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1. lntrodu~ao 

A Beira Interior\ por se localizar numa regiao de 
interior e de f ronteira (Figura 1 ), deixa t ransparecer 
um conjunto de caracteristicas muito especificas; de 
uma area distante, pouco acessivel , isolada e margi· 
nal, dependente das actividades rurais, despovoada, 
envelhecida e pobre. Com efeito, a forte ruralidade, a 
acentuada dependencia relativamente a produ~ao 
primaria, em particular agro-pecuaria, os fortes obsta
culos fisicos derivados do meio natural, tanto de ori· 
gem topogrclfica como de tipo edclfico, a escassez de 
acessos, de meios de comunica!Yao, de centros de 
emprego diversificados, concorreram, entre outros 
factores, para que desde ha muito esta area tenha 
vindo a sofrer um intense processo de despovoamento. 

A menor presen!Ya do Homem nas suas activida
des primarias concorreu para que, de forma paulatina, 
se destruisse o t radicional sistema agro·silvo-pastoril. 
Sucederam-se, em paralelo, importantes altera!Yoes 
nos usos do solo e na cobertura vegetal, passando os 
campos abandonados2 a constituir elementos funda
mentais das actuais paisagens rurais do Interior beirao. 
A variedade do mosaico florestal/cultivado foi-se res
tringindo e a paisagem sofreu uma crescente homo

geneiza!Yao. 
Segundo COELHO et a/. (2001 ), a deteriora!YaO do 

tradicional sistema agro-silvo-pastoril resulta frequen· 
temente numa degrada!Yao ambiental, a qual se t raduz 

' Em termos administratfvos integra duas sub·regf6es da Regiao 

Centro: a Befra Interior Norte, constituida por 9 concelhos (Almeida, 
Figueira de Castelo Rodrigo, Celorlco da Belra, Guarda, Manteigas, Meda, 

Pfnhel, Sabugal e Trancoso) e Beira Interior Sul, com 4 municipios 
(Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de R6diio). 

l 8AUDRY {1991) apontou varfas definic;oes para "campos 

abandonados". Num contexto restrlto, quallflca de campos abandonados 

todos os "terrenos nao mais utfllzados pela agrlcultura ou outra qualquer 

act1vidade econOmica rural". Atarga, no entanto, o conceito de campos 

abandonados ao re laclon<Hos com as mudanc;as nos padrcies de uso do 
solo, aos quais e conferido um uso menos intensive. A conversao de 

terras ar3veis, mesmo as assoctadas a culturas extensivas, em pastagens 
permanentes, com uma intervenc;ao antr6ptca mais ou menos efectiva, 

sao igualmente classificadas como formas de abandono. Neste texto, a 
semelhanc;a do defendldo pelo Autor, os "ca mpos aba ndonados" 

congregam todas estas possibilidades. 

por mudan!Yas na vegeta!Yao, nas propriedades do solo, 
nos processes hidrol6gicos e por elevados niveis de 
erosao dos solos. Entre as form as de degrada!Yao do 
solo mais importantes salientam-se a perda de 
nutrientes e de materia organica, em resultado da 
incorrecta utiliza!Yao de tecnicas agricolas ou da des· 
floresta~ao. A erosao hidrica, em particular, tern sido 
apontada como a principal responsavel pela degrada· 
~Yao dos solos de vastas areas do pais (Programa de 

acc;ao nacional de combate a desertificac;ao, 1997) 
despertando um crescente interesse na comunidade 
cient ifica. 

Entre as estrategias fundamentais, apontadas 
para impedir a degra.da~Yao do solo e promover a sua 
recupera!Yao, contam-se o refor~o da materia organica 
do solo, o melhoramento da sua estrutura , a minimi· 
za!YaO das perdas por erosao, o acrescimo das reservas 
de nut rientes, biodiversidade da vegeta!YaO e do solo, 
entre outras. 

Figura 1 

Localizac;ao da area de estudo 
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No trabalho que se apresenta, faz-se uma breve 
abordagem ao percurso geodemogrMico da Beira 
Interior e as mudan~as registadas no uso do solo e 
cobertura vegetal, em especial nestas ultimas deca
das. Procura-se, na sequencia, ainda que de forma 
incipiente, estabelecer conexoes entre o processo de 
abandono dos campos de cultivo, o processo diacr6-
nico de regenera~ao da cobertura vegetal e os efeitos 
que esta pode desencadear em algumas das caracteris
ticas do solo, nomeadamente na sua fertilidade. Com 
efeito, as propriedades fisicas e quimicas dos solos sao 
influenciadas pelas plantas que nele se desenvolvem, 
ao mesmo tempo que estas sao importantes para o seu 
crescimento e sobrevivencia. 

2. A Beira Interior: percurso geodemogratico e 
mudan~as no uso do solo 

2. 1. Percurso geodemogratico: analise ao ultimo 
seculo 

Com base nos dados fornecidos pelos tres recen
seamentos utilizados na constru~ao da Figura 2, 
podemos definir dois importantes ciclos de cresci
mento no conjunto dos municipios que constituem 
actualmente a Beira Interior (Figura 2). 0 primeiro, 
compreendido entre 1900 e 1950, caracteriza-se par 
um acrescimo populacional que, em termos absolutes, 
tercl rondado os 73.800 habitantes. 0 segundo ciclo, 
abrange toda a segunda metade do s~culo XX e des
creve uma acentuada regressao no conjunto de resi 
dentes, uma vez que as quebras superaram os 136.000 
efectivos. Objectivamente, se excluirmos a Guarda, 
Castelo Branco e Manteigas, em todos os outros muni
cipios as perdas rondaram ou ultrapassaram os 50% do 
maximo de concentra~ao populacional, observado em 
meados do seculo passado. 

0 percurso geodemografico destes concelhos, a 
semelhan~a do registado na generalidade dos con-
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celhos do interior Norte e Centro e Alentejo, foi em 
larga medida condicionado pelas migra~iies inter
·regionais e, em especia l, internacionais. A saida 
selectiva em termos etarios, principalmente dos 
jovens e adultos, provocou, alem de uma intensa 
regressao populacional, quebras acentuadas na taxa 
de fecundidade e intensificou a importancia dos niveis 
etarios mais elevados, assistindo-se em todos os 
concelhos ao acelerar do envelhecimento demogratico 
e ao consolidar de uma popula~ao envelhecida. 

De facto, no decurso das ultimas decadas, a 
Beira Interior nao conseguiu reter os seus jovens nem 
demonstrou capacidade para contrariar as tendencias 
repulsivas da actividade agricola, ja que todos os 
concelhos perderam a maioria dos trabalhadores inte 
grados no sector primario. Em termos absolutes, a 
popula~ao agricola passou de 81 . 623 trabalhadores , 
em 1960, para 8.165, em 2001, ou seja, em 40 anos a 
Beira Interior viu a sua mao-de-obra primaria dimi
nuida em cerca de 73.500 actives. 

Assim, a procura de melhores condi<;:oes de vida 
pelos habitantes desta regiao desencadeou um con
junto de transforma~oes, de caracter socioecon6mico, 
etario e profissional, com repercussoes negativas na 
trilogia agricultura-pastoricia-floresta. A menor pre
sen<;:a do Homem nas suas actividades agricolas, 
pecuarias e florestais desencadeou, de imediato, 
altera~oes nos usos do solo e na cobertura vegetal e, 
por conseguinte, na fisionomia e arranjo das paisagens 
rurais. 

2.2. Muta~oes no uso do solo e cobertura vegetal 

0 uso do solo na Beira Interior experimentou, a 
semelhan~a do registado no conjunto do pais (NUNES, 
2002), profundas transforma~oes ao longo do ultimo 
seculo, as quais acompanha ram de forma muito pro
xima o comportamento demografico verificado no 
decurso desse mesmo periodo. 
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Assim, em simultaneo com a fase de expansao 
demogratica, verificou-se um alargamento do espac;o 
agricola, assente no tradicional cultivo cerealista, cujo 
apogeu se registou nas decadas de 50-60. Neste 
periodo, o espac;o destinado a produc;ao de cereais 
(centeio, trigo, aveia e milho) e batata oscilou entre 
OS 128.000 e OS 130.500 ha, isto e 16 a 17% do terri tO
riO da Beira Interior, abarcando em alguns concelhos, 
como por exemplo Celorico Beira ou Trancoso, apro
ximadamente 1/3 da sua area total (Figura 3). 

A este periodo de intensa ocupac;ao humana do 
espac;o agricola e rural, segue-se uma outra etapa, a 
qual se prolonga ate a actualidade e se caracteriza 
pelo forte abandono das actividades primarias. Os 
campos de cultivo, em especial os destinados a cultura 
de cereais, sofreram um intense retrocesso enquanto 
as areas de pastagens e de mates se expandiram. A 
floresta registou um ligeiro incremento, em especial 
na Beira Interior Sul. 

A diminuic;ao verificada nos campos de cereais 
deve-se a redu~ao da popula~ao rural, mas tambem a 
integrac;ao de Portugal no mercado comunitario, com a 
inflexao da PAC (Politica Agricola Comum), que deixou 
de apoiar um modele incentivador a produc;ao, para 
patrocinar um outre, marcado pela diminuic;ao da 
produc;ao agricola, no decurso dos anos 90. 

As pastagens permanentes (contabilizando as 
que se desenvolvem em terra limpa e sob-coberto) 
incrementaram a sua area, nestes ultimos 20 anos, 
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Figura 3 

de 3% para 20% do territ6rio total da Beira Interior 
(Figura 4), sendo que os acrescimos mais significativos 
ocorreram nos concelhos de Idanha-a-Nova (+30%). 
Figueira de Castelo Rodrigo (+22%), Almeida (+19%), 
Pinhel (+18%) e Sabugal (+17%). 

Este aumento da area de pastagens relaciona-se 
com o incremento registado na carga bovina, a par de 
uma substituic;ao de rac;as .(mais vocacionadas para a 
produc;ao de carne e mais resistentes as condic;oes 
fisico·naturais) e da forma de explorac;ao, que passou 
a ser principalmente extensiva. 

Tendo por base os dados apresentados pelos dois 
ultimos lnventarios Florestais (1974-1995). promovidos 
pela Direcc;ao-Geral de Florestas, constata-se que a 
area de floresta aumentou 46% na Beira Interior Sul e 
decresceu 14 % na Beira Interior Norte. No entanto, a 
classe que registou maier expansao foi a denominada 
de mates e pastagens espontaneas, cujo aumento foi 
respectivamente de 40% e 50% na Beira Interior Norte 
e Beira Interior Sul. Este incremento, fortemente asso
ciado ao processo de abandono dos campos cultivados, 
tera sido coadjuvado por outre fen6meno de forte inci
dencia na area: os incendios florestais. Surge, neste con
texte, um conjunto de concelhos altamente dizimados 
pelas chamas, salientando-se o da Guarda, com uma 
area media anual ardida (1980-2000) superior a 
4000 ha, o do Sabugal (3754 ha), o da Almeida (1163 
ha) eo de Celorico da Beira (888 ha) (NUNES, 2002). 
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2. 3. Consequencias geoecologicas decorrentes 
das mudan~as no uso do solo: o abandono 
de campos de cultivo. 

Com o despovoamento e a desvitaliza~ao dos 
espa~os rurais do Interior assist iu·se a urn abandono, 
em primeiro Iugar, dos terrenos mais agrestes e, 
depois, de vastas terras araveis. Muitas das parcelas 
agricolas, antes cultivadas pelo Homem, permanece· 
ram nestas ultimas 2 ou 3 decadas incultas, sujeitas a 
invasao dos matos. Outras, apesar de transformadas 
em area florestal desde cedo, denunciaram cuidados 
insuficientes, sobretudo em termos de limpeza da 
manta marta e dos estratos arbustivos. 

E evidente que a conserva~ao das terras araveis 
ou de out ras areas de floresta pressup6e uma manu
ten~ao assidua que, ao ser desprezada pelo Homem, 
fica entregue a natureza que, paulatinamente, se vai 
encarregando de repor as associa~6es vegetais em 
equilibria com as condi~6es ambientais (NUNES, 2001 : 

67). 
Com efeito, ap6s o abandono dos campos de 

cultivo inicia-se um processo de coloniza~ao vegetal, 
que converge para uma refloresta~ao espontanea, num 
espa~o de tempo que pode ser extraordinariamente 
variavel, em fun~ao de diversos factores (MOLINA et 

at., 2001: 331 ), tais como as caracteristicas edaficas, 
o clima, a topografia e posteriores ac~6es do Homem, 
como por exemplo o seu aproveitamento para a pra
tica da pastoricia, explora~ao de lenha, ou out ros 
constrangimentos como sejam os inc€mdios florestais. 

Assim, as etapas que a seguir descrevem o pro
cesso de recoloniza~ao vegetal, apesar de tipo sequen-
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cial, nao podem ser classificadas de unidireccionais 
nem correlativas, uma vez que podem exibir crono
logias absolutamente diferenciadas. Definem, assim, 
as seguintes caracteristicas genericas: 

• 0 primeiro sintoma da ausfmcia ou da menor 
presen~a do Homem nos trabalhos de manuten~ao dos 
campos de cultivo esta patente na proliferat;ao do 
estrato herbaceo, predominantemente de gramineas, 
oportunistas e pioneiras, a que se associam outras 
especies, tais como o feto ordinaria (Pteridium aquili 

num) ou as silvas (Rubus spp) . 

- Posteriormente, passados tres ou quatro anos, 
e o estrato arbustivo que come~a a ganhar terreno. As 
giestas (Cytlsus spp. ), os rosmaninhos (Lavanduta 

stoechas L.), as urzes (Erica spp. ) e os tojos (Utex 

spp.) sao as principais especies a invadir os campos, 
antes dedicados a agricultura. 

- Nos anos seguintes, depois de sete ou oito anos 
ou ate mesmo de uma decada de abandono, a coloni
za~ao e acompanhada por alguns arbustos da familia 
Quercus, aos quais se podem associar alguns exempla
res a mistura com pinheiro bravo (Pinus pinaster 

Aiton), por entre um estrato arbustivo, por vezes, alto 
e cerrado, deixando os campos completamente irreco
nheciveis. Segundo SIMOES et at. (2001), estas comuni
dades arbustivas constituem etapas intermedias, isto 
e, format;6es secundarias, muito persistentes, as 
quais, por vezes, inibem o avan~o para uma vegetat;ao 
arb6rea potencial. 

- 0 surgimento do estrato arb6reo, resultante da 
progressiva evolu~ao dos Quercus, representa uma 
nova etapa na sucessao vegetal e surge passadas duas 
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ou tres decadas. Quase sempre, e em simultaneo, este 
estadio evolut ivo e marcado por uma regressao signifi· 

cativa do estrato arbustivo, por se constituir de espe· 
cies marcadamente heli6fitas. Quanta mais evoluido 

se encontrar o ecossistema menor sera a sua represen· 

tatividade. 
- A etapa final desta sucessao vegetal, ja depois 

de muitas decadas e sem grandes interferencias 

antr6picas, manifesta-se pela presenc;:a de matas de 
Quercus, formadas por Quercus pyrenaica Willd. (car
valho negral), mais a Norte no planalto da Meseta, 
Quercus ilex L. (azinheira) e Quercus suber L. 
(sobreiro), nas latitudes mais meridionais, na plata
forma de Castelo Branco, ou nos vales encaixados dos 

rios que percorrem esta regiao. 

Alem de desencadearem fortes impactes na 

composic;:ao e estrutura da vegetac;:ao, as mudanc;:as no 
uso do solo ocasionam, igualmente, importantes alte

rac;:oes na fisica e quimica dos solos e, ainda, nos 
processes de intercambio com a atmosfera e ciclos 

biogeoquimicos. 
Para ERREA et at. (2001 ), as mudanc;:as no uso do 

solo, . ao afectarem os processes de recolonizac;:ao 
vegetal, detem uma influencia relevante no escoa

mento e na produc;:ao de sedimentos. Referem que os 
campos abandonados tem um efeito positive no con

trolo do escoamento e na conservac;:ao do solo. Acres
centam, ainda, que o abandono dos campos se traduz, 

depois de algumas decadas, em solos com maior con
teudo em materia organica, menores densidades e 
maior capacidade de retenc;:ao de agua, pelo aumento 
da porosidade e crescentes niveis de infiltrac;:ao. Nao 

obstante, os campos recentemente abandonados ou 
incendiados denunciam sempre menor capacidade na 
retenc;:ao de agua, logo, mais susceptiveis a erosao. 

0 modelo de evoluc;:ao dos campos abandonados 
apresentado por FLA"IO ( 1993), decorrente de t rabalhos 

efectuados nos Pireneus, aponta precisamente no 
mesmo sentido. Numa primeira etapa, enquanto 

domina uma vegetac;:ao herbacea de gramineas, hete
rogeneas, com manchas de solo ainda por cobrir, a 

exportac;:ao de sedimentos finos e muito importante, 0 

que se traduz num incremento da pedregosidade. Nao 
obstante, a curva de produc;:ao de sedimentos reduz a 

sua inclinac;:ao conforme se altera a composic;:ao vege
tal e surgem as especies perenes e arbustivas, que 

outorgam maior cobertura e protecc;:ao ao solo. A 
estabilidade chega quando se verifica uma cobertura 

arbustiva bastante densa, cujo tempo de permanencia 
pode ser variavel. Nesta altura, pode falar-se em 

campos abandonados em estadios maduros de coloni
zac;:ao vegetal, com o predominio de uma erosao fraca 

ou nula. 

No entanto, abre-se uma outra possibilidade, 
marcada pelo brusco incremento da perda de solo, 
devido ao desaparecimento ou a fraca cobertura vege
tal a que foram sujeitos, em consequencia, por exem
plo, de um incendio florestal. Com a destruic;:ao do 
coberto vegetal, a exportac;:ao de agua e sedimentos 
intensifica-se, conduzindo a um aumento da pedrego
sidade. 

Por outro lado, a peculiaridade e a fragilidade 
do meio mediterraneo, pelas caracteristicas intrinse

cas de clima , relevo e ocupac;:ao humana, tornam, de 
um modo geral, muito dificil a recuperac;:ao das areas 

antes submetidas a cultivo. As dificuldades da vegeta
c;:ao em recolonizar os territ6rios abandonados, faz 

com que estas fiquem a merce dos processes de erosao 
que comec;:am imediatamente a actuar, favorecidos 
pela frequente torrencialidade das precipitac;:oes 
mediterraneas (Ru1z et at. , 1996). Assim, o abandono 
de terras costuma ser acompanhado por um processo 
de erosao e degradac;:ao do solo, que, frequentemente, 
acaba com um ravinamento das vertentes anterior

mente cultivadas, tornando ainda mais dificil a recu· 
perac;:ao da vegetac;:ao natural (FLA;;IO, 1993) . 

Contudo, noutras ocasi6es, as caracteristicas 
climaticas e edMicas podem favorecer, depois do 
abandono, a recuperac;:ao mais ou menos rapida da 
cobertura vegetal, invertendo a dinamica dos proces· 
sos de erosao e permitindo, a medio prazo, a recupe· 
rac;:ao da vegetac;:ao natural. Outros autores (MOLINA e 
GIL, 1995; GOLLART e TERSA, 1998), assinalam tambem 
que na ausencia de litologias brandas e epis6dios 
chuvosos intensos, a vegetac;:ao coloniza mais rapida

mente os campos abandonados, reduzindo o risco de 
erosao. 

No que se refere a fertilidade dos solos, mais 
dependente das suas componentes quimicas, FLANO 
(1993) refere que a sua evoluc;:ao temporal e muito 
similar e se produz de forma paralela ao processo de 
colonizac;:ao vegetal, uma vez que o solo se ve direc

tamente influenciado pela tarefa de construc;:ao, que 
pode ser atribuida a vegetac;:ao. A conclusao de SORIANO 

(1994) foi no mesmo sentido, referindo que as varia
c;:oes na fertilidade quimica do solo se produzem em 
func;:ao do estadio de regenerac;:ao vegetal. 

3. Uso do solo e cobertura vegetal: relac;:oes com 
alguns parametres edaficos 

Partindo do pressuposto que as caracteristicas 
quimicas de um solo, ainda que mais lentamente do 
que as fisicas (WMO, 1983), sao capazes de registar 
com maior detalhe os processes que sabre ele actuam, 
faz-se de seguida a analise de alguns parametres 
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qulmTCos relacionados com a fertilidade edilfica, sob 
distintas etapas de ocupa~ao vegetal e sobre diferen· 
tes litologias. 

3. 1. Localiza~ao, recolha e tratamento das 
amostras 

Depois de analisadas comparativamente as Car· 
tas Agr icolas e F/orestais (1 /25.000; fls. 215 e 226) 
relativas ao ano de 1967 e as Cartas de Ocupac;ao do 

Solo, referentes a 1995, foram definidas 8 areas-amos· 
t ra (Quadros I e II), 2 correspondentes a campos culti · 
vados e as restantes 6 exemplificativas de diferentes 
estadios de evolu~ao da vegeta~ao, ap6s o abandono 
dos campos agricolas. Revelam-se, igualmente, repre
sentativas das paisagens da Beira Interior, em especial 
a Norte. 

Quadro I 

Principals caracteristicas das areas·arnostra 

A . Ocupa~ao do solo Comunldade vege tal dominante ldade de 

abandono 

Campos cult ivados Recentemente lavrados e semea· .... 
dos 

Campo abandonado Estrato herb;keo constituido por 3·5 anos 

recentemente um tapete •l·homogeneo de 

gramineas 

Giestal Forte densidade de giestas 10·15 anos 

(Cytlsus multlflorus e Cytisus 

scoparius l. ) com altura variavel 
entre 30 em e 1m 

Carvalhal Carvalhal (Quercus pyrenaica > 30 anos 

Willd. ) 

8 · Variitveis fisicas Breve descrl~ao 

Localiza~ao Geograflca Freguesias do Bara1=al e Qulntas de S. 

Bar totomeu, Concelho do Sabugal 

Litologias dominantes . Rochas granitoides 

· Complexo Xisto·grauvaquico ante· 

ordovicico 
(Carta Geologico de Portugal, 1:50.000, 21') 

Solo Cambissolos humicos assoclados a 

cambissolos distr1cos em rochas eruptivas 

(Bh6) e xistos (6h3) (fAO·UNESCO, 1974) 

Al titudes 750·780 m 

Declives <20 % 

Exposic6es E·SE 

Precipltac6es medias 800·1000 mm 

anuais (5. DAVEAU et ol., 1977) 

Do conjunto das 8 amostras, 4 foram realizadas 
em rochas granit6ides e outras 4 em rochas do Com· 
plexo Xisto-grauvaquico Ante-ordovicico. 0 Substrato 
geologico e, sem duvida, a variavel fisica mais dife· 
renciadora dos campos seleccionados uma vez que as 
restantes evidenciam grande homogeneidade. 
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Em cada um dos campos foi definido um qua
drado com uma area aproximada de 100m2 onde 
foram recolhidas, aleatoriamente, 5 amostras de terra 
ate a profundidade de 10 em e outras tantas entre 
os 10 e os 20 em. Depois de guardadas em sacos 
hermeticos, foram analisadas no "Laborat6rio de 
Solos e Fertilidade" da Escola Superior Agraria de 
Coimbra1• • 

Por se considerarem as variaveis mais represen· 
tativas da fertilidade, exploram-se os seguintes para· 
metros: mat eria organica, f6sforo (P) e potassio (K) . 

3.2. Analise e discussao dos dados 

A textura foi avaliada de forma manual, tendo 
sido classificada, em todos os solos, de normal. A 
percentagem de terra fina apresenta maiores varia· 
~oes, oscilando entre os 60% da parcela de giestas 
localizada nas rochas granit6ides e os 73% do carvalhal 
situado no complexo xisto·gravaquico. 

0 pH obtido para o conjunto das amostras varia 
entre os 4,5 (campo cultivado nas rochas granit6ides) 
e os 6 (carvalhal nas rochas do complexo xisto-grauva
quico), ou seja, em termos qualitativos, podem ser 
classi ficados como solos muito acidos e acidos. Carac· 
terizam-se, segundo PORTA et a/. (1999), por uma 
actividade bacteriana escassa, pela pobreza em car· 
bonato de c<Hcio e por elevados niveis de aluminio. 

Materia organica 

A importancia que se reconhece a materia orga
nica deriva da sua interven~ao em processos de tanta 
transcendencia como a estrutura~ao dos solos, adsor· 
~ao e intercambios de ioes, reten~ao e cedencia de 
agua, estimula~ao da actividade biol6gica e cresci
mento vegetal (PORTA eta/. , 1999: 183) . 

A analise ao teor de materia organica nas dife
rentes parcelas (Quadro II) mostra grande heteroge· 
neidade, em fun~ao, especialmente, da profundidade 
a que se efectuaram as recolhas de terras e do tipo de 
cobertura vegetal dominante. Em termos genericos, os 
maiores conteudos de materia organica surgem nos 
centimetros superficiais do solo devido aos maiores 
contributes exteriores, em manta morta, e por se 
tratar de ambientes mais arejados, mais favoraveis a 
actividade biol6gica. 

Dos campos analisados, os mais pobres em com
postos organicos sao os que apresentam uma cobertura 
irregular de gramineas, face ao seu abandono recente. 
Neste caso, o esgotamento dos principais nutrientes no 
periodo de cultivo e a debit incorpora~ao de manta· 

' De acordo como a s metodologia s apllcadas nesta institui~ao. 
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-morta sao os factores que melhor explicam as reduzi
das percentagens de materia organica. 

Quadro II 
Teores mo!dios de materia organlca, em%, em dlferentes usos do solo 

Compl. Xisto-grauva-

Rochas granit6ide s qulco 

~teria Org1miea (") 0-10 em 10-20 em 0·10em 10·20 em 

ampo eultivado 3,5 2,9 3,3 2,9 

ampo abandonado 

3-5 anos) 1,0 0,8 2, 1 2,0 

lestal (10·15 anos) 2, 3 1,4 2,6 2,3 

arvalhal ( + 30 a nos) 4,7 2,5 4,2 1,6 

Com valores significativamente superiores sur
gem, por urn lado, as parcelas de carvalhos, cuja 
procedemcia e, principalmente, a respectiva folhada, e 
por outro, os campos cultivados, em consequencia da 
adic;ao anual de adubos, de carckter quimico ou natu
ral (estrume). As parcelas de giestas aparecem numa 
posic;ao intermedia, com os valores de materia orga
nica a variar entre os 2,3 e os 2,6 %, o que nos pode 
sugerir o que FLANO (1993) definiu de "fase de constru
~ao", pois este ligeiro incremento de materia organica 
resulta do efeito melhorante destas especies (Cytisus 

multif/orus e Cytisus scoparius L. ), por se integra rem 
na familia das Leguminosae (POLUNIN, 1991 ). 

Outros estudos, levados a cabo por BREMEN e 
FtNZI (1998), sob outras especies arbustivas, vieram 
demonstrar a forma~ao de "ilhas de fertilidade" asso
ciadas a plantas isoladas. Esta maior concentrac;ao de 
nutrientes no solo deve-se as maiores contribuic;oes 
em t ermos de biomassa, proporcionando uma activi
dade biol6gica mais intensa face as areas adjacentes 
que, comparativamente, recebem menores volumes de 
folhada. 

SiMOES et at. (2001). ao analisarem algumas 
especies do genero Cistus L., detectaram, igualmente, 
uma concentrac;ao de nutrientes sob as suas copas, 
sobretudo nas camadas superficiais, considerando os 
seus efeitos particularmente benefices na recuperac;ao 
de solos, no eventual crescimento e regenerac;ao de 
especies arb6reas, bern como nos processes de suces
sao progressiva. 

F6sforo assimildvel 

0 F6sforo, tal como o Azoto ou o Potassic, faz 
parte do grupo dos macronutrientes principals, consti
tuindo urn dos nutrientes mais importantes no desen
volvimento das plantas, uma vez que participa em 
processes biol6gicos essenciais, como, por exemplo, a 
fotossintese e a sintese dos hidratos de carbone 
(FLANO, 1993: 55). Como para todos os outros elemen-

tos, importa conhecer o que se encontra disponivel 
para ser absorvido ·pelas plantas, ou. seja, o "F6sforo 
assimilavel". 

Na observac;ao dos resultados obtidos para este 
nutriente (Quadro Ill), manifesta-se de imediato o 
forte contraste entre as parcelas localizadas nas 
rochas granit6ides, com elevados valores de f6sforo, e 
as situadas no complexo xisto-grauvaquico, com vale
res mais baixos e com urn maximo a ser registado no 
campo em utiliza~ao. Uma primeira abordagem, 
sugere-nos que estes contrastes estariam dependen
tes, principalmente, do substrate geologico dominante 
e nao tanto do coberto vegetal presente. Nao obs
tante, a presenc;a de solos com caracteristicas bas
tante semelhantes, cambissolos humicos associados a 
cambissolos districos, nao poderia explicar as diferen
c;as detectadas, remetendo-nos para outros factores 
que se prendem com a interven~ao humana, antes e 
depois do seu abandono enquanto terrenos de cultivo. 

Quadro Ill 

Teores medios de fosforo asslmilavel, mg/1000g, em diferentes usos de 
solo 

Compl. Xisto-
Roehas granit6ides grauvaquico 

6sforo assimihivel 
(mg/ 1000g) 0-10em 10·20 e m 0· 10 em 10·20 em 

ampo cultivado 200,0 200,0 67,0 76,5 

ampo abandonado 

(3·5 anos) 108,5 69,5 37,0 45,0 

iestal (10-15 anos) 194,5 195,0 32,0 27,5 

arvalhal ( + 30 anos) 200,0 200,0 59,0 44,0 

Potdssio assimildve/ 

0 potassic constitui outro dos elementos essen
ciais pois intervem nos principals processes metab6li
cos das plantas. Cientes da sua importancia no Cresci
mento vegetal, por norma, os agricultores recorrem a 
sua utilizac;ao, atraves de compostos quimicos, enri
quecidos em potassic, ou atraves da adic;ao de estru
mes mais naturais, motivo pelo qual esta variavel 
se encontra em elevados niveis, superiores a 
200 mg/1000g, em ambos os campos cultivados 
(Quadro IV). Alias, os valores detectados nas parcelas 
recentemente abandonadas, claramente elevados, 
parecem resultar da utilizac;ao de potassic no decurso 
do seu aproveitamento como campos de cultivo. 

Assim, neste conjunto de parcelas, as que 
apresentam maior pobreza neste elemento sao as 
cobertas por giestas em contraste com as de carvalho, 
onde os niveis sao bastante altos, pois, como e sabido, 
uma grande parte do potassic incorporado ao solo, 
sem que haja uma intervenc;ao antr6pica directa, 
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resulta da decomposi«;ao da materia vegetal, uma vez 
que este elemento e o que se encontra em maiores 

propor~6es nos tecidos vegetais (Fl.ANo, 1993: 65). 

Quadro IV 

Teores medlos de potasslo assimilavel, mg/1000g, em diferentes usos do 
solo 

Compl. Xisto· 
Rochas granitoides grauvitquico 

IPotasslo asslmllavel 0·10 em 10-20 em 0-10 em 10-20 em 

ampo eultlvado 200,0 200,0 200,0 200,0 

ampo abandonado 

(3-5 anos) 81,5 67,0 113,0 84,0 

festal (10·15 anos) 61,0 54,0 38,5 27,0 

arvalhal (• 30 anos) 148,0 106,0 200,0 200,0 

Fertilidade eddfica 

Segundo PORTA eta/. (1985, citado por SORIANO, 
1994: 111) a "fertilidade de um solo pode ser definida 
como o potencial para ministrar elementos nutritivos 
em quantidade, forma e propor«;6es adequadas para o 
crescimento 6ptimo das plantas". 0 mesmo Autor 
refere que a fertilidade quimica do solo depende 
fundamentalmente da inter-rela~ao entre tres varia
veis principais: a materia organica, o f6sforo e o 
potassio. 

Nao obstante, a materia organica reconhece-se 
um papel primordial na manuten~ao de agrosistemas 
sustentaveis e duraveis (PORTA et at., 1999: 184), pois 
intervem na forma«;ao e estabilidade de agregados, 
atraves da ac«;ao das substancias humicas e de celulas 
microbianas. Por outro lado, aumenta a capacidade de 
reten~ao da humidade assim como a entrada e circula

«;ao das aguas. 
No Programa de aa;ao nacional de combate a 

desertifica<;ao (1997), entre as varias estrategias 
sugeridas para impedir a degrada«;ao do solo e promo
ver a sua recupera~ao, aparece o refor«;o da materia 
organica do solo, pois reflecte-se num melhoramento 
da estrutura do solo, numa diminui«;ao das perdas por 

erosao, num acrescimo das reservas de nut rientes e, 
ainda, num aumento da biodiversidade tanto da vege

ta~ao como do proprio solo. 
Com base na analise anterior, nao nose possfvel 

estabelecer um modelo de evolu«;ao dos parametres 
quimicos dos solos em fun«;ao da ac«;ao colonizadora 
da vegeta«;ao; no entanto, parece estar patente um 
certo incremento da fertilidade na etapa mais madura 

de evolu~ao vegetal, em particular quando o carvalhal 
domina. Os solos que demostraram os nfveis mais 
baixos de materia organica, logo mais degradados e 
vulneraveis a erosao hfdrica, sao OS abandonados ha 
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menos tempo, em consequencia da exaustao provo
cada pelo seu uso agricola ou pela natural pobreza 
desses mesmos terrenos. Estes factores, acabam por 
explicar, em parte, a sua marginaliza«;ao. 

Assim, para que se consiga a recupera~ao destes 
solos, e de tantos outros abandonados e posterior
mente suj eitos a passagem das chamas, e necessaria 
envidar todos os esfor~os para que se desenvolva uma 
vegeta«;ao potencial, nao obstante se saber que o 
perfodo de regenera~ao e muito longo. A experiencia 
na Herdade da Contenda (Moura) prova que uma recu
pera«;ao da vegeta~ao climacica, sem a interven«;ao do 

Homem, demora mais de 40 anos (Programa de acc;:ao 
nacional de combate a desertificac;:ao, 1997). 

4. Conclusoes 

A desvitaliza«;ao demogrc\fica e o abandono do 
meio rural e agricola, desencadearam importantes 
mudan«;as nos usos e cobertura vegetal do solo. Na 
Beira Interior, no decorrer destes ultimos decenios, a 
maioria dos terrenos destinados a ancestral cultura de 
cereais f icaram devolutos; uma boa parte foi margina
lizada, outra sujeita a novos usos. As areas incultas, 
onde se congregam os matos e pastagens espontaneas, 
incrementaram o seu significado espacial e consti

tuem, na actualidade, uma das formas de ocupa«;ao do 
solo mais importantes, quer em termos relatives quer 
em termos absolutes. 

A menor interven«;ao do Homem nas suas prati
cas agricolas, a natureza responde com um processo 
de colonizac;:ao vegetal que converge para uma reflo
resta«;ao espontanea, depois de atravessar varias 
etapas, consecutivas, dependentes de um conjunto de 
factores, naturais e antr6picos. Porem, nesta area os 

fogos tem interrompido ciclicamente a natural regene
ra~ao do coberto vegetal potencial. 

Os processes de degrada«;ao e erosao do solo 
tornam-se cada vez mais visiveis e podem ser observa
dos atraves do aumento da pedregosidade ou pela 
proliferac;:ao de forma«;oes vegetais monoespecificas, 
onde dominam as giestas ou as estevas. 

As preocupac;:oes com o controlo da degrada«;ao 
e erosao dos solos tornam-se cada vez mais premen

tes, enquanto 0 uso sustentado da terra e destacado 
por via a combater um dos principais problemas 
ambientais das regioes mediterraneas, em particular 
aridas, semiaridas ou subhumidas, a desertifica«;ao. 

Neste contexto, intensifica-se a necessidade de 
integrar estes espa«;os, fortemente marginalizados, na 
gestao global do territ6rio, apesar de no nosso pais 
pouco se saber sobre as consequencias do abandono de 
tantas terras, face a condi«;6es climaticas, topogrc\fi -
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cas e de uso do solo tao diferenciadas, bern como as rineos Orientales)". In: ORTIZ, A. G. e FRANCH, s. (eds.) . 

formas mais correctas de as integrar no sistema produ· Investigaciones recientes de Ia geomorfologla espa· 

tivo nacional. nola, Barcelona, pp. 539·546. 

Um dado e cer to, os campos abandonados cons· 

tituem um laborat6rio natural de excelencia , nao so 

para a Geografia como para muitas outras c iencias, 

pois e a natureza nas suas inter-relar;:oes com os siste· 

mas de gestao antr6pica que vao ser estudados. 
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