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0 rufdo constitui urn factor de degradayao ambiental que afecta nao s6 a qualidade de vida do 
Homcm, mas tambCm dos mais variados sercs vivos. A Reserva Natural do Paul de Arzila podcni vir 
a scr atravcssada por urn a via nip ida ligando Montemor-0-V clho ao Arneal (Arzila), a ccrca de 13 Km 
oeste de Coimbra. Neste artigo analiza-sea cvo!uyao do rufdo no Paul, com a entrada em funcionamcnto 
daqucla via, tcndo-se vcrificado urn aumcnto considcnlvcl do nfvel sonoro que pode afectar 
ncgativamcntc a vida animal no interior do Paul. 

Palavras chave: Rufdo. Trafego rodoviario. Rcscrva natural. Paul. 

RESUME 

Lc bruit est un factcurdc degradation de l'environncmcnt qui nuit, non sculement a Ia qualite de 
Ia vic de !'Homme mais aussi a celle de maints autrcs etrcs vivants. La Reserve Naturclle de Paul de 
Arzila est sur le point d'ctrc travcrsec par unc voic rapide liant Montemor-o-V clho a Ameal (Arzila), 
a pres de 13 Km a !'ouest de Coimbra. Dans CCL article on analyse !'evolution du bruit a Paul apres Ia 
mise en service de cette voic rap ide. On a, en cffct, rcmarque une augmentation importantc du nivcau 
son ore qui peut affcctcr de manicrc negative Ia vic ani male au scin de cette reserve. 

Mots-cles: Bruit. Trafic routicr. Reserve naturcllc. Paul. 

ABSTRACT 

The noise may be considered a factor of environmental degradation that affects not only the life 
quality of the human beings, but also the remaining life of other live beings. The Nature Reserve of 
Arzila Wetland may be crossed by a highway connecting Montemor-o-Velho to Amcal (Arzila), 
located at about 13 Km west of Coimbra. In this article the evolution of the noise at the wetland is 
analysed. The construction of the new highway has been taken into consideration. It has been verified 
a remarkable continuous noise level increase that may affect negatively the animal life inside the 
wetland. 
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l.INTRODU<;AO 

A defini~ao de rufdo e subjcctiva pois nao dcpcnde 
apenas do tipo de som, mas tambcm das capacidadcs 
receptivas do ouvido humano, o qual varia de pessoa para 
pessoa. Uma determinada musica pode ser agradavel para 
determinada(s) pessoa(s), mas pode revelar-se incomo
dativa para outras, que consequentemente a denominarao 
de rufdo. Contudo, pode acontecer que o som nao seja 
considerado incomodativo, e possa causar traumas 
auditivos resultante da degrada~ao do aparelho auditivo. 
Os traumas auditivos verificam-se em especial para sons 
contendo frequcncias altas. 

0 aumento de fontes geradoras de som determinou que 
a produ~ao de rufdo passasse a constituir motivo de 
preocupa~ao para a sociedade. 0 rufdo constitui urn factor 
de degrada~ao am bien tal que afecta nao s6 a qualidade de 
vida do Homcm mas tambem dos mais variados seres 
vivos, podendo afcctar o seu comportamento e o 
desenvolvimento das suas actividades (SILVA, 1980). 

0 som propaga-se sobrc a forma de ondas mecanicas, 
ap6s liberta~ao da energia na fonte sonora, produzindo 
perturba~ocs no meio envolvente, meio de propaga~lio, 
alterando os valores das variaveis de estado: pressao, 
temperatura e massa especffica. A principal variavcl de 
estado neste processo e a pressao sonora, definida como a 
varia~ao da pressao rclativamcnte ao valor de equilfbrio. 
Fruto da varia~ao de pressao resultante destas perturba~ocs, 
as ondas sonoras propagam-sc dissipando encrgia na 
tentativa de estabelecer de novo o equilfbrio. Neste 
processo, diferentes sons podem canter a mcsma energia 
mas podem causar ao nfvel do ouvido sensa~oes 
completamente difcrentes, pois alcm da encrgia as ondas 
sonoras sao caracterizadas pela frcqucncia (comprimento 
de onda) e amplitude. 

0 som resulta da vibra~ao das partfculas do ar que 
rodeiam normalmente corpos vibrantes, tais como uma 
cord a de uma guitarra, ou simplesmente a supcrffcie s6lida 
de urn objecto ap6s o impacto de uma pancada. A superffcie 
vibrante move-se da sua posi~ao de equilfbrio e arrasta 
consigo uma camada de ar com que est.a em contacto, a 
qual vai provocar sucessivos movimentos de compressao 
e de descompressao nas sucessivas camadas de ar 
adjacentes. Trata-se de urn movimento ondulat6rio em que 
a vibra~ao inicial se propaga da fonte sonora com uma 
determinada velocidade. 

A recep~ao de som pelas pessoas ou animais depende 
da frequcncia da onda sonora A sensibilidade auditiva 
diminui consideravelmente para muito baixa<; frequcncias 
(infra-sons) e para frcqucncias muito clcvadas (ultra
-sons). Os rufdos propagados a baixas frcqucncias (gran des 
comprimentos de onda), propagam-se atravcs dcste, quase 
sem se reflectirem. Pclo contrario os sons propagados a 
altas frequencias sao facilmente dctectados e sujeitos a 
fen6menos de transmissao e dissipa~ao de energia, pelo 
que se pode afirmar que o ouvido e mais scnsfvel para 
frequencias altas. 
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Como se referiu, a avalia~ao do grau de incomodidade 
e bastante subjective. Toma-sc necessaria estabclccer urn 
criteria comum para determina~ao do grau de 
incomodidade. 0 criteria utilizado pela legisla~ao existente 
baseia-se na compara~ao do rufdo perturbadorcom o rufdo 
de fundo existente na sua ausencia. Por exemplo, o 
Regulamento Geral Sobre Rufdo (RGSR - Decreta-Lei 
nQ 251/87 de 24 de Junho, Decreto-Lei n° 292/89 de 2 de 
Setembro e Decreta-Lei n° 72/92 de 28 de Abril) considera 
que urn rufdo e perturbador quando Leq-L95> 10 dB( A). 
Em que o Leq e medido com o rufdo perlurbador ligado e 
o L95 c medido com a fonte perturbadora desligada. 

Uma liga~ao rodoviaria e em geral identificada como 
geradora de rufdo. Os nf veis sonoros gerados serao vari<iveis 
em fun~ao do numero e tipo de vcfculos em circula~ao, da 
velocidade media a que os mesmos se deslocam, e das 
condi~oes acusticas do local (BENEDETTo, 1977). 

Neste trabalho analisa-se aevolu~ao do rufdo na Reserva 
Natural do Paul de Arzila, situada na Zona Centro do Pais, 
a qual podeni vir a ser atravessada por uma via rapida 
ligando Montemor-o-Velho ao Ameal (Arzila). Com este 
objective procedeu-se a urn levantamento dos nfvcis 
acusticos actualmentc existentes, avaliando-se em seguida 
a evolu~ao do rufdo no Paul. 

2. PREVISAO DO RUIDO DE TRAFEGO RODO
VIARIO 

Urn vefculo em movimcnto gera urn con junto de fontes 
de rufdo das quais se destacam o motor, o escape, a 
penetra~ao aerodinamica do vefculo e a interac~ao pneu
-estrada (PRIEDE, 1971). 

0 rufdo provcniente do motor depcndc do tipo de 
motor c em especial da sua velocidade de rota~ao. Refira
-sc que o rufdo aumenta consideravclmcnte como au men to 
da rota~ao do motor (exemplo: 70 dB(A) a 1000 rpm; 
95 dB(A) a 5000 rpm). 

0 rufdo radiado do sistema de escape aumenta tam bern 
com a velocidade do motor, mas depcnde muito do seu 
estado de conserva~ao, nomeadamente do silenciador. 

0 rufdo resultante da pcnetra~aoaerodinfunica do vefculo 
tern a sua origem na turbulcncia e fluxo dear a alta vcloci
dade em redor do vefculo em movimento. Enquanto a 
mclhoria dos cocficientes aerodinamicos dos vcfculos ten de 
a reduzir a importancia destc rufdo, o aumento da vcloci
dade de movimcntodos vefculos tern efeitocontrario. Resulta, 
dcste balan~o uma maior importfmcia deste tipo de rufdo. 

A interac~ao pncu-pavimento ten de a sera fonte de ruf
do rna is importante nos velculos modemos, rcsultando das 
depressoes do pavimento e interstfcios dos pneus, vibra~ao 
dos pneus e fluxo aerodinfunico pela superffcie do pneu. 

Dcpreende-se desta analise, que o estudo do rufdo 
proveniente de urn vefculo isolado, em movimento, 
toma-se bastante complicada. Contudo, caso se considere 
que numa Iinha de trafego existe urn grande numero de 
vefculos, toma-se possfvel considerar valores mCdios 



estatfsticos depcndentes apenas das caracterfsticas 
especfficas dessa linha. Os m6todos de previsao de rufdo 
emitido por linhas de trafego sao caracterizados pela 
velocidade media de circular,:ao, o nuxo de trafcgo, a 
percentagem de vcfculos pesados, a inclinar,:ao da via, as 
caracterfsticas do pavimento e local de propagar,:ao (SILVA, 
1974, 1978, MEsTRE et WooTEN, 1980). 

0 fluxo de trafcgo suficicntemente intenso e regular 
pode considcrar-se como constituindo uma fonte linear, 
radian do ondas cilfndricas. Estas decaem como in verso da 
distilncia, com 3 dB(A) por dobra da distilncia. A este 
efeito de atenuar,:ao tern de ser adicionados os efeitos de 
outros mecanismos de atenuar,:ao sonora. 0 valor referido 
(3 dB(A)) refere-se apenas a propagar,:ao em espar,:o livre. 
Refira-se que para trafego me nos intenso e para distilncias 
reduzidas da estrada o modelo de radiar,:ao radial podeni 
ser mais adequado verificando-se uma qucbra de 6 dB(A) 
para 0 dobra da distfulcia a fonLC geradora de rufdo (HARRIS, 
1957). 

A atenuar,:ao dos nfveis sonoros nao de pen de apenas da 
dispersao das ondas sonoras. Na realidade esta atenuar,:ao 
resulta tamb6m do Lipo e geometria do terreno, do efeito 
do vento e depende dos mccanismos de perdas na atmosfera 
tais como aqueles que resultam da absorr,:ao molecular, 
transformar,:oes e condur,:ao de calor. Tomando como 
refercncia o nfvel son oro a uma distfmcia x0 , o nfvcl son oro 
L a uma distfincia x pode ser calculado pcla expressao: 

L(x) = L(x.)- A (1) 

com A= Adisp+Aabsor+Atcrr+Avcnt 
ondc: A e a atcnuayao do nfvcl sonora (dB(A)). 

0 termo Adisp represcnta a atenuar,:ao resultante da 
dispcrsao das ondas sonoras associado ao aumento da 
frente de onda. 0 termo Aabsor refere-se a atcnuar,:ao de 
energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera. 
A importfincia deste termo 6 desprezavel para baixas fre
qucncias (inferiores a 500Hz) ou para pequenas distfincias 
(inferiores a uma centena de metros). Deste modo, dado 
que o rufdo de tnifego rodoviario 6 caracterizado por 
espectros de frcqucncias que se estcndem desdc as baixas 
ate as altas frequcncias, e pode produzir impacte a algumas 
centenas de metros, o seu efeito pode tornar-se relevante. 
0 terrno Aterr engloba os efeitos relativos ao tipo de gee
metria do terreno, tais como a absorr,:ao, a rencxao e a 
atenuar,:ao em taludes. 0 termo Avent considera o efeito do 
vento, que altera a velocidade de propagar,:ao do som. Este 
efeito podc scr significative para distfincias superiorcs a 
200 ou 300m. 

Os nfveis sonoros gerados pelo tnlfego rodoviario 
numa estrada podem ser avaliados rccorrendo ao modelo 
simplificado descrito no CETUR, 1980: 

L.., =20+10Log10 (QVL +EQn) + 20Log10 (V) -

-12Log10 ( d + ~ )- DL 
(2) 
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on de: 
• Lvia e o nfvel sonora equivalente produzido pela via 

rapida (dB(A)); 
• Qvl e Qpl sao os flux as representatives respectiva-mente 

em vcfculos ligeiros e pesados iguais a 1/17 do tnifico 
media di:irio anuai1 ; 

• E e o factor de equivalcncia acustica entre vefculos 
ligciros e pes ados que se tom a igual a 4 para vias rapidas 
com inclinay5es inferiores ou iguais a 2%; 

• d e a distancia ao bordo da plataforma (m); 
• lc e a largura da plataforma (m); 
• V e a velocidade base do projecto (Km/h); 
• DL e urn factor que introduz a absoryao proveniente do 

revestimento vegetal do solo. 

3. CARACTERIZA<;AO DO LOCAL 

0 Paul de Arzila situa-se na margem esquerda do rio 
Mondego, na bacia hidrografica da ribeira de Cernache, a 
cerca de 13 Km a oeste de Coimbra. 

A rede de drcnagcm principal e constitufda por 3 valas: 
vala da Costa, vala do Meio e vala dos Moinhos que 
atravessam longitudinalmentc o Paule que, mais ajusantc, 
se juntam na vala de Pereira cujas aguas se lanr,:am no 
Mondego. Pode distinguir no Paul duas zonas distintas: o 
nuclco central (area apaulada) e a zona de protecr,:ao 
(estcndcndo-se pclas vertentes), cuja funr,:ao e criar uma 
primcira barrcira a agressoes ambientais vindas do exterior. 
0 Paul tern urn a ex ten sao de 4 Km pela ribeira de Cemache 
e uma orientar,:ao de NNO e SSE. 

0 Paul de Arzila e uma zona alagadir,:a preenchendo 
urn vale rclativamenteaberto de encostas cortadas por lin has 
de agua temponlrias, ainda com uma rclevancia ecol6gica 
significativa. Este facto nao 6 alheio ter sido intcgrado na 
rcde Europeia de Reservas Biogen6ticas pela Europa 
comunitaria de Reserva Biogen6tica da CEE, garantindo a 
sobrevivenciadcinumerasesp6cics,zool6gicasebotfulicas, 
amear,:adas de extinr,:ao, .com particular relevo para a 
avifauna aquatica (Decreto-Lei n2 219/88 de 27 de 1 unho). 

0 Paul pode ser atravessado pelo tror,:o da via rapida 
pre vista em projecto ligando Montemor-o-Velho a A meal 
(Arzila). A origem do trar,:ado foi fixada na EN 111, a 
nasccnte de Montemor-o-Velho e o final na EN 341 
existente, junto ao caminho de ferro (linha do Norte), nas 
proximidades do Ameal e de Arzila. Na rcfcrida linha 
ferroviaria, segundo informar,:aes da CP (Caminhos de 
Ferro Portugueses), circulam ccrca de 60comboios diarios. 

1 0 Ouxo de tr:ifcgo apresenta em geral variayoes ao longo do 
dia, nao muito significativas, se forem exclufdos fins de scm ana, 
fcriados e outros dias especiais. Os valores diaries Outuam em 
torno de urn valor media que sera considerado neste trabalho. 
0 algorilmo de previsao considcra urn valor de trafego medic 
horario (TMH). Este parametro foi calculado considerando a 
passagem diaria dos vcfculos concentrada em 17 horas 
(TMHmectio=TMD/17). 
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0 tnifego media diario anual (TMDA) na EN341 era em 
1990 de 3743 veiculos motorizados. 

Na Fig. 1 representam-se os limitcs da rcscrva natural 
Paul de Arzila com indica~ao don uclco central, das zonas 
de protec~ao, das principais vias de comunica~ao e do 
futuro tro~o rodoviario que podcra atravessar futuramcnte 
o Paul de Arzila. 
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4. CAMPANHA DE MEDI<;AO DO RUIDO AM
BIENTE 

Foi rcalizado um trabalho de campo que consistiu no 
levantamcnto sonora do Paul de Arzila, zona susceptive! 
de serafcctada par eventual acrescimo de ruido. Atcndcndo 
a localiza~ao prevista para o eixo rodoviario em projccto, 

' 0.0~----------~----~----~----------~----------~ 
0.0 
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•• · Linhas de comunica~ao existentcs 

.... Linha ferroviaria 

* Locais de medi~ao de rufdo 

Fig. 1 - Reserva natural do Paul de Arzila 
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foram seleccionados varios pontos de medida, com o ob
jective de caracterizar o ambiente sonoro do local (ver 
Fig. 1). Este trabalho de campo decorreu em Mar~o de 1994, 
com condi~oes atmosfericas caracterizadas porccu limpo, 
temperatura media de 24 oc e vento geralmente fraco. 

As medi~oes de rufdo foram efectuadas com urn 
son6metro digital integrador (son6matro tipo 2231 da 
BrUel & Kjaer), munida de microfone de alta scnsibilidade 
(Tipo4155 da Briiel & Kjaer) e filtros de analise estatfstica 
(m6dulo BZ7112 da BrUcl & Kjaer). 0 microfone foi 
protegido com urn protector de vento para evitar sinais 
espurios de baixa frcqucncia devidos ao vento. Todas as 
medi~oes foram realizadas com uma malha de pondera~ao 
frequentemente denominada de A (RANDALL eta/., 1987, 
Hassal et al., 1988). 

0 equipamento foi calibrado com o calibrador Tipo 
4230 da BrUel & Kjaer antes do infcio das mcdi~oes, tendo 
sido confirm ada a calibra~ao no fim de cada campanha de 
medi~oes. 

Os valorcs dos parametres estatfsticos LN sao os 
val orcs dos nfveis sonoros, ponderados pel a curva de pon
dera~ao A, que sao excedidos em N% do tempo de dura~ao 
do perfodo de refercncia. 

Utilizaram-se como parametres descritores para 
a val ia~ao e caracterizayao do rufdo, os val ores L 1, L 1 o. L50, 
L90, L95, L99 c Leq expressos em dB(A), dado que a estes 
valores estlio associados factores de incomodidade ou 
valores para classifica~ao acustica de locais. 

0 nfvel sonora continuo equivalcnte Leq representa o 
nfvel sonora, em dB(A) de urn rufdo uniforme, quecontcm 
a mesma energia acustica no intervalo de tempo T: 

[ 
1 T L,(r) ] 

L.., = 10Log10 T 11010 dt (3) 

ondc: LA(t) eo nfvcl sonoro mcdido ao Iongo do tempo 
t, em dB(A). 

Os tempos de integra~ao foram considerados de modo 
a garantir a estacionaridade temporal dos sinais sonoros. 
0 Leq e considerado urn dos parametres mais importantes, 
dado descrever o rufdo ambiente em termos de energia de 
forma correcta. 

S. RESULTADOS 

5.1. Campanha de medi~ao 

No Quadro I estlio indicados os val ores obtidos para os 
varios parametres caractcrfsticos de rufdo, obtidos nas 
mcdi~oes efectuadas nas referidas campanhas de mcdi~5es, 
duranteo perfodo diumo (7h- 20h), nos locais reprcsentados 
na Fig. 1. 

Na Fig. 2 rcpresenta-se a supcrffcie de nfvel sonoro 
mcdio gcrado com as mediryoes efcctuadas em Marryo de 
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1994. Constata-se que e possivel detectar a passagem de 
vefculos de circulayllo rodoviaria e ferroviaria, geradores 
de flutuaryoes apreciaveis nos niveis sonoros ao Iongo de 
tempo de medi~llo, atraves do aparecimento de diferen~as 
significativas entre OS valores dOS varios indicadores me
didos, nomeadamente entre o Leq eo L99, entre o Leq eo 
L95 e Leq eo L5o. Na Fig. 3, apresentam-se as medi~oes 
efectuadas durante os primeiros 500 s nos pontos de 
medi(;ao 1, 2, 6 e 15 (ver Fig. 1). 

NaFig. 3 apresenta-se igualmenteo modo como evolui 
oparametro Leq· No Quadro II apresentam-se as diferenyas 
entre o parfunetro energctico Leq e os varios parametres 
estatfsticos considerados. 

No local 1, proximo da estrada principal que liga 
Arzila a Pereira, verifica-se que se toma possfvel identificar 
a passagem dos diversos vefculos. No local2, no Iugar de 
Montes de Cima, numa zona voltada para o Paul, foi 
possfvel identificar a passagem de urn Comboio. Verifica
-se que, devido a sua passagem, o valor de Leq sobe 
significativamente. A diferen~a entre os parametres 
acusticos (Quadro II) sao sign ificativos quer para o local1 
quer para o local 2. Ao contrario nos locais 6 e 15, zona 
interior do Paule zona limftrofe da vila de Arzila afastada 
das referidas vias de circula~ao, estes val ores sao rclativa
mentc baixos. Registe-se que, apesar das difercn~as entre 
os parametres acusticas nestes dois pontos serem 
semelhantes, o nfvel sonoro no interior e o mais baixo. 

5.2. lmpacte da via nipida 

Para alem da caracteriza'!(ao do estado do ambiente 
sonora nas areas envolventes ao projecto, reveste-se 
de especial interesse estimar a sua evolu'!(llo para uma 
situa~ao ap6s a execu~llo do projecto do Ianyo rodoviario. 
A cstrada esta prevista para trafego com uma vclocidade 
maxima da ordem de 100 Km por hora, com fluxos de 
trafego e pcrcentagens de vefculos pesados constantes no 
Quadro III. 

A cq. (2) e valida para uma via rectilfnea, ao nfvel do 
solo, na ausencia de obstficulos entre o emissor eo receptor, 
e para distancias inferiores a 150 m. 

Na propaga'!(lio de rufdo gerado pela via nipida foi 
considerada a vegeta~ao arb6rea existente que separa o 
tro'!(o rodoviario do nucleo central do Paul de Arzila. 
Consequentemente, podcraregistar-se urn decrcscimo dos 
nfvcis de rufdo no nucleo central, podcndo a vegeta'!(lio 
funcionar como uma barrcira acustica. 0 valor de DL foi 
considcrado aquele que consta em CETUR (1980). Para 
distiincias superiores a 150 m, considerou-se que a fonte 
podc ser caracterizada como linear, pclo que a duplica~ao 
da distiincia rcproduz urn decrescimo de 3 dB(A). Assim 
a eq. (2) foi transformada em: 

L.., = 20 + 10Log10 (QVI + EQ,1 ) + 20Log10 (v)

-12Log10( 150 + ~)- DL - lOLog•o( 1 ~0 ) 
(4) 
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Quadro I- Medi<;oes acusticas efectuadas. Parametros Lt, Lto, Lso, L95, L99 e Leq, em dB(A) 

Lt LIO Lso L9o L9s L99 Leq 

1 74.1 55.9 40.7 37.2 36.6 35.1 60.8 

2 64.2 61.5 46.4 40.1 38.0 37.1 55.4 

3 51.7 44.1 41.6 39.8 39.4 38.8 42.8 

4 75.8 62.5 45.9 41.5 40.6 39.2 62.1 

5 63.7 48.6 43.3 41.1 40.6 39.8 55.4 

6 51.6 42.3 38.5 33.0 32.4 31.7 41.8 

7 58.8 49.7 41.0 34.2 33.5 31.4 47.0 

8 67.4 53.0 48.6 46.1 45.4 44.8 54.6 

9 62.1 45.1 40.7 36.9 36.2 34.4 47.3 

10 54.7 37.5 31.7 30.0 29.3 28.1 40.1 

11 52.4 48.2 39.7 34.3 33.0 31.5 44. 1 

12 64.5 47.6 40.2 35.6 34.6 31.4 50.2 

13 52.6 48.3 39.9 34.4 33.4 31.6 44.3 

14 75.1 68.0 45.1 38.6 37.8 36.8 63.6 

15 54.2 47.9 43.3 38.1 37.4 36.3 45.4 

16 45.5 42.5 37.5 31.3 30.4 29.3 38.9 

17 60.0 57.1 53.1 50.3 49.6 48.7 54.4 

18 68.3 55.4 45.5 40.4 39.2 37.5 55.7 

19 78.4 63.7 43.0 39.6 39.3 38.4 64.8 

20 60.8 53.6 42.5 40.2 39.8 39.0 49.3 
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Fig. 2 - Rufdo actual gerado com base em medi~oes efectuadas em Mar<;o de 1994: (a) representa<;lio bidimensional 
com indica<;ao do Paul de Arzila e (b) representa<;ao tridimensional. 
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Fig. 3 - Evoluc;ao dos nfveis sonoros nos primeiros 500 s nos locais 1, 2, 6 e IS (Fig. 1) 

Quadro II. Variac;oes entre parametros acusticos para quatro locais de amostragem, em dB(A) 

Leq·L99 L.q-L9s L.q-L9o Leq·Lso L.q· Lto L0 q·L1 

Ponto 1 25.7 24.2 23.6 20.1 4.9 -13.3 

Ponto2 18.3 17.4 15.3 9 -6.1 -8.8 

Ponto 6 10.1 9.4 8.8 3.3 -0.5 -9.8 

Ponto IS 9.1 8 7.3 2.1 -2.5 -8.8 
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Quadro III - Fluxos de trafego da llga~lio 
Montemor-o-Velho/Ameal (Arzlla) 

A no 
Total de 

Ligciros Pesados 
vefculos 

AnoO 
6114 4908 

1206 
(ano 1995) (19.7% do total) 

Ano2000 7809 6292 
1517 

(19.4% do total) 

Ano2005 9787 7915 
1872 

(19.1% do toal) 

Horizonte de 
12056 9767 

2289 
projecto (ano 2010) (19.0% do total) 

De acordo com o projccto, a largura total da plata
forma da via n1pida apresenta 12 m, o que inclui duas 
faixas de rodagem com 3,5 m cada e bermas laterais com 
2,5m. 

Atraves deste modelo, geraram-se as superficies de 
nfvel de rufdo son oro para o a no 0 (Fig. 4) eo a no horizonte 
de projecto (Fig. 5). Adicionando o rufdo estimado do 
trafego rodoviario ao rufdo actual medio obtcm-se o rufdo 
global (Figs. 6 e 7). Na Fig. 8 representa-se o rufdo ao 
Iongo do corte AB (ver Fig. 1 ), para a situac;:ao actual, ano 
1995 e ano 2010. 
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6. CONCLUSOES 

Neste artigo estuda-se a distribuic;:ao de rufdo de trafego 
rodoviario nas areas envolventes a ligac;:ao Montemor-o
-Velho/ Ameal (Arzila) que atravessa a zona tampao da 
Reserva Natural do Paul de Arzila. Com este intuito foi 
estudada a evoluc;:ao do padimetro Leq com a entrada em 
funcionamento dessa ligac;:ao, desde o ano 0 de projecto 
(1995) ao ano horizonte de projecto (2010). 

Verifica-se que, na zona interior do Paul se regista urn 
aumento considenivel do nfvel sonoro equivalente. Este 
aumento pode atingir valores que se situam entre os 15 e 
18 dB(A), podcndo afectar negativamente a vida animal 
no interior do Paul. 

Rccomenda-se deste modo a construc;:i1o de barreiras 
acusticas que limitcm a propagac;:ao das ondas sonoras. 
Nesta situac;:ao cspecffica, a barreira acustica poderia ser 
constitufda pcla implantac;:ao de uma faixa de floresta 
densa na perifcria do troc;:o rodoviario junto ao Paul. 
No cntanto esta atenuac;:ao nllo ultrapassara em media 
valores que se cifram pr6ximo dos 6 a 8 dB(A). 
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