


Notas, noticias e recensoes 

GEOMORFOLOGIA E ORDENAMENTO DO TERRITORIO 
NO MACH;O CALCARIO ESTREMENHO 

0 conhecimento cientffico do Maci~o Calcaria Estre
menho, uma das areas-chave para entendimento da geo
morfologia da orla ocidental portuguesa e certamente o 
mais significative dos seus maci~os calcarios carsificados, 
acaba de ser fortemente valorizado com a defesa publica 
da disserta~ao de doutoramento de Maria Lufsa Rodrigues 
sabre Evolu~iio geomorfol6gica quaternaria e dinamica 
actual. Aplica~oes ao Ordenamento do Territ6rio - exem
plos no Maci~o Calcaria Estremenho'. No ano em que se 
comemora o cinquentemirio do primeiro grande trabalho 
de Geomorfologia sabre o Maci~to - a tese, tambem de 
doutoramento, defendida por Alfredo Fernandes Martins 
em 1949 e que acaba de ser reeditada em versao fac-simi
lada pelo IPAMB2 

- o trabalho que agora se apresenta 
constitui, de certa forma, tambem uma homenagem ao 
professor de Coimbra, atraves da discussao, revisao e re
interpetra~tao de muito das observa~t6es e 'conclus6es a que 
Fernandes Martins, nos tempos diffceis da guerra e do 
p6s-guerra, com escassos apoios bibliograficos e, sobre
tudo, cartograficos, conseguiu chegar. 

Lufsa Rodrigues e profunda conhecedora do territ6rio 
do Maci~to Calcaria Estremenho, onde tern vindo a traba
lhar praticamente desde o infcio da sua carreira universita
ria. Do seu vasto curriculum cientffico destacam-se os 
quinze tftulos ja publicados sobre diferentes aspectos da 
Geomorfologia do Maci~to Calcaria Estremenho: evolu~ao 
das vertentes, depositos quaternaries, cartografia geomor
fol6gica, valoriza~tfio patrimonial da paisagem, riscos 
naturais e impactes ambientais; em suma, urn conjunto de 
trabaihos em que tenta aplicar OS dados da analise 
geomorfol6gica ao ordenamento e a gestao de urn 

* Institute de Estudos Geognl.ficos. Faculdade de Letras. 
Universidade de Coimbra. · 

' - RoDRIGUES, M. Luisa E. (1998) - Evolurao geomor
fol6gica quaterruiria e diniimica actual. Aplicaroes ao ordena
mento do Territ6rio - exemplos no Maciro Calcaria Estremenho. 
Disserta~ao de Doutoramento em Geografia Ffsica apresentada a 
Faculdade de Letras da Universidade de Lis boa. 868 p. ( + 6 
mapas fora de texto). 

2 
- MARTINS, A. F. ( 1949) - Maciro Calcaria Estremenho -

contribuirao para um estudo de Geografia Fisica. Tese de 
Doutoramento em Ciencias Geograficas na Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra (re-impressao fac-similada), 249 p. 

Lucio Cunha* 

territ6rio que, pela sua fragi lidade e tipos de ocupa~ao a 
que esta sujeito, apresenta problemas muito particulares. 

0 tema escolhido para esta dissertal;(fio e a area selec
cionada sao particularmente felizes: 0 tema, por propor
cionar uma eficaz integra~tao dos varios saberes geomor
fologicos - tanto de base como aplicados - capaz de 
proporcionar a propria revitaliza~tao da Geomorfologia e 
do seu posicionamento no seio das Ciencias do Territorio; 
a area, por se tratar de urn territorio complexo e de 
morfologia variada, que coloca serios problemas de 
ordenamento. Por imperatives da propria metodologia que 
desenvolveu, a qual privilegia fortemente os trabalho de 
campo com levantamentos exaustivos, a area de trabalho 
teria for~osamente de ter pequenas dimens6es. Em vez de 
urn area, porventura maior, mas com caracterfsticas mais 
ou menos homogeneas, Lufsa Rodrigues escolhe, delibe
radamente, 52 Km2 de uma area de charneira no sector 
setentrional do Maci~to Calcaria Estremenho, onde se 
cruzam os problemas das diferentes unidades do Maci~o 
(Serra de Candeeiros, Planalto de S. Antonio, Planalto de 
S. Mamede; Depressao da Mendiga, Depressao de 
Alvados) com os das areas que o marginam a Norte e a 
Oeste. No entanto, ao Iongo do trabalho, a Autora 
ultrapassa frequentemente os limites que definiu e, por 
varias vezes, estende a toda a area do Maci~to as analises 
que faze os proprios resultados e conclus6es a que chega. 

A primeira impressao que fica a urn leitor atento desta 
dissertal;(aO e que Se trata de urn trabaJho muito extenso 
(868 paginas + 4 mapas fora de texto), muito bern estrutu
rado e bern escrito, ricamente ilustrado em termos gerais e 
servido por uma cartografia de muito boa qualidade, 
sobretudo no que se refere a cartografia geomorfol6gica 
(quer a cartografia geomorfologica que poderemos chamar 
"de base", quer a que foi construfda como objective espe
cffico de aplica~ao a Gestao do Territ6rio). 

Ap6s uma curta introdu~ao em que se justifica a esco
lha da area e o plano do trabalho, a disserta~tao apresenta
-se estruturada em quatro partes: a primeira parte e dedi
cada a discussao da metodoJogia e a apresentayfiO do qua
dro morfo-estrutural (cap. 1 e 2 - pp. 21-173); na 2• parte 
tratam-se os depositos herdados e os processes de evolu
l;(ao quaternaria (cap. 3, 4, 5 e 6- pp. 177-336); a 3• parte 
diz respeito ao estudo da dinamica recente e actual do 
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relevo (cap. 7, 8, 9·e 10- pp. 339- 629) e a 4• parte refere
-se as aplicac;oes ao Ordenamento do Territ6rio (cap. 11 , 
12, 13 e 14 - pp. 633-768). A dissertac;ao termina com urn 
be lfssimo capftulo de "sfntese e principais conclus6es", 
um vasta lista com as referencias bibliograficas utilizadas 
e os necessaries fndices . 

Numa primeira analise, ressalta o enorme peso do 
minucioso trabalho de campo, com levantamento de for
mas, depositos e processes, levantamento realizado com 
apoio de cartografia de pormenor a escala de 112000 e que 
constituiu a base fundamental de recolha de informac;ao. 
Ressalta, tambem, a quantidade e, sobretudo, a qualidade 
do trabalho cartognifico, bern acompanhado por urn tra
balho de pesquisa e de sfntese bibliognifica, ja que a ana
lise de qualquer tema e sempre precedida de uma exaus
tiva recolha bibliografica e de uma discussao e tentativa 
de clarificac;ao dos conceitos que irao ser utilizados. Res
salta, finalmente, alguma preocupac;ao a que chamaria 
"pedagogica", bern patente na discussao exaustiva dos 
termos e conceitos que utiliza (exemplos nos diferentes 
tipos de estruturas dos depositos estratificados de vertente, 
p. 190), na explicitac;ao de termos locais aparentemente 
menos conhecidos (como a "despedrega") ou nas cautelas 
interpretativas da p. 193, acerca das figuras de crioturba
c;ao e da p. 238, sabre a possibilidade de alguns dep6sitos 
de vertcnte, como e o caso do corte 2 do deposito de 
Cabec;o da Vinha, terem origem em entulhos de origem 
antropica. 

Num trabalho desta natureza nao surpreende o desta
que conferido a cartografia geomorfologica detalhada. No 
final do trabalho sao apresentadas na escala 1/8000 as 
duas folhas de urn mapa geomorfol6gico do conjunto da 
area. E urn trabalho excelente com 115 sfmbolos e 13 
cores que, em regra, se distinguem muito bern, conferindo 
ao documento uma elevada eficacia de leitura. Mas, para 
alem destes mapas de sfntese, sao apresentados ao Iongo 
do texto 27 outros mais, a diferentes escalas, a cores ou a 
preto e branco, elaborados sempre com elevado rigor e 
minucia, mas nem por isso diffceis de ler, mesmo os mais 
complex as, aqueles a que chama verdadeiramente .mapas 
geomorfol6gicos, desenhados a escala 115000 e com 
legenda comum que pode ser encontrada no final do texto. 

A primeira parte do trabalho e destinada a discussao da 
metodologia (cap. I) e a apresentac;ao do quadro morfo
-estrutural (cap. 2). 

Dado o peso da cartografia geomorfol6gica neste tra
balho, e natural que grande parte da discussao meto
dol6gica se fac;a sabre este tema, passando em revista a 
vasta bibliografia sobre o assunto e discutindo parti
cularrnente as escalas de levantamento e de publicac;ao 
dos resultados, ou seja, os processes de "generalizac;ao 
cartografica" uma vez que "para passar da realidade a sua 
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representac;ao, preservando a legibilidade dos documentos 
cartograficos e necessaria saber que pormenores sacrificar 
com o objective de salvaguardar o essencial da mensa
gem" (p. 42). 

Ao discutir as varias questoes metodol6gicas a prop6-
sito da elaborac;ao e interpretac;ao dos mapas geomorfo16-
gicos, por varias vezes, como por exemplo, nas pp. 42 e 
756, a Autora se refere a possibilidade de utilizac;ao de 
SIG's na cartografia geomorfol6gica ou na elaborac,:ao de 
mapas deles derivados para utilizac;ao directa na Gestao 
do Territ6rio. No entanto toda a cartografia que apresenta 
foi (e bern!) desenhada com recurso as tecnicas mais con
vencionais do desenho manual. De facto, apesar do 
enorme desenvolvimento dos Sistemas de Informac;ao 
Geografica, a complexidade dos elementos figurativos do 
mapa geomorfol6gico e o facto de cada area ou cada tra
balho terem caracterfsticas interpretativas (logo legendas !) 
pr6prias, fazem com que parec;am estar ainda Ionge O$ 

tempos em que esta poderosa ferramenta possa ser uti li
zada com eficacia na construc;ao deste tipo de cartografia. 

No cap. II, Lufsa Rodrigues sintetiza, em cerca de 70 
paginas, o conhecimento geologico e geomorfol6gico 
estrutural do rnaci~o, com base, essencialmente, em 
MANUPPELA et al. (1985l Embora seja extrernamente 
irnportante a descric;ao que apresenta dos diferentes 
aspectos sedimentol6gicos e paleogeogn'ificos que justifi
cam a sedirnentac;ao triasica e j urassica, parece-nos, no 
entanto, que teria sido, porventura, mais uti! no contexto 
do trabalho, uma leitura das caracterfsticas litol6gicas de 
cada uma das unidades consideradas e do modo como 
favorecern ou condicionam os diferentes processes geo
morfol6gicos que vai abordar na parte 3 da dissertac;ao. 
Urn exemplo de abordagem deste tipo para a mesma area 
pode ser encontrado pode ser encontrado, por exemplo, 
nos trabalhos de J. A. CRISPIM (1992 e 1995)", em que os 
materiais calcarios do macic;o sao apresentados de acordo 
com a sua diferente susceptibilidade a carsificac;ao. Neste 
caso e para alem ·de ressaltar as caracterfsticas litolo
gicas que influenciinn a carsificac;ao seria extremamente 
interessante acrescentar alguns dados acerca dos facto
res litol6gicos que influenciam outras rnodalidades de 

' - MANUPPELA, G., MOREIRA, 8., COSTA, G., e CRISP!M, J. 
(1985) - "Calcarios e dolomitos do Maci9o Calcaria 
Estremenho". Estudos, Notas e Trabalhos, Serv. Fom. Mineiro e 
Lab. DGGM, Porto, 27, pp. 3-48. 

• - CR!SPIM, J. A. (1992) - "Caracterfsticas carsicas das 
rochas carbonatadas da regiao central do Macifi:O Calcaria 
Estremenho". Algar, Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Espeleologia, Lisboa, 3, pp. 9-18. 

CRISPIM, J. A. (1995) - Dinamica corsica e implicafoes 
ambientais nas depressoes de Alvados e Minde. Diss. Douto
ramento, Fac. Ciencias de Lisboa, 394 p. + anexos. 



meteorizar,:ao e de movimentar,:ao de materiais nas verten
tes (por exemplo, o teor em materiais insoluveis, a 
espessura media dos estratos, o grau de compacta~ao da 
rocha, etc.). 

Os aspectos da sedimentar,:ao cretacica e p6s-cretacica 
sao apresentados numa sfntese (pp. 95-98) sobre o estado 
actual do conhecimento dos dep6sitos argilo-gresosos que 
cobrem o Macic;;o que, apesar de breve, completa ou traz 
mesmo novas luzes a fn1gil interpretar,:ao dada pela carto
grafia geol6gica oficial. No entanto, parece ser diffcil de 
aceitar que os materiais argilo-gresosos cretacicos e tercia
rios nao sejam considerados, no contexte deste trabalho, 
como depositos ou pelo menos como formar,:oes superfi
ciais. Com efeito, estas formar,:oes sobrepoem-se e masca
ram urn substracto de rochas coerentes, sao em regra 
materiais m6veis e relativamente pouco espessos, tern 
uma natureza e uma repartir,:ao que se liga, justificando, 
ainda que de forma indirecta, grande parte da morfologia 
actual. Por estas razoes, estas formar,:oes superficiais, 
como alias a Autora assume na legenda do mapa geomor
fol6gico(!) deveriam talvez ter sido perfeitamente distin
guidas dos materiais essencialmente carbonatados que 
constituem a estrutura fundamental do Macic;;o. 

Foram, depois, estudados os chamados "dep6sitos 
poligenicos vermelhos" (CUNHA, 1990)5 ou depositos de 
tipo terra rossa, assim como os "vestfgios residuais de urn 
deposito conglomenitico silicioso". No que diz respeito, 
mais especificamente, aos depositos poligenicos verme
lhos, se do ponto de vista composicional e mesmo tex
tural, parece haver alguma logica na separar,:ao dos tres 
conjuntos considerados (A" Bu e B2.1 no dendrograma da 
fig. 2.2), ja do ponto de vista genetico e, sobretudo, crono-
16gico, parece-me ser necessaria alguma prudencia. Em 
limite, os dep6sitos poderiio ser todos da mesma idade ou 
de idades completamente diferenciadas tudo dependendo 
muito da topografia local e das formar,:oes preexistentes 
nas areas de alimentar,:iio. Caso particularmente problema
tico e 0 da idade a atribuir as cascalheiras siliciosas espar
sas, que Lufsa Rodrigues admite serem semelhantes aos 
dep6sitos grosseiros de facies rafia. Muitos destes deposi
tos poderao ser residuais e claramente posteriores a defini
c;;ao tectonica do Macic;:o, alias, como argumenta nas pagi
nas 123 e 124. Poderiio mesmo ser ja quaternaries e nao 
muito anteriores (Miocenico final) como sugere (p. l 24). 

Ao apresentar (pp. 124-173), como sfntese, as dife
rentes unidades morfo-estruturais do Macir,:o (Anticlinais 
de Aire, Candeeiros e Alqueidao; Planaltos de S. Ant6nio 
e S. Mamede; Depressoes tectonicas de Minde-Alvados e 

' - CUNHA, Lucio ( 1990) -As Serras Calciirias de Condeixa
Sic6-Alvaiazere - Estudo de Geomorfologia. INIC, Geografia 
Ffsica, I, Coimbra, 329 p. + 2 mapas. 

Notas, not[cias e recensoes 

Mendiga e Alinhamento diapfrico de Fonte da Bica-Porto 
deMos), da grande importancia ao factor tectonica e par
ticularmente a tect6nica recente na construc;:ao do relevo. 
No entanto, a forc;;a da neotect6nica parece colocar algu
mas questoes a evolur,:ao do relevo segundo o modelo dos 
quatro nfveis que estabelece para a Depressao de Alvados, 
tanto mais que a mesma neotect6nica e invocada para nao 
correlacionar o chamado Nivel da Lagoa com a Plata
forma de Aljubarrota e os depositos marinhos que 
suporta (pp. 172 e seguintes). 

A segunda parte da dissertar,:ao diz respeito aos cha
mados "dep6sitos herdados" e aos "processes de evoluc;:ao 
geomorfol6gica quaternaria" que testemunham. 

Os dep6sitos de vertente, constitufdos basicamente por 
clastos calcarios, sao subdivididos em tres grandes grupos: 
dep6sitos de crioclastos conso!idados (cap. 3); depositos 
de solifluxao (cap. 4); e formas de acumulac;:ao e depositos 
herdados mais recentes (cap. 5). Apesar de poder ser criti
cavel este ordenamento, basicamente porque assenta em 
diferentes criterios (processes de destacamento; processes 
de transportee idade), a apresentar,:ao dos depositos e feita 
de modo rigoroso e e acompanhada por belfssimos mapas 
geomorfol6gicos a escala de 115000. Na sfntese do cap. 6, 
Lufsa Rodrigues passa em revista a vasta bibliografia 
sobre os depositos de vertente e tira conclusoes importan
tes sobre o condicionamento estrutural e o significado 
morfoclimatico destes depositos e das formas que se lhes 
associam. Considerando tres subtipos em cada urn dos 
tipos principais considerados e procurando articular as 
sucessoes encontradas em diferentes cortes, chega ao 
quadro-sfntese da p. 319 em que, apesar da falta de crite
rios cronologicos seguros, distingue diferentes fases 
paleoambientais e morfogeneticas no conjunto do tempo 
wtirmiano. Os depositos encontrados e as fases morfoge
neticas que significam sao depois correlacionadas com os 
modelos propostos por S. DAVEAU (1973t, para a vertente 
ocidental da Serra dos Candeeiros e pelo Autor desta 
recensao para as Serras Calca.rias de Condeixa-Sic6-
Alvaiazere7. Pena que nao tenha sido retomada a correla
c;;ao, ja anteriormente proposta, com outros dep6sitos do 
macic;:o e particularmente com os que atapetam o polje de 
Minde, de modo a permitir uma integrayao de conjunto 
dos dep6sitos de vertente do Macic;;o. 

A parte 3 e a mais longa (pp. 337-629) e, porventura, 
tambem a mais importante do trabalho. Apesar de algumas 
naturais limitar,:oes, assumidas pela Autora na p. 34 1, 
como a falta de estudos experimentais para quantificar,:ao 

• - DAVEAU, S. (1973) - "Quelques exemples d'evolution 
quaternaire des versants au Portugal". Finisterra, Lisboa, VIII 
(15), pp. 5-47. 

1
- Op. Cit. 
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dos processes de erosao hidrica e da velocidade de erosao 
carsica actuais, ao Iongo de quase 300 paginas sao passa
dos em revista conceitos, propostas classificag6es e, 
sobretudo, analisados pormenorizada e exaustivamente 
varios tipos de movimentos que traduzem a "dinamica 
recente e actual do relevo", de forma a criar as bases segu
ras para uma aplicagao concreta e eficaz a projectos de 
Ordenamento do Territorio. A proposito da das discuss6es 
de sabor teorico do capftulo 7 parecem-me ser de realgar 
dois importantes contributes desta dissertagao para o 
avango da ciencia geomorfologica no nosso pais. 0 pri
meiro e a proposta de classificagao dos lapias segundo 0 

processo genetico dominante. Lufsa Rodrigues distingue 
tres grandes grupos de lapias: os que se ligam fundamen
talmente a dissolugao por escorrencia da agua; aqueles em 
que a acgao conjunta do escoamento e dissolugao e 
imposta por factores estruturais; e os que tern uma origem 
predominantemente bioqufmica. Para cada urn destes tipos 
principais SaO depois Iistados OS varios tipos morfoJogicos 
que podem ser reconhecidos. Parece-nos que esta proposta 
de classificagao podera constituir uma muito boa base de 
trabalho para uma classificagao, com termos em lingua 
portuguesa, destas importantes formas do relevo carsico. 
E, como contribute pessoal, avangamos desde ja, com a 
proposta de subdivisao do primeiro (e talvez do segundo) 
grupo(s) em lapias com evolugao unicamente sub-aerea e 
lapias evolufdos sob a acgao de cobertura gresosa, ja que 
estas duas conjunturas geneticas e evolutivas sao respon
saveis por formas perfeitamente definidas e distintas. 0 
segundo contribute, situa-se dentro da mesma Iinha de 
preocupag5es e corresponde a sistematizagao, tambem em 
lfngua portuguesa, dos diferentes tipos de movimentos de 
vertente, de terrene e de massa, com base nos trabalhos de 
VARNES (1978) e de CRUDEN e VARNES (1996)". 

Os cap. 8, 9 e 10 vao incluir os diferentes estudos de 
caso sobre processes erosivos em rocha calcaria e depo
sitos consolidados (cap. 8), em rocha margosa e depositos 
nao consolidados (cap. 9) e sobre dinamica fluvial, fluvio
carsica e inundag5es (cap. 10), sempre estudados de forma 
exaustiva e rigorosa e sempre servidos por uma cartogra
fia geomorfologica detalhada de grande qualidade. 

E com base nestes estudos de caso e nos levantamen
tos efectuados que vai ser possfvel passar na 4" parte as 
"Aplicag6es ao Ordenamento do Territorio", ainda que 
Luisa Rodrigues chame, desde logo, a atengao para as 

• - VARNES, D. (1978) - "Slope movement, types and 
processes". Landslides: analysis and control, Transportation 
Research Board Special Report, Washington, 176, pp. 11-33. 

CRUD EN, D. e VARNES, D. (1996) - "Landslides types and 
processes". Landslides: investigation and mitigation, Trans
portation Research Board Special Report, Washington, 247, 
pp. 36-75. 
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grandes dificuldades na transposigao da cartografia geo
morfologica detalhada para cartas de aptid5es ou condi
cionantes susceptfveis de utilizagao pnltica em Ordena
mento do Territorio. Mais uma vez e chamada a atengao 
para o muito que ha a fazer em termos de cartografia 
automatica e, particularmente, de SIG's. 

Tambem esta ultima parte do trabalho se inicia por urn 
capitulo de cariz mais te6rico, "Aplicag6es do levanta
mento geomorfol6gico de pormenor ao Ordenamento do 
Territorio", onde e passada em revisao crftica a vasta 
bibliografia sobre esta materia e particularmente a que se 
refere a discussao conceptual sobre a problematica dos 
riscos naturais. Talvez fosse in teressante alargar este tipo 
de abordagem teorica ao conjunto de quest5es ligadas a 
exploragao dos recursos naturais e mesmo ao con junto dos 
diferentes impactes ambientais gerados pelas actividades 
humanas em espagos carsicos de grande fragilidade. 

0 capftulo 12 e dedicado ao estudo dos "processes 
devidos a actividades extractivas antr6picas, com analise 
dos processes decorrentes da extracgao e do abandono, ha 
muito verificado, das minas de carvao do Figueiredo e da 
Bezerra e com a analise detalhada dos impactes morfol6-
gicos da extracgao da pedra, talvez uma das maiores 
riquezas do Macigo e, garantidamente, urn dos factores 
fundamentais de degradagao paisagfstica e ambiental e urn 
dos principais focos de conflitualidade entre os diferentes 
agentes e servigos que trabalham em Ordenamento do 
Territ6rio na area. 

Finalmente, o capitulo 13 corresponde ao exercfcio de 
aplicagao que tinha vindo a ser anunciado. Escolhida uma 
area-amostra no sector montante das nascentes do rio 
Lena, foi analisada a cartografia geomorfol6gica deta
lhada, a cartografia estrutural, a cartografia de declives e 
finalmente a cartografia com a dinamica recente a actual 
do relevo para chegar a uma cartografia, pela Autora ape
lidada como "directa", da "perigosidade geomorfol6gica" 
na area, segundo OS metodos da Escola de Berna 
(KIENHOLZ, 1984 )" e segundo a metodologia ZERMOS 
(RODRIGUES e PEREIRA, I 995)w. No senti do de chegar a 
uma cartografia "indirecta", mais facil, expedita e 
c6moda, das areas sujeitas a processes erosivos cruzou os 
dados litol6gicos (4 classes), com os dados morfol6gicos 
- declives (4 classes) e, com base na observagao dos pro
cesses erosivos mais caracterfsticos de cada urn dos pares 
litologia-declive, estabeleceu 14 classes, depois agrupadas 

•- KJENHOLZ, H. (1984) - "Landslide hazard assessment for 
landslide zonation". Mouvements de terrain, Coloqque Caen, 
Doc. BRGM, Paris, 83, pp. 317-321. 

10 
- RODRIGUES, M. L. e PEREIRA, A. R. (1995) - "lmpactes 

no territ6rio. 0 . caso do sector montante do Rio Lena (Parque 
Natural das Serras de Aire e de Candeeiros - PNSAC)". 
Inforgeo, Lisboa, 10, pp. 55-62. 



em tres classes mais amplas: grau de erosao fraco ou nulo 
(declives fracos, ou declives medios em rocha compacta), 
moderado (declives medios ou fortes, mas em rochas 
margosas ou dolerfticas) e forte (que corresponde aos 
declives medios em rochas argilosas e margosas, em que 
predominam a erosao hfdrica e os deslizamentos, e aos 
declives fortes em rochas calcarias e calcomargosas com
pactas, em que ocorrem basicamente os desabamentos). A 
comparayao entre a cartografia directa da "perigosidade 
geomorfol6gica", estabelecida em funyao dos processos 
realmente identificados no campo e a cartografia indirecta 
das areas susceptfveis a determinados processes erosivos, 
com base nalgumas das causas principais (declives e lito
logia) revelou alguma similitude, ainda que nao uma total 
correspondencia. Refere a Autora, e com ela estamos em 
absoluta concordancia, que, neste caso, os SIG's poderao 
ajudar a manipulayao dos dados morfol6gicos, litol6gicos 
e ate de outros nao considerados neste exercfcio (caso da 
densidade e tipo de cobertura vegetal, por exemplo) ate se 
chegar a urn modelo que, com razoavel margem de segu
ranya, reproduza as caracterfsticas geomorfol6gicas da 
area e os tipos de riscos geomorfo16gicos que ela encerra. 
No entanto, ja o mesmo nao se passan'i certamente quando 
se pretende urn modelo que permita uma extrapolayao 
para outras areas do Maciyo Calcaria e, por maioria de 
razao, para areas de diferente litologia e estrutura (ver 
p. 756). 

Completam este capitulo uma analise cartografica do 
patrim6nio geomorfol6gico e, com base na cartografia da 
susceptibilidade a erosao e dos graus acessibilidade do 
territ6rio, uma analise da "sensibilidade ambiental" para a 
mesma area-amostra. 

0 trabalho termina com uma muito boa sfntese (cap. 
14 - Sfntese e principais conclusoes) de urn texto que, 
apesar de fluido e de leitura agradavel e facil, corresponde 
a urn complexo entrelayamento de sfnteses bibliograficas, 

Notas, noticias e recensoes 

exercfcios de precisao de conceitos e dos termos tecnicos 
que os servem, descriy6es exaustivas de campo e compli
cadas interpretayoes. 

Na sfntese que Lufsa Rodrigues faz do trabalho reali
zado, refere alguma insatisfayao face aos resultados obti
dos em termos de aplicayao do trabalho ao Ordenamento 
do Territ6rio. Parece-nos facil adivinhar algumas das 
razoes desta insatisfayao. A principal sera, certamente, a 
da morosidade e consequentes "custos" do trabalho de 
campo. Neste caso e referido urn valor perto das 6000 
horas de trabalho de campo para conseguir o levantamento 
rigoroso de uma area de 52 Km2

• Qual o custo efectivo de 
uma tal tarefa? Quais os organismos privados ou mesmo 
publicos disponfveis para pagar este tao elevado preyo? 
Outras razoes, como a impossibilidade priitica de abarcar 
todos os temas em causa, a dificuldade de ajustar os 
modelos a realidade observada, a quase impossibilidade 
de extrapolar modelos que sirvam noutras areas ou, 
sobretudo, a enorme dificuldade em fazer passar a mensa
gem aos agentes de decisao em termos de ordenamento do 
territ6rio, terao, porventura, levado Lufsa Rodrigues a 
manifestar essa insatisfayao. No entanto, essa insatisfayao 
apenas revela o elevado merito desta dissertayao e o 
grande valor do trabalho realizado com vista ao conheci
mento cientffico do sector setentrional do Maciyo Calcaria 
Estremenho. 

Dadas as caracterfsticas do volume apresentado a pro
vas, tanto no que se refere a dimensao, como ao uso fre
quente de cartografia colorida, nao sera, talvez, muito faci l 
a sua publicayao atraves dos canais e metodos habituais. 
No entanto, esta publicayao impoe-se, nao s6 pelo valor 
cientffico da obra, como pela necessidade que deJa vao ter 
todos os que trabalham em Geomorfologia ou em temas 
ligados ao Ordenamento do Territ6rio e, particularmente, 
os diferentes agentes institucionais que tern a seu cargo a 
gestao do territ6rio do Maciyo Calcaria Estremenho. 
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