
  UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

  ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

  DEPARTAMENTO DE PAISAGEM, AMBIENTE E ORDENAMENTO 

 

 

 

 

 CORREDORES VERDES DE OEIRAS 
- Uma estrutura de mobilidade alternativa, uma 
oportunidade de desenvolvimento urbano. 
 

   Rita Sofia Pândega Calhau 

  Orientação: Prof. Doutora Rute de Sousa Matos 

  Co-orientação: Arquiteto Paisagista Alexandre Lisboa 
 

 

 

 

 Mestrado em Arquitetura Paisagista 

 Área de especialização: 

 Relatório de Estágio 

 

 

  Évora, 2013 

 

  Esta dissertação não inclui as críticas e as sugestões feitas pelo júri 





  UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

  ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

  DEPARTAMENTO DE PAISAGEM, AMBIENTE E ORDENAMENTO 

 

 

 

 

 CORREDORES VERDES DE OEIRAS 
- Uma estrutura de mobilidade alternativa, uma 
oportunidade de desenvolvimento urbano. 
 

   Rita Sofia Pândega Calhau 

  Orientação: Prof. Doutora Rute de Sousa Matos 

  Co-orientação: Arquiteto Paisagista Alexandre Lisboa 
 

 

 

 

 Mestrado em Arquitetura Paisagista 

 Área de especialização: 

 Relatório de Estágio 

 

 

  Évora, 2013 

 

  Esta dissertação não inclui as críticas e as sugestões feitas pelo júri 



i



DEDICATÓRIA

ii

DeDico este trabalho às Duas pessoas De quem mais me orgulho De ter na viDa.
DeDico-o por me terem transmitiDo os melhores valores, pelos maiores sermões, pelos 
mereciDos castigos e principalmente pelos preciosos exemplos.
DeDico-o pelos momentos mais positivos mas principalmente pelos negativos, pois assim 
aprenDi que nem tuDo cai Do céu e que é preciso lutar para merecer aquilo que mais 
Desejamos.
DeDico-o por tuDo o que para mim planearam e fizeram acontecer e por tuDo o que fizeram 
sem planear.
DeDico-o pelas preocupações De ontem, De hoje e De amanhã. 
DeDico-o pelos inúmeros votos De confiança.
DeDico este trabalho aos meus pais.



iii



AGRADECIMENTOS

iv

começo por agraDecer com especial atenção à minha orientaDora De estágio e Diretora 
De curso Do mestraDo De arquitetura paisagista Da universiDaDe De évora prof. Doutora 
rute De sousa matos, por toDa a ajuDa e DisponibiliDaDe constante. por ser mais Do que 
uma professora, por ser uma amiga, por ser a “avó”.

agraDeço a toDos os professores Do Departamento De paisagem, ambiente e orDenamento 
Da universiDaDe De évora,  em especial à prof. Doutora aDalgisa cruz De carvalho e 
ao prof. carlos pinto gomes por se terem mostraDo Disponíveis para ajuDar no que 
lhes fosse possível e ao prof. peDro batalha por se ter tornaDo, ao longo Da minha 
formação acaDémica, uma referência na sua forma De ser e De ensinar.

De seguiDa, um sincero agraDecimento ao meu co-orientaDor De estágio arquiteto paisagista 
alexanDre eurico lisboa, chefe De Divisão De espaços verDes Da câmara municipal 
De oeiras, por ter feito parte Deste tão agraDável primeiro contacto com o munDo 
profissional e, juntamente com a arquiteta paisagista lília Diniz, pelo acompanhamento 
permanente ao longo Destes seis meses De trabalho. 
agraDeço a toDos os membros Da Divisão De espaços verDes pela enorme simpatia, por me 
terem recebiDo De braços abertos e pelo enorme contributo que Deram a este trabalho, 
sempre com uma boa Disposição contagiante. parabéns a toDos pelo bom ambiente De 
trabalho que proporcionam a quem passe pela Dev. 

aos meus pais, os responsáveis pela concretização De mais um Dos meus maiores objetivos 
De viDa. obrigaDa por toDo o esforço e DeDicação para me proporcionarem sempre as 
melhores conDições para a minha formação pessoal e acaDémica. obrigaDa por toDos 
estes anos De apoio inconDicional. obrigaDa por acreDitarem nas minhas capaciDaDes. 
obrigaDa, acima De tuDo, por serem quem são.

aos meus restantes familiares, principalmente à minha avó teresa, ao meu avô francisco 
e à minha maDrinha, pelo transtorno De receberem em casa uma estuDante universitária.

a toDos os meus amigos que estiveram sempre presentes nos bons e nos maus momentos, 
em especial à ana rita costa, à catarina pinto, à ana cláuDia soares, à Dora francisco, 
à patrícia pereira e ao filipe peDro, que me acompanharam Durante o meu percurso 
acaDémico e o tornaram inesquecível. obrigaDa por toDos os momentos De amizaDe, 
companheirismo, alegria e partilha.

ao anDré, pela ajuDa, compreensão, carinho e extrema paciência.

a toDas as pessoas que estiveram Direta ou inDiretamente ligaDas à elaboração Deste 
trabalho, muito obrigaDa.



v



“escolhe um trabalho De que gostes,
e não terás que trabalhar nem um Dia na tua viDa…”

provérbio chinês

confúcio (551 a.c. – 479 a.c.)

vi



vii



SUMÁRIO

“CorreDores verDes De oeiras - uma estrutura De mobiliDaDe alternativa, uma 
oportuniDaDe De Desenvolvimento urbano” 

este trabalho, DesenvolviDo ao longo De seis meses, inciDiu sobre a análise Da estrutura 
ecológica municipal e uma proposta De traçaDo De uma reDe De correDores verDes 
para a revisão Do pDm Do concelho De oeiras, respetivas estratégias e propostas De 
intervenção. no Desenvolvimento Deste estuDo são aborDaDos também alguns temas como 
a aDaptação e implementação Do município De oeiras na agenDa 21 e no plano Diretor 
municipal. este trabalho baseia-se no aumento Da “massa verDe” concelhia, bem como no 
estímulo à aDoção Da mobiliDaDe alternativa em vez Do uso automóvel, um Dilema caDa vez 
mais presente na socieDaDe atual.

palavras-chave:

município De oeiras; agenDa 21; plano Diretor municipal; estrutura ecológica 
municipal; correDores verDes; mobiliDaDe alternativa.
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ABSTRACT

x

”oeiras greenways - an alternative mobility structure, an opportunity for urban 
Development”

this work, DevelopeD over six months, is focuseD on the analysis of municipal ecological 
structure anD a propose of a green corriDors network for oiras municipal Director 
plan revision, respective strategies anD proposals for intervention. Developing this 
stuDy are also aDDresseD some issues such as agenDa 21 anD municipal Director plan 
aDaptation anD implementation. this work is baseD on the increase of the “green mass” 
District council, as well as stimulating the aDoption of alternative mobility insteaD of the 
car use, a increasingly present Dilemma in toDay’s society.

keyworDs:

oeiras city council; agenDa 21; municipal Director plan; ecological structure; 
greeways; alternative mobility.
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1.1 - IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO E ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO

a universiDaDe De évora, apostanDo fortemente na formação De arquitetos paisagistas 
competentes, Dá a oportuniDaDe Da realização De um estágio curricular como trabalho De 
fim De mestraDo em arquitetura paisagista. o estágio permite aos alunos um importante 
contacto com a realiDaDe e, De acorDo com a Descrição De apresentação Do mestraDo, 
poDe-se Dizer que a universiDaDe pretenDe “capacitar os DiplomaDos para Desenvolverem 
trabalho integraDos em equipas interDisciplinares, incluinDo a coorDenação Das mesmas, 
respeitanDo a contribuição Dos outros intervenientes e valorizanDo a inDispensável 
participação pública.”1

o estágio possibilita a construção Da iDentiDaDe profissional De um arquiteto paisagista, 
na meDiDa em que permite uma maior aproximação com a realiDaDe De projeto e com as 
necessiDaDes reais Do espaço urbano e Da população que Dele usufrui, permitinDo ganhar 
uma visão mais ampla e concreta Daquilo que poDeremos vir a enfrentar como arquitetos 
paisagistas. 

este estágio torna-se assim essencial, visto que se trata Do último ano antes Da entraDa 
no mercaDo De trabalho e, através Da elaboração Deste relatório, pretenDe-se refletir e 
consoliDar tuDo aquilo que foi DesenvolviDo Durante este períoDo De aprenDizagem. 

_______________________________
1 universiDaDe De évora (2010). “eDital De abertura, eDição 2012/2014.”. aceDiDo em fevereiro, 2013 em http://www.estuDar.
uevora.pt/oferta/mestraDos/curso/(coDigo)/253/.
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a evolução Da atuação Da câmara municipal De oeiras, no que Diz respeito aos “espaços 
verDes”, foi talvez Das mais visíveis nos últimos tempos. no entanto, há outras áreas 
onDe o arquiteto paisagista tem um papel funDamental.
além Dos projetos De equipamentos e Dos projetos De espaços públicos urbanos, a 
câmara municipal De oeiras Desenvolveu, ao longo Do tempo, Diversos planos específicos 
De onDe se ressalta o plano Dos correDores verDes, que se eviDencia pela intenção Da 
implementação De uma estrutura De mobiliDaDe alternativa potenciaDora De fluxos naturais 
e artificiais no território. através De um plano estratégico, é proposta a concretização 
De uma estrutura sustentável abrangente a toDo o concelho, que permite efetivar um 
conjunto De fluxos funcionais e ecológicos num contexto De continuum naturale, 
potencianDo os valores naturais Das paisagens que atravessa e conferinDo uma ocupação 
De solo equilibraDa tenDo em conta a vocação Dos espaços e o rápiDo crescimento urbano 
atual.

é sobre este plano – o plano Dos correDores verDes – que inciDiu a maior parte 
Das ativiDaDes DesenvolviDas neste estágio. o título “correDores verDes De oeiras – 
uma estrutura De mobiliDaDe alternativa, uma oportuniDaDe De Desenvolvimento urbano” 
constituiu o tema principal em que assentou toDo este trabalho, DesenvolviDo Durante 
um períoDo De seis meses, aproximaDamente 1170 horas De estágio curricular, que se 
compreenDeram entre 18 De fevereiro a 18 De agosto Do ano De 2013, na Divisão 
De espaços verDes (aDiante DesignaDa por Dev) supervisionaDa pelo arq. paisagista 
alexanDre eurico lisboa, chefe Da Divisão, e com o consentimento Do Departamento De 
ambiente e equipamento Da câmara municipal De oeiras.

o plano Diretor municipal (aDiante DesignaDo por pDm) Do concelho De oeiras, que 
prevê uma expansão urbana consiDerável e um consequente crescimento Do número De 
espaços verDes urbanos, foi a base Do trabalho DesenvolviDo Durante este estágio. além 
Do pDm, teve-se por base, também, a agenDa 21 local De oeiras - “oeiras xxi” - que 
Define uma estratégia e programa De ação através Do qual o município pretenDe mobilizar 
os seus próprios recursos com vista ao seu Desenvolvimento sustentável.

o objetivo principal Deste trabalho foi então a aplicação Do conceito De “correDor 
verDe” na estrutura ecológica municipal Do concelho De oeiras, através Da análise 
De uma proposta De reDe De correDores verDes para posterior Definição De Diferentes 
tipologias e propostas De acorDo com o seu respetivo potencial. esta estrutura pretenDe 
proteger os valores e recursos naturais, bem como as áreas florestais, agrícolas e 
culturais, assim  como a respetiva integração Dos sistemas funDamentais para a proteção 
ambiental e valorização Das zonas rurais e urbanas.

1.2 - SÍNTESE DA CARGA HORÁRIA E DO TEMA TRABALHO



“o concelho De oeiras pertence ao Distrito De lisboa, à nut iii granDe lisboa e 
à nut  ii lisboa e vale Do tejo, senDo um Do 19 municípios que constituem a área 
metropolitana De lisboa, aml, criaDa pela lei n.º 44/91 De 2 De agosto”.1

o município De oeiras é aDministraDo por uma câmara municipal composta por 11 
vereaDores. a assembleia municipal é o órgão legislativo Do município, é constituíDa 
por 43 DeputaDos (Dos quais 33 eleitos Diretamente) e o cargo De presiDente Da câmara 
municipal é atualmente ocupaDo por paulo vistas - sucessor De isaltino morais que foi 
re-eleito nas eleições autárquicas De 2009 por um grupo De ciDaDãos inDepenDentes que 
concorreu às eleições, tenDo maioria relativa De vereaDores na câmara.

em termos ambientais, oeiras é já hoje um município que se Destaca no contexto Da 
área metropolitana De lisboa. tem existiDo, no município, a preocupação De conciliar 
o Desenvolvimento social e económico com a criação e manutenção Dos espaços abertos. 
isto é particularmente importante nas áreas urbanas, onDe a expansão urbanística Deve 
encontrar formas De não excluir o melhor que a natureza nos oferece.
assim, o município Definiu como objectivo principal ver oeiras crescer De forma sustentável 
e equilibraDa e propôs-se a avançar para um novo paraDigma De Desenvolvimento: o conceito 
De “ciDaDe verDe”.1

_______________________________
1 gabinete De comunicação, câmara municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara 
municipal De oeiras.

16

1.3 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO

fig. 1 - praia Da torre,
oeiras e são julião Da barra

fig. 4 - passeio marítimo De oeiras

fig. 2 - forte De são julião Da barra,
oeiras e são julião Da barra

fig. 5 - palácio Da quinta Do marquês De 
pombal, oeiras e são julião Da barra

fig. 3 - fábrica Da pólvora, barcarena

fig. 6 - quinta real De caxias

(imagens 1-6 fonte: www.cm-oeiras.pt)
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(imagens 7-12 fonte: www.cm-oeiras.pt)

a construção, promoção e manutenção De espaços abertos têm siDo efetuaDas através Do 
Desenvolvimento De projetos sustentáveis e pioneiros quer na gestão Dos espaços, quer 
na utilização De espécies autóctones e no aproveitamento e utilização racional Da água 
De rega, nomeaDamente através Do “plano Da água”, “plano Da vegetação”, “plano Dos 
correDores verDes”, “projeto áreas plano”, “plano De gestão Das linhas De água De 
oeiras”, “plano De gestão integraDa De jarDins e áreas De carácter patrimonial” e Do 
“plano De gestão integraDa De rega Dos espaços verDes”.

a aposta em novas temáticas como as energias renováveis, o ar, o ruíDo e a mobiliDaDe 
sustentável, permitiram a investigação e o Desenvolvimento De projetos como o estuDo De 
viabiliDaDe De instalação De tecnologias solares em pavilhões poliDesportivos e piscinas 
municipais, o estuDo De eficiência energética em eDifícios municipais, o projeto De recolha 
De óleos alimentares usaDos e o estuDo De alteração Do consumo Das viaturas para uma 
combustão alternativa.

“pensar global, actual local” é a meta autárquica para alcançar o Desenvolvimento 
sustentável, assuminDo um papel activo e inDispensável na construção De uma nova 
consciência ecológica e numa nova postura ética Do ser humano perante o ambiente, o que 
conDuziu à escolha Da câmara municipal De oeiras como entiDaDe conceDente De estágio 
- a sua postura ativa relativamente ao ambiente e à sustentabiliDaDe e por Dar um lugar De 
prestígio à arquitetura paisagista.1

_______________________________
1 gabinete De comunicação, câmara municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara 
municipal De oeiras.

fig. 7 - jarDim Das tílias, linDa-a-velha

fig. 10 - jarDim Dos incensos, algés

fig. 8 - jarDim Do alto De santa catarina,
cruz quebraDa-DafunDo

fig. 11 - jarDim machaDo maceDo, carnaxiDe

fig. 9 - jarDim Do murganhal, caxias

fig. 12 - parque urbano palácio anjos,
algés
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1.4 - METODOLOGIA

numa primeira parte Deste trabalho foi feito um enquaDramento Do município em estuDo - 
o concelho De oeiras - onDe foram aborDaDas informações relativamente:
 - à sua localização geográfica Dentro Da área metropolitana De lisboa, bem como 
à Distribuição Das freguesias Dentro Do concelho;
 - ao seu contexto histórico, referinDo alguns aspetos sobre a sua origem e o seu 
Desenvolvimento;
 - à sua caracterização paisagística, com especial relevância sobre os DaDos 
morfológicos, peDológicos, geológicos, botânicos e antropológicos;
 - à aDaptação à agenDa 21, que procura proporcionar aos ciDaDãos, habitantes 
locais e comuniDaDes a possibiliDaDe De intervir no moDo como o ambiente é geriDo e 
protegiDo,  articulanDo a proteção Do ambiente com o Desenvolvimento económico e à 
coesão social - os três pilares Da sustentabiliDaDe;
 - à implementação Do seu plano Diretor municipal - a base legislativa onDe são 
DefiniDas as principais regras De orDenamento Do território concelhio.

este enquaDramento Dá-nos uma perspetiva geral Do contexto em que se insere o município, 
bem como Dos traços gerais Da sua paisagem, Da sua postura relativamente à agenDa 21 
(os processos que foram lançaDos e qual tem siDo a sua evolução) e Da organização 
geral Do território através De uma primeira leitura Do seu plano Diretor municipal.

traçaDo o objetivo principal Deste trabalho - o Desenvolvimento Do plano Dos correDores 
verDes existente - partiu-se para a análise Da existente proposta De traçaDo De uma 
reDe De correDores verDes para a revisão Do plano Diretor municipal Do concelho De 
oeiras: uma análise in situ Do traçaDo existente e Do seu enquaDramento nas cartas De 
síntese (ver 2.1.3), bem como a análise Da estrutura ecológica municipal. segue com 
uma introDução ao conceito De correDor verDe e uma análise e Distinção Dos objetivos 
associaDos à proposta De correDores verDes no concelho De oeiras. numa segunDa 
fase foram DistinguiDos os Diferentes tipos De correDor existente e respetivas funções 
ecológicas e sociais que o tornam um conceito inDispensável a um correto orDenamento 
Do território, iDeia que se encontra na base Do conceito De Desenvolvimento sustentável. 

por último, são apresentaDas algumas propostas-tipo De aplicação Das Diferentes 
tipologias De correDor verDe, funcionanDo como aplicação prática Do conceito.
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enquaDramento

- geográfico

- histórico

- biofísico fisiografia

  solos e geologia

  humanização

- agenDa 21
- plano Director municipal

correDores verDes

objetivo?  plano Dos correDores verDes

o que já existe? proposta Do traçaDo De uma reDe De correDores verDes

      para a revisão Do pDm

como foram analisaDos estes correDores verDes?

análise De cartografia

visitas De campo

Definição De tipologias

De correDores verDes

propostas “tipo” De intervenção

em caDa tipologia De correDor verDe

fig. 13 - esquema geral Do trabalho
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CAP. 2. O CONCELHO DE OEIRAS

2.1 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

para Dar início a este trabalho, consiDera-se importante a elaboração De uma breve 
análise geográfica e histórica, bem como a análise biofísica Do concelho que foi alvo De 
estuDo e De intervenção.

“o conhecimento aprofunDaDo De um território é uma vantagem comparativa que permite 
Delinear e mobilizar os meios necessários para influenciar o Desenvolvimento num sentiDo 
Desejável e racional, visanDo Desta forma a sustentabiliDaDe e a qualificação Dos espaços 
em causa.”1

o concelho De oeiras, com uma área aproximaDa De 46 km2, faz parte Da região De 
lisboa e vale Do tejo e Da área metropolitana De lisboa.

situa-se na margem norte Do rio tejo, senDo DelimitaDo a norte e poente pelos concelhos 
De sintra e cascais, a nascente pelos concelhos De lisboa e amaDora e a sul pela barra 
Do rio tejo, numa frente ribeirinha que se Distingue pela sua forma côncava com cerca 
De 9 km De extensão. 
_______________________________
1 gabinete De comunicação, câmara municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara 
municipal De oeiras.

oeiras
cascais

lisboa

amaDora

oDivelas

sintra
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mafra
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De xira

montijo
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alcochete
montijo

moita

seixal

almaDa
barreiro

sesimbra

setúbal
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fig. 14 - localização Do concelho De oeiras na aml, (fonte: aDaptaDo De www.mapaDeportugal.net)
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a sua localização privilegiaDa permite usufruir Das excelentes conDições naturais 
características Da zona ribeirinha Do estuário Do tejo, nomeaDamente o clima ameno, a 
abunDância De água e os bons solos agrícolas.

atualmente é constituíDo por Dez freguesias – algés, barcarena, carnaxiDe, caxias, 
cruz quebraDa-DafunDo, linDa-a-velha, oeiras e s. julião Da barra, paço De arcos, 
porto salvo e queijas que, em 2001, representavam 162.128 habitantes.1

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2009). oeiras, factos e números. oeiras.
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oeiras e
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fig. 15 - organização aDministrativa Das freguesias Do concelho De oeiras, 
(fonte: aDaptaDo De http://geoportal.cm-oeiras.pt)



2.2 - ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

as conDições naturais que caracterizam o município foram funDamentais para a fixação 
Da população ao longo Do tempo, propicianDo o Desenvolvimento De alguns núcleos 
castrenses agro-pastoris nos cabeços existentes no interior Do concelho. ao longo 
Do seu litoral, foi-se DesenvolvenDo, Durante os séculos xvi, xvii e xviii, uma linha De 
fortificações para Defesa Da costa e controlo Dos navios, entre eles a torre Do bugio 
que marca a entraDa Da barra Do tejo. 

no reinaDo De D. manuel i, no século xvi, surgiram as primeiras uniDaDes inDustriais e 
comerciais, entre elas a fábrica Da pólvora De barcarena, para manipulação Da pólvora 
e fabrico De armas, e os fornos De cal e a exploração De peDreiras em paço De arcos 
marcaDa hoje pelos fornos para o escoamento Da cal. a corrente De exploração agrícola 
e a proDução cerealífera e vinícola Deu origem à construção De inúmeras quintas e 
palácios De recreio ao longo Das ribeiras, nos séculos xvii e xviii. em 1759, a 
povoação De oeiras foi elevaDa, por D. josé i, à categoria De vila e concelho, muito em 
resultaDo Da acção De sebastião josé De carvalho e melo, primeiro-ministro Do reino 
e conDe De oeiras - o marquês De pombal.1

esta Data Deu inicio a um períoDo marcaDo pela prosperiDaDe económica e social. muitas 
são ainDa hoje as marcas Do conDe pelo concelho. o seu ex-líbris é a a quinta Do 
marquês De pombal classificaDa como monumento nacional, bem como as suas DepenDências 
agrícolas. atualmente, encontram-se abertas ao público num estaDo De conservação 
aDmirável, senDo que a parte Da exploração agrícola Deu origem à estação agronómica 
nacional, estação agrícola experimental, um Dos mais importantes institutos portugueses 
na área Das bio-ciências. 

com a inauguração Da linha De caminho-De-ferro que liga lisboa a cascais e a queDa Da 
ativiDaDe agrícola, no século xix, surgem novas uniDaDes inDustriais como a fábrica Do 
papel e a funDição De oeiras.

no século xx, com a construção Da aveniDa marginal (n6), oeiras afirmou-se 
como uma Das zonas balneares mais procuraDas, no seguimento Da linha De cascais, 
resultanDo numa rápiDa expansão Dos centros urbanos mais próximos e, na sua 
faixa litoral, a construção De inúmeros chalets e moraDias De recreio. a chamaDa 
“explosão Demográfica Do século xx” fez-se sentir no concelho e resultou numa 
expansão urbana DescontrolaDa. este acontecimento levou à tomaDa De meDiDas De 
controlo que se formalizaram, em 1948, com a publicação Do plano De urbanização Da

_______________________________
1 «conheciDo até meaDos Do século xviii como “alDeia De hueiras”, “alDeia D’eiras” ou “lugar D’eyras”, teve até então uma existência 
pouco relevante. De facto. apesar Da presença humana, este lugar não passava De uma simples alDeia De lavraDoures que se 
Desenvolveu De costas para o rio tejo sem granDe história. a granDe transformação Dá-se em meaDos Do século xviii quanDo, a 7 
De junho De 1759, por acção Directa Do marquês De pombal, ministro Do rei D. josé i, o lugar De oeiras é elevaDo à categoria De 
vila.», gabinete De comunicação, câmara

municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara municipal De oeiras.
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costa Do sol (p.u.c.s.)1, plano que vigorou até à publicação Do plano Diretor 
municipal, em 19942.

oeiras possui algumas intervenções De arquitetos paisagistas De renome, Dos quais 
se Destacam a aplicação Do conceito De “ciDaDe-jarDim” no bairro De nova oeiras 
por gonçalo ribeiro telles e o estáDio nacional Do jamor por francisco calDeira 
cabral. com o passar Do tempo o concelho De oeiras Deixou De ser apenas uma “ciDaDe-
Dormitório” no trajeto entre cascais e lisboa e atualmente “(…) apresenta um Dos mais 
elevaDos ínDices De qualiDaDe De viDa em portugal, tenDo DeixaDo De ser consiDeraDo 
apenas como local De passagem entre lisboa e cascais e assuminDo-se como a seDe De 
importantes empresas ligaDas às novas tecnologias (são exemplo Disso o taguspark e o 
lagoaspark) e à prestação De serviços. (…) por essas razões, oeiras é apeliDaDa como 
o silicon valley Da europa, principalmente DeviDo ao granDe Dinamismo Do seu teciDo 
empresarial.”3

_______________________________
1 através Do Decreto-lei n.º 22.444, De 1933-04-10, «o ministério Das obras públicas e comunicações encarregou o premiaDo 
arquiteto urbanista francês Donat-alfreD agache De proceDer ao estuDo preliminar Da urbanização Da «larga zona De terrenos que 
vai ser aberta à urbanização e à exploração turística pela construção Da estraDa marginal entre lisboa e cascais». (…) a lei n.º 
1.909, De 1935-04-22, ao Definir as circunscrições Da região que, abrangenDo parte Dos concelhos De lisboa, oeiras e cascais, 
se passou a apeliDar oficialmente De costa Do sol, regularia, também, a sua urbanização De acorDo com um plano aprovaDo pelo 
governo, sob a supervisão Do gabinete Do plano De urbanização Da costa Do sol. (…) o plano De urbanização Da costa Do sol 
(p.u.c.s.) foi coorDenaDo por agache até ao final Do primeiro manDato De Duarte pacheco enquanto ministro Das obras públicas 
e comunicações, em 1936, apenas voltanDo a ganhar novo alento por ocasião Do regresso Deste estaDista ao ministério, Dois anos 
Depois, quanDo encarregou etienne De gröer - que já se encontrava incumbiDo Do plano Diretor De urbanização De lisboa e Do 
plano Da vila De sintra - Da sua revisão.». câmara municipal De cascais. “arquivo histórico municipal.”. aceDiDo em março, 2013 
em http://www.cm-cascais.pt/arquivohistoricoDigital/. 
2 câmara municipal De oeiras (2013). “município De oeiras.”. aceDiDo em fevereiro, 2013 em http://www.cm-oeiras.pt/. 
3 câmara municipal De oeiras (2008). “oeiras - portugal.”. aceDiDo em julho, 2013 em http://www.oeiras.com/.
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fig. 16 - centro histórico De paço De arcos,
(fonte: www.cm-oeiras.pt)

fig. 17 - centro empresarial taguspark, 
porto salvo, (fonte: www.taguspark.pt)

fig. 18 - centro empresarial lagoaspark, 
porto salvo, (fonte: www.lagoaspark.pt)



o território Do concelho De oeiras apresenta características territoriais que o iDentificam 
e singularizam na área metropolitana De lisboa. o clima é temperaDo marítimo com 
precipitações que ronDam os 700-800mm anuais. a faixa litoral é mais amena e abrigaDa 
que o resto Do concelho, pois os planaltos no seu interior estão sujeitos às influências 
Da nortaDa, proveniente Das massas De ar frio Da serra De sintra. 

as excelentes conDições naturais Do concelho, nomeaDamente a qualiDaDe Dos solos 
De proDução agrícola, associaDa à proximiDaDe Do mar, foram DesDe sempre fatores 
Determinantes na evolução Da ocupação humana. até há poucas DécaDas o concelho De 
oeiras era marcaDamente rural existinDo ainDa hoje algumas áreas, DesignaDamente no 
interior, que apresentam resquícios Dessa ocupação.1

 

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & municípia s.a. (2011). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara municipal 
De oeiras.
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2.3 - ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO



o estuDo Da síntese fisiográfica Do concelho De oeiras materializa-se numa carta 
De síntese fisiográfica feita através Do cruzamento Dos elementos hipsométricos e 
fisiográficos que caracterizam a área De estuDo.

“a paisagem é pautaDa pelos vales Das ribeiras que correm De norte para sul e Desaguam 
no rio tejo, nomeaDamente as ribeiras De algés, barcarena, porto salvo, laje e 
rio jamor. aos vales que cortam o território, acrescentam-se ainDa outros elementos 
marcantes na paisagem concelhia, como a serra De carnaxiDe, o alto Da mama sul, o 
alto Dos barronhos, o alto Do montijo, o alto Das confeiteiras, o alto De alfragiDe 
e leceia.”1

a estrutura geomorfológica Do concelho De oeiras encontra-se associaDa a Dois 
aspetos que, De certo moDo, estão correlacionaDos entre si – a localização na margem 
norte Do rio tejo e o atravessamento Do território, no sentiDo norte-sul, por cinco 
ribeiras praticamente paralelas entre si1. Deste fator resultam valores altimétricos 
maioritariamente baixos entre aproximaDamente os 0 e os 250 metros, senDo a serra De 
carnaxiDe o ponto mais alto e o nível Do mar o ponto mais baixo. a serra De carnaxiDe 
é DiviDiDa pelo festo que separa Dois concelhos, senDo que a encosta norte pertence ao 
concelho Da amaDora e só a encosta sul pertence ao concelho De oeiras.

os maiores Declives corresponDem às zonas mais aciDentaDas nas margens Das ribeiras, 
principalmente Das ribeiras Da laje e De barcarena e no rio jamor. os menores 
corresponDem, no geral, aos planaltos que terminam num onDulaDo suave, ou pouco 
Declivoso, DevenDo-se este motivo ao facto De Definirem as áreas Das bacias hiDrográficas 
que afectam o concelho. a sul, o concelho é DelimitaDo tanto por praias com enseaDas - 
praia Da torre, praia De santo amaro, praia De paço De arcos e praia De caxias - como 
por praias com falésia - praia Da feitoria, praia Das maias-fontaínhas, praia Da gibalta 
e a praia Da boa-viagem.

quanto às orientações De encostas, a característica mais relevante é o facto De os 
leitos Das cinco ribeiras constituírem a linha De separação Das encostas orientaDas 
a exposições Do quaDrante este (De norDeste a suDoeste) e a oeste (De noroeste a 
suDoeste) e Do preDomínio Da classe corresponDente ás encostas quentes, voltaDas a 
sul, oeste e suDoeste.1

_______________________________
1 gabinete De comunicação, câmara municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara 
municipal De oeiras.
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 2.3.1 - SÍNTESE FISIOGRÁFICA



fig. 19 - Carta de síntese fisiográfica do Concelho de Oeiras, (fonte: elaboração própria)
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os materiais geológicos existentes são originários De três períoDos Distintos: o períoDo 
mezosóico, existinDo ainDa algumas áreas circunscritas com materiais Do cenozóico e 
Depósitos  aluvionares Do holocénico.
o material Dominante é o basalto Do mesozoico (57%), constituinDo uma vasta mancha 
DesignaDa por “complexo vulcânico De lisboa” com intercalações vulcano-seDimentares. 
este basalto sofreu, ao longo Do tempo, um processo De meteorização, DanDo origem 
aos barros castanho-avermelhaDos, solos extremamente férteis e raros, vocacionaDos 
sobretuDo para a agricultura De sequeiro. granDe parte Destes solos encontra-se 
atualmente num regime De proteção, pertencenDo à reserva agrícola nacional.
na proximiDaDe Destas áreas basálticas, incrustaDos no manto basáltico surgem alguns 
afloramentos Do mesozóico - calcários com ruDistas e “camaDas com neolobites 
vibrayeanus” (9.89%) e calcários e margas Do “belasiano” (8,52%). estes materiais 
surgem sobretuDo na área De porto salvo, leião e leceia, locais onDe se tem feito a 
extração Da peDra.
com uma repartição mais localizaDa, surgem materiais mais recentes. om oeiras/cacilhas, 
alto De santa catarina e algés encontram-se as DesignaDas “argilas Dos prazeres” 
(8.53%), “calcários De entre-campos” (ou “banco real”) (4.93%) e “areolas De 
estefania” (3.08%).
o funDo Dos vales e os leitos De cheia corresponDem aos aluviões férteis ou Depósitos 
De cobertura, ocupanDo 7.78% Da área Do concelho. são ainDa visíveis alguns filões e 
massas De anDesito, labraDerito e basalto, corresponDenDo, no seu conjunto, a pouco 
mais De 0.4% Do território Do concelho.1

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & municípia s.a. (2011). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara municipal 
De oeiras.
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os Diferentes tipos De solos DepenDem Da constituição geológica, Da topografia Do 
terreno, Do clima e Da vegetação existente, senDo muitos e DiversificaDos no concelho 
De oeiras.

em primeiro lugar é De referir que a área social1, isto é, os solos ocupaDos por 
construção e infraestruturas e, por esse motivo, inviabilizaDos para qualquer eventual 
uso agrícola, ocupam cerca De 40.2% Da área Do concelho.

a granDe parte Da área restante é De origem eruptiva, base De formação Dos barros 
castanho-avermelhaDos, caracterizaDos por uma espessura efetiva pequena e bastantes 
fases peDregosas, seguinDo-lhes os solos com origem em formações mais recentes. 
Dos solos que têm a sua origem em rochas eruptivas (basaltos, Doleritos ou outras), 
Destacam-se os solos Do tipo barros castanho-avermelhaDos com cerca De 34%, os 
solos litólicos não húmicos com 5.17% e os litossolos com 1.76%.

relativamente aos solos que Derivam Diretamente De rochas calcárias, Destacam-se os 
solos Do tipo calcários parDos com 8.25%, os solos meDiterrâneos, vermelhos ou 
amarelos com 3.21 e os aluviossolos com 4.02%. é De referir ainDa a presença De 
2.38% De solos De baixas – coluviossolos. é nas zonas aluvionares que poDeremos 
encontrar os solos De melhor aptiDão, ou seja, os leitos De cheias Dos cursos De água, 
embora estes apresentem algumas limitações ao uso agrícola resultante Do excesso De 
água. os solos aDjacentes caracterizam-se por Declives bastante acentuaDos (superiores 
a 15%) e pela fraca capaciDaDe De uso DeviDo à erosão e escorrimento superficial a que 
estão sujeitos.2

_______________________________
1 área social é a Designação referiDa em câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano 
Diretor municipal - relatório. oeiras.
2 i.e.a.D.r. - carta De solos, eDitaDa em 1994 referiDa em câmara municipal De oeiras & municípia s.a. (2011). atlas De oeiras 
- oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara municipal De oeiras.
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 2.3.4 - SÍNTESE DE HUMANIZAÇÃO E VALORES NATURAIS

“DaDas as suas características físicas, oeiras reuniu DesDe sempre conDições para a 
prática De uma agricultura De granDe proDutiviDaDe. a existência De solos De elevaDa 
aptiDão agrícola, associaDa à presença De água, topografia não muito aciDentaDa e 
proximiDaDe ao mercaDo consumiDor De lisboa, possibilitou que oeiras, principalmente 
nos séculos xvi e xvii, se constituísse como o principal forneceDor De proDutos 
agrícolas, nomeaDamente De cereais e vinho, á capital”.1 De facto, atualmente, a ocupação 
e uso De tipo urbanizaDo, urbanizável e De comércio ou serviços ocupa cerca De 40%. 
segunDo o pDm em vigor poDemos encontrar 16 centros históricos no concelho De 
oeiras: algés, baixa De algés, barcarena, carnaxiDe, caxias, cruz-quebraDa, DafunDo, 
laveiras, leceia, linDa-a-pastora, linDa-a-velha, oeiras, paço De arcos, porto salvo, 
queijas e vila fria. além Dos centros históricos, são De ressaltar, pela DensiDaDe De 
construção e impermeabilização, as maiores áreas inDustriais, De comércio e De serviços, 
nomeaDamente: a quinta Da fonte, o taguspark e o lagoaspark, a zona inDustrial De 
queluz De baixo, Da outurela e De alfragiDe.1

através Da análise Do uso Do solo, verifica-se que o que se Destaca continua a ser o 
uso Do solo pelas culturas arvenses De sequeiro, que atingem uma maioria De 36%, 
associaDas aos 3.63% De áreas De floresta e um total De cerca De 1.79% De áreas De 
culturas permanentes, como o olival, o pomar e a vinha. 
o uso Da reDe hiDrográfica presente no concelho é eviDente pela existência De inúmeros 
elementos De captação De água Das ribeiras e respetiva Distribuição. Destaca-se o centro 
histórico De oeiras e o parque municipal De oeiras, a fábrica Da pólvora De barcarena, 
o centro histórico De carnaxiDe e o aqueDuto Das francesas ao qual está ligaDo.
existem seis granDes vias roDoviárias cujo cruzamento forma uma malha que serve toDo 
o concelho. no sentiDo oeste-este temos a marginal (n6) ao longo Da faixa litoral 
e para norte surgem, paralelamente, a a5 e a a37 (ic19). no sentiDo norte-sul, a 
cril (a36), a crel (a9) e a estraDa De paço De arcos n249-3) que, apesar De 
ser De hierarquia inferior às anteriores, serve uma extensa área De comércio, serviços 
e escritórios como por exemplo o taguspark, o lagoaspark e o oeiraspark. quanto 
às vias De transportes públicos Destacam-se: a linha De cascais junto à marginal que 
liga cascais ao cais Do soDré em lisboa, a linha De sintra que termina na estação De 
alverca, em loures, e ainDa a linha Do satuo, um sistema De transporte por cabo sobre 
carris e sem tripulação, que faz a ligação entre a estação De paço De arcos em oeiras 
e o oeiraspark.
além Do valor ecológico inerente aos vales e às cumeaDas, às características e uso Do 
solo, e à proximiDaDe Do litoral, o concelho De oeiras apresenta também uma granDe 
quantiDaDe De alinhamentos arbóreos em espaço urbano contribuinDo significativamente 
para a qualiDaDe Do espaço urbano e com particular relevância para este estuDo.

_______________________________
1 gabinete De comunicação, câmara municipal De oeiras. (2005). atlas De oeiras - oeiras no início Do iii milénio. oeiras, câmara 
municipal De oeiras.
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fig. 22 - carta De síntese De humanização e valores naturais Do concelho De oeiras, (fonte: elaboração própria)
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a agenDa 21, aDoptaDa na conferência Das nações uniDas sobre o tema Do ambiente 
e Desenvolvimento (vulgarmente DesignaDa por cimeira Da terra), realizaDa no rio De 
janeiro em 1992, é um Documento assinaDo por quase Duas centenas De governos, entre 
os quais portugal, e que procura associar a proteção Do ambiente ao Desenvolvimento 
económico e com a coesão social.
tenDo siDo criaDa com o intuito De proporcionar aos ciDaDãos, habitantes locais e 
comuniDaDes a possibiliDaDe De intervir na forma como o ambiente é geriDo e protegiDo, a 
agenDa 21 local surge como moDelo De aborDagem para a implementação Do Desenvolvimento 
sustentável a nível comunitário e a nível regional.

no seu capítulo 28a poDe ler-se que: “caDa poDer local Deverá entrar em Diálogo com 
os seus ciDaDãos, organizações locais e empresas privaDas e Deverá aDoptar uma “agenDa 
21 local”1. através De processos consultivos e De estabelecimento De consensos, os 
poDeres locais Deverão aprenDer com os ciDaDãos e com as organizações locais, cívicas, 
comunitárias, comerciais e inDustriais e aDquirir a informação necessária para elaborar 
melhores estratégias. o processo De consulta Deverá aumentar a consciencialização 
familiar em questões De Desenvolvimento sustentável.”2

oeiras foi um Dos primeiros municípios portugueses a lançar, realizar e concluir o seu 
processo De agenDa 21 local, entre 1995 e 2001, no qual se incluiu a subscrição Da 
carta De aalborg e Dos compromissos De aalborg.
a carta De aalborg3 foi aprovaDa em 1994, em aalborg, Dinamarca, Durante a campanha 
europeia Das ciDaDes e vilas sustentáveis (c.e.c.v.s.). a c.e.c.v.s. procura incentivar 
a reflexão sobre a sustentabiliDaDe Do ambiente urbano, o intercâmbio De experiências, 
a Difusão Das melhores práticas ao nível local e o Desenvolvimento De recomenDações

_______________________________
1 «a agenDa 21 local (a21l) é um processo participativo, multissectorial, que visa atingir os objetivos Da agenDa 21 ao nível 
local, através Da preparação e implementação De um plano De acão estratégico De longo prazo DirigiDo às prioriDaDes locais para o 
Desenvolvimento sustentável.», i.c.l.e.i. local governments for sustainability. aceDiDo em fevereiro, 2013 em http://www.iclei.
org/. 
2 o.n.u. (1992). agenDa 21 global. conferência Das nações uniDas - meio ambiente e Desenvolvimento, rio De janeiro.
3 «a carta De aalborg representa um compromisso político para com os objetivos Do Desenvolvimento sustentável, poDenDo Destacar-
se os seguintes:
- participação Da comuniDaDe local e obtenção De consensos

- economia urbana (conservação Do capital natural)
- equiDaDe social

- correto orDenamento Do território

- mobiliDaDe urbana

- clima munDial

- conservação Da natureza»
em futuro sustentável – plano estratégico De ambiente Do granDe porto. “planos De ação - água, eDucação para a sustentabiliDaDe, 
orDenamento Do território e mobiliDaDe.” futuro sustentável – plano estratégico De ambiente Do granDe porto. “planos De ação 
- água, eDucação para a sustentabiliDaDe, orDenamento Do território e mobiliDaDe.”. aceDiDo em fevereiro, 2013 em http://www.
futurosustentavel.org/. 

2.4 - AGENDA 21
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que visem influenciar as políticas ao nível Da união europeia e ao nível local.1

a agenDa 21 local poDe ser entenDiDa então, como um processo De planeamento 
estratégico em que a autarquia Desenvolve um plano De ação que, ao ser colocaDo em 
prática, contribui para o Desenvolvimento sustentável Do concelho. este plano De ação - 
o oeiras xxi - procura mobilizar os seus recursos próprios, bem como toDos os agentes 
locais, com vista ao Desenvolvimento sustentável Do concelho.
os princípios Do oeiras xxi foram DiviDiDos em cinco granDes vetores De intervenção. 
Deles Destacam-se apenas aqueles que se integram no âmbito Deste trabalho:

«1. “oeiras ciDaDe verDe amiga Do ambiente”

1.1 Despoluir, recuperar e valorizar os leitos e margens Das ribeiras, como espaços 
De lazer, encontro com a natureza e Divulgação ambiental (plano De requalificação Das 
ribeiras e linhas De água);
1.2 Definir o esqueleto base Do sistema De espaços verDes Do concelho e trata-lo como 
um mega parque verDe urbano, protegenDo o sistema natural e articulanDo os vários 
polos Do concelho De oeiras;
1.3 promover a eDucação ambiental e apoiar estilos De viDa ambientalmente sustentáveis 
(ciDaDania ambiental);
1.4 aumentar a massa verDe Do concelho (plano De arborização Do concelho; 2ª fase 
Do parque Dos poetas; parque Das Descobertas);
1.5 elaborar o regulamento municipal De ambiente, criar fiscalização ambiental eficiente 
e implantar monitorização ambiental (preservação ativa Do legaDo natural; qualiDaDe Do 
ar e Da água);
1.6 promover a realização sistemática De auDitorias ambientais;

5. “oeiras ciDaDe com estrutura urbana sustentável”

5.1 introDuzir transportes públicos moDernos, eficientes e fortemente estruturantes e 
criar amplos parques De estacionamento nos interfaces De transportes;
5.2 construir o megaparque urbano, protegenDo o sistema natural e articulanDo os 
vários polos Da ciDaDe De oeiras;
5.3 planear para o peão e para o ciclista e reDuzir o impacte Do automóvel no interior 
Do teciDo urbano;
5.4 requalificar a orla costeira e criar o passeio marítimo De algés ao forte De são 
julião De excelente qualiDaDe;
5.5 reequacionar o moDelo De estruturação urbana na revisão Do pDm e conter o 
crescimento Dos aglomeraDos urbanos;
5.6 fortalecer a autossuficiência Dos aglomeraDos urbanos, completar a reDe De espaços 
verDes locais e outros equipamentos coletivos, promover a mistura multifuncional De 
ativiDaDes complementares e reDuzir conflitos entre ativiDaDes incompatíveis;

_______________________________
1 campanha europeia Das ciDaDes e vilas sustentáveis (1994). carta Das ciDaDes europeias para a sustentabiliDaDe. conferência 
europeia sobre ciDaDes sustentáveis. aalborg, Dinamarca.
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5.7 implementar conjunto De projetos específicos com forte carácter estratégico.»1

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2001). relatório final - estratégia e programa De acção para o Desenvolvimento sustentável. oeiras 
xxi. oeiras, câmara municipal De oeiras.

no seguimento Dos princípios Da agenDa 21 local De oeiras, a sua revisão - oeiras xxi+ 
- aposta em criar um processo contínuo De ação e De participação cuja primeira sessão, em 
novembro De 2006, contou com a presença De cerca De cem participantes De Diferentes 
grupos, nomeaDamente ciDaDãos, empresários, comunicação social, associações locais, 
autarcas e quaDros técnicos Da aDministração local.

a proposta Do oeiras xxi+ procurou promover soluções sustentáveis para o 
Desenvolvimento Do concelho através De Dez projetos motores que foram iDentificaDos como 
projetos catalisaDores e mobilizaDores De recursos e De vontaDes, senDo prioritários:
- mega parque verDe;
- vales verDes Das ribeiras;
- viDas seniores De excelência;
- escolas, empresas e empreenDorismo;
- bairro 21;
- alternativas De mobiliDaDe e qualiDaDe De viDa;
- energia, economia e qualiDaDe De viDa;
- orla ribeirinha;
- excelência urbana;
- melhor governância, mais ciDaDania.

Dentro Destes Dez projetos motores, o tema - «alternativas De mobiliDaDe e qualiDaDe De 
viDa» relacionaDo com os transportes públicos e a mobiliDaDe sustentável, abrangenDo 
o vetor 1.3 “promover a eDucação ambiental e apoiar estilos De viDa ambientalmente 
sustentáveis (ciDaDania ambiental) ” e o vetor 5.3 “planear para o peão e para o ciclista 
e reDuzir o impacte Do automóvel no interior Do teciDo urbano”, Destaca-se com alguma 
relevância para o âmbito Deste trabalho. Das sessões feitas foram apresentaDas pelos 
participantes as vantagens e algumas soluções:

vantagens:
- preservação Da saúDe Do utilizaDor pelo exercício físico;
- economia e salvaguarDa Dos recursos energéticos;
- reDução Do uso automóvel e consequente Diminuição (quase total) De emissão De gases 
poluentes;
- Diminuição Do transporte inDiviDual.
sugestões:
- criação De uma reDe De transportes coletivos De complementariDaDe;

 2.4.2 - OEIRAS XXI+
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- implementação De conDições para o transporte peDonal e/ou não motorizaDo, potencianDo 
as zonas naturais1.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2006). 1º sessão De participação, sistema ambiental - oeiras verDe e amiga Do ambiente. revisão 
oeiras xxi. oeiras.
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2.5 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

para além De um enquaDramento nos princípios Da agenDa 21, este trabalho justifica 
também, um enquaDramento ao nível Dos instrumentos De gestão territorial, pois constituem 
a base legislativa onDe são DefiniDas as principais regras De orDenamento Do território. 

os principais objetivos Dos planos regionais De orDenamento Do território focam-se 
no estabelecimento De critérios De organização e uso Do espaço e respetivas normas De 
ocupação, utilização e gestão territorial, salvaguarDanDo sempre os valores naturais e 
culturais presentes.1 

para a área metropolitana De lisboa existe o plano regional De orDenamento Do 
território Da área metropolitana De lisboa (protaml) que Define cinco vetores 
estratégicos para o orDenamento - a qualiDaDe, a funcionaliDaDe, a competitiviDaDe, a 
equiDaDe e a imagem - cujos objetivos gerais De orDenamento são:
1 - negar a megapolis e promover a integração regional progressiva;
2 - promover a integração territorial e o Desenvolvimento urbano;
3 - promover o Desenvolvimento económico e social;
4 - promover a valorização Dos recursos naturais e Do património histórico e cultural;
5 - promover a iDentificação Das populações com os lugares e com a aml;
6 - promover a integração Da aml num quaDro institucional que responDa aos objetivos 
enunciaDos.”2

com o estabelecimento Dos planos regionais De orDenamento Do território, surgiu a 
necessiDaDe De criar um métoDo De aplicação e coorDenação Destas linhas De orientação 
Do planeamento a outra escala, a escala municipal. Deste moDo, o Dec.–lei n.º 69/90 
vem acrescentar uma classe De planos referentes às competências municipais - os planos 
municipais De orDenamento Do território (pmot). estes poDem abranger toDo o território 
municipal, DesignanDo-se por planos Diretores municipais (pDm); abranger áreas 
urbanas, urbanizáveis e áreas não urbanizáveis interméDias ou envolventes Daquelas como 
planos De urbanização; ou ainDa DesignanDo-se por planos De pormenor sobre áreas 
específicas e integraDas nos planos anteriores. no âmbito Deste trabalho é importante 
Destacar os pDm pois é através Deles que se estabelece a estratégia De Desenvolvimento 
territorial Do território De caDa município.

_______________________________
1 «após ser reconheciDa a existência De Desequilíbrios na organização Do território e consequente ocupação DesorDenaDa, foi 
elaboraDo o protaml, uma política De orDenamento Do território metropolitano que promovesse a reorganização espacial, 
garantinDo o crescimento equilibraDo Das ativiDaDes humanas, melhoranDo a qualiDaDe De viDa Das populações e preservanDo os 
recursos naturais e a qualiDaDe Do ambiente.». resolução De conselho De ministros n.º 68/2002, De 8 De abril De 2002, Diário 
Da república. i série b - n.º 82: 3287-3328.
2 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.
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Nota: Carta actualizada de acordo com as alterações introduzidas ao Plano Director Municipal pelo plano de urbanização do Alto dos Barronhos ( RCM 174/97 de 17/10).

fig. 23 - plano Diretor municipal Do concelho De oeiras, (fonte: www.cm-oeiras.pt)
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os pDm estabelecem “uma estrutura espacial para o território Do município, a classificação 
Dos solos e os ínDices urbanísticos, tenDo em conta os objetivos Do Desenvolvimento, 
a Distribuição racional Das activiDaDes económicas, as carências habitacionais, os 
equipamentos, as reDes De transportes e De comunicações e as infra-estruturas”1 e 
apresentam como objetivos funDamentais:
- afirmar o concelho como um espaço De qualiDaDe resiDencial e prestígio;
- promover o Desenvolvimento terciário superior, crianDo os espaços, equipamentos e 
Demais conDições favoráveis à sua instalação;
- resolver os estrangulamentos ambientais e salvaguarDar  património paisagístico, 
histórico e cultural;
- melhorar as conDições De viDa Das populações mais DesfavoreciDas Do concelho;
- reforçar a integração territorial Do espaço concelhio, tenDente a Dar-lhe Dimensão 
De viDa De um espaço-ciDaDe e reforçanDo, ao mesmo tempo, a iDentiDaDe física e cultural 
Dos seus aglomeraDos.”2

o plano Diretor municipal De oeiras, que se encontra em processo De revisão, foi 
elaboraDo em 1992 e aprovaDo em 1994 pela resolução Do conselho De ministros 
n.º 15/94, De 22 De março De 1994. os pDm são constituíDos por vários elementos, 
senDo a planta De orDenamento um Dos funDamentais e, tal como poDemos ver na fig. 
23, na planta De orDenamento Do pDm De oeiras encontram-se DelimitaDas as classes 
De espaços em função Do uso Dominante. foram DefiniDas, em 1994, Dezasseis classes 
De espaço e sete uniDaDes operativas De planeamento e gestão - os planos estratégicos. 
além Da Distinção De espaço urbano e urbanizável, área única existente e em expansão, 
inDustrial existente e proposta e núcleos De formação histórica, o pDm DeDica também 
algumas classes à estrutra ecológica como por exemplo os espaços De equilíbrio ambiental, 
espaços naturais e De protecção e espaços De verDe urbano existente e proposto, que 
serão analisaDas e Descritas na alínea 2.6 referente à estrutura ecológica.

é também no pDm que se assinalam graficamente  as áreas corresponDentes à reserva 
agrícola nacional e à reserva ecológica nacional, pois tal como transcrito nos 
Decretos-lei n.º 451/82, De 16 De novembro De 1982 e n.º 321/83, De 5 De julho 
De 1983 publicaDos em Diário Da república, os solos/terrenos integraDos na reserva 
agrícola/ecológica nacional, respetivamente,  “(...) serão obrigatoriamente iDentificaDos 
em toDos os instrumentos que Definam a ocupação física Do território, DesignaDamanete 
planos De orDenamento, planos Directores municipais e planos De urbanização.”3

o Decreto-lei n.º 451/82 esclarece que a reserva agrícola nacional integra os solos 
com maior aptiDão para a proDução De bens agrícolas inDispensáveis ao abastecimento 
nacional, para o pleno Desenvolvimento Da agricultura e para o equilíbrio e estabiliDaDe 
Das paisagens. estes solos são consiDeraDos como áreas De maior aptiDão agrícola, 
“(...) não só DeviDo à função que Desempenham na Drenagem Das Diferentes bacias

_______________________________
1 Decreto-lei n.º 69/90, De 2 De março De 1990, Diário Da república. i série - n.º 51: 880-887.
2 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.
3 Decreto-lei n.º 451/82, De 16 De novembro De 1982, Diário Da república. i série - n.º 265: 3828-3832.
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fig. 24 - localização Das áreas ran Do concelho De oeiras, (fonte: elaboração própria)
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hiDrográficas, como também na Diferenciação e caracterização Do zonamento Do espaço 
agrícola. por outro laDo, a ocupação irracional Destas áreas, que no país totalizam 
apenas cerca De 12% Da superfície total, para além De Destruir e DegraDar a sua vocação 
natural, ocasiona problemas De segurança, salubriDaDe e manutenção De Difícil solução 
e custos elevaDos.”1

tal como refere manuela raposo magalhães “(…) o orDenamento municipal Deverá 
contemplar estratégias De salvaguarDa e melhoramento Destes solos, De moDo a não 
comprometer a sua qualiDaDe, mesmo que se verifique abanDono Da activiDaDe agrícola 
Destas áreas.”2 atualmente, no concelho De oeiras, os solos ran DefiniDos permanecem 
maioritariamente não urbanizaDos, salvo algumas exceções como os terrenos onDe se 
situam as estufas Da estação agronómica nacional, na freguesia De oeiras e são julião 
Da barra, a cooperativa De são peDro - eDucação e reabilitação Dos ciDaDãos com 
Deficiência, c.r.l. e um eDifício habitacional privaDo, ambos localizaDos na freguesia De 
porto salvo, e por último, alguns estabelecimentos inDustriais De pequena Dimensão em 
queijas e na freguesia De porto salvo.
no entanto, verifica-se que a aplicação Da Delimitação Dos solos ran é feita apenas 
fora Das zonas urbanas e urbanizáveis. tenDo em conta que o Desenvolvimento Dos 
núcleos urbanos se efetuou exatamente na proximiDaDe Desses bons solos, como forma 
De proDução alimentar, é efetivamente nos núcleos urbanos que se encontram os solos 
mais ameaçaDos pelas expansões eDificaDas.
manuela raposo magalhães afirma ainDa que “na perspetiva De preservação Destes solos 
como recurso, haverá também que os Delimitar no interior Dos perímetros urbanos e 
prever usos que não comprometam a sua qualiDaDe e potencialiDaDe. os usos alternativos 
à agricultura, em meio urbano, são preferencialmente os De espaços verDes De recreio e 
lazer, com várias intensiDaDes e tipos De utilização, DesDe as hortas urbanas, localizaDas 
em sistemas húmiDos, às matas que envolvem as ciDaDes e que poDerão inclusivamente ser 
geriDas pelas autarquias, e ainDa à agricultura urbana. estas áreas Deverão ser objeto 
De “planos verDes De pormenor” e integraDos numa estrutura ecológica urbana.”2

no que Diz respeito à reserva ecológica nacional, a sua importância reflete-se na 
proteção Dos recursos e ecossistemas  e intensificação Dos processos ecológicos 
funDamentais ao equilíbrio Do território. 
o Decreto-lei n.º321/83, De 5 De julho De 1983, Determina que a reserva ecológica 
nacional “(...) integra toDas as áreas inDispensáveis à estabiliDaDe ecológica Do meio e 
à utilização racional Dos recursos naturais, tenDo em vista o correto orDenamento Do 
território” e “vem salvaguarDar, em DeterminaDas áreas, a estrutura biofísica necessária 
para que se possa realizar a exploração Dos recursos e a utilização Do território 
sem que sejam DegraDaDas DeterminaDas circunstâncias e capaciDaDes De que DepenDem 
a estabiliDaDe e fertiliDaDe Das regiões, bem como a permanência De muitos Dos seus 
valores económicos, sociais e culturais.”3

_______________________________
1 Decreto-lei n.º 451/82, De 16 De novembro De 1982, Diário Da república. i série - n.º 265: 3828-3832.
2 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
2  Decreto-lei n.º 321/83, De 5 De julho De 1983, Diário Da república. i série - nº 152: 2425-2427. 
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fig. 25 - localização Das áreas ren Do concelho De oeiras, (fonte: elaboração própria)
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maria Da graça saraiva afirma que “a ren (…) contempla as zonas costeiras e ribeirinhas 
e águas interiores, áreas De infiltração máxima e zonas Declivosas, constituinDo uma 
estrutura biofísica básica e DiversificaDa que garante a proteção Dos ecossistemas e a 
permanência e intensificação Dos processos biológicos inDispensáveis ao enquaDramento 
equilibraDo Das ativiDaDes humanas.“1 assim, poDemos concluir que a ren revela ser 
um instrumento extremamente importante para a proteção ambiental e Desenvolvimento 
sustentável, poDenDo contribuir eficazmente para o Desenvolvimento De propostas que 
incrementem um contexto De continuum naturale. 
atualmente as áreas ren aparecem, na sua maioria, incluíDas nas classes De “verDe 
urbano” existente e programaDo, nomeaDamente através Dos jarDins municipais situaDos 
ao longo Do litoral. no entanto, poDemos ver que algumas pequenas áreas foram 
consiDeraDas De caráter urbanizável, como por exemplo a norte De algés, miraflores e 
a montante Da ribeira De barcarena, logo após o cruzamento com a a5. também alguns 
estabelecimentos De restauração com localização nas praias Do concelho foram tornanDo 
as suas instalações De caráter caDa vez mais permanente, contrarianDo as normas De 
construção em espaços sensíveis.

De acorDo com magalhães, a problemática atual Do regime ren traDuz-se na faciliDaDe 
De transição “De um regime estritamente não eDificável para uma situação De permissiviDaDe 
total”2. esta situação Deve-se ao facto De serem proibiDas as ações De urbanização, 
infra-estruturas, aterros, escavações e Destruição Do coberto vegetal nestas áreas. 
contuDo, se for efetuaDa uma Desafetação Da respetiva área serão aprovaDas excepções à 
regra DefiniDa. assim, e tal como acontece no regime ran, o conceito De proteção Deve 
ser aplicaDo também às zonas sujeitas a uma maior pressão urbanística, ou seja, Dentro 
Dos aglomeraDos urbanos.

_______________________________
1 saraiva, m. g. (1999). o rio como paisagem - gestão De correDores fluviais no quaDro Do orDenamento Do território. lisboa, 
funDação calouste gulbenkian.
2 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
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2.6 - ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

a estrutura ecológica é parte constituinte Dos instrumentos De gestão territorial, neste 
caso ao nível municipal, e Delimita os sistemas naturais para promover a sua preservação e 
Desenvolvimento sustentável. é um instrumento funDamental à sustentabiliDaDe ecológica 
Da paisagem e, consequentemente, à qualiDaDe Da viDa Da população. no entanto só foi 
imposto aos planos Diretores municipais através Do artigo 70º Do Decreto-lei n.º 
380/99, a 22 De setembro De 1999.
a estrutura ecológica é, segunDo magalhães, “composta por um sub-conjunto De natureza 
física que inclui os elementos litológicos, geomorfológicos, híDricos e atmosféricos e 
por um sub-conjunto De natureza biológica, incluinDo o solo vivo, a vegetação natural e 
semi-natural e os principais habitats necessários à conservação Da fauna.”1 o relatório 
Do plano Diretor municipal De oeiras em vigor1 acrescenta que a Definição Da estrutura 
ecológica municipal baseia-se nas conDições necessárias à “salvaguarDa De DeterminaDas 
funções e potencialiDaDes Do território, De que DepenDem o equilíbrio ecológico e a 
sua estrutura biofísica, na manutenção Dos espaços verDes, já existentes, bem como 
na criação De uma malha verDe estruturante e planeaDa De Distribuição, tanto quanto 
possível, equitativa, no território, numa perspetiva De ligação à malha verDe existente nos 
concelhos limítrofes.”2

o conceito De sistema paisagem2 é assim algo análogo ao sistema Dinamic energy buDget3 
que propõe um princípio unificaDor, no Domínio Da biologia, consiDeranDo que toDos os 
seres vivos são constituíDos por estruturas e reserva. De facto, a capaciDaDe De auto-eco-
regulação na paisagem, nos termos em que eDgar morin Definiu4,  DepenDe Da manutenção 
De fluxos De massa e energia - as referiDas estruturas e reserva, respetivamente -, 
através De estruturas contínuas. o ramo Da ecologia que se DeDica à ecologia Da paisagem 
DefenDe que, nalguns casos restritos, as estruturas contínuas possam ser substituíDas 
por elementos Descontínuos (ilhas), DesDe que estes preencham DeterminaDas conDições 
De Dimensão e De proximiDaDe5. este conceito vem justificar a Diferenciação Da estrutura 
ecológica municipal apresentaDa neste relatório Do pDm, em Duas tipologias Distintas: a 
estrutura ecológica funDamental e a estrutura ecológica complementar.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.
2 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
3 a Dynamic energy buDget theory surge como meio De iDentificação De regras quantitativas simples para a organização Dos 
metabolismos Dos organismos inDiviDuais. a D.e.b. consiDera a “reserva” separaDamente De “estrutura”, pois a “reserva“ é sintetizaDa 
a partir Do substrato animal para ser utilizaDa pelo metabolismo, enquanto que “estrutura” aparece DefiniDa como ambiente externo 
e esses organismos, kooijman et al, 2007 referiDo em magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e 
Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, isapress.
4 morin, 1991, citaDo em magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional 
e municipal. lisboa, isapress.
5 sukopp et al, 1995, citaDo em magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas 
regional e municipal. lisboa, isapress.
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fig. 26 - carta De conDicionantes Do pDm Do concelho De oeiras, (fonte: www.cmo.pt)
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fig. 27 - proposta De carta De estrutura ecológica municipal para a revisão Do pDm Do concelho De oeiras

(fonte: www.cm-oeiras.pt)
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a estrutura ecológica funDamental (aDiante DesignaDa por eef) coinciDe, por norma, com 
as áreas DefiniDas pela reserva agrícola nacional (ran) e pela rreserva ecológica 
nacional (ren), bem como por outros sistemas De proteção a áreas De carácter natural.
para além Destas áreas são inDiviDualizaDas, também na eef, quatro uniDaDes paisagísticas 
De acorDo com as suas características geomorfológicas, peDológicas, ambientais e 
paisagísticas, senDo elas: o estáDio nacional Do jamor, o parque urbano Da serra 
De carnaxiDe, a estação agronómica nacional e o parque De ciência e tecnologia em 
conjunto com o complexo De cabanas golf. juntamente com as áreas pertencentes à 
ran e ren, estas quatro uniDaDes possibilitam, através Dos vales, a continuiDaDe entre 
o estuário Do tejo, as áreas litorâneas e as serras De sintra e Da carregueira, numa 
perspetiva De articulação com a estrutura funDamental Da área metropolitana De lisboa.1 

a estrutura ecológica funDamental Do município De oeiras assenta, assim, na existência 
Destas quatro granDes áreas De tipificação Diversa, Das áreas DefiniDas pela ran e pela 
ren, Dos espaços De equilíbrio ambiental e áreas De enquaDramento e proteção, Das 
estruturas verDes urbanas, Dos espaços De proteção às linhas De água e, por último, Das 
quintas existentes com valor patrimonial que se justificam De seguiDa.

os espaços De equilíbrio ambiental são espaços “De Dimensão significativa, possuinDo uma 
componente “natural” ou naturalizaDa, inseriDa na estrutura global, como por exemplo 
a componente “mata” que se pretenDe que venha a ter granDe expressão”1. neste grupo 
incluem-se ainDa o complexo cabanas-golf, o complexo Desportivo Do vale Do jamor, o 
parque suburbano Da serra De carnaxiDe e a estação agronómica nacional.
nas áreas De enquaDramento e proteção inserem-se “um conjunto De espaços criaDos (ou 
mantiDos) com o objetivo De DefenDer ou enquaDrar DeterminaDas estruturas que fazem 
parte Da paisagem. consiDeram-se, assim, os espaços ou faixas De proteção à reDe viária, 
as faixas De proteção a linhas De água (não incluíDas na ren), e áreas que constituem 
espaços resiDuais encravaDos em zonas Da ran ou ren.”1

o grupo Das estruturas verDes urbanas “engloba as estruturas verDes que possuem, ou 
que se pretenDe que venham a possuir, uma relação muito Direta com a estrutura urbana 
existente ou prevista. são estruturas verDes com um nível De equipamento elevaDo e De 
intensa utilização.
especificam-se nesta tipologia as áreas englobaDas nos planos já aprovaDos, assim como 
áreas De menor Dimensão, intimamente ligaDas à malha urbana existente e constituíDas pelos 
jarDins Do principio Do século, situaDos sobretuDo nos aglomeraDos urbanos, no litoral.”

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.

 2.6.1 - ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL



por último, senDo que as quintas são classificaDas e inseriDas na estrutura verDe 
concelhia meDiante o seu interesse arquitetónico e paisagístico, restam apenas os espaços 
De proteção e linhas De água “cuja importância, na estrutura hiDrográfica concelhia, 
pressupõe também o Desenvolvimento De estuDos para Determinação Dos seus leitos De 
cheia, com vista à sua regularização.”1

a estrutura ecológica complementar (aDiante DesignaDa por eec) tenDe a salvaguarDar 
as áreas verDes existentes no espaço urbano, nomeaDamente parques, jarDins e ruas com 
alinhamentos arbóreos. a importância Da eec é relevante para assegurar a qualiDaDe 
De viDa, uma vez que para além Dos impactos Diretos no ambiente urbano (retenção De 
poeiras, armazenamento De água, entre outras), promove a bioDiversiDaDe e a valorização 
estética Do local, bem como incrementa a promoção Do conceito De continuum naturale.

é De referir também a semelhança Do conceito De estrutura ecológica complementar com 
o conceito De estrutura cultural referiDo por magalhães. a autora refere que a sua 
combinação permite uma ligação ecológica, funcional, cultural e formal entre os espaços 
urbanos e rurais, pois “os aglomeraDos urbanos ou construções Dispersas, DepenDem 
De um sistema “arterial” (as vias sob toDas as formas) para poDerem funcionar em inter-
ligação.”2

“com esta metoDologia o orDenamento Da paisagem poDe responDer, por um laDo, às 
exigências Daquilo que tem que ser asseguraDo, em termos De funcionamento De uso 
e simbólico e, por outro, contém alguma flexibiliDaDe que lhe permite ajustar-se às 
circunstâncias DitaDas pelas necessiDaDes (funções e Desejos) e pelas DisponibiliDaDes 
(recursos humanos e financeiros).”2

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.
2 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
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 2.6.2 - ESTRUTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTAR



De moDo a obter uma imagem Do que poDeria resultar De uma aplicação De estratégias De 
Desenvolvimento territorial baseaDo na sustentabiliDaDe, fez-se um pequeno estuDo Do 
potencial De Desenvolvimento Da eem.  
oeiras é, pelas inúmeras razões apresentaDas anteriormente, um município que se 
Desenvolveu rapiDamente e que, apesar De apresentar uma DensiDaDe urbana elevaDa, 
poDemos ainDa encontrar um número relevante De áreas não urbanizaDas.

a primeira fase consistiu no levantamento “em bruto” Dos “espaços permáveis” - áreas De 
espaço não eDificaDo, resultaDo Da subtração Das áreas classificaDas no pDm em vigor 
como espaço urbano Do concelho De oeiras (ver fig. 28).

DDeste levantamento resultaram toDas as áreas referiDas nos conceitos De estrutura 
ecológica funDamental e secunDária, às quais se subtraíram as classificaDas no pDm como 
“espaço urbanizável” e como “áreas com existência De serviços ou restrições De utiliDaDe 
pública com inciDência Direta no espaço urbano ou no espaço urbanizável” (ver fig. 29. 
Do resultaDo obtiDo, DesignaDo por “espaços verDes” fez-se ainDa uma Diferenciação 
entre “espaços verDes intervencionaDos” e “espaços verDes Densamente arborizaDos”. 
aqui surgem o complexo Do estáDio nacional Do jamor, a estação agronómica nacional 
e o parque De ciência e tecnologia em conjunto com o complexo De cabanas golf e com 
o parque Dos poetas. além Destes, existem muitos outros projetos ainDa em estuDo ou 
em execução por parte Da Dev, no âmbito Do plano estratégico Dos correDores verDes 
Da câmara municipal De oeiras, como por exemplo o parque Das perDizes e o correDor 
verDe Do bairro De outurela (ver fig. 30).

a estrutura ecológica é uma mais valia para a promoção Da integração entre natureza 
e cultura, aspetos que por norma se encontram DissociaDos. esta associação permite 
assegurar a sustentabiliDaDe ecológica Da paisagem e Dar coerência aos elementos 
existentes, como fragmentos De espaço urbano e elementos patrimoniais, ponDo-os ao 
serviço Das populações. 

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & gabinete De Desenvolvimento municipal (1992). plano Diretor municipal - relatório. oeiras.
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 2.6.3 - PREVISÃO DE POSSÍVEIS CENÁRIOS FUTUROS



fig. 28 - carta De estuDo De possíveis cenários futuros para a eem (1), (fonte: elaboração própria)
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fig. 29 - carta De estuDo De possíveis cenários futuros para a eem (2), (fonte: elaboração própria)
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_______________________________
1 áreas com existência De serviços ou restrições De utiliDaDe pública com inciDência Directa no espaço urbano ou no espaço 
urbanizável é a Designação referiDa no plano Diretor municipal Do concelho De oeiras, (fonte: www.cm-oeiras.pt)
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fig. 30 - carta De estuDo De possíveis cenários futuros para a eem (3), (fonte: elaboração própria)
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este estuDo De previsão De possíveis cenários continua e segue para uma escala maior, 
abrangenDo toDo o norte Da área metropolitana De lisboa. apesar Das encostas Dos 
vales Das ribeiras Do concelho constiruírem um forte elemento De estrutura De proteção 
às linhas De água, se excluirmos a mata Do vale Do jamor, não encontramos em oeiras 
nenhuma outra área recreativa Densamente arborizaDa. esta previsão vem então reforçar 
a iDeia Da possível criação De uma zona florestal Densa como um parque florestal em 
oeiras. á semelhança Do parque Do monsanto no concelho De lisboa, e Da serra De 
sintra no concelho De sintra, também o concelho De oeiras poDerá vir a ter o seu 
“pulmão verDe” que poDeria contribuir não só como um filtro ambiental Da poluição 
atmosférica proDuziDa, como também constituiria uma área De recreio, lazer e Desporto. 
uma pista De manutenção, um parque infantil, as esplanaDas ou cafés seriam equipamentos 
que garantiriam uma ocupação variaDa e uma margem De lucro para equilibrar os gastos 
Da sua construção.

através Da análise biofísica elaboraDa chegamos rapiDamente à conclusão que não são 
muitas as opções para um espaço Deste tipo, senDo a serra De carnaxiDe aquela que 
possui toDas as caracteríticas e potencial necessárias. a área Da serra De carnaxiDe 
pertencente ao concelho Da amaDora tem já um projeto De construção habitacional em 
construção. De acorDo com vários artigos Disponíveis no arquivo municipal Da câmara 
municipal De oeiras, a serra De carnaxiDe tem siDo, ao longo Dos anos, alvo De uma 
granDe procura, existinDo propostas a vários níveis, DesDe um complexo De rugby à 
construção habitacional, De comércio e/ou serviços. contuDo, as propostas existentes 
para a área pertencente ao concelho De oeiras têm siDo reprovaDas em assembleia 
municipal, crianDo sempre uma nova esperança Da criação De uma estrutura verDe, tão 
procuraDa pelos munícipes.1

associaDo a este projeto está também a iDeia De sensibilização e eDucação ambiental, 
através Da qual se fariam as plantações necessárias. este “pulmão verDe” na serra De 
carnaxiDe seria um projeto bem suceDiDo até pela sua localização. além Da magnífica 
abrangência visual que proporciona sobre os concelhos vizinhos e parte Do estuário 
Do tejo, encontrar-se-ia situaDo entre os concelhos De lisboa, oeiras, cascais e 
sintra. este aspeto contribuiria para uma possível ligação entre os parques florestais 
Do monsanto e Da serra De sintra - um Dos correDores previstos no protaml. 
este parque florestal na serra De carnaxiDe poDeria vir a oferecer características 
semelhantes ao central park em nova iorque, ou ao hiDe park De lonDres.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2005). oeiras inova - sinopse Dos projetos apresentaDos a concurso. oeiras, câmara municipal 
De oeiras.

fig. 31 -  abrangência visual Do alto Da 
serra De carnaxiDe 

fig. 32 - alinhamento arbóreo Do 
loteamento iniciaDo no concelho Da 
amaDora

fig. 33 - presença Do aqueDuto Das 
francesas, classificaDo como monumento 
nacional



fig. 34 - imagem aérea Da relação entre a localização Do concelho De oeiras, o parque florestal De 
monsanto e a serra De sintra, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

fig. 36 - imagem aérea Da previsão De um possível correDor verDe De ligação Do parque florestal De monsanto, o 
“parque florestal Da serra De carnaxiDe” e Da serra De sintra, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 35 - imagem aérea Do resultaDo Do estuDo Da previsão De possíveis cenários futuros, (fonte: 
aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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3.1 - BREVE ABORDAGEM AO CONCEITO DE MOBILIDADE ALTERNATIVA

60

a necessiDaDe De aDotar uma nova qualiDaDe De viDa, sobretuDo nas periferias urbanas 
DegraDaDas, passa por eliminar as ruturas entre a ciDaDe e o campo. estas ruturas 
surgem sob a forma De violentos seccionamentos e DegraDações Das suas estruturas 
funDamentais provocaDos pela implantação caótica Das ativiDaDes. a procura De meDiDas 
que criem alternativas á mobiliDaDe automóvel Devem-se, também, às necessiDaDes 
socioeconómicas mais eviDentes com que nos Deparamos atualmente, como a reDução 
Da poluição atmosférica nas ciDaDes, a reDução Dos moDos De energia petrolífera, a 
reDução Do congestionamento automóvel, a Destruição Do espaço público, Do convívio e 
Da ciDaDania e a impossibiliDaDe De circulação Do peão.1

no conceito De paisagem global, DefenDiDo por gonçalo ribeiro telles, “o espaço 
rural e o espaço urbano Devem-se interligar De tal maneira que, sem que se percam 
as suas características próprias e funcionamento autónomo, não Deixem De servir os 
interesses comuns Da socieDaDe, quer Digam respeito ao munDo rural, quer à viDa urbana 
(…). para isso, há que restabelecer o continuum naturale no espaço urbano e no rural, 
como elo entre as respetivas paisagens, permitinDo a aproximação Dos Dois moDos De 
viDa e Das pessoas. a paisagem global Do futuro não poDerá Deixar De estar sujeita a 
princípios impostos pela sua essência biológica, pelo que a localização Das ativiDaDes, 
nomeaDamente Da expansão urbana, tem que estar sujeita à aptiDão Do território e à 
paisagem existente.”2

o conceito De mobiliDaDe alternativa é altamente recomenDaDo pelas instituições europeias 
e é posta em prática por muitas ciDaDes europeias e americanas. a requalificação paisagística 
e urbanística com vista ao Desenvolvimento De reDes De percursos que possibilitem a 
caminhaDa, o uso Da bicicleta, Do skate, Da caDeira De roDas e De toDa a multipliciDaDe De 
veículos não poluentes ou elétricos, constitui uma nova maneira De olhar para o espaço 
com enormes impactes ambientais positivos, bem como a melhoria Da saúDe Da população 
que atualmente se consiDera sem tempo Disponível para o exercício físico e para o prazer 
que os contatos humanos com a natureza proporcionam. 
no que respeita à mobiliDaDe sustentável, a integração entre percursos cicláveis ou 
percursos culturais com a estrutura ecológica constitui um facto, em si mesmo, que contribui 
para valorizar as Duas estruturas e promover a aceitação De ambas.3 este conceito poDe ser 
aplicaDo através Da criação De um simples percurso ao longo De uma linha De água, De um 
parque ou jarDim público. apesar Da sua simpliciDaDe De aplicação, verificou-se que oeiras é 
um município composto por vários aglomeraDos urbanos Dispersos e encontra-se com extrema 
necessiDaDe De algo que os interligue verificanDo-se, caDa vez mais, a escolha Do trajeto 
peDonal ao longo Das principais vias automóveis, sem quaisquer conDições De conforto ou   
segurança. Deste moDo, esta aborDagem prenDeu-se também com o propósito De encontrar 
pequenas soluções para uma reDe De mobiliDaDe alternativa baseaDa em três conceitos 
unificaDores: o acompanhar, o atravessar e o interligar os espaços entre si. consiDera-
se relevante que estas soluções inciDam sobre a requalificação De alguns eixos viários

_______________________________
1 magalhães e mata, 2005, referiDo em magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - 
escalas regional e municipal. lisboa, isapress.
2 telles, g. r. 1994 referiDo em magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas 
regional e municipal. lisboa, isapress.
3 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
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principais para acessos Diretos (num contexto casa-trabalho), a aDaptação De algumas 
vias Dentro Dos centros históricos que permitam o acesso a equipamentos, serviços, 
comércio e a escolas, bem como uma solução que facilite o uso Destes meios alternativos 
como complemento aos serviços De transportes públicos existentes.

nas imagens 38, 39 e 40 poDemos ver o caso Do troço Da aveniDa Do conselho europeu, 
uma via com possibiliDaDe De interligação Da zona comercial Do centro oeiraspark com 
os serviços Da quinta Da fonte, um Dos locais com maior fluxo De movimentação Diária. 
através Da implementação De uma ciclovia, esta intervenção viria resolver as questões De 
acessibiliDaDe peDonal DesDe o núcleo comercial até aos centros históricos envolventes, 
bem como Daria a hipótese De complementação peDonal Do trajeto De quem circula pelos 
transportes públicos existentes. 

fig. 37 - conceito esquemático Dos objetivos Da mobilliDaDe alternativa, (fonte: elaboração própria)

fig. 38 -  troço Da aveniDa Do concelho 
europeu após o acesso à a5

fig. 39 - transportes públicos existentes á
chegaDa à quinta Da fonte, na aveniDa Do 
conselho europeu

fig. 40 - rotunDa De interligação Da aveniDa 
Do concelho europeu com a estraDa De 
paço De arcos, n249-3
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Deste moDo, seria DaDa resposta ao conceito “interligar” através De soluções De acesso 
peDonal ao comércio, serviços, transportes públicos e núcleos urbanos presentes. 
a aplicação Do conceito “acompanhar” poDeria ser feita a partir Da implementação De 
outro troço cicloviário ao longo Da estraDa De paço De arcos, ou n249-3, permitinDo 
acesso peDonal a Dois Dos maiores centros empresariais Do concelho, o taguspark e 
o lagoaspark. assim, conseguir-se-ia estabelecer também uma continuiDaDe Do troço Da 
ciclovia Da aveniDa Do conselho europeu.

por último, apresentam-se Dois exemplos De solução De mobiliDaDe alternativa, existente 
na estraDa De leião e no bairro De nova oeiras, que vem justificar a aplicação Do 
conceito “atravessa” e que uma une os centros históricos De porto salvo e leião e 
outra percorre toDo o bairro De nova oeiras. a criação De um passeio peDonal ao longo 
De uma via De circulação automóvel foi bem suceDiDa pela escolha De espécies arbóreas 
para ensombramento e arbustivas para Divisão De espaços, oferecenDo  as conDições De 
conforto e segurança necessárias.

as reDes De percursos cicláveis Devem basear-se na estrutura ecológica De moDo 
estabelecerem uma oportuniDaDe De Desenvolvimento De percursos em áreas não 
eDificaDas, fazenDo-os assentar naturalmente sobre áreas com forte carácter natural. 
estes percursos, além De poDerem interligar equipamentos e servir os seus utilizaDores 
De acorDo com as melhores regras De conforto, eficiência e segurança, aumentam o 
conforto aos seus utilizaDores bem como possibilitam encontrar um trajeto alternativo à 
congestionaDa e poluíDa reDe viária e tantas vezes mais curto e mais rápiDo. a existência 
De uma reDe contínua preferencialmente sobre o espaço não eDificaDo é totalmente 
compatível com a função De transporte não motorizaDo – peões e bicicletas.1

_______________________________
1 centro De estuDos De arquitetura paisagista - “prof. calDeira cabral” - instituto superior De agronomia - universiDaDe técnica 
De lisboa. “arquitetura paisagista ciclovias.” from http://www.isa.utl.pt/ceap/ciclovias/new_page_1551.htm#_toc93398165

fig. 44 - início Do percurso peDonal Da

estraDa De leião, rua henrique marques

fig. 45 - contraste entre o eDificaDo e a
abrangência visual para o espaço aberto

fig. 46 - ciclopista Do bairro De nova oeiras

fig. 41 - troço Da estraDa De paço De arcos

entre o taguspark e o oeirasgolf & resiDence

fig. 42 - troço Da estraDa De paço De 
arcos com abrangência visual para o espaço 
aberto

fig. 43 - rotunDa Da estraDa De paço De 
arcos que permite acesso ao lagoaspark
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fig. 47 - imagem aérea Da localização Do troço Da n249-3, a norte Da a5, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

fig. 48 - imagem aérea Da localização Da estraDa De leião, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

fig. 49 - imagem aérea Da localização Da aveniDa Do concelho europeu, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

tagus park
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Para responDer à necessiDaDe De Desenvolvimento urbano através uma estrutura que 
interligue a base ecológica Do município aos elementos culturais e patrimoniais existentes, 
o presente estuDo foca-se maioritariamente em Duas partes constituintes Da eec Do 
concelho De oeiras:
- os elementos De conectiviDaDe: conjunto Dos espaços De equilíbrio ambiental, Das 
áreas De enquaDramento e Das áreas De protecção às linhas De água;
- os elementos a conectar - o conjunto Das estruturas verDes urbanas, Dos valores 
paisagísticos e Dos valores culturais e patrimoniais existentes.

“o movimento Dos correDores verDes resulta como a ponta final De uma estratégia De 
planeamento iniciaDa no século xix, não senDo atribuíDo especificamente a um autor, mas 
sim a vários inDivíDuos e vários esforços, que Durante século e meio, foram seDimentanDo e 
alarganDo uma iDeia”1. em 1995, fabos2 afirma que o conceito De correDores verDes tinha 
pouco mais Do que uma DécaDa e, apesar Da sua importância para a estrutura verDe urbana 
ser De conhecimento geral, o mesmo não é referiDo na legislação portuguesa. só existe 
referência ao continuum naturale como um “sistema contínuo De ocorrências naturais” na 
lei De bases Do ambiente3 ignoranDo a sua relevância a nível social e cultural. contuDo, 
na estratégia nacional De Desenvolvimento sustentável4, mais propriamente no 5º objetivo 
- “melhor conectiviDaDe internacional Do país e valorização equilibraDa Do território” -, 
é referiDo o apoio a investimentos a concretizar nas ciDaDes inDiviDualmente consiDeraDas 
e DestinaDos a reforçar a sustentabiliDaDe Do seu funcionamento, nomeaDamente, “no 
apoio à criação De correDores ecológicos e De espaços públicos “verDes” nas ciDaDes, 
como investimento chave para a melhoria Da sua qualiDaDe ambiental”. assim, poDe-se 
concluir que existe já, na legislação portuguesa, alguma preocupação com os aspetos 
ecológicos Dos correDores verDes. no entanto, o seu uso social e cultural é quase 
irrelevante ou inexistente.
charles little5 compila um conjunto abrangente De Definições De correDor verDe, ou greenway,  
que vêm contrariar a tenDência Da atribuição exclusiva De funções ecológicas ao correDor  
verDe, DefininDo-o como “um espaço aberto linear estabeleciDo ao longo De caDa  correDor

natural, como a frente ribeirinha, linha De água ou De cumeaDa, ou por terra ao longo 
De uma ferrovia convertiDa para uso recreativo, um canal, estraDa cénica ou outra 
rota”. little refere-se aos correDores verDes como um elemento De conetiviDaDe entre 
fragmentos De ecossistemas naturais Dentro no urbano, não DeixanDo De mencionar o 
seu potencial para ser associaDo ao recreio e lazer, bem como a um sistema De mobiliDaDe 
alternativa. 6

_______________________________
1 geota (2007). “correDores verDes - conceitos base e algumas propostas para a área metropolitana De lisboa.”
2 fabos, j. g. (1995). introDuction anD overview: the greenway movement, uses anD potentials of greenways. lanDscape anD 
urban planning. usa, university of massachusetts.
3 lei n.º 13/2002, De 19 De fevereiro De 2002, Diário Da república. i série a - n.º 42: 1324-1340.
4 resolução De conselho De ministros, n.º 109/2007, De 20 De agosto De 2007, Diário Da república. série i - n.º 159: 5405-
5478.
5 embora tenha começaDo a sua carreira como aDvertising executive na ciDaDe De nova iorque, tornou-se um environmental activist 
em full-time, escritor, jornalista e analista político e em 1978 consagrou-se como presiDente Da american lanD forum com o intuito 
De Desenvolver uma política De conservação Da terra. nD state university. “nDsu libraries.”. aceDiDo em abril, 2013 em http://
www.lib.ncsu.eDu/specialcollections/greenways/little_mc214.html/. 
6 little, c. e. (1990). greenways for america. baltimore anD lonDon, the john hopkins university press.

3.2 -  BREVE ABORDAGEM AO CONCEITO DE CORREDOR VERDE



atualmente, e De acorDo com o plano estratégico De correDores verDes1, “um correDor 
verDe é uma estrutura De mobiliDaDe alternativa potenciaDora De fluxos naturais e 
artificiais no território. caracteriza-se por ser um “sistema” ou “reDe“ inDiviDualizaDa 
com espaços tipologicamente contextualizaDos e hierarquizaDos entre si, assentanDo 
sobre a estrutura verDe De um território seja principal ou secunDária, ou seja, em 
espaços naturalizaDos ou espaços construíDos”2.
senDo atualmente um períoDo alargaDo De revisão Do pDm torna-se prioritário o 
Desenvolvimento De toDo o tipo De propostas que contribuam para a expansão Da estrutura 
ecológica, onDe se articulam, o mais possível, os Diversos espaços existentes. assim, no 
âmbito Da revisão Do pDm De 1994, o gabinete De Desenvolvimento municipal (aDiante 
DesiDnaDo por gDm) Da câmara municipal De oeiras Desenvolveu um estuDo preliminar 
sobre um possível traçaDo De uma reDe De correDores verDes para o concelho De 
oeiras, presente na proposta De carta De estrutura ecológica municipal para a revisão 
Do pDm De oeiras, fig. 27. a proposta em questão não foi aprovaDa pela comissão 
De acompanhamento responsável. De acorDo com o seu parecer final3, emitiDo para a 
versão De agosto De 2012, a comissão De acompanhamento salienta a classificação 
De toDo o território municipal como solo urbano, no pressuposto De que toDas as 
áreas De ran seriam excluíDas. esta opção “não teve acolhimento Da Draplvt, que 
na sua análise conclui que o parecer é Desfavorável à proposta De plano, por não 
acautelar a presença De solos De elevaDa capaciDaDe agrícola e outras áreas agrícolas 
e, por entenDer, que os objetivos De uma reserva agrícola nacional Devem prevalecer 
sobre as estratégias municipais, DevenDo estas coaDunar-se àqueles objetivos”. além 
Disso, no parecer vem referiDo o facto De não se consiDerar que esta opção estivesse 
DeviDamente justificaDa, “a classificação Do solo como urbano Deve estar DeviDamente 
enquaDraDa pelas necessiDaDes em termos De crescimento populacional. (...) a proposta 
De pDm apresentaDa iDentifica um potencial De crescimento, suportaDo na oferta De 
áreas resiDenciais, De 32.048 habitantes, quanDo entre 2001 e 2011 se registou um 
crescimento De 10.000 habitantes.” a título conclusivo, a comissão De aacompanhamento 
salienta a importância Do solo rural no equilíbrio Do moDelo territorial, pela Dimensão 
que ainDa assume e consiDera que “a cmo poDerá ponDerar a iDentificação De áreas 
De potencial acolhimento De activiDaDes estratégicas, mas sem lhe conferir o estatuto 
De solo urbano DesDe já e a aferir em seDe De pmot posterior.”, o que apresenta 
também conflitos com o prot Da área metropolitana De lisboa. contuDo,  continuou 
a ser a partir proposta De traçaDo que se Deu Desenvolvimento a este trabalho, pois 
será a partir Delas que a câmara atuará futuramente. poDe-se concluir então que os 
correDores verDes possuem Dois conjuntos De funções Distintas a ter em consiDeração 
no Desenvolvimento Deste trabalho: as funções ecológicas ligaDas aos seres vivos e ao 
ambiente e as funções sociais ligaDas à cultura, ao recreio e ao lazer. Das suas funções 
ecológicas Distinguem-se:
- contribuição para a conetiviDaDe entre elementos que potenciam fluxos naturais no 
território;
- aumento e melhoria Da qualiDaDe Da água e Do ar, senDo entenDiDos como filtros 
urbanos;
- criação De habitats para plantas e animais ajuDanDo na manutenção Da bioDiversiDaDe 
Do local;
_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2005). plano estratégico Dos correDores verDes. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras, 
câmara municipal De oeiras.
2 câmara municipal De oeiras (2006). relatório De ativiDaDes/resultaDos/estratégia. Documentos anexos plano estratégico. oeiras.
3 comissão De acompanhamento (2012). parecer final Da comissão De acompanhamento. revisão Do plano Diretor municipal De oeiras.
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- Diminuição Dos riscos De cheias e erosão Do solo;
- conservação e incremento Da proDutiviDaDe Das áreas florestais;
- criação De zonas De ensombramento, o que contribui para o controlo Da temperatura;
- contribuição para a valorização Da qualiDaDe estética Da paisagem e Da malha urbana.

apresentam como funções sociais as seguintes:
- contribuição para a conetiviDaDe entre elementos que potenciam fluxos artificiais no 
território;
- criação De espaços De recreio e lazer que contribuem para a melhor vivência Do espaço 
urbano e ajuDam a estabelecer e manter uma relação quotiDiana Do homem com a natureza 
crianDo a possibiliDaDe De um apoio permanente à eDucação ambiental;
- criação De eixos verDes que ligam os pontos-chave Da ciDaDe incluinDo várias categorias 
De espaços, motivanDo a “viagem urbana”;
- criação De vias De circulação alternativas, ou seja, De mobiliDaDes suaves tais como o 
circulação peDonal, ciclável, De patins e até mesmo a circulação equestre;
- contribuição para a preservação e valorização Do património e, consequentemente, para 
a valorização Do turismo que permite gerar benefícios económicos;
- manutenção e a valorização Da qualiDaDe estética Da paisagem.

associaDos ao conceito De correDor verDe surgem outros conceitos: a ecovia, a ecopista 
e a ciclovia. a uma escala maior, o correDor verDe torna-se um sistema contínuo que 
interliga Diversas tipologias De espaços e estruturas verDes urbanas, salvaguarDa os 
fluxos Dos habitats Da fauna e flora existente. por outro laDo, a ecovia é a infra-
estrutura propriamente Dita, DestinaDa à circulação a pé ou em bicicleta e que tem como 
principal característica o facto De tirar partiDo Da ligação - tanto a nível local como 
regional - entre áreas De interesse ambiental.
o termo ecopista Deriva Do original rail trail e é a Designação aDotaDa em portugal, pela 
refer, para iDentificar a requalificação De canais ferroviários DesativaDos. caracteriza-se 
por se tratar De uma infra-estrutura praticamente ininterrupta, fácil, segura e agraDável 
De percorrer e cujo traçaDo é facilmente reconheciDo pelas suas características físicas 
e pelo moDo como se inserem na paisagem.
por último, a ciclovia, a bikelane ou o cycleway, é um espaço DestinaDo especificamente 
para a circulação De pessoas utilizanDo bicicletas, localizaDos maioritariamente ao longo 
De eixos viários ou integraDos em passeios peDonais existentes.1

toDas estas tipologias poDerão formar uma reDe maior, articulaDas entre si. De 
facto, existe já um projeto europeu ao nível Da mobiliDaDe sustentável, o eurovelo. 
o eurovelo é uma reDe europeia De ciclovias que ligarão toDo o continente europeu 
através De 12 rotas cicláveis DestinaDas à prática Da bicicleta e cicloturismo, sobretuDo 
Dos utilizaDores locais. o projeto, apoiaDo pela união europeia, incorpora ciclovias 
regionais e nacionais já existentes e outras que ainDa serão construíDas, tenDo já 45 
mil quilómetros DesenvolviDos em países como a áustria, alemanha, hungria, sérvia, 
eslováquia, suíça e reino uniDo.2 a rota portuguesa tem início em sagres e passa por 
faro, pamplona, nantes carDiff, cork, belfast e glasgow.3

_______________________________
1 roDrigues, v. f. (2008-2013). “ciclovia - site Das ciclovias, ecovias e ecopistas De portugal.”. aceDiDo em junho, 2013 em 
http://www.ciclovia.pt/.
2 greensavers. “eurovelo: ligar sagres e moscovo por 14 ciclovias De 70 mil kms.”. aceDiDo em março De 2013, em http://
greensavers.sapo.pt/2013/03/04/eurovelo-ligar-sagres-e-moscovo-por-14-ciclovias-De-70-mil-kms/
3 feDeration, e. c. “eurovelo.” aceDiDo em março De 2013, em http://www.eurovelo.org/
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como já foi referiDo, este trabalho traDuz-se numa análise Da reDe De correDores 
verDes e na elaboração De propostas De aplicação Do seu plano estratégico. senDo que 
este estágio foi feito na Dev, irá aDaptar-se o traçaDo Da reDe De correDores verDes 
Da proposta base Do gDm em função Dos objetivos e estratégias que a Dev pretenDe 
atingir e Desenvolver a longo prazo. os principais objetivos Do plano estratégico Dos 
correDores verDes aDotaDos neste relatório por se consiDerarem consistentes são:

1. concretização De uma estrutura sustentável abrangente a toDo o concelho que permita 
efetivar um conjunto De fluxos funcionais e ecológicos num contexto De continuum 
naturale;
ao conceito De correDores verDes está sempre implícita a noção Dos benefícios inerentes De 
conetiviDaDe. esta característica permite a ocorrência Dos processos biológicos naturais 
bem como a sustentabiliDaDe Dos sistemas vivos – o movimento De espécies selvagens e Das 
suas populações, o fluxo De água, o fluxo De nutrientes e até mesmo os fluxos humanos;

2. integração Da estrutura verDe concelhia com uma reDe De mobiliDaDe alternativa; 
outros benefícios Da conetiviDaDe Dos correDores verDes são as formas alternativas 
De transporte, recreação e a necessiDaDe ou preferência De uma relação De proximiDaDe 
com a natureza1. os correDores verDes são muitas vezes projetaDos e implementaDos 
para apoiar formas alternativas De transporte, nomeaDamente peDonal e bicicleta, cujos 
benefícios revertem a favor Da reDução De tráfego e Da reDução De poluição atmosférica 
crianDo hábitos mais sauDáveis;

3. potencialização Dos valores naturais e intrínsecos Das paisagens que atravessa;
a integração De percursos cicláveis ou percursos culturais com a estrutura ecológica 
contribui para valorizar as Duas estruturas e promover a aceitação De ambas2. no entanto, 
há que ter também em conta o valor intrínseco Dos traços característicos Da paisagem, 
neste caso o granDe número De linhas De cumeaDa e vales encaixaDos que proporcionam 
abrangências visuais únicas.

4. conferir uma ocupação Do solo equilibraDa tenDo em conta a vocação Dos espaços e 
o rápiDo crescimento urbano actual:
a aplicação Do conceito De correDor verDe tem-se tornaDo um movimento internacional 
bastante popular em resposta à muDança ambiental, cultural, política e aos factores 
De proliferação3. “a Descentralização económica e a expansão urbana têm motivaDo 
interesse em moDelos De planeamento e métoDos alternativos, pois as suas ligações 
físicas oferecem vantagens Distintas em termos De circulação e transporte De 
materiais, espécies ou nutrientes, além De constituírem uma reDe De Desenvolvimento 
social que integra pessoas com Diversos valores e perspetivas sobre o uso Da terra e 
planeamento. esta é, talvez, a característica mais importante Dos correDores verDes que 
os Distingue De outros conceitos De orDenamento Da paisagem.”4

_______________________________
1 kaplan et al., 1998 referiDo em ahern, j. (2004). greenways in the usa - theory, trenDs anD prospect.
2 magalhães, m. r. (2007). estrutura ecológica Da paisagem, conceitos e Delimitação - escalas regional e municipal. lisboa, 
isapress.
3 ahern, j. & j. g. fabos (1998). a global greenway vision - the role of gis.
4 ahern, j. (2004). greenways in the usa - theory, trenDs anD prospect.

3.3 - OBJETIVOS GERAIS E ESTRATÉGIAS ADOTADAS
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ainDa De acorDo com o plano estratégico Dos correDores verDes, segue-se a conclusão 
Dos objetivos:
“após a conclusão Da presente fase com vista à implementação De um plano municipal De 
correDores verDes, consiDera-se necessário Dar continuiDaDe ao trabalho realizaDo, 
através Da elaboração De um plano específico com informação suficiente para servir De 
instrumento De orDenamento e planeamento no apoio à tomaDa De Decisão. consiDera-
se ainDa que Deverá ser integraDo numa perspetiva maior, mais ambiciosa no contexto De 
exigência e qualiDaDe a que a cmo se propõe, senDo que assim Deverá ser apenas um 
Dos setores De um masterplan que Defina as conDições De Desenvolvimento estratégico na 
área ambiental conjuntamente com outros planos (plano Da água, plano Da vegetação, 
plano Das áreas plano, plano integraDo De gestão Dos jarDins e áreas De carácter 
patrimonial)”.1

o plano estratégico Dos correDores verDes constitui um Dos objetivos operacionais 
Do plano De Desenvolvimento estratégico, uma “estrutura De mobiliDaDe alternativa 
potenciaDora De fluxos naturais e artificiais no território”. as estratégias aDotaDas até 
à Data encontram-se DiviDiDas em quatro fases Distintas:
primeira fase: proposta para uma estrutura global Do concelho;
segunDa fase: planeamento integraDo com outros serviços Da cmo para áreas específicas;
terceira fase: concretização De projectos sectoriais integraDos na estrutura;
quarta fase: elaboração De ações De obra De acorDo com os estuDos e projetos.1

De moDo a Desenvolver projetos De intervenção por aDministração Direta, são sempre 
mais vantajosas e prioritárias as soluções De projeto mais ligeiras e o uso De materiais 
e plantas existentes em stock nos armazéns e viveiros Da câmara. De acorDo com estas 
estratégias e com os objetivos referiDos anteriormente, foram senDo DesenvolviDos 
trabalhos em toDas as fases, principalmente nas linhas De água existentes.
a Dev apresentou, em 2011, o projeto De requalificação paisagística Das ribeiras 
Do concelho De oeiras (aDiante DesignaDo por prprco), que apresenta como objetivo 
estratégico “estabelecer um paDrão De ações que visem requalificar as ribeiras e seus 
espaços aDjacentes DanDo maior atenção a estes enquanto ecossistemas específicos, 
apostanDo na melhoria Da qualiDaDe ambiental e paisagística Desses sistemas e revertenDo 
igualmente a iDeia De estarem associaDos a espaços pouco atrativos e pouco acessíveis, 
afirmanDo-os como espaços canais De ligação entre o interior Do concelho e a zona 
costeira”2.

para o seguimento Deste estuDo, consiDera-se o prprco como parte integrante Do 
plano estratégico Dos correDores verDes. a requalificação Das ribeiras e Dos seus 
espaços envolventes constitui por si mesmo uma estratégia De intervenção que Deverá ser 
consiDeraDa no Desenvolvimento Deste trabalho.
um trabalho Deste tipo exige sempre um conhecimento profunDo Dos locais De intervenção, 
por isso, foram realizaDas visitas De campo que, além De proporcionarem uma noção 
exata Das necessiDaDes existentes e Das soluções a propor, foram cruciais para uma 
retificação Das tipologias e traçaDo Dos correDores verDes. foram então DefiniDas as 
quatro Diferentes tipologias De correDores verDes assinalaDas na fig. 50.
_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2005). plano estratégico Dos correDores verDes. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras, 
câmara municipal De oeiras.
2 câmara municipal De oeiras, D.m.o.a & D.a.e. (2011). plano De requalificação paisagística Das ribeiras Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.
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fig. 50 - plano estratégico Dos correDores verDes, (fonte: www.cm-oeiras.pt)
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numa proposta De Desenho De uma reDe De correDores verDes, as primeiras linhas a serem 
traçaDas são as linhas De água por serem aquelas que, na paisagem, se apresentam De moDo 
mais relevante (ver anexo 7.1). estas linhas irão formalizar correDores que são alvo De 
uma crescente procura para ocupação De tempos livres no espaço exterior. assim, Deverão 
ser previstas, sempre que possível, ligações ao longo Da linha De água e aos recursos 
naturais e paisagísticos assim como aos culturais e históricos1. estes correDores fluviais 
são elementos preDominantemente lineares que apresentam características singulares a 
nível hiDrogeológico, hiDrológico, geomorfológico, florístico, faunístico, que os tornam 
constrastantes com a matriz ou paisagem envolvente2. as ribeiras existentes no município 
DesDe sempre que, estruturanDo o território, foram constituinDo importantes zonas De 
referência pela sua ameniDaDe, águas limpas e correntes que alimentavam reDes De rega 
De quintas e campos envolventes e atravessavam núcleos urbanos, contribuinDo para a 
sua qualiDaDe paisagística3. é precisamente esta vivência e estes valores naturais que se 
pretenDe recuperar neste estuDo. segunDo little4, os correDores associaDos às linhas 
De água constituem um recurso muito importante para a manutenção Das espécies senDo, 
consequentemente, importante a sua preservação e gestão. as ribeiras Da área em estuDo 
apresentam potencial para se assumirem como correDores e verem DesenvolviDa a sua 
requalificação paisagística. assim, tornam-se uma prioriDaDe, tanto neste estuDo como 
num contexto De futuras intervenções sustentaDas, a nível concelhio.

as linhas De água apresentam um regime hiDrológico torrencial verificanDo-se que, 
Durante granDe parte Do ano, o cauDal é nulo ou muito baixo, embora, em situações De 
intensa precipitação, suceDam escoamentos superficiais De elevaDa rapiDez DanDo origem 
a cauDais muito elevaDos3. 
para o estuDo Desta tipologia sobrepôs-se o traçaDo Das linhas De água Da análise 
biofísica (ver 2.1.3a) ao ortofotomapa e foram feitas visitas De campo inDiviDuais para 
caDa ribeira: ribeira Da laje, ribeira De porto salvo, ribeira De barcarena, rio jamor 
e ribeira De algés. toDas as tipologias De correDores verDes apresentaDas em seguiDa 
Deverão, além Da sua função De estabelecimento Do continuum naturale e Das suas funções 
biológicas e ecológicas, conter áreas com características singulares, De valor ecológico 
e paisagístico, De importância científica, cultural ou social. ainDa De acorDo com little 
“as Diferentes fases De evolução De uma paisagem Deixam marcas no território e que 
constituem testemunhos Do passaDo. este património possui granDe valor constituinDo 
um factor De integração Da memória colectiva e Da iDentiDaDe local, regional e mesmo 
nacional.”4

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2005). plano estratégico Dos correDores verDes. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras, 
câmara municipal De oeiras.
2 saraiva, m. g. (1999). o rio como paisagem - gestão De correDores fluviais no quaDro Do orDenamento Do território. lisboa, 
funDação calouste gulbenkian. 
3 sanest & aDisa (2001). estuDo De requalificação paisagística e ambiental Das ribeiras Da costa Do estoril.
4 little, c. e. (1990). greenways for america. baltimore anD lonDon, the john hopkins university press.

 3.4.1 - CORREDORES VERDES ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE ÁGUA

3.4 - TIPOLOGIAS E FUNÇÕES
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fig. 51 - fotografia aérea De localização Dos correDores verDes associaDos às linhas De água, (fonte: elaboração própria)
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fig. 52 - esquema Da metoDologia De análise Dos correDores verDes 
associaDos às linhas De água, (fonte: elaboração própria)
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a ribeira Da laje é a ribeira mais a oeste De oeiras DefininDo, quase na totaliDaDe, o 
limite que separa o concelho De oeiras Do concelho De cascais (ver anexo 7.2). nasce 
na serra se sintra e Desagua no rio tejo, na praia De santo amaro De oeiras, senDo 
que apenas cerca De 5.7 km Da sua extensão total se encontra Dentro Dos limites Do 
concelho. os seus principais afluentes, Dentro Do concelho, são a ribeira Das parreiras 
ou De talaíDe, a ribeira Da ancha ou De leião e a ribeira De freiria.
tenDo por base as cartas De análise biofísica feitas no capítulo anterior e analisanDo 
apenas o curso De água Dentro Dos limites Do concelho De oeiras, poDemos Dizer 
que a ribeira Da laje corre entre os 75 metros De altituDe e o nível Do mar, onDe 
Desagua. as características naturais Do vale consistem em ser bastante encaixaDo até ao 
atravessamento Da a5 e, imeDiatamente após a mesma, passa a um vale aberto com zonas 
muito planas.
quanto à sua formação geológica poDemos encontrar Duas situações Distintas: a montante 
encontram-se formações De rochas seDimentares, enquanto que no restante curso De 
água se verificam formações calcárias De arenitos e os aluviões, aterros e Depósitos 
De terraços marinhos no leito. estas características vêm justificar a problemática Das 
cheias anuais no centro histórico De oeiras, pois as rochas seDimentares e as formações 
calcárias nas zonas a montante provocam um escoamento superficial elevaDo. a jusante, 
este cauDal resulta tanto Deste mesmo escoamento como também DeviDo à presença Das 
classes De Declives De menor percentagem associaDo aos Depósitos De seDimentos no leito, 
que Dão origem à formação De terraplenos De bons solos De cultura. estes terraplenos 
encontram-se atualmente a serem exploraDos pela estação agronómica nacional, na sua 
maioria, para pastos.
Dentro Do concelho De oeiras, esta linha De água apresenta três troços Distintos: o 
troço até à a5, o troço DesDe a a5 ao bairro De nova oeiras e o troço corresponDente 
ao centro histórico De oeiras e são julião Da barra. num vale muito encaixaDo, onDe o 
leito extremamente peDregoso interrompe pontualmente o curso De água, a ribeira começa 
por passar junto ao núcleo empresarial taguspark como ribeira De talaíDe; por isso, 
esta visita De campo teve início apenas no acesso à escola básica peDro álvares cabral, 
em porto salvo, onDe ela toma o nome De ribeira Da laje.

  3.4.1 - RIBEIRA DA LAJE (A)

fig. 53 - acesso pela escola básica peDro

álvares cabral, no bairro Dos navegaDores

fig. 54 - exemplo De socalcos e queDa De água

Da ribeira Da laje

fig. 55 - hortas espontâneas Da margem 
Direita Da ribeira Da laje



este acesso, embora se enconte repleto De hortas espontâneas, corresponDe a uma área 
De ceDência ao Domínio público para espaços verDes e equipamento De utilização coletiva, 
apresentanDo-se com boa potencialiDaDe para o Desenvolvimento De um parque ribeirinho. 
é De referir a formação De inúmeros espelhos De água que surgem nos socalcos naturais 
Da ribeira e que conferem a toDo o espaço, associaDo à amplituDe Dos vales, uma sensação 
De granDe tranquiliDaDe. 

a vegetação ribeirinha traDuz-se numa orla Descontínua De freixos, zambujeiros e 
salgueiros, muitas vezes interrompiDos por silvas ou maciços De canas. na continuação 
Do percurso chegamos às imeDiações Da quinta Da boiça De cima e Da quinta Da boiça 
De baixo que ocupam, respetivamente, as margens Direita e esquerDa Da ribeira Da laje 
e que vêm reforçar a iDeia De que toDo o vale Da ribeira era local com granDe potencial 
agrícola. 
na sua proximiDaDe é possível encontrar-se, associaDo a um caminho rural, o que resta 
De uma estrutura De captação e conDução Da água Da ribeira através De um conjunto 
constituíDo por levaDas talhaDas em blocos maciços De peDra, muros De suporte para a 
sustentação De terras e caixas De rega e minas De água para aproveitamento agrícola. a 
construção Deste conjunto, atribuíDa a marquês De pombal, Deverá ser preservaDo e 
consiDeraDo elemento patrimonial, reforçanDo a potencialiDaDes Dete correDor verDe.

aqui a ribeira Deixa De Definir o limite Dos concelhos De cascais e oeiras, como foi 
referiDo anteriormente, passanDo a fazer parte apenas Do concelho De oeiras.
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a.
ribeira Da laje
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fig. 56 - localização Da ribeira Da laje, (fonte: elaboração própria)

fig. 57 - primeiro troço Da ribeira

Da laje

fig. 58 - muros De sustentação De terras

existentes

fig. 59 - levaDa cavaDa num bloco maciço De 
peDra



é também neste local que se Dá a confluência Da ribeira De leião ou Da ancha com a 
ribeira Da laje,  afluente De regime torrencial que, DeviDamente requalificaDo poDerá vir 
a permitir uma ligação peDonal Direta à freguesia De porto salvo. no seguimento Da visita 
atravessamos o bairro Da laje e a zona Do futuro parque ribeirinho, na margem oposta 
ao centro empresarial lagoaspark, onDe poDemos encontrar outra possível ligação à 
urbanização que lhe é aDjacente. até aqui, toDo o percurso Do correDor verDe Da ribeira 
Da laje poDerá ser feito pela margem Direita Da mesma. em Direção ao atravessamento Da 
a5 encontramos outro espaço DefiniDo como “parque urbano De cacilhas” que, como 
o nome inDica, inclui a ribeira De cacilhas. toDos estes espaços, quanDo interligaDos, 
potenciarão o contexto De continuum naturale pretenDiDo. após a a5, as características 
alteram-se passanDo a um vale aberto com encostas suaves onDe o leito é mais largo e 
De menor profunDiDaDe.

ao entrarmos no limite De outra granDe referência municipal: a quinta Do marquês De 
pombal, cuja parte proDutiva foi ceDiDa para instalação Da estação agronómica nacional, 
o funDo e as margens Da ribeira apresentam-se regularizaDos através De muros De betão 
e peDra. a quinta Do marquês De pombal e a estação agronómica nacional encontram-
se ligaDos entre si por um eixo central DesignaDo por aveniDa ou rua Dos loureiros 
pertencente à antiga quinta, ocupanDo uma fértil várzea aluvionar que incorpora vários 
casais e quintas. a quinta Do marquês De pombal é uma quinta De recreio onDe estão 
presentes o palácio, os jarDins com vegetação centenária e a aDega/celeiro. a atual 
estação agronómica nacional, que incluia outrora a componente rural e proDutiva, além 
Dos terrenos De lavoura (olivais, vinhas, árvores De fruto), integrava a “casa Da pesca”, 
a “granDiosa cascata” e a casa que servia para criação De bichos Da seDa. a ribeira Da 
laje atravessa toDo este conjunto num canal, artificialmente moDificaDo, que tinha como 
função o recreio Do marquês De pombal.1 as orlas Descontínuas De freixos, zambujeiros 
e salgueiros passam a povoamentos Dispersos De freixos, salgueiros, oliveiras, figueiras 
_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & D.p.g.u. (1999). plano De salvaguarDa Do património construíDo e ambiental Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.

fig. 60 - aspeto Da ribeira De leião ou Da 
ancha

fig. 61 - abrangência visual a montante Da 
ribeira De leião ou Da ancha

fig. 62 - possível acesso peDonal à 
urbanização envolvente ao lagoaspark

fig. 63 - ponte De peDra Da ribeira Da laje, 
na freguesia De porto salvo

fig. 64 - início Do segunDo troço Da 
ribeira Da laje

fig. 65 - envolvente Da ribeira após o 
atravessamento Da a5
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e marmeleiros. no seguimento Da ribeira chegamos, por último, ao centro histórico Da 
freguesia De oeiras e são julião Da barra. apesar De se verificar uma DensiDaDe urbana 
elevaDa a montante que vai progressivamente reDuzinDo para jusante, na chegaDa aos 
paços Do concelho a ocupação Do solo volta a ser totalmente urbanizaDa, senDo que, 
Depois De atravessar a quinta Do marquês De pombal, a cerca De 1 km Da foz, a linha 
De água corre entre muros Durante toDa a extensão corresponDente ao parque urbano 
e ao jarDim municipal De oeiras, até Desaguar na praia De santo amaro. neste último 
troço, as margens passam a ser ensombraDas por povoamentos Dispersos De eucaliptos, 
ciprestes, loDãos-bastarDos e magnólias.
a ribeira Da laje encontra-se atualmente bastante intervencionaDa, principalmente no 
atravessamento Da estação agronómica nacional e quinta Do marquês De pombal, onDe 
o leito é totalmente impermeabilizaDo por lajes De betão. no entanto, existem troços a 
norte Da a5 que apresentam ainDa um aspeto naturalizaDo com Desenvolvimento De alguma 
vegetação espontânea.

fig. 66 - troço Da ribeira a norte Da estação

agronómica nacional

fig. 68 - ribeira Dentro Do perímetro Do 
palácio Do marquês De pombal

fig. 67 - ribeira a sul Da estação 
agronómica nacional

fig. 69 - palácio Do marquês De pombal

fig. 72 - troço Da ribeira pertencente ao

jarDim municipal De oeiras

fig. 71 - jarDim almirante gago coutinho, 
em oeiras

fig. 74 - praia De santo amaro De oeiras, 
onDe Desagua a ribeira Da laje

fig. 70 - ribeira no troço corresponDente

ao parque urbano De oeiras

fig. 73 - foz Da ribeira Da laje
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a bacia hiDrográfica Da ribeira De porto salvo, por ser a menor, é a única que se 
localiza integralmente Dentro Dos limites Do concelho De oeiras (ver anexo 7.3). o 
curso De água principal é DelimitaDo pelo festo que Define a bacia Da ribeira Da laje, a 
oeste, e pelo festo que Define a bacia Da ribeira De barcarena, a este. tem cerca De 4 
km De extensão, nasce em leião e bifurca na foz através De Duas Descargas para o rio 
tejo, na chamaDa “praia Dos pescaDores“ em paço De arcos. a ribeira De porto salvo 
tem apenas um afluente, a ribeira De vila fria cuja confluência se Dá junto à en 249/3 
e corre entre  os 125 metros De altituDe e o nível Do mar, num vale bastante aplanaDo.
quanto à sua formação geológica verifica-se um maciço rochoso calcário no leito e 
formações De cretácio - margosa e argilosa - nas situações De vale mais cavaDo.
a ribeira De porto salvo nasce em leião, paralelamente à estraDa com o mesmo nome, 
numa zona essencialmente rural, onDe corre a céu aberto.

no centro histórico De porto salvo Dá-se a sua junção com a ribeira De vila fria, 
resultanDo numa área De intensa exploração hortícola onDe se poDerá consoliDar um 
acesso à rua antónio roberto baptista. quase toDa a sua extensão se encontra a céu 
aberto. no entanto, ao atravessar a freguesia De porto salvo, Dá-se um estrangulamento 
Do leito Da linha De água, encontranDo-se esta DelimitaDa pelas pareDes Das próprias 
habitações. neste troço, a ribeira corre entre muros De peDra e gabiões até às imeDiações 
Do hotel holiDay inn, onDe volta a correr entre margens semi-naturalizaDas.

  3.4.1 - RIBEIRA DE PORTO SALVO (B) 

fig. 75 - nascente Da ribeira De leião,
paralelamente à estraDa De leião

fig. 77 - troço Da ribeira ao chegar ao 
cruzamento com a rua Da inDústria

fig. 76 - primeiro troço Da ribeira De porto

salvo

fig. 79 - visível estrangulamento Do leito fig. 80 - ribeira De porto salvo ao longo Da 
rua general humberto DelgaDo

fig. 78 - possível acesso peDonal à 
rua antónio roberto baptista, após a 
confluência com a ribeira De vila fria
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escala 1/150.000

fig. 81 - localização Da ribeira De porto salvo, (fonte: elaboração própria)

b.
ribeira De porto salvo

na proximiDaDe Da en249-3 verifica-se novamente um estrangulamento Do leito até à 
quinta De recreio DesignaDa por “quinta Do torneiro”, o único elemento patrimonial 
presente ao longo Da ribeira De porto salvo. a quinta Do torneiro, embora privaDa, 
aparece referenciaDa DesDe o início Do século xviii e situa-se numa zona que mantém 
ainDa características rurais e a presença De outras quintas De recreio, ainDa que sem 
valor patrimonial. o conjunto é composto pela casa, uma capela e um campanário com uma 
colecção De azulejos DataDos De 1718, que retratam cenas religiosas ou burlescas, os 
jarDins De buxo e a proprieDaDe agrícola.
a ribeira De porto salvo corre, antes e imeDiatamente após a quinta Do torneiro, entre 
pareDes De betão e conDutas para efectuar a passagem subterrânea pela estraDa De paço 
De arcos e a a5. as margens mantêm-se assim até às imeDiações Das novas intalações Dos 
bombeiros voluntários De paço De arcos.

após o cruzamento com a aveniDa Dos funDaDores até ao cruzamento com a linha férrea 
lisboa-cascais, surge um espaço De intervenção, à semelhança Dos parques urbanos 
iDentificaDos na ribeira Da laje. o vale encaixaDo existente entre a praça Do parque Das 
ciDaDes e a travessia Da aveniDa antónio bernarDo cabral De maceDo são procuraDos 
para a exploração De hortas urbanas, tal como se verificou em alguns troços Da ribeira 
Da laje e como se verificará nas seguintes. 

fig. 82 - troço Da ribeira De porto salvo 
nas imeDiações Do hotel holiDay inn

fig. 83 - troço Da ribeira na passagem 
subterrânea Da estraDa De paço De arcos e 
Da a5

fig. 84 - ribeira De porto salvo após a 
quinta Do torneiro 



a forte pressão urbanística e a construção Da linha sobrelevaDa por onDe circula o 
satuo (sistema automático De transporte urbano De oeiras), resultaram na canalização 
Da ribeira até à foz. este último troço poDerá ser percorriDo pelo centro histórico De 
paço De arcos até ao seu troço final, onDe bifurca para Duas Descargas: rua De s. 
joão e o clube náutico.

fig. 85 - troço Da ribeira na travessia Da 
aveniDa antónio bernarDo cabral De maceDo

fig. 88 - vista Do vale Da ribeira antes

Do atravessamento Da linha Do satuo

fig. 87 - vales encaixaDos Da ribeira De 
porto salvo

fig. 90 - passagem peDonal para o centro 
histórico De paço De arcos

fig. 86 - exploração De hortas espontâneas

fig. 89 - pareDe De gabiões no 
atravessamento Da linha Do satuo 
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a ribeira De barcarena é a ribeira mais “central” Do concelho e é DelimitaDa a oeste pelo 
festo que Define a bacia Da ribeira De porto salvo e pela bacia Da laje e, a este, pelo 
festo que Define a bacia hiDrográfica Do rio jamor (ver anexo 7.4). nasce na serra Da 
carregueira e Desagua no rio tejo, na praia De caxias, senDo que apenas cerca De 7 km 
Da sua extensâo total, se encontra Dentro Dos limites Do concelho.
os seus principais afluentes, Dentro Do concelho, são a ribeira De massamá, a ribeira 
De queijas ou De linDa-a-velha e a ribeira Das jarDas ou De leceia.
tenDo por base as cartas De análise biofísica feitas no capítulo anterior e analisanDo 
apenas o curso De água Dentro Dos limites Do concelho De oeiras, poDemos Dizer que 
a ribeira De barcarena corre entre os 150 metros De altituDe e o nível Do mar. o vale 
Da ribeira é relativamente encaixaDo na maior parte Da sua extensão.
relativamente à geologia, a parte Da bacia localizaDa no concelho De oeiras, consiste 
essencialmente no “complexo vulcânico De lisboa” com intercalações De seDimentos 
miocénicos, DenominaDos por “argilas Dos prazeres” e “areolas De estefânia”.

a visita De campo começou na ribeira De massamá, no acesso pela aveniDa infante Dom 
henrique, em tercena, por onDe a linha De água segue até à sua confluência com a ribeira 
De barcarena. a partir Daqui, este afluente Da atravessa a freguesia De barcarena, o 
bairro Da peDreira italiana, laveiras e caxias. neste local existe uma área com cerca 
De 25.000 m2 De hortas espontâneas que fazem com que se consiDere a ribeira De 
barcarena, a ribeira cujas margens são alvo De maior aproveitamento Da fertiliDaDe 
Dos solos. é mais aDiante, na represa que outrora serviu para retenção De água para a 
fábrica Da pólvora, inicialmente moviDa a água, que se Dá a confluência Das Duas linhas 
De água. 

a bacia Da ribeira De barcarena é Das que mais sofre com a pressão urbanística e 
com proximiDaDe a núcleos urbanos, senDo bastante intervencionaDa na maior parte Da 
sua extensâo. além Do seu traçaDo ser, a partir Daqui, quase sempre paralelo às vias 
roDoviárias, a ribeira De barcarena é, principalmente no troço final, após o atravessamento 
Da a5, maioritariamente DelimitaDa pelos muros De betão Das proprieDaDes privaDas, 
pelos muros se suporte Das vias e, em certos casos, pelas próprias pareDes De algumas 

  3.4.1 - RIBEIRA DE BARCARENA (C)

fig. 91 - acesso à ribeira De massamá pela

aveniDa infante Dom henrique, em tercena

fig. 93 - área De confluência Da ribeira De 
massamá com a ribeira De barcarena

fig. 92 - hortas espontâneas Da ribeira De

massamá
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eDificações. assim, a proposta De um possível traçaDo para um passeio ribeirinho Da 
ribeira De barcarena é substituíDo por uma iDeia mais DirecionaDa para uma interligação De 
vários pontos De interesse patrimonial através De um percurso cicloviário. este percurso 
poDeria começar num Dos pontos De maior referência municipal, a fábrica Da pólvora De 
barcarena. esta, Data Do reinaDo De D. manuel i e foi uma Das Duas primeiras oficinas 
construíDas para a manipulação Da pólvora, onDe foi manDaDo construir um moinho De 
fabrico De pólvora e uma fábrica De armas intitulaDa ferrarias D’el-rei. “(...) as instalações 
Da antiga fábrica Da pólvora estão ricamente DocumentaDas em materiais e eDifícios Dos 
últimos três séculos De história”. atualmente serve De instalação a Diversos serviços 
Da universiDaDe atlântica bem como ao museu Da pólvora negra, ao centro De estuDos 
arqueológicos Da cmo, aos viveiros municipais e ainDa funcionanDo como um parque

escala 1/150.000

fig. 94 - localização Da ribeira De barcarena, (fonte: elaboração própria)

c.
ribeira De barcarena

fig. 95 - exemplo Da pressão urbanística

verificaDa na ribeira

fig. 98 - ribeira antes Da passagem pela 
fábrica Da pólvora De barcarena

fig. 97 - Delimitação Da ribeira através De 
muros De peDra ou betão

fig. 100 - vista para a ribeira Da ponte Da 
quinta Do monte, em barcarena

fig. 96 - estraDa Do cacém, paralela à
ribeira De barcarena

fig. 99 - entraDa Da fábrica Da pólvora

De barcarena pela estraDa Do cacém
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De merenDas, parque infantil e circuito De manutenção, oferecenDo Diversos espaços 
abertos para ativiDaDes culturais e De lazer.1

a linha De água, DesDe barcarena até à a5, corre no funDo De um vale encaixaDo e 
relativamente pouco urbanizaDo. a partir Da auto-estraDa o vale torna-se mais aberto e 
a ocupação urbana Domina sobre as suas encostas. a partir Deste ponto o percurso faz-
se ao longo Da estraDa Do cacém, passanDo pelo centro histórico De barcarena e pelo 
cabeço onDe se localiza atualmente a estação arqueológica De leceia, até à ponte Da rua 
quinta Da moura. terminaDa a estraDa Do cacém seria importante que Desse continuiDaDe 
ao antigo “caminho Do rio”, usaDo atualmente apenas como acesso a proprieDaDes. 
uma alternativa menos Difícil, mas menos interessante, seria a continuação Do percurso 
através Da estraDa Do murganhal e seguiDamente pela estraDa De laveiras, ambas na 
proximiDaDe Das hortas urbanas Das margens Da ribeira.

pouco após a confluência Da ribeira De queijas com a ribeira De barcarena, e pelo facto 
Da ribeira De barcarena se encontrar completamente regularizaDa através De pareDes 
De betão que substituem as suas margens naturais, o percurso teria mais interesse se 
entrasse na proprieDaDe Do convento Da cartuxa. este é um Dos espaços com potencial 
para Desenvolvimento De um futuro espaço aberto integraDo num correDor verDe. “o 
antigo convento Da cartuxa em laveiras é, tal como o De évora, um Dos Dois únicos 
conventos cartuxos portugueses. o eDifício está inseriDo numa vasta proprieDaDe com 
4 ha e, outrora, estes terrenos faziam parte Da quinta real De caxias, antiga resiDência 
De verão Da família real”1. o convento Da cartuxa é Do século xvii e foi manDaDo 
construir pelo carDeal D. luís De sousa. atualmente, e DesDe 1903, o convento serve 
De instalações ao instituto paDre antónio De oliveira.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & D.p.g.u. (1999). plano De salvaguarDa Do património construíDo e ambiental Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.

fig. 101 - ponte Da rua antero De quental,
em barcarena

fig. 104 - ponte De acesso ao “caminho Do 
rio”, à estraDa De laveiras e ao convento 
Da cartuxa

fig. 103 - ribeira De barcarena no 
atravessamento Da a5

fig. 106 - proprieDaDe Do convento 
Da cartuxa na envolvente Da ribeira De 
barcarena

fig. 102 - estraDa Do cacém, para onDe se 
propõe uma ciclovia paralela à ribeira De 
barcarena

fig. 105 - troço Da ribeira nas margens Do 
convento Da cartuxa, em caxias
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antes De terminar com a passagem pela estação Da refer De caxias, bastante procuraDa na 
época balnear DeviDo à praia com o mesmo nome, passamos pela segunDa maior referência

patrimonial presente na proximiDaDe Da ribeira: a quinta real De caxias. De origem Do 
princípio Do século xviii e classificaDa como monumento nacional, a quinta real De 
caxias foi manDaDa construir pelo infante D. francisco, filho De D. peDro ii e De D. 
maria sofia De neuburg, com amplas aveniDas retilíneas entre os jarDins e fontes com 
jogos De água. atualmente pertence ao estaDo maior Do exército senDo que os seus 
jarDins, cascata e viveiros foram ceDiDos à cmo em 19861. a quinta real De caxias 
apresenta características típicas Da arquitectura barroca. os seus jarDins geométricos 
enquaDraDos por um elemento De água com terraços, cascatas e fontes e as estátuas 
em terracota Da autoria De machaDo De castro valeram-lhe a classificação De imóvel De 
interesse público em 19532.

em alguns troços é visível a ausência De manutenção e limpeza, existinDo até casos em 
que o curso De água é obstruíDo pela vegetação.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & D.p.g.u. (1999). plano De salvaguarDa Do património construíDo e ambiental Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.
2 Decreto n.º 39175, De 17 De abril De 1953, referiDo em câmara municipal De oeiras (2009). oeiras, factos e números. 

oeiras.

fig. 108 - qinta real De caxias fig. 109 - foz onDe Desagua a ribeira De 
barcarena, na praia De caxias

fig. 107 - vista para a ribeira De barcarena 
na ponte De acesso à quinta real De caxias
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o rio jamor constitui a principal linha De água Do concelho De oeiras, senDo a única a 
ser consiDeraDa rio. está DelimitaDo, a este, pelo festo que Define a bacia hiDrográfica 
Da ribeira De algés e a oeste pelo festo que Define a bacia hiDrográfica Da ribeira De 
barcarena (ver anexo 7.5). nasce a sul Da serra Da carregueira, em sintra, e Desagua 
no rio tejo.
Da sua extensão total, foram consiDeraDos apenas os 7.5 km pertencentes ao concelho. 
os seus principais afluentes, Dentro Do concelho, são a ribeira De carnaxiDe e a ribeira 
De carenque, que se junta, na matinha De queluz, ao rio jamor representanDo assim a 
sua entraDa no município.
o rio jamor corre entre os 125 metros De altituDe e o níve Do mar, senDo os seus vales 
os mais sinuosos e encaixaDos Do município.
tal como acontece na bacia hiDrográfica Da ribeira De barcarena, a parte Da bacia Do rio 
jamor localizaDa no concelho De oeiras traDuz-se na formação Do “complexo vulcânico 
De lisboa” com intercalações De seDimentos miocénicos, DenominaDos por “argilas Dos 
prazeres” e “areolas De estefânia”.

os núcleos urbanos com maior expressão atravessaDos pelo rio jamor são: queluz 
De baixo, valejas, linDa-a-pastora e carnaxiDe. queluz e carnaxiDe “tiveram maior 
expressão, em séculos anteriores, DeviDo à localização De quintas e palácios ligaDos 
à corte e à nobreza”1. a sua proximiDaDe em relação à linha De água resulta em três 
situações De maior pressão urbanística: na entraDa Do rio no município, nos vales 
Densamente urbanizaDos De queluz De baixo, no estrangulamento e atravessamento na 
nossa sr.ª Da rocha e junto à foz, no centro histórico De cruz quebraDa. esta 
linha De água encontra-se, tal como as anteriores, bastante intervencionaDa através Da 
construção De muros De suporte em betão ou peDra ou, no caso Do atravessamento Do 
estáDio nacional, revestiDa com colchão reno e enrocamento.1

o rio jamor foi a primeira linha De água visitaDa. a visita De campo começou na freguesia 
De queluz De baixo, a jusante Do ic19, na rua camilo castelo branco, onDe o rio 
entra no município De oeiras. “DaDo que a ocupação humana nesta zona esteve sempre 
ligaDa ao rio jamor e seus afluentes, persistem ao longo Dele importantes elementos 
De património cultural e paisagístico, alguns com estatuto De conservação ou usos 
aDequaDos e De interesse para a comuniDaDe, outros com carácter mais DegraDaDo, que 
importa consiDerar como marcos relevantes em percursos a estabelecer e a assinalar, no 
âmbito Das propostas De correDores De requalificação para esta bacia.”1

o rio jamor inicia o seu percurso Dentro Do concelho De oeiras, junto ao limite 
noroeste Da quinta Da rainha, em queluz De baixo. apesar De se Desconhecer a sua 
origem, a proprieDaDe possui alguns pormenores arquitectónicos muito antigos que

_______________________________
1  sanest & aDisa (2001). estuDo De requalificação paisagística e ambiental Das ribeiras Da costa Do estoril.

  3.4.1 - RIO JAMOR (D)
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remetem para uma possível ligação à história Do palácio nacional De queluz. atualmente, 
como proprieDaDe privaDa, é usaDa para habitação.
Dentro Do concelho, as margens Do rio jamor estão DiviDiDas pelos limites aDministrativos. 
no primeiro troço a margem Direita pertence a oeiras e a esquerDa a sintra. no segunDo 
troço a margem Direita passa a pertencer ao concelho Da amaDora e nos restantes ambas 
as margens passam a pertencer a oeiras.
na margem Direita Do primeiro troço, pertencente ao concelho De oeiras, verifica-se a 
existência De hortas espontâneas com utilização De sistemas De captação e bombeamento 
Da água Do rio, bem como o aproveitamento De um velho moinho.
perto Da primeira infleção Do rio, na margem esquerDa pertencente ao concelho De 
sintra, surge outra área De exploração hortícola com um sistema De muros De peDra 
feitos pelos utilizaDores e, pelo seu valor cultural, Devem ser mantiDos. tal como na 
situação anterior, a água Do rio é usaDa para regar as hortas através De uma levaDa 
comum a toDos. verifica-se aqui a primeira situação De pressão urbanística causaDa pelos 
blocos De habitação coletiva De queluz De baixo. esta pressão na margem esquerDa 
contrasta com o granDe DescampaDo aberto na margem pertencente a sintra.

pouco após o marco que assinala o limite Do concelho De sintra com o concelho Da 
amaDora, poDemos verificar alguns sistemas De captação De água junto a uma eDificação 
abanDonaDa. mais a jusante outro contraste: a imagem bucólica De um poço antigo contra 
a imagem Da eDificação inDustrial Da sena & tecla no topo Da encosta Do rio.

escala 1/150.000

fig. 110 - localização Do rio jamor, (fonte: elaboração própria)

D.
rio jamor

fig. 111 - hortas espontâneas no acesso à 
ribeira pela rua camilo castelo branco, em 
queluz De baixo

fig. 113 - hortas espontâneas que se 
Destacam pela criativiDaDe Dos muretes De 
peDra solta

fig. 112 - aproveitamento De um velho 
moinho existente no local
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DaDa a DificulDaDe em percorrer o rio pelas margens pertencentes ao concelho De oeiras 
DeviDo à granDe concentração De pequenas proprieDaDes e explorações hortícolas, poDer-
se-ia ponDerar a hipótese De atribuir à estraDa Do caruncho um carácter De passeio 
ribeirinho. após o cruzamento Da estraDa Do caruncho com a estraDa militar, e senDo 
já ambas as margens pertencentes ao concelho De oeiras, consiDera-se o troço entre 
a ponte Da estraDa militar e a ponte Do barreiro uma boa hipótese De continuação Do 
percurso feito até aqui pela estraDa Do caruncho. Deste ponto até à ponte Da nossa sr.ª 
Da rocha, o caminho peDonal e ribeirinho poDeria fazer-se pela margem esquerDa. esta 
hipótese De traçaDo permitiria estabelecer ligações com alguns locais De interesse, tais 
como o casal Do jamor e a quinta Da ganDarela. além Das ligações, poDem Desenvolver-
se ainDa futuros correDores verDes De ligação às cumeaDas Da serra De carnaxiDe e ao 
seu centro histórico, bem como ao De queijas e linDa-a-pastora.

a zona DesignaDa por nossa sr.ª Da rocha, teve origem em 1822 através Da Descoberta 
De uma imagem Da santíssima virgem De nome conceição numa gruta nas margens Do 
rio jamor. a imagem foi transferiDa para a igreja De s. romão em carnaxiDe, onDe 
permaneceu por uma DécaDa até ser construíDo o santuário Da nossa sra. Da conceição 
Da rocha por cima Da gruta. o santuário foi inauguraDo em 1893 e é feita anualmente 
uma romaria em honra Da nossa sr.ª Da conceição Da rocha. após passagem obrigatória 
por este marco Do património concelhio, o percurso continua pela margem Direita Do rio 
jamor fazenDo a travessia sob o troço Da a5 até aos campos Do estáDio nacional Do 
jamor. na proximiDaDe Da freguesia De linDa-a-pastora, o vale torna-se mais aberto.

o centro histórico De linDa-a-velha, a quinta Das biscoiteiras e a auinta Do balteiro 
constituem um bom pretexto para juntar à proposta De traçaDo De correDores verDes, a 
estraDa Das biscoiteiras como um correDor verDe De ligação até à proximiDaDe Da av. pierre De 
coubertin com o troço Da av. marginal na freguesia De cruz quebraDa. este correDor teria

fig. 114 - levaDa comum para rega Das 
hortas espontâneas em queluz De baixo

fig. 117 - troço Do rio jamor, cuja margem

esquerDa pertence a amaDora e a margem

Direita a oeiras

fig. 116 - visível Diferença Da margem 
íngreme Do concelho De oeiras para a 
margem plana Do concelho Da amaDora

fig. 119 - vista para o rio Da ponte Da 
estraDa militar 

fig. 115 - vale Do rio jamor com as suas 
margens naturalizaDas

fig. 118 - estraDa Do caruncho, na margem 
Direita Do rio jamor



ainDa ligação com o correDor verDe Da av. 25 De abril De 1974, que leva à zona norte 
De miraflores. esta estraDa passa por um terreno Da proprieDaDe Da cmo, atualmente 
ocupaDo por um canavial. um espaço privilegiaDo pela situação altimétrica que proporciona 
uma ampla abrangência visual sobre a área norte Do estáDio nacional Do jamor e o laDo 
este Dos centros históricos De queijas e linDa-a-pastora. este espaço encontra-se, 
ainDa, entre manchas Densas De pinus pinea. os elementos arquitetónicos e paisagísticos 
Da antiga quinta Das biscoiteiras e Da antiga quinta Do balteiro representam o que resta 
De um granDe conjunto De estruturas rurais que ocuparam o vale Do jamor1. 

a quinta Da graça, a sul, junto à faculDaDe De motriciDaDe humana, também está 
interligaDa com o complexo Desportivo Do jamor mas, ao contrário Das Duas anteriores, 
não se resume só a elementos arquitectónicos e paisagísticos De interesse mas sim a um 
conjunto De palácio, jarDins e antigas estruturas rurais (tanques e noras) com granDe 
interesse histórico e paisagístico. outrora estância De repouso Dos fraDes gracianos, a 
quinta era conheciDa pelos seus vastos laranjais e pela capela DeDicaDa à nossa sr.ª Da 
graça. após a construção Do estáDio nacional e a expropriação Dos jarDins, o recheio 
Do palácio arDeu (em 1993) restanDo apenas algumas espécies vegetais centenárias e um 
interessante sistema hiDráulico. pensa-se que o seu proprietário atual seja o instituto 
superior De eDucação física (isef), pois alberga o museu Do jogo1.
o complexo Desportivo Do jamor é, atualmente “um pulmão verDe no coração De lisboa 
que se encontra ao serviço e ao alcance De toDos. um espaço De excelência DeDicaDo ao 
Desporto De lazer e ao Desporto De alta competição.”1 ainDa que a linha De água se encontre 
bastante intervencionaDa no atravessamento Do estáDio nacional, o sonho que este 
complexo se tornasse “um granDe parque, sem luxo, De relvaDos frescos e árvores copaDas,

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras & D.p.g.u. (1999). plano De salvaguarDa Do património construíDo e ambiental Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.
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fig. 120 - troço Do rio jamor junto ao 
santuário Da nossa sr. Da rocha

fig. 123 - troço Do rio jamor junto ao 
santuário Da nossa sr. Da rocha

fig. 122 - vista Da estraDa Das biscoiteiras 
para o rio jamor

fig. 125 - troço Do rio jamor à entraDa Da 
área De campos Do estáDio nacional

fig. 121 - túnel que faz o atravessamento 
Do rio jamor pela a5

fig. 124 - canavial que cobre o terreno Da 
proprieDaDe Da cmo, em linDa-a-velha



onDe a gente De lisboa brinque, ria, jogue, tome ar puro e verDaDeiramente se Divirta 
em íntimo convívio com a natureza”2 concretizou-se. atualmente é alvo De muita procura, 
não só por praticantes De Desporto De alta competição, mas por toDos aqueles que fogem 
ao contexto urbano Das ciDaDes, encaranDo o jamor como um refúgio. isto torna-o, sem 
sombra De DúviDas, uma mais valia para o município De oeiras, bem como para granDe parte 
Da sua envolvente, senDo que só se encontra algo semelhante, ainDa que a outra escala, 
no parque florestal De monsanto, em lisboa, ou na serra De sintra, como verificaDo 
anteriormente.

no último troço, junto à av. marginal, a ponte De cruz quebraDa sobre o rio jamor 
é consiDeraDa um imóvel De valor concelhio. Data De 1608 e foi construíDa sob a 
orientação De um arrábiDo De santa catarina De ribamar - fraDe roDrigo De Deus - 
apresenta uma construção sóliDa, constituíDa por três arcos em peDra2.

a visita termina com a passagem pela estação Da refer De cruz quebraDa que tem bastante 
afluência DeviDo à sua proximiDaDe, principalmente, Do complexo Desportivo Do jamor e 
Da faculDaDe De motriciDaDe humana.

_______________________________
1 clube Desportivo Do jamor (2013). aceDiDo em março, 2013 em http://www.jamor.iDesporto.pt/. 
2 câmara municipal De oeiras & D.p.g.u. (1999). plano De salvaguarDa Do património construíDo e ambiental Do concelho De 
oeiras. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras.

fig. 126 - troço Do rio jamor Dentro Do 
perímetro Do complexo Desportivo Do jamor

fig. 128 - ponte sobre o rio jamor, DataDa 
De 1608

fig. 127 - vista sul-norte para o complexo 
Desportivo Do jamor
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com nascente na buraca, no concelho Da amaDora, a ribeira De algés atravessa o alto 
Do moinho, a portela, miraflores e Desagua em algés, a jusante Da Doca De peDrouços 
(ver anexo 7.6). é a sua bacia que Define o limite entre o concelho De oeiras e o 
concelho De lisboa, a este. o troço pertencente ao concelho De oeiras tem cerca De 4 
km e os principais afluentes são a ribeira De outurela e a ribeira De monsanto. corre 
entre os 150 metros De altituDe e o nível Do mar, DeviDo à sua proximiDaDe à serra De 
carnaxiDe como limite norte Do concelho De oeiras com o concelho Da amaDora. a 
bacia Da ribeira De algés caracteriza-se pelo manto basaltico e afloramentos De rocha 
vulcânica no afluente Da margem Direita - a ribeira De outurela.

a ribeira De algés encontra-se atualmente muito artificializaDa, começanDo por ser 
confinaDa entre muros De betão logo no início Da zona inDustrial De alfragiDe e carnaxiDe 
e no troço terminal corresponDente ao atravessamento Do centro histórico De algés onDe 
é encanaDa até à foz. o único troço em que a ribeira se encontra a céu aberto é na zona 
recentemente intervenciomaDa Do parque urbano De miraflores. estas características 
constituem, tal como no caso Da ribeira Da laje, uma problemática no que Diz respeito às 
cheias anuais, situação que ocorre principalmente junto ao terminal roDoviário De algés. 
pelo facto De a ribeira De algés ser praticamente toDa canalizaDa e por atravessar 
núcleos urbanos bastante consoliDaDos, optou-se por Dar maior atenção ao afluente Da 
margem Direita - a ribeira De outurela - que permite, futuramente, uma aplicação mais 
concreta no que Diz respeito à reDe De correDores verDes.
a ribeira De outurela, afluente Da ribeira De algés, nasce entre o alto Da mama sul e 
o aqueDuto Das francesas e corre a céu aberto Durante cerca De 2 km até à confluência 
com a ribeira De algés, no parque urbano De miraflores. no primeiro troço Da ribeira 
existe uma área com cerca De 2 ha alvo De ocupação espontânea por hortas urbanas. 
mais a jusante, no taluDe Da inspeauto - centro De inspeções, lDa., na praceta Dos 
cavaleiros em carnaxiDe, Deparamo-nos com uma estrutura em gabiões para a contenção 
Das terras, e algumas zonas De Despejo De lixos e entulho que constrasta Drasticamente 
com o que Deveria ser a envolvente naturalizaDa De uma ribeira.

  3.4.1 - RIBEIRA DA ALGÉS (E)

fig. 129 - nascente Da ribeira De outurela, 
na serra De carnaxiDe

fig. 131 - Despejo De lixos e entulho na 
ribeira De outurela 

fig. 130 - “pareDe” De gabiões no taluDe Da

inspeauto - centro De inspeções, lDa.
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é a partir Daqui que a ribeira Deixa De correr naturalmente senDo apenas laDeaDa numa 
Das margens por muros De suporte, e passa a ser confinaDa através De muros De peDra 
ou betão, ou ainDa gabiões. além Disso, este primeiro troço apresenta-se fortemente 
DegraDaDo DeviDo à existência De lixeiras e entulheiras De obras abanDonaDas no alto 
Da mama sul.

no Decorrer Do percurso, é De notar um conjunto De intervenções De requalificação 
paisagística que tem início no troço onDe se faz a travessia para o bairro Da portela, no 
espaço pertencente à quinta Do salles até ao espaço envolvente ao pavilhão Desportivo 
De outurela/portela, pelo impacto positivo no vale e na ribeira De outurela. a quinta Do 
salles é o primeiro elemento patrimonial referiDo no pspcaco. originária De meaDos 
Do séc xviii é atualmente usaDa como fábrica De azulejos Do marquês. Dentro Do 
perímetro Da quinta foi atribuíDa à linha De água uma área De máxima infiltração controlaDa 
por uma pequena represa. após Definir o limite a este, suDeste e sul Da quinta Do 
salles, a ribeira cruza a estraDa De s. marçal e segue junto ao pavilhão Desportivo. 
esta intervenção revela já algumas DegraDações DerivaDas ao roubo De equipamento.

ao cruzar a estraDa De outurela no sentiDo norte-sul, entramos numa nova área, alvo 
De intervenção paisagística Da Divisão De espaços verDes Da cmo, que corresponDe a 
um troço Da ribeira com integração De hortas comunitárias e recuperação Do fontanário 
De outurela.

escala 1/150.000

fig. 132 - localização Da ribeira De algés, (fonte: elaboração própria)

e.
ribeira De algés

fig. 133 - troço Da ribeira que foi alvo De

requalificação

fig. 135 - troço Da ribeira Dentro Da 
proprieDaDe Da quinta Do salles

fig. 134 - represa Da quinta Do salles



é junto ao agrupamento De escolas carnaxiDe-portela que se Dá a confluência Da ribeira 
Da outurela com a ribeira De carnaxiDe, afluente Do rio jamor. aqui surge outra área 
com aproximaDamente 3 ha DistribuíDos ao longo Da estraDa Da portela, em Direção ao 
parque urbano De miraflores. este parque é, tal como foi anteriormente referiDo, o 
único troço em que a ribeira se encontra a céu aberto, o que o torna uma mais valia 
para a freguesia De algés. inseriDo numa envolvente cuiDaDa com cerca De 5 hectares 
relvaDos DestinaDos ao recreio e lazer, bem como à prática De exercício físico, inclui 
também um parque infantil, um circuito De manutenção, bem  como um troço De ciclovia 
consoliDaDo, um Dos Dois únicos troços  cicloviários existentes no concelho.
é no parque urbano De miraflores que a ribeira passa a ser canalizaDa até Desaguar 
em algés.

fig. 136 - envolvente Da ribeira junto à 
escola básica sophia De mello breyner

fig. 139 - área De hortas espontâneas junto 
ao atravessamento Da a5

fig. 138 - hortas comunitárias Do bairro De 
outurela

fig. 141 - troço Da ribeira Dentro Do 
parque urbano De miraflores

fig. 137 - troço Da ribeira junto à escola 
básica sophia De mello breyner

fig. 140 - caminho peDonal Do parque 
urbano De miraflores
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os passeios marítimos poDem ser consiDeraDos correDores verDes associaDos às linhas 
De água (ou litorais) pela sua importante relação com o ambiente costeiro e pelas ligações 
que possibilitam elementos De recreio e lazer, nas reDes De transporte ou outros 
correDores verDes. possibilitam uma ligação transversal forte entre os correDores 
restantes, interliganDo toDos os correDores verDes associaDos às linhas De água - 
norte/sul - numa frente ribeirinha única - oeste/este.

ao longo Da linha entre o forte De s. julião Da barra e a praia De santo amaro 
De oeiras, numa extensão De 2400 metros corresponDente ao limite suDoeste Do 
concelho, o passeio marítimo tornou-se, logo DesDe início, uma referência Do concelho. 
esta infraestrutura permite Diversas ativiDaDes De Desporto, recreio e lazer ao ar livre 
DesfrutanDo De uma agraDável vista para a frente costeira. a segunDa fase Do passeio 
marítimo De oeiras une o forte De são joão Das maias, na praia De santo amaro De 
oeiras e a Doca Da Direção De faróis, na praia De paço De arcos, numa extensão De 
cerca De 1450 metros.
no limte oposto, DesDe a Doca De peDrouços De algés até à foz Do rio jamor, na 
estação ferroviária De cruz quebraDa, Desenvolve-se o passeio marítimo De algés ao 
longo De uma extensão aproximaDa à segunDa fase Do passeio marítimo De oeiras (ver 
anexo 7.1).

  3.4.1 - PASSEIOS MARÍTIMOS - OEIRAS E ALGÉS (F)

fig. 142 - passeio marítimo De oeiras, 
troço Do forte De catalazete

fig. 145 - passeio marítimo De oeiras, 
troço Da ribeira Da laje

fig. 146 - passeio marítimo De algés, troço 
De acesso à Doca De peDrouços

fig. 147 - troço Do caminho peDonal 
aDjacente à aveniDa marginal, na praia De 
caxias

fig. 143 - passeio marítimo De algés, troço 
Do jarDim De algés

fig. 144 - troço Do caminho peDonal 
aDjacente à aveniDa marginal, paralelo à 
estraDa gibalta



escala 1/70.000

f.
passeio

marítimo

De oeiras

seguinDo o princípio Da continuiDaDe característico Dos correDores verDes, esta orla 
ribeirinha apresenta uma urgente necessiDaDe De ligação Destas Duas infraestruturas - 
o passeio marítimo De oeiras e o passeio marítimo De algés - que ofereça melhores 
conDições De conforto e segurança Do que os caminhos peDonais existentes. contuDo, já 
existe uma intenção e um projeto formalizaDo para o prolongamento Do passeio marítimo 
De oeiras, DesDe o forte De são bruno até à cruz-quebraDa, através De uma ciclovia e 
via peDestre.
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fig. 148 - fotografia aérea De localização Do passeios marítimos, (fonte: elaboração própria)

f.
passeio

marítimo

De algés



96

as linhas De cumeaDa, ou festos, Delimitam as bacias hiDrográficas e são as que marcam 
a repartição Das águas pelas encostas (ver anexo 7.7). quanDo nos encontramos numa 
zona De menor altituDe são os festos que, ao representar a linha De relevo mais alta, 
Delimitam a nossa abrangência visual.

os correDores verDes associaDos às linhas De cumeaDa, tal como os anteriores, são 
DefiniDos na tentativa De ligar o espaço urbano ao rural, passanDo pelos elementos 
naturais e patrimoniais mais significativos existentes no concelho. Deverão constituir 
uma forma De unir manchas De vegetação autóctone e manter a DiversiDaDe biológica e o 
equilíbrio ecológico, DesempenhanDo um papel importante na conservação Da natureza1.

a característica mais apreciaDa neste tipo De correDores é a abrangência visual no 
Decorrer Dos percursos, pois ao percorrermos estes caminhos sobre-elevaDos poDe-se 
Desfrutar De uma elevaDa amplituDe visual sobre o mar e o rio2. 

a maior parte Dos correDores aos quais se atribuiu esta tipologia localizam-se na metaDe 
norte Do concelho De oeiras. são De ressaltar aqueles que, por corresponDerem às 
classes altimétricas mais elevaDas, Dos 100 aos 200 metros De altituDe como é possível 
verificar na síntese fisiográfica Da alínea 2.3.1, se localizam nos extremos noroeste e 
norDeste, nomeaDamente a cumeaDa Do taguspark, a cumeaDa Da serra De carnaxiDe e a 
cumeaDa Do alto Da mama sul.

_______________________________
1  little, c. e. (1990). greenways for america. baltimore anD lonDon, the john hopkins university press.
2  câmara municipal De oeiras (2005). plano estratégico Dos correDores verDes. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras, 
câmara municipal De oeiras.

 3.4.2 - CORREDORES VERDES ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE CUMEADA

fig. 149 - cumeaDa Do taguspark, ampla 
abrangência visual até à serra De sintra

fig. 151 - cumeaDa Do alto Da mama sul, 
ampla abrangência visual até ao parque 
florestal Do monsanto

fig. 150 - cumeaDa Da serra De carnaxiDe, 
ampla abrangência visual até à margem sul Da 
aml
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serra De carnaxiDe

alto Da mama sultaguspark

escala 1/70.000

fig. 152 - fotografia aérea De localização Dos correDores verDes associaDos às linhas De cumeaDa, (fonte: elaboração própria)

fig. 153 - esquema Da metoDologia De análise Dos correDores verDes 
associaDos às linhas De cumeaDa, (fonte: elaboração própria)
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De acorDo com o plano estratégico Dos correDores verDes1, os correDores De ligação 
são a forma De conetar toDos os correDores entre si (ver anexo 7.8).

nesta aborDagem, optou-se por aDotar Duas tipologias Distintas De correDor verDe De 
ligação que consoliDam a iDeia De reDe De correDores verDes Do concelho: correDores 
verDes De ligação em espaços sem ocupação urbana e correDores verDes De ligação 
em espaços com ocupação urbana (alínea 3.3.4). os De ligação sem ocupação urbana 
privilegiarão ligações entre linhas De cumeaDa e linhas De água e/ou entre Duas linhas 
De água. por outro laDo, os De ligação com ocupação urbana visam interligar centros 
urbanos entre si e/ou um correDor verDe e um centro urbano.

nesta alínea aborDou-se, em particular, os correDores em espaço sem ocupação urbana e 
foram consiDeraDos toDos aqueles que sejam constituíDos por uma envolvente em espaço 
aberto não eDificaDo. estes têm um carácter recreativo eviDente pois proporcionam uma 
ligação Direta, sempre que possível, a espaços abertos De recreio e lazer bem como 
a áreas naturais. além De incrementarem o Desenvolvimento De activiDaDes De lazer, 
Desporto e recreio, este tipo De correDor oferece benefícios significativos relativamente 
à melhoria Da qualiDaDe climática através Da regularização Da temperatura, Da raDiação, 
Da pressão, Do vento e Da humiDaDe, à melhoria Da qualiDaDe Do ar através Da purificação 
e Do controlo Da poluição atmosférica, à prevenção e Diminuição Dos riscos De cheias 
e erosão Do solo e ao aumento Da bioDiversiDaDe característicos Dos espaços verDes 
urbanos.  

para a atribuição Desta tipologia cruzaram-se os DaDos Do traçaDo Da reDe De correDores 
verDes para a proposta De revisão Do pDm em vigor, com o caDastro arbóreo e as 
classes Das áreas ran e ren presentes no pDm em vigor.

_______________________________
1 câmara municipal De oeiras (2005). plano estratégico Dos correDores verDes. plano De Desenvolvimento estratégico. oeiras, 
câmara municipal De oeiras.

 3.4.3 - CORREDORES VERDES DE LIGAÇÃO SEM OCUPAÇÃO URBANA

fig. 154 - aveniDa casal De cabanas, 
oeiras golf & resiDence

fig. 156 - rua carlos belo De morais,
alto Dos moinhos, outurela

fig. 155 - acesso ao casal Da manteiga,
estação agronómica nacional
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escala 1/70.000

fig. 157 - fotografia aérea De localização Dos correDores verDes De ligação sem ocupação urbana, (fonte: elaboração própria)

fig. 158 - esquema Da metoDologia De análise Dos correDores 
verDes De ligação sem ocupação urbana, (fonte: elaboração própria)

oeiras golf & resiDence

alto Dos moinhos

estação agronómica nacional
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tal como foi Dito na tipologia anterior, se os correDores verDes De ligação sem ocupação 
urbana se referem a ligações entre linhas De cumeaDa e linhas De água e/ou entre Duas 
linhas De água, os correDores verDes De ligação com ocupação urbana Dão ênfase à 
articulação Dos centros urbanos (ver anexo 7.9).

os correDores verDes De ligação em espaço com ocupação urbana refletem uma melhoria 
na estruturação Das zonas urbanas, um aumento Dos benefícios Diretos, como por exemplo 
o aumento Do valor Do eDificaDo existente quanDo localizaDo na proximiDaDe De espaços 
verDes requalificaDos e um aumento Dos benefícios inDiretos, como a proDução De oxigénio 
e a reDução Do consumo energético através Da melhoria Do conforto climático.

estes correDores são os que apresentam maior probabiliDaDe De promoção Da mobiliDaDe 
através De moDos suaves Dentro Dos núcleos urbanos como alternativa nas Deslocações 
Da população e são os que mais contribuem para o aumento Da vegetação na malha 
urbana. contuDo, são os correDores De aplicação mais restrita, resuminDo-se muitas 
vezes apenas à proposta De alinhamentos arbóreos coinciDinDo, na sua maioria, com os 
eixos De comunicação Dos núcleos urbanos. 

para a atribuição Desta tipologia, cruzaram-se os DaDos Do traçaDo Da reDe De correDores 
verDes para a proposta De revisão Do pDm em vigor com o caDastro arbóreo e as classes 
De eDificaDo presentes no pDm em vigor.

 3.4.4 - CORREDORES VERDES DE LIGAÇÃO COM OCUPAÇÃO URBANA

fig. 159 - aveniDa professor Doutor 
cavaco silva, taguspark

fig. 161 - rua manuel teixeira gomes, 
carnaxiDe

fig. 160 - rua nossa sra. Do egipto,
oeiras
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fig. 162 - fotografia aérea De localização Dos correDores verDes De ligação com ocupação urbana, (fonte: elaboração própria)

fig. 163 - esquema Da metoDologia De análise Dos correDores verDes 
De ligação com ocupação urbana, (fonte: elaboração própria)

escala 1/70.000

taguspark

carnaxiDeoeiras



3.5 - PROPOSTAS-TIPO
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 3.5.1 - CORREDORES VERDES ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE ÁGUA

fig. 164 - corte-tipo Das linhas De água existentes, (fonte: elaboração própria)

fig. 165 - corte-tipo Da aplicação Da proposta às linhas De água, (fonte: elaboração própria)

as intervenções nos correDores verDes fluviais Deverão assentar tanto ao nível Da limpeza 
e recuperação ambiental Das margens ribeirinhas, bem como ao nível Da regeneração 
urbana para benefício e usufruto Dos sistemas naturais, sociais e económicos De forma 
sustentaDa. as construções Dentro Do curso De água e Das áreas pertencentes ao leito 
De cheia, muitas Delas De carácter ilegal, contribuem significativamente para o aumento 
Da probabiliDaDe De ocorrência Das cheias anuais, pelo que se Deve ponDerar a sua 
Demolição a longo prazo.

as ribeiras existentes no concelho, quanDo DeviDamente requalificaDas, interligarão os 
elementos patrimoniais arquitetónicos, culturais e naturais presentes na sua envolvente. 
este facto apresenta vantagens na revitalização Da zona ribeirinha que cria oportuniDaDes 
De Desenvolvimento económico e social compatíveis com a sensibiliDaDe Do sistema natural 
em questão.
a requalificação Das linhas De água constitui um bom meio De promoção De formas De 
mobiliDaDe sustentável, pois constituinDo cinco eixos norte-sul, permitirão uma ligação 
Dos núcleos urbanos às áreas De comércio, serviços e transportes públicos existentes. 
nestes últimos, está incluíDa a linha ferroviária existente ao longo Da costa sul Do 
concelho que circula a uma escala maior, liganDo os concelhos De lisboa, oeiras e 
cascais, aumentanDo a sua atrativiDaDe turística.
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fig. 166 - perspetiva De uma área De hortas 
espontâneas na ribeira Da laje - antes

fig. 169 - perspetiva De uma área De 
hortas espontâneas na ribeira Da laje, com 
proposta De Delimitação De talhões e abrigos 
- Depois

fig. 168 - perspetiva De um troço Da ribeira 
De barcarena - antes

fig. 171 - perspetiva De um troço Da 
ribeira De barcarena, com proposta De uma 
ciclopista passe pelos elementos patrimoniais 
existentes - Depois

fig. 167 - perspetiva De um troço Do rio 
jamor - antes

fig. 170 - perspetiva De um troço Do rio 
jamor, com proposta De caminho peDonal 
paralelo - Depois

as intervenções Deverão basear-se:

- na reDefinição Do aspeto natural Das margens Das ribeiras, nomeaDamente através Da 
Destruição De toDos os muros De peDra ou Das pareDes De betão que as Delimitam e que 
não possuem valor estético ou cultural;
- reDefinição Da área De leito De cheia, a longo prazo;
- na Definição De percursos De uso apenas peDonal ou ciclável, ou seja, interDitos ao 
uso automóvel, cujo pavimento seja permeável De moDo a aDequar-se à proximiDaDe Do 
curso De água;
- na criação De espaços De repouso e De apoio associaDos aos percursos peDonais, 
tais como áreas De ensombramento, parque De merenDas e parqueamento e aluguer De 
bicicletas;
- na criação, nos troços finais, De parques De estacionamento para uma potenciar a sua 
utilização;
- na promoção Da ativiDaDe turística relacionaDa com os elementos patrimoniais existentes;
- na reDefinição Das áreas De hortas comunitárias existentes;
- no aproveitamento Dos eDifícios existentes na envolvente para a gestão e apoio às 
ciclopistas;
- na tentativa Do enquaDramento Dos equipamentos na paisagem;
- na sinalização e criação De guias informativos Do itinerário.
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 3.5.2 - CORREDORES VERDES ASSOCIADOS ÀS LINHAS DE CUMEADA

fig. 172 - corte-tipo Das linhas De cumeaDa existentes, (fonte: elaboração própria)

fig. 173 - corte-tipo Da aplicação Da proposta às linhas De cumeaDa, (fonte: elaboração própria)

as intervenções nos correDores verDes De cumeaDa poDerão tirar partiDo Do seu potencial 
De conservação Da natureza, através Do aumento Das manchas De vegetação autóctone e 
Do aumento Da DiversiDaDe biológica e Do equilíbrio ecológico.
as áreas De maior altituDe existentes no concelho, quanDo DeviDamente requalificaDas, 
serão alvo De granDe procura pela granDe abrangência visual que oferecem e pelas boas 
conDições climáticas que nelas se verificam. 

as intervenções nesta tipologia De correDor verDe Deverão assentar:

- ao aumento Da estrutura ecológica utilizável pelo público, contribuinDo também para a 
contenção Da expansão urbana;
- na proteção Do património natural para um Desenvolvimento equilibraDo e sustentável;
- na promoção De uma maior faciliDaDe De contato Da população com a natureza;
- na melhoria Da qualiDaDe Da paisagem;
- na Definição De percursos peDonais e cicláveis, interDito ao uso automóvel, através 
De um pavimento permeável aDequaDo ao uso peDonal e às conDições De escorrimento 
superficial Da água Das chuvas, assim como a criação De espaços De repouso e De apoio 
associaDos aos percursos peDonais, tais como áreas com ensombramento, parque De 
merenDas e parqueamento
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fig. 174 - perspetiva De uma área 
privilegiaDa Da serra De carnaxiDe- antes

fig. 177 - perspetiva De uma área Da serra 
De carnaxiDe, após proposta De implantação 
miraDouro - Depois

fig. 176 - perspetiva De uma encosta Da 
serra De carnaxiDe - antes

fig. 179 - perspetiva De uma encosta Da 
serra De carnaxiDe, onDe se poDerão 
Desenvolver ativiDaDes De participação pública 
e eDucação ambiental - Depois

fig. 175 - perspetiva De um trilho existente 
na serra De carnaxiDe - antes

fig. 178 - perspetiva Da proposta De uma 
ciclopista para a serra De carnaxiDe - Depois

e aluguer De bicicletas;
- na criação De usos alternativos que potenciem a vivência Do espaço, como as áreas De 
miraDouro;
- na criação De mais ativiDaDes De eDucação e proteção ambiental para o aumento Da 
capaciDaDe participativa e Do exercício Da ciDaDania, por exemplo a criação De mais ações 
participativas De eDucação ambiental De grupos ecolares através Das quais se fariam as 
plantações necessárias e se Demonstraria a importância Da vegetação e Da preservação De 
áreas naturais em espaço urbano.
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 3.5.3 - CORREDORES VERDES DE LIGAÇÃO SEM OCUPAÇÃO URBANA

fig. 180 - corte-tipo Dos eixos De ligação em espaço sem ocupação urbana existentes, (fonte: elaboração própria)

fig. 181 - corte-tipo De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço sem ocupação urbana, (fonte: elaboração própria)

os eixos De ligação em espaço sem ocupação urbana, por conterem um acesso aos espaços 
abertos envolventes, permitem um percurso ao ar livre bastante agrável pois, não senDo 
totalmente em espaço urbano, poDe ser percorriDo ficanDo a conhecer as paisagens rurais

fig. 182 - planta esquemática De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço sem ocupação urbana, (fonte: elaboração 
própria)
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ou agrícolas existentes.

estas intervenções apresentam vantagens:

- no incremento Do Desenvolvimento De ativiDaDes De lazer, Desporto e recreio;
- na melhoria Da qualiDaDe climática através Da regularização Da temperatura, Da raDiação, 
Da pressão atmosférica, Do vento e Da humiDaDe;
- na melhoria Da qualiDaDe Do ar através Da purificação e Do controlo Da poluição 
atmosférica;
- na prevenção e Diminuição Dos riscos De cheias e erosão Do solo;
- no aumento Da bioDiversiDaDe nos espaços verDes urbanos.
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 3.5.4 - CORREDORES VERDES DE LIGAÇÃO COM OCUPAÇÃO URBANA

as intervenções nesta tipologia De correDores verDes contribui essencialmente para o 
aumento Da vegetação na malha urbana através Da requalificação Dos passeios peDonais 
e Da proposta De novos alinhamentos arbóreos, quer ao centro Da via De circulação

fig. 183 - corte-tipo Dos eixos De ligação em espaço com ocupação urbana existentes, (fonte: elaboração própria)

fig. 184 - corte-tipo De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço com ocupação urbana (1), (fonte: elaboração própria)

fig. 185 - planta esquemática De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço com ocupação urbana (1), (fonte: elaboração 
própria)
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roDoviária quer ao longo Dos passeios peDonais. 

estas intervenções apresentam vantagens: 

- na melhoria na estruturação Das zonas urbanas;
- no aumento Dos benefícios Diretos, como por exemplo o aumento Do valor Do eDificaDo 
existente quanDo localizaDo na proximiDaDe De espaços verDes requalificaDos;
- no aumento Dos benefícios inDiretos, como a proDução De oxigénio e a reDução Do 
consumo energético através Da melhoria Do conforto climático.

fig. 186 - corte-tipo De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço com ocupação urbana (2), (fonte: elaboração própria)

fig. 187 - planta esquemática De aplicação Da proposta aos eixos De ligação em espaço com ocupação urbana (2), (fonte: elaboração 
própria)





CAP. 4. 
OUTRAS ATIVIDADES
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Durante o períoDo De estágio, foi sempre DaDa total liberDaDe para o Desenvolvimento 
Deste trabalho, não senDo nunca exigiDas outras tarefas. contuDo, foram inúmeras 
as oportuniDaDes que surgiram De acompanhar e participar em várias ativiDaDes De 
responsabiliDaDe Da Dev, tais como:  execução De obra, plantações e trabalhos De 
manutenção De espaços verDes. 

De toDas, optou-se por escolher aquelas que nos foi possível acompanhar por mais 
tempo ou as que proporcionaram uma melhor noção Da aplicação prática De intervenções 
De requalificação paisagística, nomeaDamente:

4.1 - acompanhamento Da obra Do projeto De correDor verDe Da ribeira De outurela

4.2 - acompanhamento Da obra Do projeto Do canil De oeiras no bairro Dos navegaDores

4.3 - tratamento Da praga De “bicuDo“ em phoenix canariensis

4.4 - acompanhamento Da obra Do projeto De correDor verDe De ligação Do parque Das 
perDizes

4.5 - remoção De eucalyptus globulus no jarDim Da rocha

4.6 - transplante De olea europaea Do parque urbano Da ribeira De cacilhas

4.7 - poDa De árvores De arruamento em paço De arcos

4.8 - visita aos viveiros municipais na fábrica Da pólvora De barcarena

4.9 - plantação De tilia platyphyllos em carnaxiDe

4.10 - abate De cupressus macrocarpa na “casa Da pesca“
4.11 - plantação De metrosiDeros excelsa no passeio marítimo De oeiras

4.12 - plantações Das comemorações Da primavera no parque Das perDizes

4.13 - re-colocação De cupressus sempervirens no bairro Da peDreira italiana

4.14 - poDa De araucaria heterophylla no palácio marquês De pombal

4.15 - engarrafamento Do vinho De carcavelos “conDe De oeiras“

CAP. 4. OUTRAS ATIVIDADES
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a zona De intervenção, com cerca De 5844 m2, localiza-se na margem esquerDa Da ribeira 
De outurela - bairro De outurela, carnaxiDe - no troço entre o complexo Desportivo 
carlos queiroz e a escola básica 1,2 e 3 sophia De mello breyner. o espaço é limitaDo 
pela ribeira, a oeste, por uma frente De eDifícios habitacionais multi-familiares, a este 
pela rua luís De sttau monteiro, e por vias De circulação automóvel nos extremos norte 
e sul (a estraDa De outurela a norte e a continuação Da rua luís De sttau monteiro, a 
sul). esta intervenção tem relevância neste trabalho por se tratar Do primeiro projeto 
De hortas comunitárias Do concelho De oeiras e por estas se encontrarem inseriDas 
num troço De um correDor verDe ribeirinho. o projeto contempla a requalificação Da 
margem ribeirinha, através De limpeza e plantação De vegetação ribeirinha no taluDe, a 
requalificação Do lavaDouro, a Definição De percursos peDonais e De moDelações De 
terreno para fins recreativos e a construção De quinze talhões De hortas comunitárias 
com cerca De 25 m2. estas últimas suscitaram algumas contestações por parte De alguns 
moraDores Das habitações mais próximas, que se mostraram contra a sua construção no 
espaço envolvente às suas habitações. no entanto, ao terminarem as canDiDaturas para as 
hortas, verificou-se que existiam outros habitantes que, não só tinham opinião contrária, 
como se tornanam canDiDatos e utilizaDores Das mesmas.
a promoção Da ativiDaDe agrícola De subsistência em espaço urbano apresenta um granDe 
potencial sociocultural e contribui para a melhoria Da qualiDaDe ambiental através Da 
manutenção Da qualiDaDe Do solo, Da bioDiversiDaDe e Da estrutura ecológica municipal.
nesta obra, inauguraDa a 4 De julho De 2013, foi possível acompanhar os trabalhos 
De implantação De percursos, acabamento Das micro-moDelações De terreno, finalização 
Da instalação Do equipamento De rega gota-a-gota, sementeira para as áreas relvaDas e 
restauro Do lavaDouro.

4.1 - ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PROJETO DO CORREDOR VERDE DA 
RIBEIRA DE OUTURELA

4.1
bairro De outurela,

carnaxiDe

fig. 188 - fotografia aérea Do local De intervenção - bairro De outurela, (fonte: 
aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 191 - implantação De caminhos

fig. 190 - recorte De jornal,  cóDigo De

referência: pt/moer/mo/cult-hl/01/amb/50926, 
(fonte: www.arquivo.cm-oeiras.pt)

fig. 193 - acabamento Dos caminhos peDonais

propostos

fig. 192 - local De intervenção, pelo 
acesso a norte

fig. 189 - lavaDouro , situação inicial

fig. 194 - implantação De sistema De rega

gota-a-gota

fig. 195 - processo De sementeira Da área 
relvaDa

fig. 197 - obra concluíDa, vista norte-sul fig. 199 - obra concluíDa, área Das hortas

comunitárias

fig. 198 - obra concluíDa, acesso a norte

fig. 196 - lavaDouro, após recuperação
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a zona De intervenção localiza-se na aveniDa Diogo lopes De sequeira - bairro Dos 
navegaDores,  porto salvo - num espaço com uma área De aproximaDamente 1300 m2, 
na proximiDaDe De lotes De habitação multi-familiar. num contexto Diferente Do projeto 
referiDo anteriormente, a execução De obra Do canil De oeiras inciDiu sob a construção 
De pormenores construtivos. o projeto inclui uma zona De canil e gatil, um eDifício De 
serviço veterinário municipal e saúDe pública e um eDifício De apoio e armazéns. possui 
ainDa uma área técnica com zona De quarentena, com Dez “boxes” para cães e seis para 
gatos compostas por zona coberta e Descoberta.
também a construção Do canil foi alvo De constestação por parte Dos moraDores que 
apontaram o barulho e o mau cheiro como principais problemas. De acorDo com os 
habitantes, a escolha Do local para construção Do canil - na proximiDaDe Das habitações 
- baseou-se unicamente na questão Da Desvalorização Dos terrenos por este se tratar De 
um bairro social. após várias reuniões com os moraDores e o presiDente Da junta De 
freguesia, a obra continuou sem problemas e a câmara municipal De oeiras comprometeu-
se a fazer a monitorização e encontrar alternativas, caso fosse necessário.  

nesta obra foi possível acompanhar os trabalhos referentes à escolha De terras para 
obra, construção Dos canteiros e formalização Da interface herbáceas-área relvaDa, 
pavimentação, construção De muros e abertura De covas para plantação De árvores De 
arruamento exterior. o novo canil De oeiras foi inauguraDo a 12 De abril De 2013. 

4.2 - ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PROJETO DO CANIL DE OEIRAS NO 
BAIRRO DOS NAVEGADORES

4.2
bairro Dos navegaDores,
porto salvo

fig. 200 - fotografia aérea Do local De intervenção - bairro Dos navegaDores, 
(fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 202 - entraDa Do canil

fig. 203 - pormenor Da interface canteiro 
para áreas relvaDas

fig. 206 - área De “boxes” com canteiro

fig. 205 - pormenor De implantação De 
pavimento

fig. 204 - construção Dos muros

fig. 207 - abertura De covas para árvores

De arruamento

fig. 208 - enchimento Das covas para 
plantação arbórea

fig. - 201 - recorte De jornal,  cóDigo De referência: pt/moer/mo/cult-hl/01/soc/47338,
(fonte: www.arquivo.cm-oeiras.pt)
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oeiras possui um largo número De alinhamentos arbóreos De phoenix canariensis, 
nomeaDamente no troço Da aveniDa marginal em oeiras e são julião Da barra e no 
bairro De nova oeiras. 

se o facto De os alinhamentos arbóreos Da mesma espécie apresentarem inúmeras 
vantagens para o seu Desenvolvimento, ao surgir uma praga que afete essa espécie, em 
particular, torna o problema mais grave e mais Difícil De controlar. as pragas são uma 
granDe ameaça DeviDo aos prejuízos que acarretam, tanto ao nível Da Debilitação e perDa 
De elementos arbóreos, como pela existência De gastos não previstos com tratamentos e 
equipamentos necessários.

o responsável é o rhynchophorus ferrugineus vulgarmente DesignaDo por “escaravelho-
vermelho”, “escaravelho-Da-palmeira” ou “bicuDo”. é um besouro com Dois a cinco 
centímetros De comprimento, De cor vermelho-ferrugem e manchas pretas. o bico que lhe 
Dá o nome é ligeiramente curvo e meDe Dez a Doze milímetros. são os oDores libertaDos 
pela própria palmeira que atrai o “bicuDo” e poDe Dizer-se que os principais sintomas 
são: a penDência Das folhas Da coroa, os folículos Das folhas novas começarem a 
aparecer cortaDas em ângulo recto e, eventualmente, a existência De larvas ou casulos 
nos orifícios Da base Das folhas. o principal métoDo De controlo Da praga é a aplicação 
sistemática De inseticiDas em toDa a palmeira. De moDo a prevenir novas pragas, Deve-se 
evitar a existência De cortes e feriDas no tronco, ou cobri-las com proDutos apropriaDos 
para cicatrização e proteção, e evitar também o transporte e movimentação Dos restos De 
palmeiras infetaDas, que Devem ser eliminaDas no local. 

4.3 - TRATAMENTO DA PRAGA DE “BICUDO” EM PHOENIX CANARIENSIS

4.3
nova oeiras,
oeiras e são julião Da barra

fig. 209 - fotografia aérea Do local De intervenção - bairro De nova oeiras, 
(fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 213 - aspeto De exemplar já com as 
folhas Da coroa penDentes

fig. 211 - pormenor Do casulo Da larva

fig. 214 - aspeto De um exemplar poDaDo 
num estaDo DemasiaDo avançaDo

fig. 212 - pormenor Do escaravelho

fig. 215 - pormenor Dos túneis escavaDos 
pelas larvas

fig. 210 - recorte De jornal,  cóDigo De referência: pt/moer/mo/cult-hl/01/amb/49141,
(fonte: www.arquivo.cm-oeiras.pt)

fig. 216 - restos De palmeiras infetaDas
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o parque Das perDizes foi um trabalho muito interessante De acompanhar. ao longo 
Destes seis meses houve a possibiliDaDe De assistir a toDo o processo De implantação Do 
primeiro parque urbano sustentável Do concelho. DesDe a fase De levantamento arbóreo, 
moDelação De terreno, implantação De percursos, plantações e pavimentações à fase Dos 
trabalhos finais.
a zona De intervenção consiste precisamente na linha De cumeaDa que separa as bacias 
hiDrográficas Da ribeira Da laje e Da ribeira De porto salvo, um correDor verDe 
De cumeaDa que Dá continuiDaDe ao parque Dos poetas. o espaço possui uma granDe 
abrangência visual até à encosta Da linha De cumeaDa onDe começam os vales Da ribeira 
De barcarena. é limitaDo pela aveniDa antónio bernarDo cabral De maceDo a sul, pelo 
centro comercial oeiraspark a oeste e pelo bairro Da nova moraDa, a norte e este. o 
projeto inciDe sobre a requalificação De um espaço que permite o acesso Direto ao centro 
comercial, bem como aos transportes públicos existentes no acesso norte e à linha Do 
satuo no acesso sul.

o nome Deste parque Deve-se à existência De um banDo De perDizes que persiste em habitar 
neste espaço. como correDor verDe pretenDe-se que responDa à necessiDaDe De criar 
conDições para os fluxos Diários peDonais num contexto De mobiliDaDe alternativa.

4.4 - ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO PROJETO DE CORREDOR VERDE DO 
PARQUE DAS PERDIZES

4.4
parque Das perDizes,
oeiras e são julião Da 
barra

fig. 217 - fotografia aérea Do local De intervenção - parque Das perDizes, (fonte: 
aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 219 - estaDo inicial Do local De 
intervenção, vista para sul

fig. 221 - aspeto final Da intervenção, 
vista para sul

fig. 218 - recorte De jornal,  cóDigo De referência: pt/moer/mo/cult-hl/01/amb/47409, (fonte: www.arquivo.cm-oeiras.pt)

fig. 220 - estaDo inicial Do local De 
intervenção, vista para norte

fig. 223 - pormenor Da abrangência visual 
obtiDa nas zonas De planalto/miraDouro

fig. 222 - aspeto final Da intervenção, 
vista para norte
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as chuvas torrenciais e os ventos fortes foram as razões apontaDas pelos técnicos para 
a queDa De um exemplar De eucalyptus globulus no jarDim Da rocha, perto Da gruta e 
Da igreja Da nossa senhora Da rocha, na freguesia De carnaxiDe.

não foi possível assistirmos aos trabalhos De remoção, mas o conhecimento Das causas 
e Dos efeitos Da queDa De um exemplar com cerca De Dez metros num local De elementos 
patrimoniais, foi suficiente para nos apercebermos Do que envolve uma tarefa Deste tipo 
e para percebemos que o eucalipto teria que ser truncaDo em várias partes e removiDo 
com grua. 

no âmbito Da intervenção no parque Das perDizes, a Divisão De espaços verDes reutiliza 
este tipo De material - a maDeira De árvores caíDas ou abatiDas - para a construção De 
pavimentos para caminhos peDonais bem como para outro tipo De utilização em espaços 
públicos. o caso Do eucalyptus globulus não foi o único, aDiante será referiDa outra 
situação De reutilização Da maDeira De ceDros.

4.5 - REMOÇÃO DE EUCALYPTUS GLOBULUS NO JARDIM DA ROCHA

4.5
nossa sra. Da rocha,

carnaxiDe

fig. 224 - fotografia aérea Do local De intervenção - nossa sra Da rocha, 
carnaxiDe, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 225 - outro exemplar De eucalyptus 
globulus previamente abatiDo

fig. 226 - pormenor Da cova resultante 
Da queDa Do exemplar

fig. 231 - caminho peDonal finalizaDofig. 230 - implantação Das “roDelas” De 
troncos De árvores abatiDas

fig. 227 - pormenor Do exemplar

fig. 231 - pormenor Do aspeto final Do 
caminho peDonal já relvaDo

fig. 228 - exemplar De eucalyptus globulus DesDe a respetiva cova à margem oposta Da 
ribeira

fig. 229 - panorâmica Do local De intervenção
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o futuro parque urbano Da ribeira De cacilhas, na freguesia De oeiras e são julião 
Da barra, é usaDo atuamente como local De “armazenamento” De material vegetal. esta 
ativiDaDe inciDiu sobre os trabalhos De transplante De uma olea europaea existente no 
local. 

a olea europaea é uma Das espécies mais resistentes ao transplante, pois a sua granDe 
aDaptabiliDaDe a Diversas conDições climáticas permite transplantá-las com sucesso na 
maioria Dos casos. neste caso, após Definir-se o tamanho mais aDequaDo Do torrão, foi 
necessário aplicar uma poDa De reDução De cerca De Dois terços Do seu volume De copa 
inicial, mantenDo-se a estrutura lenhosa Da árvore, De moDo a Diminuir o seu nível De 
exigência De nutrientes e a atingir o equilíbrio entre a área foliar e a área raDicular. 
por último, o processo De transporte Da oliveira através Do auxílio Da retroescavaDora 
e De cintas apropriaDas. 

4.6 - TRANSPLANTE DE OLEA EUROPAEA DO PARQUE URBANO DA RIBEIRA 
DE CACILHAS

4.6
parque urbano

Da ribeira De cacilhas,
oeiras e são julião Da barra

fig. 233 - fotografia aérea Do local De intervenção - parque urbano Da ribeira 
De cacilhas, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 234 - alinhamentos arbóreos

De olea europaea

fig. 238 - pormenor Do uso De cintas 
apropriaDas

fig. 235 - cova Da olea europaea 
transplantaDa

fig. 236 - transporte Da oliveira

fig. 237 - transporte Da oliveira com a 
ajuDa De uma retroescavaDora

fig. 239 - fixação Da oliveira ao veículo De 
transporte

fig. 240 - aspeto final Da fixação Da oliveira 
ao veículo De transporte
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a poDa é um Dos processos que contribui para o relacionamento harmonioso Dos elementos 
arbóreos com o espaço em que se inserem. o corte De ramos secos, mal inseriDos, 
cruzaDos ou que a sua localização esteja a interferir com infraestruturas e estruturas, 
conDuz a um crescimento e Desenvolvimento equilibraDo Da árvore.

a operação De poDa, com a supressão De qualquer ramo vivo, Diminui a área foliar 
originanDo um enfraquecimento Da árvore, DevenDo por norma ser realizaDa quanDo 
necessário e no momento em que a árvore se encontra em repouso vegetativo. as poDas 
De correção De ramos, De DesDensificação Da copa e outras que não possuam o carácter 
De urgência, Devem ser realizaDas Durante o períoDo De repouso vegetativo - o Da queDa 
Da folha para as árvores De folha caDuca, ou o De menor ativiDaDe vegetativa para as 
plantas De folha persistente. o maior cuiDaDo que se Deve ter, além Da época De poDa, é 
a Dimensão Do corte para evitar granDes feriDas expostas que as árvores não consigam 
cicatrizar e permitam a entraDa De agentes patogénicos, levanDo a situações De fragiliDaDe.

embora a época mais propícia para a operação De poDa seja num DeterminaDo períoDo 
Do ano, normalmente a cmo-Dev realiza operações fora De época, essencialmente 
DeviDo à granDe quantiDaDe De solicitações e De moDo a aproveitar os meios existentes 
Durante toDo o ano, senDo frequentemente efetuaDas poDas ligeiras Durante a primavera 
e verão. neste caso puDemos presenciar uma operação De poDa num alinhamento De 
prunus cerasifera var. pissarDii, na aveniDa elvira velez, freguesia De paço De arcos. 
a operação foi realizaDa no Dia 21 De março De 2013, com o objetivo De suprimir os 
ramos que Dificultavam a passagem De veículos, assim como ramos cruzaDos ou que tinham 
uma má inserção.

4.7 - PODA DE ÁRVORES DE ARRUAMENTO EM PAÇO DE ARCOS

4.7
aveniDa elvira velez,
paço De arcos

fig. 241 - fotografia aérea Do local De intervenção - aveniDa elvira velez, paço 
De arcos, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 243 - pormenor Dos cortes De poDa

fig. 242 - alinhamento De exemplares já 
poDaDos

fig. 245 - pormenor Da floração De prunus 
cerasifera var. pissarDii

fig. 246 - pormenor Do ritiDoma De prunus 
cerasifera var. pissarDii

fig. 244 - exemplares após a poDa
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atualmente, parte Da fábrica Da pólvora De barcarena Dá lugar a um Dos viveiros 
Da câmara municipal De oeiras, onDe se armazena granDe parte Do material vegetal 
Disponível. visitar este tipo De estrutura tem sempre as suas vantagens, tanto a nível De 
conhecimento De novas espécies como ao nível Da organização e métoDos De trabalho Das 
equipas.

o viveiro corresponDe a uma área De, aproximaDamente, 3 hectares e DiviDe-se em três 
granDes áreas: área De proDução De herbáceas, área De proDução De arbustos e área De 
proDução De árvores.

4.8 - VISITA AOS VIVEIROS MUNICIPAIS NA FÁBRICA DA PÓLVORA DE 
BARCARENA

4.8
viveiros municipais,
barcarena

fig. 247 - fotografia aérea Do local De intervenção - fábrica Da pólvora De 
barcarena, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 248 - instalações Dos escritórios e zona

De armazenamento Das espécies De compra

fig. 251 - panorâmica Da área total ocupaDa pelos viveiros municipais 

fig. 249 - instalações De armazenamento De 
espécies herbáceas

fig. 250 - área Das herbáceas e estufins

fig. 252 - pormenor Do processo De 
proDução De exemplares para estacaria 

fig. 255 - exemplares De salix atrocinera

fig. 253 - pormenor Do processo De 
proDução De exemplares para plantação 

fig. 256 - exemplares De metrosiDeros 
robusta

fig. 257 - placa informativa De um Dos 
tanques Da fábrica Da pólvora De barcarena, 
Data De 1892

fig. 254 - exemplares De rosmarinus 
officinalis
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a zona De intervenção é a aveniDa De portugal, um Dos mais importantes eixos Da 
freguesia De carnaxiDe e parte De um correDor verDe De ligação urbana. 

a intervenção consiste na plantação De seis exemplares De tilia platyphyllos, como 
alinhamento arbóreo. Desta obra foi apenas possível acompanhar os trabalhos De 
supervisão Da abertura Das valas para futuras plantações e métoDos e regras De 
sinalização De obra. 

4.9 - PLANTAÇÃO DE TILIA PLATYPHYLLUS EM CARNAXIDE

4.9
aveniDa De portugal,

carnaxiDe

fig. 258 - fotografia aérea Do local De intervenção - aveniDa De portugal, 
carnaxiDe, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 259 - abertura De covas para plantação

fig. 263 - pormenor De sinalização através De

placa De obra

fig. 260 - colocação Das terras 
apropriaDas

fig. 261 - pormenor De sistema De rega Da 
calDeira

fig. 264 - pormenor De cobertura Da 
calDeira

fig. 265 - arruamento após plantaçãofig. 262 - arruamento antes Da plantação

131



a área De intervenção foi a “casa Da pesca”, um Dos elementos patrimoniais pertencente 
à estação agronómica nacional, na freguesia De oeiras e são julião Da barra. tal 
como no caso Do eucalyptus globulus foram as chuvas torrenciais e os ventos fortes 
que fizeram tombar e morrer algumas árvores existentes no local. a equipa encarregue 
Do património arbóreo proceDeu então aos trabalhos De limpeza Dos exemplares De 
cupressus macrocarpa que se encontravam em situações De risco.

tal como foi referiDo na alínea 4.5, referente à remoção De eucalyptus globulus no 
jarDim Da nossa senhora Da rocha, também a maDeira Dos ceDros foi reutilizaDa para a 
construção De uma instalação De lanD art no larque Das perDizes.

nesta intervenção foi possível assistir a toDo o processo, nomeaDamente: a seleção Dos 
exemplares a remover, os trabalhos preparatórios De abate e, por último, o processo De 
abate, remoção e transporte Dos troncos.

4.10 - ABATE DE CUPRESSUS MACROCARPA NA “CASA DA PESCA”

4.10
casa Da pesca,
estação agronómica nacional,
oeiras e são julião Da barra

fig. 266 - fotografia aérea Do local De intervenção - “casa Da pesca“, estação 
agronómica nacional, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)
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fig. 267 - exemplares em mau estaDo

De conservação

fig. 269 - corte De um Dos exemplares De

cupressus macrocarpa

fig. 268 - escaDa De acesso para aplicação

Das cintas

fig. 273 - pormenor Da aplicação De 
cintas para elevação com grua

fig. 276 - implantação Dos troncos no parque 
Das perDizes, costa norte-sul

fig. 275 - implantação Dos troncos no 
parque Das perDizes, costa sul-norte

fig. 271 - reboque Dos troncos após abate

fig. 274 - fixação Dos troncos ao veículo

fig. 277 - pormenor De fixação Dos troncos

fig. 272 - transferência Dos troncos para o 
veículo De transporte

fig. 270 - pormenor Da problemática Destas 
situações junto a elementos patrimoniais
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num Dos trabalhos De manutenções que houve oportuniDaDe De acompanhar, surgiu a 
problemática Da cortaDeria selloana como infestante. apesar De existirem vários casos 
De controlo Desta espécie, este caso inciDiu sobre alguns exemplares localizaDos no 
acesso ao passeio marítimo De oeiras, perto Do “mergulho Da baleia” Da praia Da 
torre. os exemplares De cortaDeria selloana Dominaram a área plantaDa, invaDinDo o 
passeio em calçaDa aDjacente e reDuzinDo as hipóteses De um uso confortável Do mesmo.  

foi sugeriDo o corte Da espécie em questão e a troca por uma espécie não infestante que 
se aDaptasse bem às conDições existentes (ventos fortes constantes e salsugem), que 
houvesse Disponível em viveiro e, De preferência, que existisse na envolvente. a espécie 
escolhiDa foi o metrosiDeros excelsa.

no próprio momento foi DeciDiDo quantos exemplares a plantar e a sua localização 
exata. Desta obra foi possível acompanhar toDos os trabalhos De corte e remoção 
Da cortaDeria selloana, a marcação Do local De plantação Dos Dois exemplares De 
metrosiDeros excelsa, a abertura Das Duas covas e a plantação Dos mesmos.

4.11 - PLANTAÇÃO DE METROSIDEROS EXCELSA NO PASSEIO MARÍTIMO DE 
OEIRAS

fig. 278 - fotografia aérea Do local De intervenção - passeio marítimo De oeiras, 
(fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

4.11
passeio marítimo De oeiras,
oeiras e são julião Da barra
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fig. 279 - exemplares De cortaDeria antes

Da intervenção, (fonte: www.maps.google.pt)

fig. 281 - Desenvasamento De um Dos

metrosiDeros excelsa

fig. 280 - exemplares De cortaDeria antes

Da intervenção, (fonte: www.maps.google.pt)

fig. 283 - exemplar De metrosiDeros excelsa 
presente na envolvente

fig. 282 - plantação De um Dos metrosiDeros

excelsa

fig. 284 - exemplar De metrosiDeros excelsa

plantaDo no local

fig. 285 - local De intervenção após a 
plantação

fig. 286 - pormenor Da calDeira
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no âmbito Das “comemorações Da primavera”, e no Decorrer Da execução De obra Do 
parque Das perDizes, a câmara municipal De oeiras promoveu mais uma iniciativa De 
eDucação ambiental, sensibilizanDo a população para a importância Da vegetação no 
espaço urbano e ressaltanDo o interesse Dos espaços verDes urbanos sustentáveis. esta 
iniciativa, que contou com a participação De cerca De 70 participantes e Duas brigaDas De 
jarDineiros, contribuiu para a plantação Das espécies arbustivas na zona De intervenção 
Do parque, tais como: crataegus monogyna, euryops pectinatus, punica granatum, 
rosmarinus officinalis, tamarix africana e teucrium fruticans.

optou-se por aborDar esta ativiDaDe separaDamente para Dar ênfase à importância Do 
envolvimento Da população neste tipo De intervenções. o envolvimento público é essencial 
para compreenDer as propostas De Desenvolvimento Do território, crianDo-se assim uma 
situação que reDuz os conflitos e a reação à muDança, facilitanDo a cooperação social 
no processo De Desenvolvimento. na implementação De infraestruturas verDes, como é o 
caso Do parque Das perDizes, se por um laDo é notória a apreciação Dos espaços verDes 
pelos ciDaDãos, por outro é também reconheciDo que a utilização Desses espaços DepenDe 
Da sua tipologia e Da sua aceitação e compreensão pelo público.

esta ativiDaDe foi particularmente gratificante pois, com a participação De um grupo De 
escuteiros, puDemos pensar na hipótese Da criação espontânea De laços entre eles e o 
espaço em si, DaDa a possibiliDaDe Do acompanhamento Da evolução progressiva De algo 
criaDo por eles mesmos.

4.12 - PLANTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES DA PRIMAVERA NO PARQUE DAS 
PERDIZES

fig. 287 - fotografia aérea Do local De intervenção - parque Das perDizes, (fonte: 
aDaptaDo De www.maps.google.pt)

4.12
parque Das perDizes,
oeiras

e são julião Da barra
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fig. 288 - marcação Das áreas De plantação

fig. 291 - exemplares De tamarix africana

para plantação

fig. 289 - estaca com informações sobre

a espécie a plantar

fig. 293 - pormenor De abertura De covas 
para plantação De crataegus monogyna

fig. 290 - exemplares De punica granatum 
para plantação

fig. 292 - plantação De crataegus 
monogyna

fig. 294 - plantação De crataegus monogyna

no taluDe

fig. 295 - grupo De escuteiros voluntários fig. 296 - resultaDo final
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a zona De intervenção foi a rotunDa a norte Da rua visconDessa De santo amaro, no 
bairro Da peDreira italiana pertencente à freguesia De caxias. um Dos três exemplares 
De cupressus sempervirens existentes no local encontrava-se tombaDo e, DeviDo à 
proximiDaDe De vias De circulação automóvel e habitações, necessitava De uma solução 
imeDiata.

nesta ativiDaDe acompanhou-se toDo o processo DesDe a primeira análise por parte Dos 
técnicos, à abertura Das calDeiras e posterior rega para encharcamento Das terras e 
Do torrão, aos métoDos De re-colocação Da árvore através Da ajuDa Da grua e De cintas 
apropriaDas e, por fim, à fixação De corDas auxiliares que ajuDam o cupressus a manter 
uma posição correta.

4.13 - RE-COLOCAÇÃO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS NO BAIRRO DA 
PEDREIRA ITALIANA

fig. 297 - fotografia aérea Do local De intervenção - bairro Da peDreira italiana, 
(fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

4.13
bairro

Da peDreira italiana,
caxias
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fig. 298 - estaDo Do exemplar antes Da

intervenção

fig. 300 - encharcamento De terras

fig. 299 - abertura De calDeira

fig. 305 - estaDo Do exemplar após a 
intervenção

fig. 302 - momento Da re-colocação Do 
exemplar através Das cintas

fig. 304 - pormenor De fixação ao chão

fig. 303 - aplicação De corDas para fixação

fig. 301 - pormenor De aplicação De cintas

139



este trabalho De poDa teve relevância pelo seu contexto patrimonial. a araucaria 
heterophylla encontra-se junto ao palácio Da quinta Do marquês De pombal, classificaDo 
como monumento nacional, o que Dificulta os trabalhos necessários.
a poDa teve que ser executaDa manualmente, através Do uso De uma escaDa em vez De uma 
grua e os ramos a poDar foram cuiDaDosamente selecionaDos e removiDos Do local.

nestes casos De proximiDaDe De exemplares arbóreos a eDificaDo, ambos consiDeraDos 
elementos patrimoniais, os trabalhos não poDem ser executaDos através De maquinaria 
pesaDa, senDo que torna este tipo De intervenção mais DemoraDa.

4.14 - PODA EM ARAUCARIA HETEROPHYLLA NO PALÁCIO MARQUÊS DE 
POMBAL

fig. 306 - fotografia aérea Do local De intervenção - palácio marquês De pombal, 
(fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

4.14
palácio,
quinta Do marquês De pombal,
oeiras e são julião Da barra
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fig. 307 - estaDo Do exemplar antes Da 
poDa

fig. 309 - escaDa De acesso aos ramos a 
poDar

fig. 308 - proximiDaDe ao eDifício

fig. 311 - estaDo Do exemplar após a poDafig. 310 - pormenor Dos cortes De poDa
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o investimento na preservação e manutenção Da vinha existente, na plantação De novas 
áreas De vinhas, na recuperação Do casal Da manteiga e na melhoria Das suas conDições 
De funcionaliDaDe através Da compra De equipamento apropriaDo, tem como objetivo a 
proDução e comercialização Do vinho licoroso “conDe De oeiras”, vinho com marca 
registaDa DesDe 2006 no instituto nacional Da proprieDaDe inDustrial. 
atualmente o vinho é proDuziDo numa área De cerca De 12.5 hectares De vinhas Da 
estação agronómica nacional e é comercializaDo pela cãmara municipal De oeiras, 
cujos objetivos visam assegurar a regulariDaDe Da proDução através Dos processos 
De manutenção, expansão e regeneração Da vinha, vinDima, vinificação, envelhecimento, 
engarrafamento, comercialização, investigação e promoção Do vinho.

o processo De engarrafamento Do vinho De carcavelos, que Decorreu no Dia 23 De 
julho, consistiu na operação De encher e veDar as garrafas De vinho. os trabalhos 
começaram logo pela manhã com a instalação Da máquina responsável pelo processo De 
engarrafamento: enxaguamento Das garrafas para retirar quaisquer poeiras ou fragmentos 
De viDro, resíDuos De tratamento De superfície, bolores, água De conDensação ou insetos 
Do interior Das garrafas; o enchimento com o vinho De carcavelos e o rolhamento. 
aos voluntários presentes couberam as tarefas De transporte Das garrafas vazias para 
encher e Das garrafas prontas para contabilização e armazenamento. 

4.15 - ENGARRAFAMENTO DO VINHO DE CARCAVELOS “CONDE DE OEIRAS”

fig. 312 - fotografia aérea Do local De intervenção - “aDega”, estação agronómica 
nacional, (fonte: aDaptaDo De www.maps.google.pt)

4.15
“aDega”,
quinta Do marquês De pombal,
oeiras e são julião Da barra
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fig. 319 - instalação Da máquina responsável 
pelo processo De engarrafamento Do vinho

fig. 316 - interior Do casal Da manteiga fig. 318 - correDor Da aDega Do casal Da 
manteiga

fig. 321 - pormenor Da pipa e Das garrafas, 
em segunDo plano, onDe é armazenaDo o vinho

fig. 315 - entraDa Do casal Da manteiga

fig. 314 - área De vinhas

fig. 317 - processo De rolhamento Das 
garrafas De vinho

fig. 313 - recorte De jornal,  cóDigo De referência: pt/moer/mo/cult-hl/01/pat/42202,
(fonte: www.arquivo.cm-oeiras.pt)

fig. 320 - garrafas prontas para serem

armazenaDas

143





CAP. 5. 
CONCLUSÃO



146



147

CAP. 5. CONCLUSÃO

O estágio é um Dos momentos mais esperaDos e valorizaDos ao longo Deste ciclo De 
estuDos, pois é um períoDo De aprenDizagem constante e De crescimento profissional. 

aenDo a arquitetura paisagista uma área De intervenção tão ampla, este estágio permitiu 
obter uma visão Das Diversas possibiliDaDes De atuação De um arquiteto paisagista, e Da 
sua relação com muitas outras especialiDaDes.

o objeto De estuDo escolhiDo – correDores verDes e orDenamento Do território - 
encontra-se Dentro Da temática Dos conhecimentos aDquiriDos neste ciclo De aprenDizagem 
- o mestraDo - e apesar De não ser a área na qual existia um maior à vontaDe, foi DesDe 
início o tema que nos Despertou maior interesse e motivação. o mercaDo De trabalho é 
caDa vez mais competitivo e consiDeramos que a aposta nas nossas maiores DificulDaDes 
inciDe na aDoção De um bom métoDo De crescimento pessoal e profissional, pois um 
conhecimento mínimo De toDas as matérias prepara-nos para responDer com eficácia a 
qualquer tipo De trabalho proposto.

o acompanhamento De algumas obras permitiu-nos aDquirir novas competências no que Diz 
respeito à passagem Da fase De projeto De execução para a execução De obra na realiDaDe. 
as intervenções De gestão e manutenção De espaços verDes contribuíram para recapitular 
toDa a metoDologia teórica relativamente a plantações, transplantes, poDas, remoções e 
abates De espécies vegetais em espaço urbano.

foi particularmente gratificante participar nas ativiDaDes De envolvimento público e 
eDucação ambiental - as “comemorações Da primavera” no parque Das perDizes. tal 
como já foi referiDo, o envolvimento Da população neste tipo De intervenções é essencial 
para a compreensão e aceitação Das propostas existentes.

por último, o engarrafamento Do vinho De carcavelos no casal Da manteiga, realizaDo 
num Dos últimos Dias Deste períoDo De estágio, mostrou as potencialiDaDes Do verDaDeiro 
trabalho em equipa e as vantagens Do bom ambiente De trabalho que sempre se verificou 
na Divisão De espaços verDes Da câmara municipal De oeiras.

apesar De toDos estes aspetos, bastante positivos, ao longo Do estágio foram encontraDas 
também algumas DificulDaDes. além Da constante insegurança na resposta perante situações 
sobre as quais nos eram solicitaDas opiniões, resultaDo Da inexperiência e Da ausência De 
contato Direto com a realiDaDe Das intervenções Da arquitetura paisagista, este trabalho 
mostrou-se moroso e mais complicaDo De resolver por não ter siDo DesenvolviDo em 
equipa.

além Disso, a Demora Das permissões De utilização Dos DaDos existentes e Da impossibiliDaDe 
De utilização De muitos Deles, Dificultou o Desenvolvimento Deste trabalho. a espera pela 
aprovação Da revisão Do pDm, apesar De trazer a esperança De infinitas possibiliDaDes 
De aplicação De boas estratégias De Desenvolvimento e orDenamento territorial, impeDiu 
também  a utilização De outros tantos DaDos que seriam relevantes para este trabalho, 
senDo que granDe parte já se encontrava feito. este facto, associaDo aos prazos De 
entrega estabeleciDos, impossibilitou o Desenvolvimento e a conclusão De toDas as 
propostas pensaDas. 



aborDanDo o caso específico Dos correDores verDes, no geral, conclui-se que a sua 
contribuição é De granDe relevância por trazer granDes vantagens e melhorias únicas 
a nível ecológico, social, económico e estético. atualmente e em toDo o munDo, os 
correDores verDes têm um impacte bastante positivo pelo bem estar social Das populações 
que afetam Direta e inDiretamente. 
ao nível ambiental os correDores verDes contribuem para a melhoria Da qualiDaDe 
climática através Da regularização Da temperatura, Da raDiação, Da pressão, Do vento 
e Da humiDaDe, para a melhoria Da qualiDaDe Do ar com a purificação e o controlo Da 
poluição atmosférica, para a melhoria na qualiDaDe acústica e na segurança roDoviária 
através Do uso Da vegetação como absorvente De ruíDo e meio De evitar o encaDeamento, 
para a prevenção e Diminuição Dos riscos De cheias e erosão Do solo e para o aumento 
Da bioDiversiDaDe. 
socialmente incrementam o Desenvolvimento De ativiDaDes De lazer, Desporto e recreio, 
o Desenvolvimento De activiDaDes DiDáticas, possibilitam activiDaDes culturais ao ar 
livre, espétaculos, ateliers, constituem um elemento De composição Do Desenho urbano 
contribuinDo para a organização e Definição De espaços e para a qualiDaDe cénica Das 
paisagens e servem De contraponto com o artificialismo Dos elementos inertes.
no que Diz respeito ao setor económico, os correDores verDes refletem uma melhoria na 
organização geral Do território, uma melhoria Da estruturação Das zonas urbanas, um 
aumento Dos benefícios Diretos (vegetação para proDução, aumento Do valor Do eDificaDo 
quanDo localizaDo na proximiDaDe De espaços verDes, criação De postos De trabalho 
para manutenção Dos espaços verDes) e um aumento Dos benefícios inDiretos (proDução 
De oxigénio, reDução Do consumo energético através Da melhoria Do conforto climático).

a proposta De reDe De correDores verDes para revisão Do pDm De oeiras serve toDo 
o concelho mas, na nossa opinião, para ser totalmente correta e eficaz, Deverão ser 
consiDeraDos ainDa os alinhamentos arbóreos existentes no bairro De nova oeiras 
e Da freguesia De são julião Da barra, como correDores De ligação com ocupação 
urbana e ainDa a estraDa Das biscoiteiras, na freguesia De cruz quebraDa-DafunDo, 
que tem relevância suficiente para se assumir como um correDor verDe De ligação sem 
ocupação urbana. estas consiDerações não puDeram ser DeviDamente aprofunDaDas DeviDo 
à complexiDaDe Deste trabalho e Da limitação imposta pelos prazos De entrega.

no que Diz respeito à legislação portuguesa, tal como foi referiDo anteriormente, poDe-
se concluir que existe já alguma preocupação com os aspetos ecológicos Dos correDores 
verDes. no entanto, o seu uso social e cultural é quase irrelevante ou inexistente. 
ao longo Das visitas De campo notou-se que existe ainDa uma ausência De conDições 
De segurança e conforto para os percursos peDonais, tanto De recreio e lazer como 
De acesso às zonas De comércio e serviços, que só existe nos centros históricos Dos 
núcleos urbanos.

percebeu-se também que o património natural e cultural poDe ser facilmente negligenciaDo 
ou DestruíDo DeviDo a maiores interesses económicos e políticos. por outro laDo, a 
necessiDaDe De alterar esta tenDência DeviDo à crescente preocupação Do homem com o 
meio ambiente, torna esse mesmo património um elemento caDa vez mais importante nos 
planos estratégicos municipais, De forma a fazer crescer uma ciDaDe respeitaDora Do 
meio.
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a revisão Do plano Diretor municipal é, assim, uma oportuniDaDe clara De avaliar as 
estratégias De orDenamento em vigor, De moDo a Desenvolver e salvaguarDar toDas as 
ações futuras. neste contexto, poDemos Dizer que este estuDo também nos ajuDou a ter 
uma noção De que existe De facto a possibiliDaDe De estabelecer, ainDa que com pouca 
expressão, um correDor verDe De ligação entre o parque florestal De monsanto e a 
serra De sintra através Da serra De carnaxiDe. esta ligação vem reforçar o propósito 
Deste trabalho constituinDo por si uma oportuniDaDe De orDenamento, planeamento e 
Desenvolvimento urbano a nível regional.

a mobiliDaDe alternativa Deve também ser, sempre que possível, integraDa no orDenamento 
Do território como uma Das meDiDas necessárias para Dar resposta tanto às necessiDaDes 
sócio-económicas atuais, como à procura De moDos De viDa mais sauDável. os correDores 
verDes representam uma solução para este problema, DaDa a sua capaciDaDe De suporte 
De meios De mobiliDaDe alternativa. estes correDores poDem estar associaDos tanto ao 
percurso De eixos De ligação para trajetos curtos Do Dia-a-Dia como a Deslocação casa-
local De trabalho, como ao percurso De Desporto, recreio e lazer na proximiDaDe De 
estruturas verDes urbanas.

em suma, o estágio permitiu uma quebra Da iDeia existente sobre o Desenvolvimento 
De estuDos, trabalhos e projetos De arquitetura paisagista em moDo acaDémico, ao 
expor os reais obstáculos impostos pelas limitações Das leis em vigor, Da opinião 
pública, Das verbas Disponíveis, Das estratégias Do município, entre muitas outras. Deste 
moDo consegue-se obter um complemento Da formação teórica com alguma experiência 
profissional.
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