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RECOMENDACAO 

Recomendacio emitida por iniciativa prépria ao abrigo do art. 1. e da alinea c) do art.£ 8 do 

Regulamento Interno de Designa€ëo, Organizacio e Funcionamento do Provedor Municipal 

dos Animais de Lisboa. 

Recomendac&o n. 7/2023 

O cargo de Provedor Municipal dos Animais de Lisboa, tal como definido pela C&Amara Municipal 

de Lisboa, tem precisamente por missêo garantir a defesa, obem-estar e a protec&o dos animais, 

bem como promover, zelar e monitorizar a prossecuc&o dos seus direitos e interesses, sempre 

gue necessêrio com recurso aos Servicos Municipaise &s Empresas Municipais de Lisboa. Donde 

é forcoso concluir pelo sêrio comprometimento da CêAmara Municipal de Lisboa em assegurar a 

protecëo e a promocëo dos animais e dos direitos e interesses gue Ihes sêo reconhecidos, 

nomeadamente, o direito e a garantia permanente ao bem-estar. 

No dia 04 de julho o partido PAN recomendou ao Governo a suspensëo das touradas durante a 

visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Portugal, através do Projeto de Resolucio n.* 

B26/XV/1.2 

A Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa adere a esta Recomendacio, gue agui se dé 

por integralmente reproduzida: 

https//www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhelniciativa.aspx?BID-1731 

66. 

Sendo manifesto gue a sensibilidade social em Lisboa face & tauromaguia evoluiu deste 1889, 

torna-se imperativo fazer uma interpretac&o atualista das prêticas contrdrias ao bem-estar 

animal como o é a crueldade das touradas. 

Seguindo igualmente a mesma linha, Lisboa, na sua Carta Municipal de Bem-Estar Animal, 

declara-se “uma cidade comprometida com a Declaracëio Universal dos Direitos dos Animais”, 

firmando no artigo 3.2 gue “repudia toda a forma de violência exercida sobre os animais (..)”. 
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Em matéria factual, os bovinos sio capazes de identificar as caracteristicas individuais de cada 

ser humano e, entêo, valer-se delas como estimulos para a distinc&o dos due apresentam acêes 

de carater positivo dagueles gue, por oposicdo, possuem cardter negativo, sempre com base em 

experiëncias e interacëes anteriores realizadas com estes mesmos individuos (Taylor & Davis, 

1998). Estes animais sdo capazes de utilizar mais de uma caracteristica para a identificacëo e 

distincêo dos seres humanos, reconhecendo e discriminando os individuos mesmo gue utilizem 

roupas de mesma cor e aparência (Rybarczyk et al., 2001). 

De acordo com alguns autores (Boivin et al., 1994; Rushen et al., 1999; Krohn et al., 2001), a 

concecdo do relacionamento entre bovino e ser humano é dependente das caracteristicas 

auantitativas e gualitativas das formas de interacio entre estes, como formas visuais, olfativas, 

auditivas, tateis e gustativas, e, também, do momento, situacëo e condicêes de como essas 

interacbes ocorrem. Pode-se dimensionar o grau de intimidade da relacëo entre ser humano e 

bovino, baseando-se nas reacëes comportamentais do animal, em funcio das acêes do ser 

humano durante a interacdo (Hemsworth & Coleman, 2011). 

Animais jovens aue recebem tratamento com caracteristicas positivas apresentam 

comportamento mais tranguilo e so menos agressivos nos periodos subseguentes (Boivin et 

al., 1992). Bovinos jovens sio altamente suscetiveis as acëes positivas, as guais so facilitadas 

por sua grande curiosidade, oferecendo uma boa oportunidade para uma melhora da relac3o 

com o ser humano gue os maneja e em sua gualidade de vida (Lirzel et al., 2016). 

É possivel observar uma vasta gama de caracteristicas comportamentais nos bovinos, bem como 

a complexidade destas caracteristicas e suas interacBes. Ainda assim, cada individuo tem seus 

proprios derivativos das caracteristicas comportamentais, reagindo de maneira Gnica, dentro 

das suas limitacêes de comportamento, a cada estimulo recebido. Estas caracteristicas de 

comportamento, tanto da espêcie, guanto individuais, possuem origem genética, ambiental e 

em situacêes, bem como experiëncias vivenciadas pelos animais. 

A percecëo dos animais sobre os seres humanos e as suas respostas a determinadas interacêes 

sdo fortemente relacionadas e influenciadas por seus tracos de personalidade bdsicos, por 

exemplo, medo e emotividade. Tratamentos de origem negativa elevam o medo do animal 

frente ao contato humano, gue, por sua vez, leva o animal a uma situacëo de stress crénico ou 

agudo, incidentes traumaticos, lesêes e, em casos estremos, até &A morte (Hemsworth & Barnett, 
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2000; Lensink et al., 2001a; Breuer et al., 2003). Entretanto, tratamentos regulares de natureza 

positiva so capazes de contornar estes efeitos indesejdveis do medo e stress (Lensink et al., 

2001a; Lensink et al., 2001b). 

Perante a exposicdo ambiental e de desamparado, estes animais desprotegidos encontram-se 

num contexto de privacdo da Liberdade do Medo e do Stress - uma das cinco previstas nas 

Liberdades do Bem-Estar Animal, criadas em 1979 pelo Farm Animal Welfare Council, o gue 

origina assim o aparecimento de comportamento de investida e de tentativa de fuga. 

Importa ainda dar origem a um novo mundo para o “Bos taurus” e procurar criar alternativas 

para estes animais mais complexos, no gue diz respeito & protecéo e preservacio futura desta 

raca, bem como a criac&o de uma nova resposta financeira gue poderd inclusive ser aproveitada 

pelos profissionais e empresêrios da tauromaguia. A criacio de um Santudrio para touros 

bravos, a imagem da “Reserva Del Toro Bravo”, na Colêmbia, deve ser encarada como uma nova 

perspetiva de alternativa a tauromaduia, permitindo gue este animal se mantenha como Unico 

protagonista, mas dentro de um ambiente de conservacio e respeito pela sua integridade fisica. 

Associar projetos de ecoturismo, turismo experiencial e agricultura vegetal sustentdvel ao novo 

mundo do touro sob um novo conceito de admiraco e protecio deste animal extraordindrio, 

bem como a criagëo de espacos nêo invasivos para contemplar o touro no seu habitat natural 

due sejam neutros e possam ser apreciados por todo o tipo de visitantes, devem assim ser 

considerados como os novos conceitos econémicos, em torno da presenca do touro bravo. 

Assim, por iniciativa prêpria e ao abrigo do art.s 1. e da alinea c) do art. 8 do Regulamento 

Interno de Designacêo, Organizacëo e Funcionamento do Provedor Municipal dos Animais de 

Lisboa, recomenda-se: 

1) Em matéria de tauromaguia, o gue efetivamente se impêe como minimo ético-juridico 

é gue a CAmara Municipal de Lisboa e os servicos municipais pelo menos se abstenham 

de apoiar ou de promover — direta ou indiretamente e a gualguer titulo — a realizac&o 

de eventos desta natureza, gue se apresentam como socialmente fraturantes e gue 

tanto indignam legitimamente a maioria dos lisboetas; 

2) Oue a Cêimara Municipal de Lisboa procure encetar diëlogo com a Casa Pia de Lisboa, a 

fim de ir se alterar a obrigatoriedade para a realizac&o de espetéculos tauromdaguicos, 

na Praca de Touros do Campo Pegueno, prevista no artigo 7%, do Documento 
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Complementar 185-E de 2 de junho de 1998, anexo & escritura celebrada para a 

Alterac&o de Contrato de Concessdo de Exploracio e Transmissëo do Direito de 

Superficie, para a exploracëo da Praca de Touros do Campo Pegueno, no 17e Cartério 

Notarial de Lisboa, no dia 2 de junho de 1998, de forma a gue sejam encontradas as 

alteracêes contratuais para pêr fim & atividade tauromêaguica na Praca de Touros do 

Campo Peagueno; 

3) Como medida de protecëo e preservacio do touro bravo “bos taurus” enguanto 

espêcie, recomenda-se a criacëo de um Santudrio para Touros Bravos no municipio, bem 

como a possibilidade de originar um novo conceito econémico, em cooperacÉo com a 

“Reserva Del Toro Bravo”, fundada pelo empresêrio portuguës Miguel Aparicio, na 

Colêmbia; 

4) Oue se assegure gual a compensacio financeira anual pelos lucros obtidos nos projetos 

de ecoturismo, turismo experiencial, a criacio de espacos nio invasivos para 

contemplar o touro no seu habitat natural, entre outros, previstos para este Santudrio, 

reverta para a Casa Pia de Lisboa, sem prejuizo das compensacêes financeiras jê 

celebradas no contrato de concessio de exploracëo da Praca de Touros do Campo 

Pegueno em iniciativas ndo tauromdduicas, como concertos, por exemplo. 

É nosso entendimento gue a implementac&o destas medidas contribuird para gue a Cimara 

Municipal de Lisboa dé um passo histêrico e exemplar para o resto do pais e responda de forma 

mais ética e eficaz as necessidades e problematicas préprias de uma cidade com a dimens&o da 

Capital, onde o convivio entre humanos e outros animais carece de medidas gue asseguram o 

respeito e dignidade por todas as formas de vida. 

Na certeza do acolhimento da melhor compreensêo de V. Exas, 

Lisboa, 07 de junho de 2023 
r 

O Provedor Munic Di dos Animais de Lisboa 

    

  

Pedro Emanuel Paiva 

Provertoria dos Animais de Lisbor 
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