


Cadernos de Geografia, n. o 16, /997 
Coimbra, F.L. U. C., pp. 25-38 

ENSINO DA GEOGRAFIA E RISCOS NATURAlS 

Reflexoes a prop6sito de urn mapa de riscos naturais do Vale de Coselhas (Coimbra) • 

Lucio Cunha·· e Rui Rocha ... 

RESUMO 

Partindo de urn mapa dos riscos naturais elaborado para a area do Vale de Coselhas (Norte de 
Coimbra), os Autores pretendem demonstrar o interesse pedag6gico que o estudo dos riscos naturais 
pode ter no Ensino Secundario. Este interesse reside: 

- na apresentayiio e explicayiio, atraves de exemplos pniticos, dos processos ffsicos envolvidos nas 
situay5es de desencadeamento de crises (processos geol6gicos, geomorfol6gicos, hidro16gicos, clima
ticos e biogeognificos); 

- na demonstrayiio do caracter integrado da informayiio geografica e do estudo dos seus fen6menos 
(integrayiio de dados climaticos, bi6ticos, geomorfol6gicos e hidrol6gicos com dados de cariz urbano
·industrial, com o desenho e evoluyiio da rede de transportes e com os modos de valorizayiio agricola 
ou urbana dos solos); 

- no chamar de atenyiio para a utilidade ou aplicayiio pratica de que se reveste ou se pode revestir 
a analise geognifica. 

Palavras-chave: Riscos Naturais. Ensino da Geografia. Coimbra. Portugal. 

En partant d'une carte des risques naturels elaboree pour Ia zone de Ia vallee de Coselhas (nord de 
Coimbra), les auteurs demontrent !'interet pedagogique que !'etude des risques naturels peut avoir 
dans l'enseignement secondaire. Cet interet reside: 

- dans Ia presentation et !'explication, a travers des exemples pratiques, des processus physiques 
impliques dans les situations de declenchement des crises (processus geologiques, geomorphologi
ques, hidrologiques, climatiques et biogeographiques); 

• dans Ia demonstration du caractere integre de !'information geographique et de !'etude de ses 
phenomenes (integration de donnees climatiques, biotiques, geomorphologiques et hidrologiques avec 
des donnees urbain-industrielles, du schema et de !'evolution du reseau des routes et avec les modes 
de !'evaluation agricole ou urbaine du sol); 

- en attirant !'attention pour !'application pratique de !'analyse geographique. 

Mots-cles: Risques naturels. Enseignement de Ia Geographic. Coimbra. Portugal. 

• Trabalho elaborado no ambito do Projccto PRAXIS XXI n° 2/2.1/CTA/156/94 - "Estrutura geologica, evoluyao quatermiria da 
paisagem e recursos no espayo do Baixo Mondego". 
•• Centro de Estudos Geogn'ificos da Faculdade de Letras da Universidadc de Coimbra. 
••• Escola Secundaria Ferreira de Castro- Olivei ra de Azemeis. 
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ABSTRACT 

From a map of the natural hazards elaborated for the area of the Coselhas valley (North of 
Coimbra), the Authors intend to demonstrate the pedagogical interest that the study of the natural 
hazards can have in Secondary Teaching. This interest is: 

- In the presentation and explanation, through practical examples, of the physical processes invol
ved in situations of provocation of crises (geological, geomorphologic, hydrologic, climatic and bio
geographic processes); 

- In the demonstration of integrated character of study of the geographic information (integration 
of climatic, biotic, geomorphologic and hydrologic data ' ' ith urban-industrial data, the drawing and 
evolution of the network of roads and with the modes of agricul tural or urban evaluation of ground); 

- In calling attention for the utility or practical application of the geographic analysis. 

Key words: Natural hazards. Geographic Teaching. Coimbra. Portugal. 

Introdu~ao 

Apesar de urn generalizado conhecimento popular, 
bern expresso na quadra do poeta, da ineficacia de algu
mas interven~i5es humanas sobre a Natureza, ou mesmo, 
se assim quisermos fazer a leitura, da supremacia do 
funcionamento dos sistemas naturais sobre as possibilida
des de interven~ao humana, 0 facto e que desde sempre e 
urn pouco por todo lado se tern vindo a repetir interven
~6es "desastradas" do Homem sobre o meio ffs ico-natural, 
que, a pretexto de uns quaisquer beneffcios econ6micos, 
mais nao fazem do que agravar situa~oes de risco natural 
ja existentes e mesmo, frequentemente, ja conhecidas, 
pondo em perigo bens, haveres e, nao raras vezes, as 
pr6prias vidas das popula~6es. 

Dada a multiplicidade dos factores intervenientes, em 
praticamente todos os livros e artigos que constam da ja 
vasta bibliografia dedicada a analise de riscos naturais e 
posto em evidencia o canicter multid isciplinar ou mesmo 
transdisciplinar de que esta se deve revestir, quer para o 
levantamento de si tua~i5es de risco, quer para a analise 
a posteriori das manifesta~6es de crise em ambientes 
rurais, de montanha ou de floresta mas, sobretudo, em 
ambientes urbanos, onde a presen~a maci~a e concentrada 
do Homem e as modalidades da sua interven~ao sobre o 
meio constituem, desde logo, importantes factores de 
risco. 
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"Quem prende a dgua que corre 
E por si proprio enganado: 
0 ribeirinho ntio morre, 
Vai correr para outro [ado." 

Antonio Aleixo 

A Geografia, enquanto ciencia de sfntese e de char
neira entre os fen6menos naturais e sociais, desempe
nhara sempre urn importante papel no estudo dos riscos 
naturais e, quer o tema seja encarado atraves de uma 
abordagem mais "economicista" ou "social", quer seja 
visto sob uma perspectiva mais "naturalista" ou "fun
cional", estarao sempre presentes neste estudo, a dina
mica integrada do meio natural e o modo como as socie
dades humanas utilizam, transformam e consomem esse 
mesmo meio, assim como as reacr,:oes por ele produzidas 
face as interven~i5es humanas, que, por ocorrerem muitas 
vezes de forma catastr6fica, pondo em perigo as popula
~i5es e os seus bens e haveres, se traduzem na no~ao de 
risco natural, aqui em apre~o. 

Por isso, e apesar de o estudo dos "riscos naturais" ser 
hoje urn campo cientffico onde se movem e cruzam 
saberes tao distintos como os que se prendem com as 
ciencias da atmosfera, da terra e da vida, mas tambem da 
engenharia e das pr6prias ciencias sociais (psicologia, 
sociologia, economia, direito, etc.) e hoje relativamente 
elevado 0 numero de publica~i5es que ge6grafos de dife
rentes forma~i5es e escolas tern vindo a dedicar a este 
terna. Citern-se, como exemplos e apenas entre os autores 
franc6fonos, os trabalhos de J. C. FLAGEOLLET, de Lucian 
FAUGERES ou de Jean TRICART, sobre esta materia. 

Tambem entre n6s, o terna, apesar de recente na sua 
formula~ao actual, ou seja com referencia explfcita a 
expressao "riscos naturais", tern vindo a preocupar ge6-



grafos das diferentes escolas desde ha muitos anos1
• No 

entanto, tendo apenas em aten9ao os trabalhos mais 
recentes e explicitamente dedicados a estudos no ambito 
da chamada geocindinica2 poderemos citar, entre outros, 
OS trabalhos de F. REBELO (1991, 1994 e 1995), A. B. 
FERREIRA (1993), A. S. PEDROSA et al. (1995), L. 
LOUREN\=0 (1994); M . L. RODRIGUES, J. L. ZEzERE e C. 
R. MACHADO {1993) e J. G. SANTOS (1996 e 1997). 

Com o presente texto3 pretende-se, para alem da apre
sentactao de urn estudo de caso num pequeno espa9o "em 
risco" na cidade de Coimbra, demonstrar que estudos 
deste tipo podem constituir uma oportunidade privilegia
da para promover o estudo das interrela96es Geografia 
Ffsica - Geografia Humana (CUNHA, 1991) e a analise 
integrada, quase dirfamos sistemica, das diferentes dis
ciplinas da area da Geografia Ffsica, capaz de ser utili
zada, de modo eficaz e como o come9a a ser ja, no Orde
namento do Territ6rio, mas tambem no proprio Ensino da 
Geografia a nfvel Secundario, donde os temas de Geo
grafia Ffsica tern vindo progressivamente a ser banidos, 
com natural prejulzo na formactao geognifica dos estudan
tes que o frequentam. 

No que diz respeito a interliga9ao da Geografia Ffsica 
com a Geografia Humana (Fig. 1), se aceitarrnos os 
pressupostos de A. BAILLY (1994) e Y. ANDRE (1994), a 
analise de riscos naturais pode promover a passagem da 
explica9iio linear classica no Ensino da Geografia, em 
que os fen6menos de Geografia Ffsica (relevo, clima, 
solos, recursos hfdricos, biodiversidade, etc.) constituem 
uma especie de quadro natural suporte para a evoluctao 
das sociedades humanas ditada por "leis" naturais mais 
ou rnenos "deterministas", ern fun9ao das areas do globo e 
dos tipos de sociedades em que os problemas se colocam 
ou das Escolas que os estudam, a urn novo modelo expli
cative em que a Geografia Ffsica e nomeadarnente o seu 
entendimento nurna perspectiva ambiental e colocada a 
jusante da Geografia Humana, dadas as perspectivas 
sociais com que os riscos naturais e, sobretudo, as mani
festa96es de crise (inunda96es, secas prolongadas, vul
coes, sismos, incendios florestais) sao percepcionadas, 
previstas, vividas e ultrapassadas pelas sociedades, em 
fun9ao do estatuto econ6mico, polftico, social e cultural. 

1 Citemos entre outros, os pioneiros trabalhos de Ilfdio do 
AMARAL ( 1968) sobre as catastr6ficas cheias de 1967 na regiao 
de Lisboa e de Orlando RIBEIRO e R . Soeiro de BRITO (1958) 
sobre a erup~ao do vulciio dos Capelinhos. 
2 Ver, a prop6sito, L. FAUGtiRES ( 1991 ). 
) 0 texto presente resulta da adpta~iio de uma comunica~iio 
apresentada pelos autores ao "IV Encontro sobre Riscos Natu
rais Urbanos", organizado pelo Instituto de Estudos Geogniti
cos, em Coimbra, no dia 24 de Janeiro de 1997. 

Ensino da Geografia e Riscos Naturais 

Neste caso, a Geografia Ffsica caberia, para alem da 
expUca9ao do modo como os fen6menos naturais intera
gem nos processes em causa e do papel desempenhado 
pelo Homem no seu desencadearnento e evoluctao, tam
bern urn importante papel de media9ao entre a represen
ta9ao geogrcifica dos fen6menos e o modo como eles sao 
percepcionados pela sociedade. Esta mediactao poderia 
tarnbem revelar-se irnportante no net:cssario confronto 
entre os discursos rna is "naturalistas" ou "conserva
cionistas" e as posi96es dos tecnicos de planearnento e de 
gestao do territ6rio, de sabor, em regra, rnais tecnol6gico 
e economicista. Segundo BAILLY (1994, p. 183) "a Geo
grafia Ffsica reencontrar-se-ia assim, explicitamente, com 
as dimens5es simb6lica e afectiva que acompanham as 
modifica96es do territ6rio e as destruic;:oes do meio, sejam 
elas naturais ou de motiva9ao antr6pica. 

Explicactao 
linear classica 

Geografia • Geografia 
Ffsica •• Human a 

-· r--. -
Degr. do meio natural: Riscos e Catastrofes naturais: 

- processes ffsicos - Percep9ao 
- processes humanos - Representac;:ao 

- Valorizactiio 

Fig. I - Valor simb6lico da Geogratia Ffsica no estudo dos 
riscos nalurais 

Fonte: A. BAILLY (1994); Y. ANDRE (1994) 

E, talvez, um pouco nesta perspectiva que se colocam 
muitos dos trabalhos de Geografia Ffsica aplicada que, 
nos ultimos anos, Lemos vindo a desenvolver com vista 
quer a inventariactlio e caracterizac;:ao de recursos naturais 
para a actividade turfstica, quer a detec9ii0 de impactes 
ambientais dela decorrentes (REBELO, CUNHA e ALMEIDA, 
1991; CRAVIDAO e CUNHA, 1996; CUNHA, 1997). 

Foi tambem neste contexto e partindo da aceitac;:ao 
destes pressupostos que, no ambito do Seminario Cientf
fico do Ramo de Fonnac;:ao Educacional do ano de 
1995/96 foi desenvolvido por Rui ROCHA o levantamento 
das situa96es de risco natural na area do Vale de Cose
lhas4 que constituiu a base para o trabalho que agora se 
apresenta. 

4 Este tipo de trabalho integra-se perfeitamente dentro do 
espfrito e da letra da Lei que regulamenta o RFE, a qual preve, 
no seu ponlo 5. 1, que o Seminario tratan1 "materias especial
mente relacionadas com a realidade protissional do estagi <1rio 
(conteudos programaticos especfficos, reais ou hipotetit:os; 
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A area em estudo 

0 Vale de Coselhas e uma das areas rurais, a Norte da 
Cidade de Coimbra, onde mais se tern vindo a sentir os 
efeitos da expansao espacial da urbe, com progressive 
aumento da construc;ao para fins habitacionais e mesmo 
industriais e, sobretudo, com a instalac;i:io de urn vasto 
conjunto de infra-estruturas rodoviarias que acabaram por 
praticamente fechar a safda da pequena linha de agua 
tributaria do Mondego imediatamente a jusante da Ponte
-Ac;ude. 

Enquadramento Geomorfol6gico 

A posic;i:io do espa~o urbano de Coimbra no confronto 
estrutural entre o Maci~o Hesperico e a Orla Meso
-cenozoica Ocidental Portuguesa, na zona de "flexura 
marginal" de BOURCART ou do "desnfvel marginal" de 
Carrington da COSTA (SOARES, 1966, p. 314), dita em 
grande parte as caracterfsticas da sua morfologia regional 
(REBELO, 1985, CUNHA e SOARES, 1997; CUNHA et al., 
1997). 

No entanto, a diferenciac;ao litologica e, particular
mente, o papel desempenhado pelos xistos preciimbricos, 
pelos Gres de Silves e pelos calcarios dolomfticos das 
Camadas de Coimbra, parece nao ser suficiente para a 
justificac;ao do desenho geral, meridiana a submeridiano, 
do relevo. Este dever-se-a, antes de mais, ao jogo da 
tectonica e, nomeadamente ao conjunto de falhas de 
orientac;ao N-S a NNE-SSW, que vincam a passagem 
Maci~o-Orla ou que se desenvolvem ja nos terrenos 
gresosos e calcarios da Orla, rebaixando-os progressiva
mente para Ocidente (SOARES et al., 1985) 

Alias, esta direc~ao submeridiana que se ajusta ao 
quadro neotect6nico deterrninado por CABRAL (1995) 
para o pafs, parece ser a responsavel principal pela deslo
ca~ao de uma ampla superffcie de acumu la~ao a que se 
ligam as Areias Vermelhas do Ingote. Para alem destes 
acidentes principais, a importiincia morfol6gica da frac
turac;ao esta ainda bern patente no tra~ado dos cursos de 
agua, do Mondego e de alguns dos seus afluentes onde 
sao frequentes os tramos rectilfneos N-S a NNE-SSW ou 

actividades no ambito da sua participa~iio na vida da Escola). 
Neste caso, e apesar de o tema "riscos naturais em area urbana" 
nao constituir explicitamente materia programada nos diferen
tes nfveis de Ensino da Geografia, integra-se perfeitamente no 
conjunto de preocupa~oes tematicas habitualmente abordadas, 
de modo interdisciplinar, na chamada "Area Escola" que tern 
vindo a privilegiar, pelo menos nos casos que conhecemos das 
Escolas de Coimbra, os problemas ambientais da cidade e sua 
regiao. 
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E-W a ENE-WSW. Esta ultima orienta~ao esta forte
mente impressa na rede da Ribeira de Coselhas, nomea
damente no tra~ado do seu sector terminal, a jusante do 
Penedo da Medita~ao, o qual parece corresponder niti
damente a urn vale de fractura. 

Se, de facto, parece sera tectonica, muito mais que a 
litologia, a justificar as linhas gerais de desenvolvimento 
do relevo, 0 facto e que a diferenciac;ao lito16gica de 
pormenor parece ajudar a justificac;ao de algumas peque
nas formas. No caso aqui em aprer;o, pelo menos a escar
pa que justifica o soberbo miradouro sobre o Vale de 
Coselhas que e o Penedo da Medita~iio, parece muito 
dever aos "horizontes mais incompetentes do Gres de 
Silves" (CUNHA et al., 1997). 

Os depositos de diferentes tipos que podem ser encon
trados na cidade de Coimbra e na area envolvente e que 
vao das Areias Vermelhas do Ingote as aluvi6es actuais, 
passando por depositos de terrac;o e por depositos colu
viais muitas vezes repetidamente remexidos, permitem 
trac;ar, pelo menos nas grandes linhas, a historia da 
evolu~iio quatermiria da paisagem regional (SOARES, 
1990; CUNHA et al., 1997). Desta historia parece ressaltar 
que o Mondego e os seus afluentes se estruturam, como 
rede de drenagem, num tempo relativamente recente, 
sendo o seu encaixe responsavel por parte importante das 
formas hoje visfveis. Ao acompanhar este encaixe o 
evoluir das vertentes tera sido suficientemente rapido e a 
forma, sensivelmente concava, como os plainos aluviais 
do Mondego e dos seus afluentes terminam de encontro 
as vertentes testemunha a importancia da acumulac;ao 
coluvial na constru~iio destas formas. 

Em suma e no que diz respeito especificamente a area 
em estudo (Fig. 2), a area drenada pela Rib" de Coselhas, 
saliente-se a existencia de vastas superficies aplanadas, 
quer no Macic;o Marginal, a cotas por volta dos 270 
metros, quer j a nos terrenos gresosos e calcarios da Orla, 
onde, associadas ou niio as Areias Vermelhas do lngote, 
se escalonam desde os 180 ate aos 100 metros. Saliente-se 
tambem o encaixe vigoroso das linhas de agua, em regra 
fortemente adaptadas as linhas de fractura, sobretudo as 
de direcc;ao ENE-WSW. Este encaixe traduz-se por 
vertentes vigorosas, de perfi l rectilfneo, que, por vezes e 
em func;ao da diferenciac;ao litologica, assumem o aspecto 
de vigorosas escarpas como acontece no Penedo da Medi
tac;ao. Esta configura~ao do relevo, associada aos mate
dais em que e esculpido e aos depositos que o justificam, 
acaba por traduzir-se num grande dinamismo morfolo
gico actual ao nfvel das vertentes, onde, em fun~i:io de 
interven~6es humanas nem sempre muito ajustadas aos 
sistemas, e frequente verificarem-se movimentos comple
xes, com desabamentos, deslizamentos e soliflux6es que, 
apesar de terem, em regra, assumido sempre pequenas 
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propon;:oes (ver, a prop6sito, F. REBELO, 1981), ni.io 
deixam de configurar situa~6es de risco a ter em conta 
numa gesti.io urbana eficaz. 

Os declives 

Tendo em aten~ao a importancia dos declives nos pro
cesses geomorfol6gicos em geral e nos movimentos de 
materiais em vertentes, em particular, elabon'imos, para o 
conjunto da area drenada pela Ribeira de Coselhas, urn 
mapa de declives (Fig. 3). Apesar de conscientes da perda 
de informa~ao que resulta da generaliza~ao de urn declive 
media a uma area de 1 ,5625 ha5

, utilizou-se 0 chamado 
"metoda da quadriculagem", apenas pelo facto de este ser 
muito mais expedite, quer na execuc;:ao, quer no trata
mento estatfstico dos resultados. 

Da analise do mapa ressalta, numa primeira analise, 
urn contraste muito bern vincado entre as porc;:oes da 
bacia talhadas nos xistos do Maci~o Marginal de Coim
bra ou nos materiais gresosos e calcarios da Orla Meso
cenoz6ica. Enquanto na primeira tomam relevancia os 
declives fortes, por vezes mesmo superiores a 56%, em 
consequencia do entalhe vigoroso dos cursos de agua num 
bloco recem-soerguido, na segunda os declives sao, em 
regra, mais baixos em func;:ao do predomfnio das superfi
cies de acumula~ao que, apesar de irregulares, mantem 
topos suficientemente extensos para terem representa~ao 
a escala a que trabalhamos. 

De qualquer modo, apesar desta regra geral, pode 
afirmar-se tambem que e normal encontrar pequenos 
retalhos aplanados, ou seja com declives fracos (< 16%) 
nos xistos do Macic;o Hesperico, tal como e frequente que, 
localmente, nos materiais da Orla, os declives, localmente 
se in tegrem nas duas ultimas classes consideradas, ou seja 
acima dos 48%, sobretudo nas vertentes do vale da ribeira 
de Coselhas. Em termos gerais pode afirmar-se que no 
conjunto desta pequena bacia hidrografica os declives 
fortes6 (acima de 32%) representam cerca de 45% da area 
em estudo, sobretudo no sector mais a montante, ou seja 
nos xistos do Maci~o Marginal, numa area ainda hoje 
pouco ocupada do ponto de vista urbanfstico, mas tam
bern no sector de jusante da bacia, onde o rapido Cresci
mento da cidade de Coimbra, tern levado a ocupac;:ao de 
espa~os com declives tambem elevados. 

s Resultante da aplica~ao de uma quadrfcula com 5 mm de lado 
a urn mapa na escala 1125000. 
6 Apesar de a analise dos declives nao poder ser desligada do 
tipo de rocha, da forma das vertentes, da vegeta~ii.o instalada e 
das condi~ocs climaticas regionais, segundo A. C. ALMEIDA 
( 1987, pp. 12 e 13), o limite dos 25-30% deve ser considerado, 
por razoes de custo e de seguran~a. como limite superior para 
as areas a urbanizar. 
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As condi~oes climaticas 

0 clima de caracterfsticas basicamente mediterraneas 
e, sobretudo, a concentra~ao e a forte irregularidade das 
precipita~6es e apontada, em regra, como uma das causas 
principais de risco em areas urbanas, podendo estar na 
origem de situa~6es que desencadeiam movimentos de 
terras mais ou menos generalizados, inundac;:oes, etc. 

No caso de Coimbra registam-se, em media, 1013 mm 
de precipitac;:ao essencialmente pluviosa repartidos por 
141 dias (valores normais para o perfodo de 1961-90). 
Estes valores medias, meramente indicatives, escondem, 
no entanto, uma forte irregularidade interanual e, mesmo, 
uma muito forte irregularidade interdiaria, ja que podem 
ocorrer num unico dia precipitac;:oes acima de I 00 mm, 
sendo muito frequente os valores diaries ultrapassarem os 
50 mm (GANHO et al., 1992). 

Em regra, sao os dias de elevadas precipitac;6es que, 
temporalmente, se situam numa longa sequencia de dias 
pluviosos ou numa sequencia, ainda que mais curta, de 
dias fortemente pluviosos7

, os responsaveis pelo desenca
deamento de movimentos de terrenos tradutfveis por 
situa~6es capazes de produzir estragos avultados nas vias 
de circula~i.io ou, mesmo, de por em perigo ediffcios e 
pessoas. Seri.io tambem os dias de chuvas anormalmente 
fortes, sobretudo se os solos se encontrarem ja hidrica
mente saturados, aqueles que poderao vir a desencadear 
inundac;:oes rapidas na parte baixa do vale de Coselhas. 

Uma resposta hidrol6gica relativamente rapida 

A pequena bacia da rib" de Coselhas parece reunir 
todas as condic;oes naturais para, na sequencia de precipi
tac;:oes intensas e concentradas, ter uma resposta hidrol6-
gica relativamente rapida, tradutfvel pela possibilidade de 
ocorrencia de inundac;:oes rapidas, capazes de por em 
risco as pessoas que habitam ou desenvolvem as suas 
actividades ocupando os solos aluviais do sector terminal 
da ribeira. 

Para alem das condic;oes climaticas e, nomeadamente, 
da forte concentra~ao das precipita~6es que pode ocorrer 

7 Situa~oes deste tipo podem ser encontradas nos trabalhos de 
N. GANHO et al. (1992), referente ao Outono de 1989, em que 
uma longa sequencia de dias de chuva culminou com 93, I mm 
de precipita~ii.o registados em Coimbra no dia 22 de Dezembro, 
dando origem a movimentos diversos estudados na area da 
Solum, e de J. G. SANTOS ( 1996) em que sao apresentadas as 
situayoes que em Maio e Novembro de 1993 levaram a destrui
~ii.o parcial de urn tro~o da Estrada Nacional n• 342, que liga 
Condeixa a Penela, ap6s ultrapassado urn valor crftico nas 
precipita~oes registadas na area. 
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em Coimbra, devem referir-se, tambem, os fortes declives 
que se registam, sobretudo no sector de montante da 
bacia, a forte impermeabilidade dos xistos pred imbricos 
das verlentes talhadas no Macir;o Marginal de Coimbra e, 
finalmente, a propria configurar;ao da rede de drenagem 
que determina uma forte concentrar;ao de linhas de agua 
imediatamente a safda do Macir;o Marginal, com con
fluencia das rib"s da Rocha Nova, da Bemposta, do vale 
de Linhares e dos Tovins, no curto espar;o de 300 metros. 

Os riscos naturais 

Se os factores naturai~ convergem para facilitar urn 
escoamento nipido e eficaz das precipitar;oes cafdas na 
bacia vertente da Rib• de Coselhas, o Homem, atraves de 
uma ocupar;ao progressiva das vertentes e dos fundos de 
vale, tern vindo a acentuar as probabilidades de ocorrencia 
de fen6menos extremos e, particularmente, de inundar;oes 
nipidas, que se traduzem num aumento do risco na area. 
Em primeiro Iugar, devera referir-se a impermeabili zar;ao 
de vastas superficies (construr;oes, estradas), assim como 
0 encaminhamento rapido das aguas para OS colectores 
Jrtificiais, o que reduz fortemente a infiltrar;ao e a propria 
evaporar;ao. Devera referir-se tambem a acr;ao dos peque
nos incendios florestais, em regra com causa em activida
des humanas, e que, ao destruirem a vegetar;ao das cabe
ceiras da bacia, sao responsaveis pela diminuir;ao da 
infiltrar;ao e da evapotranspirar;ao, logo por urn aumento 
da torrencialidade no escoamento e por urn aumento da 
carga s6lida transportada pelas aguas da ribeira. Devera 
rcferir-se, ainda, o encanamento e entubamento artificial 
do leito normal da ribeira (Fot. l e 2), nomeadamente no 
seu sector terminal, a jusante de La pas da Corrente, o que 
Jcompanhado da frequente falta de limpeza deste canal , 
causa inevitaveis obstaculos ao escoamento, com aumento 
das probabilidades de transbordamento para o leito maior. 
Finalmente, registe-se, como importante factor de incre
mento do risco, a construr;ao de ediffcios (autorizada pela 
autarquia?!) em parte do plaino aluvial, quer para habita
r;ao, quer para fins industriais. 

Registe-se, no en tanto, como "reverso da medalha", e 
talvez ja na consciencia do risco existente, a louvavel 
iniciativa autarquica de utilizar a parte terminal do plaino 
aluvial da ribeira como espar;o verde (Fot. 3) e como 
parque de estacionamento, tornando-o a urn tempo, 
aprazfvel e funcional, sem par em risco bens de elevado 
valor ou mesmo vidas humanas. 

Se, de facto, o risco de inundar;ao parece ser o de 
maior significado na area em aprer;o, dados os factores 
naturais e antr6picos atras enunciados, registam-se, no 
entanto, outros processos geomorfol6gicos que, pelas 
consequencias de que se revestem, ou de que se podcrao 
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revestir para o bern estar das popular;oes ou, ainda, pelos 
estragos que poderao causar nas infra-estruturas de trans
porte, devem ser tambem referidos. Estao neste caso a 
escorrencia concentrada e os movimentos nipidos de 
terras, desabamentos, deslizamentos e solifluxoes , capa
zes de se desenvolver ap6s as fortes e, sobretudo, ap6s as 
prolongadas chuvadas, nas vertentes da area e, particu
larmente, nos seus sectores mais desestabilizados por 
intervenr;ao hurnana, quer dizer, nos taludes artificiais 
abertos para a construr;ao das vias rodoviarias ou mesmo 
de ediffcios (ver, a prop6sito, GANHO, LOUREN<;O e 
REBELO, 1992). E, se na maioria dos casos de chuvadas 
fortes, particularmente quando ocorrem ap6s varios dias 
de precipitar;ao, estando os solos completamente satura
dos, os estragos se resumem a uns quantos calhaus e 
blocos transportados, por uma escorrencia fortemente 
concentrada, para a via publica, o certo e que alguns dos 
taludes da area, nomeadamente os da chamada "variante 
de Coselhas" abaixo do Bairro do Ingote, tern vindo a 

Fot. I - Aspeclo do encanamento da Ribeira, junto de Coselhas. 



Ensino da Geografia e Riscos Naturais 

Fot. 2- 0 entubamento da Ribeira no seu sector terminal. 

Fot. 3 - Aspecto geral do sector terminal do vale da Rib.• de Coselhas, 
vendo-se, em primeiro plano, o espa~o verde recentemente preparado pela Autarquia. 
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Fot. 4- Aspectos <.Ia instabi lidadc da vertente norte do Vale, abaixo do Bairro de Monte Formoso. 

manifestar movimentos complexes, com pequenos desa
bamentos e deslizamentos que passam, nalguns sectores, 
a sol itluxoes (Fot. 4). Estas manifestar;oes de instabilida
de, por ocorrerem de forma repetida, certamente vidio a 
causar, ainda, muitas despesas para uma estabilizar;ao dos 
taludes, ou pelo menos para a protecr;ao da via publica, 
como aconteceu recentemente com a intervenr;ao relati
vamente "pesada" que a Autarquia teve de levar a efeito 
na Rua de A veiro, uma das arterias da cidade rna is 
sacrificadas sob este ponto de vista (ver, a prop6sito, 
F.REBELO, 1981). 

A esta listagem de riscos naturais de cariz essencial
mente urbana, nao s6 porque as suas manifestar;oes 
ocorrem na cidade, mas tambem porque dela dependem, 
poderemos acrescentar, na area desta pequena bacia 
hidrognifica, duas outras manifestar;oes tradutfveis em 
situagoes de perigo para as popular;oes e seus haveres: 
falamos das situar;oes de escorrencia concentrada e de 
escorrencia laminar, apenas responsavel por uma lenta 
perda de solos agrfcolas e do flagelo dos incendios tlores
tai s que, mesmo as portas da cidade ou talvez por isso, 
continuam a deflagrar todos os ver6es com consequencias 
ambientais tremendas. 

0 mapa de riscos naturais do Vale de Coselhas 

Como referimos j a, ainda que de introdur;ao re lativa
mente recente na tematica geogratica do nosso pafs, o 
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estudo dos riscos naturais tern vindo a merecer a aten
r;ao de urn conjunto de investigadores ligados, sobretudo 
a Geografia Ffsica. Destes trabalhos, atras referidos, 
merece-nos particular destaque urn pequeno texto de cariz 
essencialmente metodol6gico, dedicado a discussao de 
alguns dos principais metodos cartograficos para repre
sentar;ao dos riscos naturais e particularmente daqueles 
que se prendem com a movimentar;ao de terras em verten
tes (RODRIGUES, ZEzERE e MACHADO, 1993). Neste artigo 
sii.o discutidos e aplicados a um:1 pequena area situada a 
Norte de Lisboa OS metodos cartogn1ficos propostos por 
PANIZZA (1973 e 1975), pelos autores do Plano ZERMOS 
(1974-79), por B. DUMAS (1984) e por KIENHOLZ (1977 c 
1978). 

Foi exactamente este ultimo metoda o escolhido para 
representar;iio dos riscos naturais de cariz essencialmcnte 
geomorfol6gico da area do vale de Coselhas (Fig. 4). 
A escolha justifica-se, basicamente, pelo facto de ficar 
contida na cartografia a designar;iio dos diferentes grupos 
de processos geomorfol6gicos responsaveis pelas situa
r;oes de risco8

, o que confere a este metoda urn inegavel 
valor do ponto de vista pedag6gico. 

K No caso apresentado por RODRIGUES, ZEZERc e MACHADO 

(1993), este metodo, considerado pelos Autores como aquele 
que "fornece a informa~ao mais ri ca e completa" (p. 27), 
permitiu, com base na frequencia e intensidade <.Ia ocorrencia 
de deslizamentos, desabamentos, i nunda~oes, ravinamentos e 



Atraves da analise cartognifica e de fotografia aerea, 
de urn exaustivo trabalho de campo e da elaborar;:ao de 
cartografia de declives e de cartogratla geomorfol6gica de 
pormenor, foi possfvel urn conhecimento detalhado do 
funcionamento geomorfol6gico da area, susceptfvel de 
permitir a destrinr;:a dos varios tipos de riscos a que a area 
estara sujeita. 

De urn modo eventualmente simplista, neste primeiro 
ensaio distinguiram-se apenas tres classes de risco, que 
vao desde as areas de risco maximo, potencialmente 
sujeitas a manifestar;:oes de instabilidade que, em ultima 
analise, poderao provocar destruir;:ao de ediffcios ou vias 
de comunicar;:ao, ate as areas nao sujeitas a riscos naturais 
conhecidos. Ainda que muito redutora da complexidade 
geomorfol6gica desta area de Coimbra, o mapa a que 
chegamos acaba por permitir uma visao sintetica, que se 
pretende tambem pedag6gica, da avaliar;:ao dos Riscos 
Naturais a que esta area, situada numa das faixas de forte 
crescimento urbano da cidade, esta sujeita. Neste mapa 
consideramos: 

Classe l - de maior risco - areas potencialmente su
jeitas a manifestar;:oes de instabilidade que poderao pro
vocar destruir;:ao total ou parcial de ediffcios e vias de 
comunicar;:ao. Corresponde, basicamente, ao plaine alu
vial e as vertentes do vale da rib" de Coselhas, a jusante 
da Quinta do Brejo. Para alem de urn elevado risco de 
inundar;:ao, decorrente das caracterfsticas naturais da 
bacia, mas tambem do modo inadequado com tern vindo a 
proceder-se ao encanamento da linha de agua e a utiliza
r;:ao do fundo do plaino aluvial, a nfvel das vertentes sao 
ja hoje bern visfveis algumas manifestar;:oes da sua ins
tabilidade, ligadas quer a deslizamentos e desabamentos, 
quer mesmo a ravinamentos em funr;:ao da escorrencia 
concentrada, que ocorreram sobretudo nas areas em que 
processes de urbanizar;:ao recente produziram alterar;:oes 
significativas nos declives, no coberto vegetal ou nas 
condir;:6es hidrol6gicas do substrate, etc. 

Classe 2 - de risco intermedio - areas sujeitas a 
pequenos desabamentos, deslizamentos, ravinamentos e, 
mesmo, a manifestar;:oes de escorrencia difusa, mais 
prejudiciais para a actividade agricola do que para as 
construr;:6es ou vias de comunicar;:ao. Corresponde, prati
camente, a todo o sector superior da bacia hidrografica, a 

manifesta~oes da escorrencia difusa, distinguir quatro classes 
principais de risco (de 0 - areas nao sujeitas a riscos conheci
dos a 3 - areas sujeitas a manifesta~oes claras de instabi li
dade), a que se juntam duas outras classes que podemos talvez 
apelidar de intermedias e que se referem a areas potencial
mente sujeitas a riscos de grau mais elevado que o verificado 
no momento do levantamento. 
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montantc da Quinta do Brejo, em que os valores do 
decl ive sao em regra elevados (> 32%), assim como, no 
sector de jusante da bacia, a area de declives intermedios, 
talhados nos "Gres de Silves" ou nas "Camadas de 
Coimbra". 

Classe 3 - area nao sujeita a riscos conhecidos. Nesta 
classe, incluiremos as areas de declives muito pouco 
acentuados, que correspondem aos cimos mais ou menos 
aplanados dos intertluvios de montante (Serra da Rocha a 
Casal do Lobo) e de jusante (area do Ingote a Lordemao; 
grande parte do sector setentrional da cidade de 
Coimbra). 

Conclusao: a aplica~ao pedag6gica deste tipo de 
trabalhos 

Talvez nao seja facil desenvolver trabalhos semelhan
tes ao que acaba de ser apresentado, nas Escolas do 
Ensino Basico e Secundario. Talvez ate os programas da 
disciplina de Geografia que actuahnente estao em vigor, e 
dos quais a Geografia Ffsica esta praticamente exclufda, 
nao forner;:am 0 pretexto ou nao permitam 0 tempo neces
saria para recolha bibliografica e cartograt'ica, para tra
balhos de campo ou para a elaborar;:ao de mapas de decli
ves simplificados e de pequenos esbor;:os geomorfol6gicos. 
De qualquer modo, da experiencia deste trabalho, de 
can1cter meramente escolar, parece ressaltar urn enonne 
interesse pedag6gico no estudo dos riscos naturais e dos 
mapas atraves dos quais se pretende fazer a sua avaliar;:ao. 

Este interesse pedag6gico assenta em tres pontos 
principais: 

1. Na apresentar;:ao e explicar;:ao, atraves de exemplos 
pnHicos, dos processes envolvidos. No caso em aprer;:o 
trata-se, praticamente apenas de processes hidrol6gicos 
(regime dos cursos de agua: cheias e inundar;:6es) e geo
morfol6gicos (processes de evolur;:ao de vertentes e 
movimentos de terrenos: deslizamentos, desabamentos, 
soliflux6es, diferentes tipos de escorrencia), mas outros 
processes (de cariz climatico ou biogeografico) poderiam 
ser invocados, nesta ou noutras areas em estudo. 

2. Na demonstrar;:ao do caracter integrado da informa
r;:ao geografica e do estudo dos seus fen6menos (inte
grar;:ao de dados climaticos, bi6ticos, geomorfol6gicos e 
hidrol6gicos com dados de cariz urbana-industrial, como 
desenho e evolur;:ao da rede de transportes e com os 
modos de valorizar;:ao agricola ou urbana dos solos), 

3. Finalmente, no chamar de atenr;:ao para a utilidade 
ou aplicar;:ao pnitica de que se reveste ou se pode revestir 
a analise geografica. 
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Quer na sala de au la, quer em clubes dinamizados nas 
Escolas, estas questoes poderao ser abordadas, devendo o 
professor recorrer a exemplos locais, ligados a vivencia 
quotidiana dos estudantes. Poderao entao efectuar-se 
pequenos inventarios de situac;:oes de risco, ou dos casos 
em que se conhecem ja manifestac;:oes de perigo (ou 
catastrofe!), passando posteriormente a elaborac;:ao de 
mapas muito simples e sinteticos de localizac;:ao dos 
fen6menos , de modo a facilitar a explicac;:ao geografica 
integrada dos processes ffsicos e humanos envolvidos. 

Sendo diffcil a utilizac;:ao de exemplos Jocais, haven1 
sempre o recurso aos exemplos dos varios tipos de catas
trofes "naturais" que ocorrem urn pouco por todo o 
mundo, e que nos entram em casa pelo magico aparelho 
de Televisao (por exemplo, as repetidas si tuac;:oes de 
movimentos de terrenos e de inundac;:oes que, periodica
mente, nos chegam dos Ac;:ores), das imagens que sao 
sintetizadas e reunidas em vfdeo, por Instituic;:oes como 
o National Geographic Magazine, ou dos exemplos, ja 
tratados cientificamente e ate pedagogicamente, que 
podem ser consultados e recolhidos em diferentes Insti
tuic;:oes Internacionais, atraves da Internet. Estes exem
plos perrnitem sempre, e sobretudo, o desenvolvimento de 
explicac;:oes integradas (em que se envolvem diferentes 
ramos da Geografia) que em muito ultrapassam o can'icter 
linear dos raciocfnios simples. 

A terminar, gostarfamos de deixar a quesUio, sempre 
pertinente pelo menos para aqueles que trabalham em 
Geografia Ffsica e deJa gostam, que e a de saber se o 
estudo dos riscos naturais nao podeni constituir, pelo 
conjunto de razoes acima apontadas, a porta de 
(re)entrada da Geografia Ffsica nos programas oticiais 
dos Ensinos Basico e Secundario, de modo a proporcionar 
aos estudantes portugueses uma aprendizagem mais 
completa, integrada e uti! da ciencia geografica. 
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