernet-franc N e cabernet-sauvignon N. A fim de limitar a sua acidez natural, a fermentação 
malolática deve ter lugar antes do acondicionamento.

Os vinhos rosés, geralmente obtidos por lotação, são secos e apresentam notas frutadas agradáveis e uma frescura 
interessante. Para preservar a uva antes da vinificação ou evitar a extração de taninos adstringentes, é proibida a 
utilização de determinados materiais.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS GERAIS

Características analíticas gerais

Título alcoométrico total máximo (% vol.)

Título alcoométrico adquirido mínimo (% vol.)

Acidez total mínima

Acidez volátil máxima (miliequivalentes por litro)

Teor máximo total de dióxido de enxofre (miligramas por litro)

2. Vinhos brancos

BREVE DESCRIÇÃO

Os vinhos brancos tranquilos estão disponíveis sob a forma de vinho seco, meio-doce ou doce.
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Os vinhos brancos secos apresentam um teor de açúcares fermentescíveis igual ou inferior a 3 g/l. Os outros vinhos 
brancos apresentam um teor de açúcares fermentescíveis superior a 12 g/l e um TAV adquirido igual ou superior 
a 10,5 % vol. Após enriquecimento, os vinhos brancos secos não excedem um TAV total de 13 % (14 %, no caso dos 
outros brancos).

Os vinhos apresentam um TAV natural mínimo de 10,5 %, no caso dos brancos secos, e de 11,5 %, no caso dos outros 
vinhos brancos.

O teor de acidez volátil e o teor total de dióxido de enxofre são os previstos na regulamentação comunitária.

Nos vinhos brancos secos, a diversidade de castas e as regras de lotação favorecem a obtenção de dois tipos de vinhos: 
um branco seco muito frutado e fresco, com aromas dominantes de madeira ou de botão de groselheira negra, 
geralmente produzido a partir da casta sauvignon B, e um branco seco mais complexo e encorpado, com um ligeiro 
caráter redondo e robusto conferido por castas como a muscadelle B e a sémillon B. Para estes dois tipos de vinho, a 
menção «seco» é obrigatória no rótulo.

Os vinhos brancos semi-doces são produzidos, na sua maioria, a partir da casta sémillon B e, acessoriamente, da 
muscadelle B. São, em geral, untuosos e concentrados sem excesso e apresentam aromas de fruta madura, por vezes de 
fruta cristalizada. As outras castas conferem-lhes frescura e uma melhor resistência ao envelhecimento.

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS GERAIS

Características analíticas gerais

Título alcoométrico total máximo (% vol.)

Título alcoométrico adquirido mínimo (% vol.)

Acidez total mínima

Acidez volátil máxima (miliequivalentes por litro)

Teor máximo total de dióxido de enxofre (miligramas por litro)

5. Práticas vitivinícolas

5.1. Práticas enológicas específicas

1. Prát ica  enoló gi ca  espe c í f i c a

Para os vinhos tintos, são autorizadas as técnicas subtrativas de enriquecimento (TSE) até ao limite de um grau de 
concentração máxima de 10 %. Nos lotes sujeitos a tratamento, o aumento do título alcoométrico volúmico natural é 
igual ou inferior a 1 % vol. Na elaboração dos vinhos rosés, estão autorizados carvões para uso enológico nos mostos, 
até um máximo de 20 % do volume dos vinhos rosés produzidos pelo vinicultor em causa para a colheita em questão. 
Após enriquecimento, os vinhos não excedem um título alcoométrico volúmico total de 13 %, no caso dos tintos, 
rosés e brancos secos, e de 14 %, no caso dos restantes vinhos brancos. Além das disposições supra, as práticas 
enológicas devem cumprir todos os requisitos previstos na legislação da União e no Code rural et de la pêche maritime 
(código rural e da pesca marítima).

2. Prát ica  de  cul t i v o

A densidade mínima de plantação das vinhas é de 4 000 pés por hectare. A distância entre linhas é inferior ou igual 
a 2,50 metros. Cada pé ocupa uma superfície máxima de 2,5 metros quadrados. Esta superfície obtém-se 
multiplicando a distância entre linhas pela distância entre pés da mesma linha. A densidade de plantação pode ser 
reduzida para 3 300 pés por hectare para as plantações de vinhas destinadas à produção de vinho branco seco. Nesse 
caso, as vinhas devem ter uma distância entre linhas inferior ou igual a 3 metros e um intervalo entre pés na mesma 
linha superior a 0,85 metros.
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As vinhas são podadas de acordo com as seguintes técnicas:

— poda Guyot simples ou Guyot dupla;

— poda curta (talão) em cordão de Royat ou em palmeta;

— poda longa (vara).

Após o esladroamento, cada pé apresenta, no máximo, 15 olhos francos para as castas sauvignon B e sauvignon-gris G, 
e 13 olhos francos para as restantes castas.

Nas vinhas conduzidas com uma densidade inferior a 4 000 pés por hectare, após o esladroamento, cada pé apresenta, 
no máximo, 18 olhos francos para as castas sauvignon B e sauvignon-gris G, e 15 olhos francos para as restantes castas.

É proibida a rega.

5.2. Rendimentos máximos

1. Vinhos tintos e rosés

66 hectolitros por hectare

2. Vinhos brancos secos

72 hectolitros por hectare

3. Vinhos brancos não secos

66 hectolitros por hectare

6. Área geográfica delimitada

A vindima, vinificação e produção dos vinhos têm lugar no território dos seguintes municípios do departamento de 
Lot-et-Garonne (com base no código geográfico oficial de 26 de fevereiro de 2020): Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, 
Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Sainte-
-Colombe-de-Duras, Sauvetat-du-Dropt (La), Savignac-de-Duras, Soumensac e Villeneuve-de-Duras.

7. Principais castas de uva de vinho

Cabernet-franc N

Cabernet-sauvignon N

Chenin B

Colombard B

Mauzac B

Merlot N

Muscadelle B

Ondenc B

Sémillon B

Ugni-blanc B

8. Descrição da(s) relação(ões)

8.1. Descrição dos fatores naturais que contribuem para a relação

Delimitada a sul pelo vale do Dropt, a área geográfica constitui um prolongamento do planalto de «l’Entre-deux-Mers» 
(entre o Atlântico e o Mediterrâneo), 70 quilómetros a leste de Bordéus e a meio caminho entre os vales do Garona e 
do Dordonha. O norte da área geográfica marca a linha de partilha das águas entre as bacias dos rios Dordonha e 
Garona. O planalto, exposto a sul, foi profundamente esculpido pela rede hidrográfica constituída pelos rios Dousset, 
a oeste, Dourdèze, ao centro, e Malromé e Escourrou, a leste. A área geográfica corresponde aos 15 municípios do 
cantão de Duras.
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A paisagem caracteriza-se pela sucessão de colinas e vales mais ou menos profundos. A topografia irregular está 
associada à natureza friável dos afloramentos de molassos e à carstificação dos calcários subjacentes. Nas zonas 
intermédias e mais elevadas das encostas, afloramentos calcários duros formam pequenas falésias claramente visíveis 
na paisagem.

As formações geológicas mais friáveis são compostas pelos molassos de «fronsadais», na base das encostas, e de 
«agenais», junto ao cimo das colinas. A meio da encosta, surge o calcário de Castillon, branco, gredoso e mais ou 
menos fissurado. No cimo, apresentam-se os molassos de «agenais» e, muito pontualmente, o calcário branco do 
«agenais». Este calcário branco, duro e cavernoso, culmina, na forma de planalto, nos municípios de Loubès-Bernac e 
Soumensac, apresentando argilas de descalcificação. Os molassos do «fronsadais» deram origem a solos pardos 
argilosos, por vezes argilo-arenosos, e são explorados para o cultivo de vinha apenas nas zonas não geladiças do vale 
do Dropt. No afloramento, o calcário de «Castillon» apresenta rendzinas muito pobres que dificultam o cultivo. É, 
sobretudo, o domínio das «landes à genièvres» (charnecas de zimbro). A vinha beneficia dos solos um pouco mais 
densos («magros») e perfeitamente drenados. Os molassos de «l’agenais» caracterizam-se por solos descarbonados e, 
frequentemente, muito lixiviados. A cobertura por limo eólico permite a formação de bolbenas. A superfície parcelar 
delimitada, com uma área de 9 871 hectares, cobre apenas metade da área geográfica.

O clima oceânico propicia precipitações que se estendem ao longo do ano, com um pico no inverno e um pico no mês 
de maio. As temperaturas são amenas na primavera e favorecem um desenvolvimento precoce da vinha. Os outonos 
são soalheiros, por vezes após um episódio de chuva no equinócio. As castas tradicionais da Aquitânia 
desenvolveram-se naturalmente nesta região devido à sua adaptação ao ambiente.

8.2. Descrição dos fatores humanos que contribuem para a relação

No período da Guiana inglesa, entre os séculos XI e XIV, a economia vitícola da região de Duras foi impulsionada pela 
expedição para Inglaterra dos vinhos do «Haut-Pays», denominação que agrupa todos os vinhedos localizados a 
montante de Bordéus e cujo comércio se realizava através dos rios Dordonha e Garona. O protecionismo imposto na 
região de Bordéus foi flexibilizado na época do Antigo Regime. Neste contexto, os vinhos do «Haut-Pays» pagavam um 
direito de «dupla marca», enquanto os vinhos da região de Duras pagavam apenas um direito de «meia marca». No 
século XVII, o duque de Duras é autorizado a armazenar, todos os anos, 1 000 toneladas de vinho de «Duras» em 
barricas de Bordéus.

No início do século XX, os vinhos «Côtes de Duras» passaram a ser produzidos essencialmente como vinhos bancos 
semi-doces, como o de «Bergerac», tão apreciado na região parisiense. Contudo, a perda de interesse do consumidor 
por este tipo de produto após a Segunda Guerra Mundial levou a alterações na produção.

Em 1924, é criada a associação de proteção dos vinhos do cantão de Duras, cujo objetivo é o reconhecimento da 
denominação de origem «Vin du canton de Duras». Perante a contestação desta por um corretor, o processo foi alvo 
de deliberação pelo tribunal cível de Agen em 28 de junho de 1927. O acórdão estipula que, «embora o solo das 
encostas do cantão de Duras não confira aos seus vinhos os bouquets característicos dos vinhos finos, permite, pelo 
menos, produzir vinhos de alta qualidade e unanimemente apreciados pelos consumidores». O juiz definiu os vinhos 
de «Duras» como «vinhos frutados e encorpados, com um selo que revela a sua origem». A denominação de origem 
controlada «Côtes de Duras» foi concedida em 16 de fevereiro de 1937 para os vinhos brancos e tintos. No início dos 
anos 60, a reconversão para as castas tintas e para a casta sauvignon B estava bem encaminhada em Bordéus e a 
economia de Duras seguia-lhe o exemplo, perante as perspetivas de rápido crescimento económico. A partir de 1970, 
os vinhos brancos secos obtidos a partir da casta sauvignon B tornam-se os produtos emblemáticos da região. A 
melhoria do controlo das temperaturas de vinificação, nomeadamente através de investimentos cooperativos, permite 
produzir vinhos a partir da casta sauvignon B com aromas característicos e facilmente identificáveis pelo consumidor.

A adega cooperativa de Duras foi criada nessa altura, quando uma adega próxima, situada no departamento de 
Gironde, produzia já 20 % dos vinhos com denominação de origem controlada. Em 1985, a comissão 
interprofissional assume a promoção dos vinhos e as duas adegas fundem-se em 1998. Ao mesmo tempo, o domínio 
da vinificação dos tintos pelos enólogos de Bordéus beneficia os operadores vizinhos da região de Duras e a produção 
de vinhos rosés desenvolve-se naturalmente.

Em 2009, a produção média de vinhos tintos é de 65 000 hectolitros e a de vinhos rosés de 5 000 hectolitros. A 
produção de vinhos brancos secos é de 40 000 hectolitros, enquanto a de vinhos brancos semi-doces se limita a 
menos de 2 000 hectolitros, comercializados diretamente em garrafa. Nos vinhos brancos secos, a diversidade de 
castas, as regras de percentagem para a plantação de vinha e as regras de lotação favorecem o surgimento de dois 
tipos de vinhos: um branco seco muito frutado e fresco, com aromas dominantes de madeira ou de botão de 
groselheira negra, geralmente produzido a partir da casta única sauvignon B, e um branco seco mais complexo e 
encorpado, com um ligeiro caráter redondo e robusto conferido por castas como a muscadelle B e a sémillon B. Para 
estes dois tipos de vinho, a menção «seco» é obrigatória no rótulo.
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Os vinhos brancos semi-doces são produzidos, na sua maioria, a partir da casta sémillon B e, acessoriamente, da 
muscadelle B. São, em geral, untuosos e concentrados sem excesso; apresentam aromas de fruta madura, por vezes de 
fruta cristalizada. Na lotação, as outras castas conferem-lhes frescura e uma melhor resistência ao envelhecimento.

Os vinhos tintos caracterizam-se, de um modo geral, pela suavidade e redondeza da casta merlot N e, acessoriamente, 
da cot N, aliadas à forte concentração de taninos das castas cabernet-franc N e cabernet-sauvignon N. A fim de limitar a 
sua acidez natural, a fermentação malolática deve ter lugar antes do acondicionamento.

8.3. Fator

Os vinhos rosés, geralmente obtidos por lotação, são secos e apresentam notas frutadas agradáveis e uma frescura 
interessante. Para preservar a uva antes da vinificação ou evitar a extração de taninos adstringentes, é proibida a 
utilização de determinados materiais. O rio Dropt e os seus afluentes esculpiram colinas e puseram a descoberto 
encostas com boa exposição. A superfície parcelar delimitada tem, assim, em conta os critérios topográficos, sendo 
que as melhores parcelas competem frequentemente com a arboricultura bem presente. A produção de vinho branco 
semi-doce justifica-se pelo cultivo da casta sémillon B num clima oceânico que, no outono, se caracteriza pela 
humidade da madrugada e pelas tardes soalheiras, propícias à sobrematuração e ao possível desenvolvimento da 
podridão nobre causada pela ação do Botrytis cinerea.

Os diferentes níveis de molassos mais ou menos lixiviados e o teor de argila variável presente nas bolbenas são 
favoráveis ao cultivo da casta sauvignon B, que aí desenvolve o seu potencial aromático indispensável à produção de 
vinhos brancos secos expressivos.

As argilas de descalcificação e as condições favoráveis dos outonos soalheiros são propícias à maturação das castas de 
uva preta que conferem aos vinhos tintos uma boa base de taninos.

Os produtores souberam explorar o potencial do seu território, selecionando as parcelas mais favoráveis ao cultivo da 
vinha e desenvolvendo as técnicas de controlo das temperaturas de fermentação para os vinhos brancos e as técnicas 
de extração de taninos para os vinhos tintos.

No início do século XVI, os chamados vinhos de Bordéus abrangiam os vinhos de «Graves», «Médoc», «Blayais», etc., 
bem como os vinhos do «pays de nouvelle conquête» (país de nova conquista). Esta «conquista» refere-se à conversão 
das almas perdidas e ocorreu em várias paróquias e jurisdições influentes, tais como Montravel, Sainte-Foy ou o 
ducado de Duras. Francisco I de França incentiva a plantação de vinha nas colinas da região de Duras e a corte dos 
Valois aprecia o seu vinho como um «néctar».

As crises sucessivas (guerras, entraves ao comércio, filoxera, exclusão do «Haut-Pays») não pouparam a região de 
Duras, mas a viticultura resistiu e soube adaptar-se. A produção divide-se quase em partes iguais entre as cooperativas 
e as adegas independentes. Graças ao desenvolvimento do agroturismo, a venda direta torna-se o método de 
comercialização predominante, representando 60 % do volume de vendas. Com 15 % de vendas realizadas no norte 
da Europa, a fama ultrapassa largamente o contexto regional da Aquitânia e da Ilha-de-França, onde se construiu a 
reputação dos vinhos com denominação de origem controlada «Duras».

9. Outras condições essenciais (acondicionamento, rotulagem, outros requisitos)

Quadro jurídico:

Legislação nacional

Tipo de condição adicional:

Disposições adicionais relativas à rotulagem

Descrição da condição:

A menção «seco» deve constar obrigatoriamente dos rótulos dos vinhos brancos com um teor de açúcares 
fermentescíveis (glucose + frutose) igual ou inferior a 3 gramas por litro.

Pode figurar no rótulo dos vinhos que beneficiam da denominação de origem controlada «Côtes de Duras» a unidade 
geográfica mais alargada «Sud-Ouest» (sudoeste). Esta unidade mais alargada pode igualmente constar de prospetos e 
recipientes. As dimensões dos carateres da unidade geográfica mais alargada não podem exceder, tanto em altura 
como em largura, a dimensão dos carateres que compõem o nome da denominação de origem controlada.
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Quadro jurídico:

Legislação nacional

Tipo de condição adicional:

Derrogação relativa à produção na área geográfica delimitada

Descrição da condição:

A área de proximidade imediata, definida por derrogação para a vinificação e elaboração dos vinhos, é constituída 
pelo território dos seguintes municípios (com base no código geográfico oficial de 26 de fevereiro de 2020):

— Departamento de Dordogne:

Todo o território dos municípios de: Sadillac, Thénac.

Parte do território do seguinte município: Saint-Julien-Innocence-Eulalie (unicamente o território do antigo município 
de Sainte-Eulalie-d’Eymet, que passou a ser o município delegado de Saint-Julien-Innocence-Eulalie em 1 de janeiro de 
2019).

— Departamento de Gironde: Dieulivol, Landerrouat, Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Margueron, Monségur, 
Pellegrue, Riocaud, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

— Departamento de Lot-et-Garonne: Lévignac-de-Guyenne, Mauvezin-sur-Gupie, Monteton, Roumagne.

Hiperligação para o caderno de especificações do produto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-918e1e36-8c05-4755-8ea3-a2acdf360f18
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