


Nouu. Notfcias e Rec~ns&s 

MESTRADOS EM GEOGRAFIA 

lnstituto de Estudos Geognllicos 
Faculdode de Letras. Uohersidadede Coimbca 

Durante o anode 1996, l'orom apresentndos, e discutidas publicmncnte. na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimb•a, varias dissenu~Oes de Mestrado em Oeogrnl'ia. Como intuito de prnmover uma mnlol' divulga~ao du investi· 
gu~no cientffica dccorrente da realiza<;lo destes trnbalhos, publicam·sc oqui os resumos dessas dissel'ta~IX:s, alaborndos 
pelos respeclivos autores. 

EROSAO HfDRICA EM SOLOS FLORESTAIS 

Estudo em povonmentos de Pinus Pinastcr e Eucalyprus Globul11t 
em Mncielra de Alcobn • Agueda1 

As novas pol(ticas ambicntais, confrontndas com o 
grave problema da degrada~no dos solos e conscquente 
desenifica9iio, comc<;am, agora, a dedicar mnis atcn<;fto A 
qualidade e quantidadc dos solos que constituem uma 
parte essencial de numerosos ccossistcmas. A Europa 
Mediterranea, pelas suns caracterfsticas ccol6gicas espe· 
crlicas, e umn rcgiiio pnn.icularmeme afectada por este 
problema. 

Em PonugaJ e concretamente na regiiio de Agueda, os 
novos padrllcs de uso do solo Oorcstal deixaram de re
Oectir a imagem da norestll tradieional e sao ~gorn resul· 
tndo de muhiplas decisOes que, na procura do tetornos 
finunceiros, se viio distunciando cada vcz mais de consi· 
dera~Oes s~rias sobre os impactcs "mbientais dcstes novos 
pndrllcs. 
Foi a panir dos finals do d~cada de sessenUl que estes 
novos padrOes de uso do solo surgiram em Mncieiro de 
Alc6ba • frcguesia do interior do concelho de Agueda 
sltuada na venente ocidental da scrra do Carnmulo ·, 
como con sequencia directa dos incendios Oorestais que a( 
ocorreram. Assiste-se, assim, a uma tendencia crescente 
de substirui9~0 das resinosas Pimu pinast•r • pelas 
esp6cies de r.!pido c1·escimento · Eucalyptus globulus. 
A monocultura do eucalipto, explorodo ern regime de 
talhndia com cortes em coda 8 a 12 anos. surge. para os 
proprieUirios agrfcolas. como a rcsposta mais adequada 
para a rentabiliza~o nlplda das terras ardidas. 

1 Disseru::ayno para obten~no do grau de Mestre em Geogmfiil 
f(sicn, apresentada A Facuklade de Letras da Univcrsidnde de 
Coimbra, em Julho de 1996. 

Carmen Ferreiro 

Dada a atrac~Ao que o eucalipto exen:e nos agricullo
res ponugueses, toma-se uti I que se avalie qual o iJnjlOCte 
que estn cspecie arb6rea excrec no solo, em tennns de 
erosiio hfdl'ica, analisando os seus efeitos durnntc us 
difcrcntes ctupas de crescimcnto c comparondo-os com oo 
de outras especies, nomeadamentc com o pinheiro, esp~· 
cie que. em geral, substitui. Na escolha do tema pAra 4 

reali7A~5o deste trabalho de invcsrig~!o niio foi alheia 
esta problcm4tica, sentindo-sc que e nas fortes lig~ 
entre os processos erosivos e os solos que reside uma das 
mais salientes aplica~ pr~ricas da geomorfologia. 

Para it avalia~iio das perdns de solo dclimitaram·se 
parcelas de CI'Osffo experimcntais e colocaram~sc co.ixas 
e estncas de t:rosilo em quatro vertcnLes, previan~nle 
seleecionndns, com povoamcmos de pinheiro adulto em 
area nfto qucimnda; pinheiro c eucalipto regeocrado np6s 
inctndio c noma planta~iio de eucalipto. Em todas as 
parcelas foram colocados Ulnques colectores do escoa· 
menlo superficial, bern como apnrelhos de baldes bns· 
culantes que permiliam a quantificac;11o da agua de escor· 
rencia com maior precis~o. Fol ramb~m insralado um 
pluviomctro totnli1.ador numa drcn proxima dill parcclas, 
para a quantifica9iio da precipilti~Go. 

0 desenho experimental utilizado em Macieira de 
AleOba pcrmitiu-nos chegar a viti as concluslics: 

. 0 valor de escoameoto SUI>trlicial na planta~Ao de 
eucalipro, para o peri'odo de amosrragem (No,·embro 92 a 
Junho 94) foi emre 10 a 20 vezes superior ao obscrvodo 
nas duns pnrcclns de pinhci1·o e nu de cucalipto regenc· 
rado. Estas diferen9as nos valores dn eseorrencia estfto. 
entre outros factores, relacionndns com as difcrcntes 
capacidades de infiltra~ao da ~gun no solo calculadas 
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para cada umo das porcetas. Esses volorcs catcutados 
sllo. em gerat, bastante elevados {entre 411 mmlh e 
It 97 mmlh), pr6prios de solos com tCJtturo fr:tnco are. 
nosa. como eo nosso easo. onde a existcncia de macropo
ros fnvoreee o proeesso de infittro~ao. A elevada percen· 
tagem de materia or&finica no solo da parcel a de pinheiro 
adullo ( 17.9% do peso inicial da amostra de solo) c. pclo 
contr~rio. n menor percentagcm (9.1%) da mesma no solo 

. dn plnnto~no de eucalipto, parecern tambern justificur as 
diferen~as nn capncidnde media de infiltra~no de dgun no 
solo entre estes dois tipos de cobertos n.rb6t•eos, respccti· 
vumeme. 1197 mm/h e 411 mm/h. 

• Os resultados encontrndos para as estncas de eros:io 
penn item-nos inferir que a venentc onde foi fcito a ptan
t~lo de cucolipto podcm e\·otuir. nesta fase iniciut du 
ptanta~lo. de fonno mais r~pida do que as restontes vcr
tentes, j4 que foi neste tipo de uso do solo que se veri fica
ram as maiores perdas. Contrariamente ao supos1o. em 
termos de senso comum. e no eucatipto regenerodo que se 
observa urn bola~ positivo em todas as medi~ da 
microtopografia do solo. Tal facto parece signoficar que 
a portir do momento em que o eucalipto otinge umn 
determinada idade e a sua produ~o de biomnssa 6 
avuttnda, este passa a exereer uma ~~o de prote~ao do 
solo tanto ou mnis eficnz quanto o pinheiro ndulto ou 
rcgenerndo. 

• Os resultados das escacas de eroscro suo con-oborndos 
petos vnlore.< de perdas de solo encontrados pa1·a as d ifc· 
rcntes J>arcehos experimentais. Assim, a p tonta>ftO de 
cucntipto e aqueta que apresentn uma maior taxa de 
perda de solo pnra todo o periodo de amostrngem, cerea 
de 4 toncladas por hectare (4380 Kglha), enquanto que 
o pinheiro adutto (65 Kglha), cucalipto rcgenerado 
(44 Kglha) e pinheiro regenerado (30 Kglha), o seguem 
em termos de ordem de grande:u de perdas de solo. Estes 
vatores de perdas de solo dizcm respeito ru; perdas totnis. 
ou soja. ru. perdas de sedimento e de matena organi.a. 
A an41ise ponnenorixada destas taxas de perdas de solo. 
pcnnite-nos afirmar que c a etevada percentagem de 
perda de mnteria orgAnica (79%) c n5o a perda de sedi· 
memo (21%) que justifica o valor da taxa de perdn de 
solo registndn para o pinheiro adutto face aos observados 
nas restnntes pnreetns. Ati4s, a perda de materia orgnnica 
c sempre superior a do sedimento em todus as parcctas, 
com cxccp<;fto dn ptantn~o de eucalipto, onde umn situa• 
,no dcsta.< oeorreu apenas casual mente, perante condi>&s 
metcorot6gicas que o justificaram. 

A• perdus de solo nilo apresentam uma rcJ~ao directa 
quer com os vatores da precipit~5o quer com 06 de escl)
amemo superficial. Esta situa~llo leva-nos a sup6r que 
outra.s -w-ari4veis. como a intensidade do epis6dio chuvoso 
c a quontidade de manta morta no solo, niio quantificndas 
no nosso projecto, teriio uma importAncia maior neste 
prooesso erosivo. De facto, e nas parcelas em que abunda 
a manta mona que se observam as mcnores pcrdas de 
solo. As substfincias hUmicas dos solos onde abundo o 

uo 

manta mona criam uma maior estabihdode oos agregados 
dificuttando, deste modo. a re~lo das panlculas. 

Para nl~m da quantidade de manta mona presente no 
solo. a idade do cobeno arb6reo e a densodade do sub
bosque parecem, tambem, exereer uma forte inOuencia 
nos taxas de erosao anuais, quando estos s5o compnra
dos com identicos vaJores de povomnemos da mesma 
cspecie mas com idades diferentes. obtidos em outros 
projectos de i nvestiga~iio . 

Os vatores das taxas de crosr.o catcutndas porn os po
voamentos arb6rcos estudados em Macicira de Alc6ba 
sKo, para j~. negligenci~veis, se nccilannos como taxa 
m~xima para este tipo de solo o valor de l tOO glmlJano, 
proposto por Dia7;-Fierros, et u/.2. Neste ca.<O e atendendo 
nos nossos vatores, parece apenas ser nccess4rio que se 
tomem medidas de conserv~lo do solo enqnnnto os po
voamentos de cucalipto sao jovens. V4rios s~o os autores-' 
que. para venentes com dec lives pr6ximos de 20", como e 
o nOISSO caso. sugerem. como fundomentaos, as seguintes 
medidas para redu~ do escoamento e, consequente
mente, das perdas de solo: 

· Planta~ao de povoamcntos arb6reos mistos. de resi
nosas e folhosas, por fonna a pennitir as methores condi· 
Qlles de decomposi~ao da rothnda; 

· Evitar os cones rasos de 4reas extcnsns c a total dcs
prote~io do solo, ate que seja nssegurada a regenera~~o 
natural. 

· 0 cone da madeira deverd. nssim, scr o mnis tardio 
pOSSfvel, de modO a permitir que A fothagcm das arvores 
queimado\S se liberte e possa cobrir o solo fonnando umo 
camada protectora. Mais imponanlc do que as perdas de 
solo e a sua degrad~ao. Com efeito. se OS inccndios n~ 
restais continunrem a afectar Macicirn de AlcOba. a 
combina~ilo dos seus efeitos no solo, conjuntomente com 
as subsequences substitui~ dos povoomentos de Pinus 
pinasur pelas monocultur:tS de Eucalypttts globulus, 
perspectivam pant esto regiiio, se n~o fcxem tomadas 
medidas de conserv,..OO. uma degrad~!lo do solo e da 
pllisagcm. Sobcndo da pouca espessura dos solos desta 
tlrea teremos que nos questionar sobre quantos eielos de 
fogos flores tais e de re0orestamentos podem OS SOlOS de 
Macieiro de Alcoba suponar. antes do aparecimento dos 
ofloramentos graniticos e de se entrnr num cnminho. sem 
retorno. de degrada~no da paisageon. 

2 Vide TERRY. J. - Rainsplruh Dttachmetrt om/ Soil Erosion ;n 
tJtt Agutda BaJin. Portugal: The Effects of Forest Fire and 
umtl Mmwgemem Chmogts. Unpubt. PhD thesis. Univ. of 
SwanSCll, 1992. 
) MOt.C!tANOV, A. - Hidrolotio Flonswl. Funda'ilo Calouste 
Gutbenkian. Lisboo. 1971. COELtoo. C.; SHAK£Sav. A. e WALSK, 
R ... £lftu of Form Fiu on Soil EroSion and Drainntt Basin 
Dyttamics. Unpubl. Rcpo<t to E. C. fulllilmcno of Researtil 
CootniCt n• EV4V • 0106 • C(TI). Oep. de Amb. e Ord. • Univ. 
de A veiro e Oep. of Geography • Univ. ColleJC of Swansea, 
1991. TERRY, J. - op. cit. 
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CLlMA E ORIZICULTURA NO BAJXO MONDEGO 

0 Baixo Mondego e uma <ltea geograr.ca do territ6rio 
portuguas quo. de hti longos ttnos, tem suscitado o inte· 
rcs$c de ge6grafos e especio\listas de ou1ras :Sreas ctentffi· 
cas, p:.tra cstudos de diversa. natureza. 

0 nos-so trabalho foi idea1iz.ado tendo como objectivo, 
em primeiro Iugar, umaan:ilise clim3tica local duma area 
previamente dcfinida · 0 Baixo Mondego. A imrodu~ao 
da vcrtente ns,roil6micn, com o estudo da orizicultura 
alagnda teve como finalidnde procurar demOt\strar que 
pcqucn.ns variat;Oes clim4tica~ Jocais LC!n urn real signifi· 
cndo no domfnio de.~ta cuhurn. 

0 trnbnlh o esta cstruturado em se1e caprtulos. 
A lntrodu~iio descreve duma forma generica o plano de 
trabalho, as mctodologias utilizadas na realiza~Ao da 
investigac;i'i:o c aponta. finalmentc, para as principais 
dificuldades encontrndas no. sun. concretiz.ar;ilo. 

No segundo capitulo d feitn n aptcsenl~o da t\rca 
em es1udo em quntro pontos: n nn~1is.c. do conceito de 
.. Bai:<O Mondego··. Ill luz das diferenles interpretayOes que 
estn pode assumir~ uma abordagem sucinta da problcm4~ 
tica dos campos do Mondcgo. atrav6s dos lcmpos hist6ri
cos; a antl.lise do cnquadrnmento morfol6gico do rio na 
paisngem e. finahnen~e. uma breve referencia a aspectos 
geomorfol6gicos da ~"'" em cstudo. 

No tcrcdro capftulo ~ t'Cito urn estudo elcmentnr de 
alguns aspectos humnnos e econ6micos da agriculturn no 
Vale do Baixo Mondego. com especial dcstaque para a 
situa~iio actual da cull urn orizfco1a. 

N-o q uarLO capitulo e tratada. mnls especificamcnte, a 
teml-hica do cultivo do arroz. 0 capitulo podc subdivi· 
dir-se em u·l:s partes que se complctam. A primeira faz 
rc(crCncia li planta do arroi. c lis condis:Ocs ffsic.as neccs
sarias para a sua cultura. com~ando com umn breve 
refe~ncia n a I suns aspectos do evoluir da culturn mravCs 
dos tempos hist6ricos. passando depois pel~ descri~'lo do 
seu ciclo vegetativo. as condit;Oes climaticas favoniveis h 
planta c ao desenvolvimcnto dn sua cuttura. a import!n· 
cia c fun~Oes da 6gua e do solo. eom umn breve referencia 
aos solos do Btuxo Mondego. 

IX seguidu. faz.sc referCncin aos dilbl'cntes processos 
de cul·tivat o an·oz no mundo, com especial destnque 
para a sua cultura em Portugal e especialmente no Baixo 
Mondego. 

• 

Carlos Silva 

Finalmcnl~ aborda-se a cultura do nrroz no mundo 
na perspectivn da un<tlise das ~reas cultivadas, da.~ pro· 
du~Ocs c dos rcnclimcntos proporcionados pcla cultura 
em cad a domfnio gcocl imlitico. Ponugal, como li.l'ea pro.
dUlora de arroz, tem um tratamento de destnque ncsta 
an~ lise 

No quinto capitulo ~ tratada a questao central dcsta 
disserta~Ao. n da clima1ologia do Baixo Mondcgo e a 
fo1ma como esta se reflecte no rcndimento da cuhura 
orizfcola no quadro espaciol do vale. 

0 sexto c-apft.uJo constitui o estudo de um caso parti
cular. o nno de 199'3, c dn rmma como as condi~OC.S eli· 
mScicas sc rencctirarn. nesse nno, na culturn de arroz no 
vale do Baixo Mondego. 

No sCtimo capftulo sao reunidns as sfntcses parciais a 
que fui chegnndo em cada urn dos <:apitulos. numa con
clusao que pretcndc dar modesta respostn para as quM .. 
tOes rormuladas 

0 estudo da cultura do arroz.. no Baixo Mondego. e a 
su11 rela~o com o clitnn local so poder~ ser verdadeira· 
mente comprecndldt~ se comparada com o CJUC se pussa 
com t1 mc:smn cultura nou1rns regi~s do puis e mcsmo 
noutras iircas do mundo, pelo que o alargamcntO da CSCR· 
Ia de nn41ise. embora feilo sob uma perspectiva de eoncei
tos simples, me parc<:eu fundamental. 

Outro dos problemas que se me colocou, em tennos 
metodologicos, foi o de saber se a dissertn9cro devcria 
revestir apcnas o quadro de um estudo de Cl irnato logia ou 
sc deveria ser nlargrtdo a ouu·os ramos do conhecimento 
gcogriflco. nonu:oda1ncntc !J Geomorfolog.in c bs Geo
graiia Humann, Rural c Econ6micn. 

A oriz.iculturn alagadn a trnvessa, no Oaixo Mondego. 
momenlos de mudant;a que 1Sm gcrado uina s~rin con· 
t.rOv&sia junto dos orizicultores e das entidades rcspon
s~veis da zona. 0 conhecimento de alguns aspectos de 
Geog:rafin Humana e Econ6nlic-a que permilem carac. 
tcri1..ar mclhor a est.rutUI':t ag-r:'iria des1a :'irca do pais, 
s§o camMm elemento..~ que, scm vir desvirtuar a concep
yfio original do trabalho. contribuem, segundo a minha 
perspc.ctiva, para de nlguma maneira. se compreendcr 3 
problcrm1tica da cultura de arroz na plnnfcie aluvial do 
Moudego. 
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EXPRESSAO GEOGAAFICA DA NA'fALlDADE EM PORTUGAL 

0 caso do Concdl•o de Tondda• 

No docurso das Oltimas decadas, a vari~lo da popu. 
1~10 tern vindo a assumir uma relevftncia cado. vez 
moior. no context<> das grandes questlles que preocupom 
a comumdade Jntemacional. A dicotomia popul>\'!!ol 
rcc:ul'$0$ e popul>\'5olcstrattgias de descnvolvimento tern 
dominado ~ principals debates ao nivel intemac1onal 
Ao nfvcl europeu, as pn:ocupac;Oes fundament:liS orien· 
tam-se em tO<no do fnco dinamismo dernogrMieo cO<n· 
puado com o resto do mundo. 0 aumento nnturnl pas· 
sou. na Europa dos Doze. de 7,7 p0< 1000 habitanles. 
em 1960. parn 1,4 em 1992. Este tao reduzado cresci· 
mento tern sido ::uriburdo a umn quedn dos: vn1orts da 
rccundidade. 

Em Ponugnl. uma n1pida diminui~do da fccundidadc. 
n ponir do inrcio dos anos 80, oproxima os vatorcs dn 
nntalidadc dos observndos nos res1anles parses dn Europn. 
Assistc·se n umn espantosa convcrgencia porn urna 
dimen.si\o mais unifonne da famflia, com prcdomrnio da 
fnmflia com do is filhos. 

Pora comprcender os factores que inOuencinm o nti
tudc do casal em rcl~lo ~ procriayio. impono averi· 
guar se existem Jig~ entre a fecund•dnde e algumas 
carneterlsticas tndividuois de O<dem social, econ6m•ca, 
cultural .... 

A pcrspectha geognl.lica tern escapado • oto proble
m4ueo scndo os trabalhos descnvolvidos, sobretudo. por 
dern6v.t10$, soci61ogos c. nuis rcc<:ntemente, por proliS· 
stonais de u~dc. Cobc ao geografo equoeionar o proble
ma nurnn pcrspcctiva de organiza~Uo espac1al ern que 
os aspectos demogrnlicos se conjugam CO<n as qucstOcs 
eeon6micns. socio--cuhurais c poiJticas. 1sto ~. importa 
projectar ns consc.quCncias futuras em cennos de <Sc.~n
volvimeoto plcno c imegrndo. por fonna n cvilur dc:.c
quiUbrios inlcr .. reglonais e inlra-regionais. 

Portindo de..\te.~ pressupostos. reali1A1mos o crabalho 
em refcr~nci a, que estrutur:i.mos em duns partes subdivi
didas em nove capitulos. 

A primetra parte do trabalho foca OS aspectos te6ricos 
subjacentes A problem4tica da varia~lo da natalidnde. 

• Oanef'tAC:Io de Muuado em Geograf~.a 1-lumana. apmcntAda 
l Facul- clc: Le1111> da Uni>·ersidade de Coimbto. sob a ooen· 
~ da Professor& Doutono Fern>ndo O.l'>do CravKilo. 
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Cristinn Mol'in Rodrigues f'encira 

Proceclc:mos ao enquadrruncnto tc6rlco das questOcs 
que sao colocadas em mat~rio de populo~Do. >cgundo uma 
pcrspcctiva hist6rico..,.pacial, atrnv~s de umo abordagem 
bre\'C de algum1~ das principalS tdeillS que. em rnat~ria 
de popul~o. prcocupuam os indivfduo; c as soc•cdodcs 
(I" capitulo). As qucst6cs te6ncas descnvolv•das em 
torno das principals te~c•as demogrtlicas ao nfvel 
mundial c europeu ilo trowlas no 2• capitulo: apresen· 
!amos uma viilo rnpida do crescimento da popul>\'llo 
mundtal e das perspectivas do futuro crcscimento de~ 
grd.fico. Neste contexto, incluimos uma rc.ferfncia la teoria 
do tronsi~ao demogr~lica como rnodelo de evolu~io da 
populo~uo. 0 terceiro capitulo~ uma abordagcm sintttica 
dos principais factores dn notnlidadc. reCOITCndo a estu· 
dos anu:rionnente realizados: proeuramos olicc~ar a 
cxplica~no para o que sc observn no eoncclho de Tondeln, 
t\rea de cstudo do trnbalho de nplicu~nu. lncluhnos, ainda, 
urn estudo breve da cvolu~o da populn<;no ponuguesa. 
no dccurso da.s Ullimas decadns. no c<mtcxto da Uniao 
Europcia (4" capitulo). 

A segundo parte do trnbolho 6 o cs1udo oplieado a 
urna irea geognl.fca especrtica. o c:oncelho de Tondcla. 
ln•ctamos cotn o enquadromento gcoarnfico c apresenta· 
~io do ire& de cstudo, em tcnnos das suas condietonantes 
gc:ognl.ficas, socials c econ6nucas (cupftulo S '). A con><:· 
teriz~llo da popul~fio do concelho de Tondela, tendo em 
conta a sua dinimica C$pl~·lempOt"OI (capitulo 6°), sene 
de ;uporte ao cSludo da problem5uca do nntalidade neste 
concelho. 0 trabalho de campo (capitulo 7) foi descnvol· 
vrdo n partir de urn inqu~rito aphcado direet:uncntc As 
mulheres maes com pclo menos 5 anos de vidn conjugal; 
quisemos encontrar alguns fac1orcs explicmlvos do decH· 
neo da natalidade/fecundidlu.lc, observudo nu dccurso das 
llltimas dtcadas no concelho de Tondclu. Como comt>lt· 
mcnto dos dados obtidos ntravcs do inqucrito, c •t>'"' 
scntado no 8' capitulo o es1udo da uti lizn~no dos servi~s 
de plancamento tomilior pcla popula~no destc mesmo 
concelho. 

Concluimos com urna an61isc clrcunstnneioda das 
imphca<;(jes da continua redu~lo d• to;ca de natalidade. 
na ~rea em cstudo. panindo do vi>no do passado e do 
prescnte, mas eom uma preocu~o de futuro. procw-an
do dcspcnar eswucgias e med1das de desenvol>~mento 
regional c local. 
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• 0 HOMEM, 0 ESPA<;:O E 0 TEMPO NO MACI<;:O CALCARIO ESTRE~NHO 
• 0 OLHAR DE UM GE6GRAFO 

A problem~tica do ~spn~o rum! ponugu!s tern sido 
objccto de interesse de divusas ueas cientlficns. As 
recentes muta<;:Oc:s territori01s vetificadas em Ponugal 
Continental, com um intenso processo de desintegra~o 
espacial e funcional do mundo rural ponugues, t~m 
estimulodo a curiosidllde cientlfica de todos os que de 
alguma forma se preocupnm corn a realidade territorial 
do nosso pafs. 

Um dos indicndores privllegindos no cstudo desta 
temrttica ~ a populn~4o. Com efeito, no ultimo perfodo 
censitdrio os consuastes s6c:iodemograficos carncteriudo
res da organi~o territorial de Ponugal Continental 
ncentunmm-se. As dicotomins espaciais aprofundnrnm-se, 
nlitoral~ tomou-se JnAis evidente. ns trnnsfonna~ 
na estrutura de povo.1mento, com o refor~ demogrd!ico 
dos concclhos mais densnmeme habitados, foi urnn reali
dnde. ~ neste contexto que, em cena mcdicla, o mundo 
•·ural portugul!s acentuou o seu cnrdcter de pcrirerismo ern 
reln~«o aos principais p61os geo-«on6micos do tcrrit6rio 
nncionnl. 

Foi neste Ambito que enquadr:imos o estudo do 
povoamen10 e, de uma forma mais geral, da presen~a (ou 
auslncia) do Homem no Mnci~ Calctlrio Estremenho. 

Para al~m da evolu~liO gcogrdfica deste territ6rio se 
englobar na problemdtico mois geral do cspaco rural por
tugues, o Maci~ CalcMio Estremenho aprc.<cnUl cspeci
ficidades que acutilarnm o nosso interesse pelo seu e.<tu
do. Trura-se de urn territ6rio h6 muito objecto de inte
resse por pane de ge6grafos, com desraque especial pam 
sucessivas gcrn.;6es de investigadores da Escola Geogr:i
fica coimbra Alfredo Fernandes Manins surge. oeste 
contexto. como a figura de referencia obrigat6rin. Por 
outro lado, a inexistencin de uma reOexfto de conjunto 
sobre o Homem do Macico Estremcnho abriu espac;o a 
umn via de investigoc;fto que. obviamentc, cstn tese de 
mestmdo ndo pretendc colmntar, antes apcnns obordar. 

Para alem de tudo isso, o Maci~ Calcuio Estreme
nho. pel as suas earactcristicas geol6gicas e geomorfol6gi
cns, t urn territ6rio e01n profundos espoeificidades. Uma 
quase generalizada fraque1.alinfertilidade do solo, asso
cinda a uma ainda cvidente catencia de 4gua, oondiciona
ram fortementc a prescnc;a do Homem neste CSfl'lCO. 

" lnstituto de Estudos Ocogr4fieos. P'aculdad~ de l..cuus. Uni~ 
vcrsidade de Coimbr.J.. 

Jo5o Lurs Jesus Femande; • 

Com cfcito, o Maci~ llstremenho constituiu, dcsde as 
origens da nacionalidade, urn territ6rio a margem dos 
principnis focos de povoamento da uea onde se posi
ciona. A situa~ c o contexto hist6rico de clesenvolvi
mcnto de Alco~. Leiria, Ourtm e Batalha, hist6ricos 
nucleos crisUllizadores de populacfto. marginnis ao 
Macic;o. testemunham esta realidude. 0 Mncic;o detiniu-se 
como um espoc;o repulsivo, urn terril6rio de interesses 
centrffugos, que se traduziram numo espoeifica mquilec
tura odministrativa. Ainda na actunlidode, o territ6rio do 
Macic;o Calc~rio Estremenho enconua-se adroinistrati
vamente dividido por dois dtstritos. 9 concelhos e quase 
quatro dczcnns de freguesias. Urn territ6rio de connuan
cia de fronteiras. 

A procuro de refilgio nurno ~rea historicrunente oon· 
turbada, o oproveitamento de alguns pontos de ~gun no 
Mnci~o Calc6rio, a abenurn de vias de c-omunica~ilo 
imponnntes, de liga~ao norte-sui, pclos polja de Alvados 
e Minde-Mirn de Aire e pela depressi!o da Meodign-Serro 
Ventoso. fornm factores que se trnduzirnm no apareci· 
menlo de alguns t~nues n6tleos de po'-oameoto. A explo
ra¢o do Numernmento Geral do Rcino, de 1527 c dos 
Mem6rios Paroquiais, de 1758, npresentnda num caprtulo 
de forte componente de Geogralia Hist6rica. compmva 
este facto. 

l'oi nn pcrspcctiva de entendcr mnis profundamcnte o 
sentido destas forrnas de povoamento e a sua disposi~o 
espacial. que se procurou, ncsta dissen~. reconstituir a 
ge<H:conomia tradicional dcste territ6rio. Desde a explo
ro<;iio dn pedro. a agricuhura e a pastoricia, a urn orteso· 
nato de objectos funcionais, assim como o surgimcnto dos 
conhccidos bufarinheiros de Mindc • os Minduicos . , e as 
migra~Ocs sozonais para o litoml co sui, tudo contribuiu 
para nrquitectnr oma geo-economia de sustenta~fto de 
ndclcos de povorunento num CSfl'l~O de caroctcrrsticns 
marcndamcnte marginais. 

Com o eorrer do presente skulo, com a panici~ilo 
destas popula¢es nos principais nuxos de emigrn~o da 
demogrnlia ponuguesa, com a evol~oo do nosso pafs no 
caminho da modemidade. inicia-sc um prof undo processo 
de desintcgrnc;no espacial destc territ6rio. Uma nova geo
grafia do Maci~o que se define por vectores difcrentes. 
A industria textil de Minde, Mlro de Alre c, em parte, dn 
fregucsia de S. Mamede, prccipitam-se numa profunda 
crise. reflexo da desestruturn~oo generalizada desta acti-
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vidade: a desimegra9i!o de actividades como a pastorfcia e 
a agricultura. tornam-se uma realidade com profundas 
tradu90c.s espacinis. Acompanhando uma altcru~§o da 
cstrutura do povoamento, com a populac;~o a concentrar
-se nos lugares de maior dimensao, principalmentc as 
sedes de treguesia c, na periferia, nas scdes de concclho, a 
territorialidade do Macic;o Calcdrio Estremenho altera-se. 

Com estas muta~Oes geognificas acentua·sc a terciari· 
za~o da populac;ilo activa, com cresccntc mobilidadc, 
cada vcz mais dependente de bolsas de emprego de Mira 
de Aire e Minde, da peri feria do Macic;o e tambtm de urn 
Iugar e de uma frcgucsia que, a partir de L917, se vern 
desenvolvendo. Com efeito, a Cova da !ria, posicionada 
numa dolina, foi o nucleo do Macic;o Caldrio Estreme
nho que mais progrcdiu nas ultimas dt!eadas. Para alem 
de constitu ir a mais importame aglutinac;§o de populac;§o 
do Macic;o. Fatima ~ tambem o mais signiticativo fen6-
meno de tercial'iZa!fi\O de um lerrit6rio, aqui e ali ainda 
com caracteristicas rurais profundas. Embora sem grande 
envolvencia com os territ6rios adjacentes, Fatima e o 
mais importante p61o de atrnc~ao de popula~iio do Macic;o 
Calcario Estremenho, fulcro de urn importantc lluxo 
turfslico mais ou menos sazonal. que dificilmente se con
segue articular com os restnntes dados t:uristicos desra 
area. como as grutas eo turismo de pals a gem cUrsica. 

Foi cntrctanto criado em J 979 o Parquc Natural das 
Scrras de Aire e Candeeiros. Niio se estendendo a todo o 
Mac.i~o Calcdrio Estremenho, nao deixa no cntanto de 
constituir urn dado impnrtnntc na dellni~ilo da estrattgia 
de dcscnvolvimento desta area. Sendo a palsagem carsica 
o principal recurso deste tcrrit6rio, a definiyiio de uma 
area protegida podc ser importante para 0 dcscnvolvimcn
!0 sustentado de urn espac;o onde se pretende a integrac;ao 
perfeita entre a popula9iio e a natureza, enlre o humano e 
o natural. Pura isso, como se pretendcu aprofundar ncsta 
disserwc;iio, !Cm-se procurudo disciplinar algumas das 
mais importantes actividades econ6micas que sustentam o 
povoamento desta area e suponam a geo-economia deste 
tenit6tio, como a ex.pfor~Bo de inene.s. as indUslrias de 

curtumes e textil e a suinicultora. Oul!1ls estrattgias com
plementares apontam para a recuperayiio de actividades 
lradicionais, como o artesanato c a apicultura, c a re.vila· 
liza~ao da rede de moinhos de vento com vista b son 
divulgayt!n turfstica~ de acordo com urn movimento 
selecciomulo de interessados pelas quest1ics da espelcolo
gia. Paralelamente, numa esrrategio de integrac;iio da 
populac;!io no descnvolvimento de urn espac;o rural mar
ginal, tem-se aprofundado o esfon;o de melhoramcnto da 
qualidade de vida do Homem no Macic;o. Neste contexto, 
a ~gua iem sido um dos veetores mais importantes. Ape
sar de Ionge dos nfveis desejados, a abcrtura de furos 
artesianos e, mois recentemcntc, a intenc;~o de ligar gran
de parte do Maci9o Calcario Estremenho ~ rede que pane 
da barragem de Castelo do Bode, podcrilo tcr signilicati
vos impactos geohumanos no futuro. 

Em suma, um espac;o cujas modalidndes de povoa
mento tSm tido suporte dificil, quantas vezes mesmo 
agressoraS do principal recurso da area - a paisagem. 

Com uma posic;!io gcografica privilegiada, n!io muito 
afastadas, em tennos relativos, das Areas Metropolitanas 
do Porto e, sobretudo, de Lisbon; perto de algumas das 
mais dinfimicas dreas de desenvolvimento do Centro do 
pals e, futuramente, atrnves da IP6, nao muito afastadas 
de Espanha; com um plano de Ol"denamento, que se 
estcnde para parte signilicauva do territ6rio do Maeio;o; 
com urn dos mais importantes n~cleos do cristandadc; e, 
sobretudo, com populac;i)es que cedo se habituarnm a 
conviver e ullrapassar as mais nefast.as condif;Ocs, com 
um espfrito de sacriffcio modelar; o Macic;o Calcdrio 
Esu:emenho apresentn especificidades que cenamen1e se 
craduziriio na orgnniuu;iio do seu lerrit6rio. 

Apesar de tudo, c foi esta a mcnsagem que pretende
mos com a dissertac;ilo apresemada, os carninhos do 
futuro continuum em abeno. A persistencia das popula
c;Oes do Macivo sera scm duvida o principal recurso de 
urn desenvolvimento regional inlegrador. que se prctcnde 
com as popula96es, nunca contra as popula96es. 

FORMAS DE MODELADO GRANITICO NA REGIAO DA GUARDA 1 

Amplamente representado na superffcie da Terra, o 
granito e seguramente, a rocha mais abundante no nosso 
pafs. Al6m disso, e do ponto de vista morfol6gico uma 
rocha desconcertante, .. om aparece como uma rocha 

1 Disserta~ilo apresentada na Paculdade de Letras da Universi· 
dade de Coimbra, refe-rente ao Cur$0 de Mestrado em Geografia 
(Area de especializa~ao em Gcogmfia Fisica). 
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renra, ora como uma rocha dura" (M. DERRUAU, 1958, 
p. 248), originando uma multiplicidade de fonnas. 

Durante muito cempo, a .. discussao" fez-se em torno 
da gfnese dos granitos, mas, recentemente, esta evoluiu 
pnra a origem e evoluc;fio das fonnas de modelado grani· 
tico, casu dos trabalhos de C. TwtDALE, A. GoDARD ou 
VIDA~ ROMANI. Este interesse resulta de que, conhe
cendo-se a genese das formas, pode estabelecer-se a 
sequencia temporal da sua fonnayilo. 



Esta~ preocupa~Qcs, levaram-me a seleccionar umn 
lirea de reduzidas dimense>es (35 km2), nas proximidades 
da Guarda, mas, simuhaneamente, uma (lrea de contncto 
entre unidades morfo-estruturais distintas: a Cordilheira 
Central c a Meseta. Tratu-se, alilis, de uma area de diver
g~ncia de dguas para as bacias dos rios Tejo. Douro e 
Mondego, simultaneamentc percorrida por urn afluente 
importante do COa. o rio Nocme. 

Assim. na drea abrangida pelo estudo afloram domi
nantemen1c rochas de composiyiio granit6i.de, de texturas 
divcrsas, emboru a composiyio mineru16gica scja algo 
constante. E caracterizada pelo p•·edomfnio do granito 
porfir6ide de griio grosseiro a medio. procurando-se, 
deste modo. alguma onidadc nas caraclc1isticas da rocha. 

Se, as caracteristicas da rocha favorecem ou dificul
tam a sua meteoriza<;ao, e na presensoa de fonnas distin
l.as, que dcveremos procurar uma explicar;iio litol6gica, 
estrutural, geomorfol6gica e/ou clim~tica, admitind<rse 
como influentes nn origem das formns. um ou v~rios dos 
factores antes enumerados. 

0 trabalho consta de tr~s panes fundamentais. Na 
primeira. saHentam-se os principais factores con<licio
nantes e o seu enquadrmnento na Urea em estudo. Na 
segund~. tenta-se explicar o comportamento do granito 
face aos processos morfogen<!licos actunntes. Por tim. 

Noms. Notfcias e. Rtcrns&s 

teota-se estabelecer uma evolu~ilo cronol6gica das forma• 
de acordo com as diferentes tcorias explicativas e. ao 
mesmo tempo, realizar urn levantamento das principais 
fom1as de model ado granitico na :1rca de estudo. 

A aplicabilidade deste trabalho e permitlr indiciar 
uma evolu~ilo do relevo regional, eslabelecendo correla
¢es entre as macroformas e as microfonnas, quer porque 
as formas menores perrnitem esrabelecer os parfimctros de 
evolu~lio d!IS macrofonna.~ e especialmente das verten
tes, quer porque atraves do estudo das microformas (ex: 
vascas2. tnfonl, caneluras, etc.) podemos chegar h conclu· 
sao de que eslas continuam a evoluir na actualidade. 
apesar das condi90es clim~ticas nile serem extremnmente 
favor.lveis. 

Por fim, em t\reas de cscassa ou nula sedimenta~~o. t 
a peculiaridade das formas, e.•peeialmente das fonnas 
residua is, que caracteriza os lipos de model ado nas rochas 
granilicas. 

1 Exi$1etn mUiliplas designa~s parn este tipo de formas. Em 
ingtes: .. gnamnas", "ll)(:k holes''. •·weather pirs", '"pot holes" ou 
'"tanques .. e "va..:;ques rocheuses'" em frances. No Bmsil: celdei· 
ros. mamliiM e ori~<mgas ou em Espa11ha.. "pias'" e 
•pilancones". 

A DEPRESSAO MARGINAL 

Elementos para a caracteriza~iio geomorfol6gica do sector Coimbra-Penela 
e analise de riscos de nl0~1intentos de terrell f) 

Jntegrando o vasto dominio cientrfico dos estudos de 
Geografia Ffsica este trabnlho e, acimn de tudo. um estu
do de Geomorfologia que teve como objective principal a 
procura de possfveis rcspostas para duns grandes catc· 
gorias de problemas que se colocam quando, do ponto 
de vista desta ci8ncia, se pretende caracterizar este sector 
da depressilo marginal localizado a Sui de Coimbra: 
trata-se, por urn Indo. da procura de urn modelo coercnte 
para a cxplica~Ao da rela~ao dual protagonizada pelos 
conceito. de unidade e diversidade que a nfvel das lor
mas de relevo caracteriza este seclor da depresslio margi
nal e, por outro I ado, da explica~iio prov6vel para a O<.'Or· 
rC.ncin de movimcntos de terrene, tendo em J inha de conrn 
os diversos factores envolvidos e as suas dimensoes, 
espacial e temporal. 

• lnstiluto de E.'itudos Geogniticos. Faculdndc de Lclras. Uni· 
versidade de Coimbra. 

Jose Gomes dos Santos• 

No que diz respeito a primeira eategoria de proble
mas, a rela9ao dual eotiio referida e tilo mais evidente 
quando ii analise morfol6gica de conjunto contrapomos a 
an~lisc individual das principais forrnas de relevo da 
area. Se. no primejro caso. este scclor da depresslio mar
ginal aparece individualizado sob a forma de um Iongo 
mas esLreiro cor.redor deprimido emre os relevos qu.e o 
enquadnun (o Maci90 Marginal de Coimbra, a Oriente, e 
o Maci~o Calcario de Condeixa-Sic6-Alvaiazere, a Oci
dente). ja a descida na escala espacial de analise condu.z il 
identifica9iio de unidndcs morfol6gicas bem individuali
zadas no con junto da depressilo. Em alguns casos, trata-se 
mesmo de unidades com individuaJiz.a~iio geomorfo16gica 
se pen-sarrnos nns afinidades entre algumas ro.mas de 
relevo e nos agentes e processes morfogeneticos prova
velmente envolvidos. 

As diversns metodologjas utilizadas, desde as varias 
tarel'as relacionadas com o trabalho de campo (ampla-
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mente privilegiado) as tatefas di!J!S "de gabinete", 
designadamente, amllise e co•uru~Ao de cartogrofia 
varioda, foto-observa~~o e foto-interprera~ao de fotograna 
ntrco, levar-nos-iam a consideror n Plataforma de Almn
lngu!s e as pcqucna.• dcpressOes de Rio de Galinhas, 
Casais-S. Clemente, ChAo de Lamas e Poderues como as 
principals unidades morfol6gicas individualizadas nestc 
sector da depressiio marginal. A sua gtnese e evoi....W 
quatemt!tias poderiam ajudar a compreender a evol~:io 
tlllllbtm quatem3ria do pr6prio corrcdor mois vasto onde 
se eneontnUtl actualmcntc embutidas, bern como as rela· 
~que o relevo teni desenvolvido com a hidrogrofia da 
6rea. aspectos que procunlmos clarilicar na primeira e 
segundo partes deste trabalho. 

A importftncia da segundu categnria de problemas 
geomorfo16gicos que esta ~rea coloca (tratadu na terceira 
pane do trabalho), ressalta das consequ@ncias de alguns 
movimentos de terreno (quase scmpre complexos) que 
desde 1993 tern vindo a afectar gmvementc a Estrada 
Nacional n• 342, infra-estrutura que se tern mostrado 
pnnicultll"meote vuloenivel a estes fen6menos, no tr~ 
Vila Seen-Lamas. 0 acompanhamento da sua evoh~ 
que dcsde aqucla data temos vindo a efectuar pcrrnitiu
-nos. de alg.rm modo. idtntificnr algumas das principais 
ra:Wes e factores provavelmente envolvidos, nomeada
mentc, no que diz respeito l.is caracterfsticas ffsicas da 
drea onde se verificnrom, nms tambc!m em tennos do 
"tempo" (cronol6gico mas tnmbc!m metcorol6gico), isto ~. 
nspectos rclacionados com as all urns do uno em que estes 
mes1nos fen6menos se manifestom de modo mais cvi· 
denre, sempre que a precipita~4o opresenta detemrinadas 
curactensticas. Se pensnnnos a.inda na importancia que a 
o~ humana pode assumir pam a "igni~!o" mas tam· 
b<!m para o deseovolvimento dos proprios feo6meoos, o 
problema ganha uma dimensAo geossistemica, talvez a 
que nos dias de hoje mais se aproxime do verdadeira 
dimensao dos problemas rclacionados com estes desastrcs 
cujas causas, quase nos atrcvcmos a dizer, sao "cada vez 
mcnos exclusivamente natumis". 

Esras questaes !em dc.spertndo urn interesse "em t res· 
cendo" aos investigadores mas tamb<!m b sociednde, em 
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geral. Em virtude da sua forma~llo cicntffica o ge6grofo 
pode ocupar urn Iugar, de algum modo privilegiado, no 
cstudo deste.'t fen6menos mftS, principahncntc, no seu 
combato, ideia que procunbnos real~nr no decurso do 
pr·6prio trabalho. 

Consciemes da sua importdncla opulmos por elabornr 
cartografia de grande escala que conduziu a zonagem dos 
risco1 de movimenros dt terrtno numa area-amostm 
previomente seleccionada adnptondo-se. para o efeito, 
uma rnctodologia utilizada em Frnn~ (1974-79) prevista 
no Plano ZE.RMOS, complementada com outro tipo de 
cartogrolia de gronde escala que vi'IOu colmotar as insu
fici!ncias apontadas b metodologia utilizada naquelc 
plano. De f~cil lcitura, a canogrnfia aprescntada poderia 
constituir urn importante instrumento de t.rabalho para os 
ngcntes do planoamento, sobretudo quando se trabalha u 
escala local. Ern, por isso, necessrtrio fomcntar a cons· 
cicncializa~iio comum das vatancras deste tipo de carto
grofin (pensamos que por muitos j~ reconhecidas). objec
tivo que a sua inclusao neste trnbalho (embora se Irate de 
c3rtografio elnborada a poster/orr) tenl ajudado a alcan
,ar, pelo monos em pane. Manifeslllmos, deste modo, 
a convi~llo de que mais do que uma finolidade em si 
mesma, a cartogrofia elabornda pretendia, acima de tudo, 
constituir urn exemplo concreto da sun utilidade enquanto 
meio, instrumento de trnbalho, cuja utiliza~iio s6 poderia 
trazer bencflcios pnlticos (que por vezes chegam mcsmo 
n tcr o significado da pr6priu vidu humana), a quem 
tcm a responsabilidade de gerir recursos, de projectar 
infra-estruturas, de as construir. mas tambtm a quem as 
utiliza. 

A cstrutura~o de um plano de trabolho que, por urn 
!ado, tomasse expedita a sua apresenta¢o e, por outro, 
obviasse a procura de possfve&s respostas para estes pro
blemas viria a ficar materializada num trabalho que se 
apresenta seccionado em tits grandes partes tcmaticas, 6 
composto por 4 capftulos acre~eidos de uma Introdu<;ao c 
de uma Sintese Final, num total de 214 paginas que con
tcmplam 36 figums, 13 quadros e 26 fotografias. Em 
nncxo inclu i, aioda, urn mapa gcomorfol6gico da area 
cfcctuado ~ escala 1: 25 000. 
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IMPACTES AMBffiNTAIS DA BARRAGEM DA AGUIEIRA 

Modifica~iies no clima local 

Seas preocupa~ como ambiente e mesmo o pr6-
prio conc:eito de conscrv~o da natureza s3o muito anti
gos e panicularmente desenvolvidos a partir da segunda 
mctade do seculo XIX. a verdade t que praticamcnte ate 
meados da decada de sessenta do nosso seculo, a visao 
economicista do uproveitamento dos recursos natura is fez 
esquew as consequendas que os mesmos detenninnm no 
ambiente. No caso particular dos recursos hldricos eram 
apenas tornados em conta os efeitos econ6micos (custos 
dos empreendimcntos. custos de iodemniza¢cs) e os 
benefiCios resultantes da implement~ dos empreendi
mentos, sem que houvesse preocu~no com as alte""Oes 
ambientais gcradn.~ pelos mesmos. 

Em Portugal, o DccretO-Lei n• 186190 de 6 de Junho e 
o Decreto Rcgulamcntnr n• 38/90 de 27 de Novcmbro 
sujeitam a uma obrigatoriedade de AvalioyoO de lmpactes 
Ambicntais os aproveitamcntps hidr,ulicos. 

A barragem da Aguieira, localizada no rio Mondego, 
e urn dos cscal6es principais do esquema hidr.iulico de 
Aproveitamcnto da Bacia do Mondego. Este cmpreendi
mento situado a cerca de 35 Km a montante de Coimbra, 
com umn altum m4ximn acima das funduyees de 89 m1 e 
cerca de 400 m de coroamcnto, foi construrdo no Iongo da 
decada de setenta. nfio se tendo realizado, no allura, 
quaisquer estudos de impacte ambiental. 

0 objcctivo dcstc trabalho e. fundamcntalmente. pro
curar identificar os impactes de natureza clim!ltica resul
tantes da ruptura do equilibria provocado pel a inscryiio rut 

regiiio de uma toalha de ~gua, como e o caso da albufeira 
da Barragcm da Aguieira1 e tambem apresentar uma 
avalia~ao sum~ ria destes impactes e de outros resultantes 
do pr6prio emprecndimcnto. de modo a servir de guia de 
informayiio de impactes ambientais. 

0 trabalho est4 estruturado em duns panes: a pri
rneira, referente A C11111Cterizay:lo dns 0011d~ ambien
tais na 4rea da barngem da Aguieirn, agrupa os capf-

1 Segundo a tegistnvuo, hojc em vigor. as barmgcns com altura 
superior a ISm (base da funcla<;ao ate ao coroamcnto) estiio 
sujeilaS a Esrudos de hnpactc Ambienral. 
1 A albufeira inunda uma llrea que atinge 2000 hectares. tem 
uma capacidade rotal de 450 hm3 dos quais 243 hml constiruem 
o \'Oiume U1il. 
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tulos 1,11 c Ill; a segunda, referente aos impactes ambien
tais gcrados pelo empreendimcnto hidr.iulico da Aguieira, 
agrupa os capftulos IV, V e VI. 

Oeste modo, pretende-sc com a primeira pane um 
conhecimento da situay3o ambicntul, que permita numa 
segunda parte uma identificayao. prcvisiio e avalia9uo de 
impactc,o;. Finahnente, face ao c~tudo rcalizado, aprcsen
tam-se algumas conclusiles e propilem-se, de ceno modo, 
mcdidas minimi7.adoras para os impactes registados. 

Assim, sob o ponto de vista climatico as altera¢es 
silo apenas de considerar na irea periferica a albufcira. 
A montante e a jusante, n:lo sc consideraram quaisquer 
altcrayiles relacionadas com esta toalha de !lgua. 

Porcce, que os impactes de natureza climatica gerados 
pel a constru~iio da barragcm scguem uma linha de condu
ta similar aos dos emprccndimentos hidraulicos dcste 
tipo. Os impactes sao passrveis de identifica~ao. mas o 
seu significado e num c6mputo geral reduzido. 

Por sua vez, os impactes decorrentes das transfor
m~ clim~ticas e induzidos pelo proprio empreen
dimento, evidenciam urn peso significativo parn OS 
impactes advcrsos, nomeadamcnte, no meio s6cio-econ6-
mico. Registc-se, no entan10. as infra-estrutums de cir .. 
cula~no eriadas de impactes favor.iveis3

. 

Os resultados da avalia~do proposta permitem-nos 
alertar. a quem de direito, sobre a necessidadc de urn 
0011trolo de impactes e da tomada de medidas mitigadoras 
que racilitem o reajustamento do siStemas s6cio-ccon6-
micos das popula~ rcsidcntes na area periflrica 
~ albufeira. a tim de que, num curto espa~o de tempo. 
scja rc,o;tnbelecido um novo equilibrio do sistema 
ambiental. 

A nposta no turismo e nas actividadcs de Iazor e des
porto, potencializadas pel• albufeira, siio dcscjos do popu
l~o. que podem vir a colmatar lacunas e contribuir 
deste modo, para a minimi~oo de impactes. penni tin& 
mais rapidamente o equilibria descjado. 

'A subjecrividade de que se revcste a peroe~ao individu. c 
colcctiva de impactes (inqucriros c entrevislaS a popul~~ 
irea perifhiu A albufeir:a), pennite A intr0duf3o <!e J••• 
•-alor:ativos (impactts fa>'O!l!>-eitlimpactes advasos). 

1,. -· 
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A GAFANHA ·OS HOMENS, 0 ESPA<;:O E 0 TEMPO 

0 trabalho, A GAFANHA · OS HOM ENS. 0 ESPA<;O E 
o TEMI'O constituiu o projecto de investiga~o com vista 
a dissenar;ao de Mestrado em Geograt'ia, area de especia
liw>§o em Geografia Humana, da Faculdade de Lerrns da 
Univcrsidade de Coimbra. A oricnla~iio foi da responsa
bilidade da Proressom Doutora fo'crnanda Delgado Crnvi
ddo. A prova pUblica de discussao da dissena~ao ocorreu 
em 26 de Sctembro de 1996. 0 trabalho tern por objcclO o 
cstudo dn populayilo e do pOvoarncnto nutna pequena area 
litoral integrada na ria de Aveiro, a Gafanha, no decurso 
do tempo c consta cssenciaJmentc de duas partes. Na 
primeira parte, designada por Estudo geogr6fico da 
populafiiO e do fJOvoamelfto: comributos para o enqutl
dramento te6n'co do 1enu1 sao teoriz.adas as quesLOCs 
gcograficas da popula"r.o e do povoamento, de modo a 
enquadrar cientjflcameme os assuntos ern c:itudo. As 
abordagens Le6ricas incluem quer as corrcntcs geognificas 
ma.is tradicionais. como as dos ge6grafos detenninistas e 
possibilistas pi\.'OCupados. sobretudo, com as rela'iOcS 
homcm-mcio. qucr as mais actuais em que o espa~o ~ 
abordado segundo diferentes contexlOs, incluindo o cultu
ral . A scg:unda pnrte do trabaJho, designada por Popu
tnc:iio e povoamento da Gafanho descnvolve o estudo 
casulstico da popul&'iftO e do povoamemo num espa'iO 
concreto. a Oafanha. A Oafanha. estreita e tonga faixa 
arcnosa do litoral Sui da ria de Avciro, foi despovoada nt-1 
finals do s~culo xvn. 0 primeiro rcgisto de baptismo 
ocorrido na Gafanha data de 1686 e assinalil, provavel
mentc. o in(cio do povoamento. 0 facto da Gafanha scr, 
no ini'cio do povoamcnto. uma :irca cstC.ril c profunda
rnerue desolada pe:rmitiu a sua ide1~tificarrao como Iugar 
indesejdvel que a tradl~ao associ\1 a gafos e a criminosos. 
0 trabalho A GAFANHA • OS HOMENS. 0 ESPA<;O E 0 
1CMPO inscrc-sc na pcrspcctiva da geografin hjst6rica, 
procurando atrnves de documentos do pnssado, em espe
cial Registos Paroquiais de Boptismos c de Ca.•a.nentos. 
equacionar quest()es ligadas ~ popula~ao e ao povoamen· 
to. numa esc11la local. sobretudo a mobilidade espacial 
que se configura como essencialmcnte gcognifica. As 
correntcs de mobilidadc de popula'iiiO que os Registos 
Paroquiais de Baptismos e de Casamcntos ocorridos na 
Gafanhn pc1mitem dclinir a partir do seculo XVIII, tor· 
neccm indicn!fOes sobre os Jooais de origem dos povoado
rcs. E pos.s(vel afinnnr que o povoamento dos a.reais da 
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Gafanhn se insere no povoamento de uma drca mais vastn 
coostituCda pela Gclfa e pela Gdndara, com as quais 
manu~m profundas afinidades fi'sicas e hum:ma..~. A-; 
pov~<les do Sui do concclho de Vngos. que dclinem a 
Gclfa. fornecertun os principais contingeme..~ de povoado· 
res h Gnfanha no dccurso dos stculos XVlll c XIX. 
Algumas povoa90es da Gandara, sobretudo do concelho 
de Mira, contribuiram Lam~m para o povoamcnto da 
Gafanha? especiaJmentc a partir dos finais do stculo 
XVlll c infcio do sl!culo XIX. A ocupayoO de territ6rios 
hostis, como a Gafanha. sO poderd ser explicada se admi
Lirmos um crescimento dcmognUico. um aumento das 
produ~Oes e uma intensn mobilidude d~.: popula~ao a par
tir dos finnis do s~culo XVl. Estes facto.< pn:.<sup<lem 
outros. tais como a inltodu~3o de novas es¢cies de cui
Li ve, como o milho e de novas 1tcnicas agrfcolas. como a 
irriga~o. que perrnitiram a t.ransfonnarrno de areas incul
tas e sem aptidees agrfcolas. 0 povo•lmento da Gafonha e 
urn grande exemplo do que pode o trabalho humano: as 
areias roram imens3mcnte fettilizadas por estrumes. 
moli~s c lodos; a cxist~ncia de uma toalho frcaticn 
siluada a baixa profundidade pem1itiu a iiTigUfl·SO com o 
recurso a <:egonhas c noras e a divcrsirica~iio das es1~es 
cultivadas; a floresta~a:o nxou areias e dunas. Assim, 
gero>Oc.< de Gafanlliles transformaram a custa de tmbalho 
insano. espa~o.s incullos e estereis em ~rcas produtivas 
onde se pratica uma pcquenn ag_ricultura intensiva c poH
cullurnl com espOCies dcstinadas aos mt:rc-ados como a 
bataU\ C OS produtos hortfcolas, a::;sociadn A Cl'i3~50 de 
g-ndo leiteiro. 0 povoamento da Gafanha OL'gaoiz:ou-se 
segundo uma " •. dispersi!o desorganizada .. na expressiio de 
Amorim Girilo e. posteriomlCnte, orientou-se ao Iongo 
das vias de comunica,.1o. Os lugares da Gafanha situados 
a Sui mnntfm-sc ainda cs~encialmcntc agrfcolas. fncto 
que pcnnite reconstituir com nlgurna aproxirn<l~ao. a.' 
paisagens e os modos de vida de gern<;t''x::.s antcriores. Ao 
contr.irio. os lugares da Oafanha situados a None sao 
mais urbaniz.ados devido i\ proximidade de A veiro, a 
localiZft'ilO do Porto de Aveiro e a instala'iilo de unidades 
industriais. lnvestigar o passado, compreendcr o presente 
e amevcr urn pouco o futuro dn popula~no e do povoa
mcnto da GuJ'anha forum os objcclivos principais do lra
balho, em que se procurou vutoriza1· o qu~1dro cspaci:tl 
onde decorrem e se rencctcm U..'i actividadcs dos hotnens. 
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CASTELO BRANCO· POLO DE DESENVOLVThiENTO NUMA AREA 
PERIFERICA DO TERRITORIO NACIONAL 

CAST!"lLO BRANCO · POLO DE DESENVOLVIMENTO 
NUMA ARBA PllRIFllRICA DO TERRITORIO NACIONAL 
eonstilui o tllulo de umn disserla~ilo aprescntada A Facul
dade de Lctrus do Universidadc de Coimbro, com vista l 
oblcn~lio do arau de Mes~n> em Gcogmlia (vorionte de 
Geo&mfia Humono) defendida em provo publica no dio 
II de Outubro de 1996, peranle urn juri constituldo pelo 
Professor Dou1or J~ Manuel Pereira de Oliveira 
(presidentc). pclo Professora Doutora Fernanda Delgado 
Cravid5o (onentodora), limbos do Universidade de Conn· 
bra, e pelo Profe~ Ooutor Jose Albeno Rio Fernandes 
(ar~;uenle) da Universidade do Porto. 

Os contrn$1e.s espACinis que actual mente se vcrificam n 
diversas escolo." c sob v4rias perspectivas, conduzcm b 
eonsidcra~no de espnfO.' cemrt1is e de espa~os pcri[tricos. 
0 te1nn destn dissennc;lio inserepse no comexto do estudo 
destes cspa<;o.~. nno se limirando, pois, a uma nndllse 
cliSu(stica du cidnde de Cnstelo Brnnco. 

0 cstudo enquadrn-sc em viD'ins cscalas e para alc!m 
da pcnpectiva c.<pociol foi tomb€m considcrado a pers. 
peeliva tcrnporul no que respeitn 8 evolu9fio dos 4reas 
c~mrais e periflricas. 

0 trobalho compOe-sc de seis capftulos e scte oncxos e 
CS!nllUta•>C do SCJUinte modO; 

Um primciro capflulo que scoc de '"'TRODIJ~O ao 
te:ma. dando a conhecer as moliv~6es que nos nortcaram 
bern como as fontcs e a metodologia scguidas na invcsti .. 
~io e no elobom,fto do trabalho propriamente dilo. 

Urn segundo capilulo • ENQUADRAMENTO TI!ORICO 
• em que se fnz uma nbordogem sobre a rcln~ividade do 
conceito de perif~ria procurando criar urn suportc te6rico 
para an61ise dn realidode concreto do nosso pals. J'oram 
considcrudns as perspectivas: geomCtrica, econ6micn, 
social. cultura l e eeol6gica. Debru,Amo·nos ainda sobre 
as reln,6c:s c<lllrolpcri[cria e sua evolu~Ao. 

Um ICrcciro COJ>IIulo • PORTUOAL · UM PAIS I'BRI· 
FtlRICO'I· que pode subdividir-se em duos partes; 

.. uma primcirn em que se anaJisa n situac;fto do 
oosso pals (pui[lrico ou ni!o) face h Europa e no munJo, 
desdc a ~poco dn expanslio ott A d~ndo de 80 do nosso 
Uc:ulo; 

. uma seaund:a em que sc analisa a situ~Uo ac:1ua.l de 
Ponugol foe<: A Unii!o Europeio segundo crit&ios demc> 
gnlfic:os. econ6miCCNOCiais, oool6gic:os. en~n> outrOS. 
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Um qunno cupllulo · AREAS PERIFtHICAS BM POR
TUGAL • que evidcncia algumas assimttrius e.o;~1c iois 
cxistentes no territ6rio naciono..l. De acordo com v4rios 
indicadores tcnlamos idenlific:ar os lln:as puifiricn< do 
pa(s tendo. no cnranto. scmpre present<:. que o conccito de 
periferio difcreconfonne os indicadores que se utili.t3m c. 
que urno .U.. considemda perifirit:o segundo determi
nado crit~rio e numa determinada cscolo, pode nao o 
scr. segundo um eriu!rio difc::rente e urn::a escala tambc!m 
diferente. 

Um quinto capi1Uio • POLOS DE DESF.NVOLVIMENTO 
INSERIDOS EM AREAS PERIFtlRICAS: 0 CASO DE CAS· 
TELO BRANCO • em quo, np6s o cnqundrmncnto &eogr:l· 
fico e hist6rico dn cidadc. se llnalisn a cvolucno dcmosr.i~ 
fico da mesma bem como do concelho o que pertcnc-c. 
Esu1 nndlise pcrmiliu-nos veriticnr que u cidode "des. 
colou" do seu espac;o envolveme que, nos llltimus dt!cn~ 
dtts, nprescntou umn cvolu~!to dcmogntfica complcta· 
mente difcrente dada cidude. 

Parn cxplicar esra difcrente evolu~llo forum utilitados 
dados obtidos atraves da invcstign.~ao b1blingr:1fica. utro~ 
v~s do lnslituto Nacional de Estalistitn e oindtt n partir de 
um inquemo h popul~ao. 

A cidade destac:>-se tamb€m do sua drea envoi
vente e. mesmo do interior do p3iS em jj.Crnl. sob outros 
aspectos. nome~mente no que rapc1t0 b dirutmicn 
econ6mica. Tcntando eJtphcnr esla difen:nte cvohkiAo e 
constnuuxlo que • investiga,so bibhogrnflcn. bc.n como 
OS dados fornecidos pelo INE nio nos pcnnitiom d•r 
conseeu-'o nos objectivos que nos propusenms. foi 
necessilrlo recolher elementos de supone pnro cste 
ltabniho ntmvo!s de urn inquento l industria de Cus1clo 
Bronco. Os dodos obtidos por esta viu permitiram· 
-nos esto.belec.er urna compnrn~no erure n indl1strin 
nlbicas1rensc de 1980/81 e a de 1985 no que rcspciln 
nos fnc1ores locntivos, ~ dinamicn de cmprcgo, ~s carne;.. 
tcrfsticos de mii<>-de.-obra. aos mcrc.ndos, entre outros 
nspcctos . 

Nc.~te copftuio t'ocn·se aindu o papel dos equipamenlos 
e dos servi9os, da red~ de transportes e do podcr local 
no process<> de crescimenloldescnvolvimento de Cnstclo 
Bronco . 

Finlllmcnte. no sex to capftulo fat·se um~ REf'LEXAO 
CRtnCA sobre os Iemos lrntados, lcntando perspcctivor o 
futuro. 

129 



Cadernos tit Ctogmjia. n. • I j 

Castelo Brnnco regiscou. principnhnente nos Ultimos 
quinze nnos, urn crescimento/desenvo)vimento que ahe
rou ba:.aante a cidllde. Contudo, esse crescimento/dc.sen
volvimcnto ~ t!sscncinlmcntc local. Com efcito. n cidnde, 
que mantinhn rel:wOes econ6micns e socia.is com n suo 
~ren envolvente. quasc ''cortou'' css.ns rcla~Ots. sobretudo 
a pnflir dn d~adn do 80. quebrando-sc assim a solidarie
dnde espacial exis1.eme ameriormente. 

No entando, a cidade de Castelo Branco, ult.rnpnssn
dos alguns factorcs de bloqueio e tendo em conta os pro
jectos em curso (no campo dus infraes11'Uturns <:con6micas 
e dos cquipa.mcntos cuhurnis, socinis c I'CCreativos, no 
c.nrnpo das nccssibilidndes e ainda no fimbito da coopera
~ao transfronteiriva) tern potencialidndes para se a.~sumir 

como um imponante p61o de desenvolvimento do Centro 
Interior. Para ral. torna·se imprescindivel que as estrnte
gins e ac~Oes a pOr em prUticn ni\o se limilem ao c.spn~o 
urbano em si. mas tenhnm ern conta os rtla<fOtts de cidnde 
com a suol'ire.a envoi vente de fonnu a criar latros de coe~ 
siio e solidnriedade espociais. A n(vel ibCd¢0, n cidndc 
poder:i assumir um. importante papel nn l'ede urbana 
raiana c a nfvel europeu podeni ocupar urn Iugar com 
alguon significndo na rede de euroc:idades. 

• No ano lectivo de 1980/81 re<llizdmos um 11'nbn1ho tJe T6cni· 
cas de Ap1ic.a.;iio ern Gcogmfia $Ubordinndo no (emn lrtdt1s trias 
de Costti<J Bra11co. 

A VERTENTE NORTE DA SERRA DA GARDUNHA 

Contribui~Oo para o con hecimento da evolu~o do relevo na Cova da Beira 

Ap6s uma sum;iria descri~fio dos objectivos do Lraba· 
lho e dos aspectos morfol6gicos mais salicmtcs da airca de 
eMudo. fizcmos uma abordagem pelns vllrias obras dedi
cadus ~ Cova da Beira. Autorcs como 0 . Rtomo e P. 
BJR.or, mereceram~nos especial rcfcrCncin, nfio ~6 pe la 
inovn~iio e qualidade. mos tamb6Jn, pelo considerdvel 
nUmero de Lrabnlhos dedicados A regiao dn Cova da 
Beira-Beira Baixa. Estll abordagem penniliu·nos colocar 
algumas intcrroga~iles de nmbito geomorfol6gico que. ao 
mesmo tempo. funcionaram como Jjnhas oriemndoras 
deste trnbalho. 

0 cnquadramcnto geol6gico da t:iren de estudo na 
Cova da Be ira situOu·nos: no Macic;o Hesperico e colocou
n<>s pcrante uma unidadc constilu(da fundamentalmer:.te 
por dois complexos. mon6tonos. anligos e muito fractura .. 
dos: o mais antigo, ante-ordovlcico, conhecido por Com
plexo Xis to-Grauv4quico e o mnis recente, herdnico. 
gernlmente designado por "Xistos dus Beiras•. 
A deficiente cobertura sedimenLat que caracreriz.a a Cova 
da Beira, quebrada pelo dcp6sito do Fundi!o, ~ ncompa
nhada por uma monotonia tect6nica, trunb6m, apcnns 
quebrada no venente Sudocslc do Mnci~to dn Serra dn 
.Eslre ln. Esta vertente nUo ~ mais que umn escarpn de 
fa lha ata(.;ada pela crosiio. A descida dcstn cscarpa dcsde 
as Pcnhas da Snude ate h CoviiM e feita por uma serie de 
degrnus dcsnivelados por falhas. A monoronin tecr6 nica 
s6 se volta a quebrar na verte nte meridional dn Serra 
da Gardunha. uma vez que n vcrtcnlc SctcntrionnJ nao 
parece apresentar qualquer ac~lio te.ct6nica. Assim, a 
Covn d4 Beira C u1na deprcssfio tect6nica dissimCtrica . 
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Esla Urea de abatimcnto rccentc ter....se-ia originndo no 
final do Mioc:enico aquando do levantamcnto da Cordi
lheirn Central. 

Do ponto de vista geomorfol6gico, apcsar de sc situar 
no interior dn Cordilhejrn Central, n Covn da Beira indi .. 
vidualizn .. se signit1cati vamcnte d<"~S outn.\.:; unidades. 
constituindo umn pequenn regiilo homog~nca. E.~ul estcn
de-se no sentido NE-SW por cerca de 30 km, os quais 
sao, quase na wtalidadc. atravcssudos pelo rio ze1..ere. Do 
seu fundo rochoso. essencialmente grnniUco. cmcrgem 
bruscamente alguns l'elevos residunis, cujo me lhor e.xem~ 
plo t o rclcvo de Belmonte (60 I m). Estes estno directa
mcnte ussociados nos processo.~ evofutivos de toda a Cova 
da Bcim.. E a sua compree.nsiio ~~ porve1Hurn. umn das 
melhores chnvc::; para a solucrao do enigma que constitui 
esla regi5o. 

Na tcntaliva de melhor conhe<:cnnos a g.Cnese da Cova 
da Deira e por conseguinte dos re1evos rcsiduais que a 
constitucm procurnmos es111dar urn pequeno reudho de. 
urn dep6sito, rclc renciado por 0. Rlaru•o. em 1949 e por 
D. 1'ltAD£U, em 1951, loc:alizado junto ao Fundao. 0 cstu
do permiliu, pam n16m dn cnrncterizm;no desta unidnde. n 
cnroctcriz.a~aoi!eomorfo16gicn de uma extensfio conside
n1vel {t~:tl7 k.m } na vertentc Norte da Serra da Gardunha. 
onde se loc:nliza cste e outros dep6sitos. 

A vertente C cssencialmente carnctcrizada pcla oller4 

nilncin de dois tipos de mntcrinis rochosos: o grnnito 
biotftico, b;.1stante ultcrndo e rubefacto c as corncanllS e 
micaxistos. Estes dojs Uflimos constituintes da a ureola de 
melamortismo, a qual se difcrcnc:iou. pelo inrompimenlo 



de urn Plulonilo hercfnico no Complexo XisiO Grouva
quico encuixonte. meutmorfizando.,o. A aureoln de meta
morfismo mani festn-sc nn area por uma s~ric de relevos 
salienles, ·c~os·. disposlos de W para E em esltulura 
ane1nr. 

0 ciclo de erosio lraduziu-sc no desmanlelar des1es 
rclevos, nbrindo cnlrt efes consfder6veis gurgontas, mais 
ou mcnos apcnadas. que ncabarom por individualizor os 
·~os· emre sl. oprovei1an<1o u v4rias linhas de frugi
lidade. fracluras. que de uma forma pouco inlenso os 
atrnves.fam. encaminhondo as linhas de dgua. 

0 c-ontroste 4! nftido entre umn drca mnis baixa 
(• 500 m), conslilufdn por graniiO "podre" e ofcclada por 
fracos dcclives. c umo 4rca mais clcvoda (•700 m}, por 
"'eu.s bastnnte acidcntada onde ocorrcm as comcanas e os 
micaxistos, ou os contktOS cn1.re os dois tipos de mnte
riais. De facto. cncomrnm-se. por vez.es, Jado a Indo. 
mo1erinls rochosos diferomes que •·espondem de modo 
desigunl uos agentes crosivos. o que se traduz na rorma 
dos vcrtcntcs. Ambns a.s form::u: (concavidnde e convexi· 
dade} do tl!o frequenle> nm 4ru como os 1~os oo lonco 
da vencnlc de ahcm4neia de mntcrinJ me.is duro c mc.nos 
duro. pcrdendo-sc consiUnlemenlc o ndo~ar dns suns ror
mas e por conseguinle o seu pcrlil de equilibrlo. 0 seu 
grou de unnturidade ~. assim. posto em evidanc:in pela 
anlilise de qualquer COrle lopognlfico. As vcnenles opre
scnta.m-sc, desta fonna. quase scrnpre complc .. u.s, por 
apteScntnrcm mais do que uma convcxidade. 

0 homcm o.pcoveilll eslns co.rnctcdsticns topogrdficns 
contrastodns, seleccionondo os locais mais baixos p:arf'l u 
con.stru>5o das suas residtncias e os locois mois clevados 
para a plon1o<;i!o de es~ies frutlcolas, que na reJifto 1em 
uma grnnde lradi~no. B a cuhurn du ccrejeirn, em prol da 
quol, o ho1n~;m destroi n vcge!ac;ao, abre socalcos. remexe 
o terrcno. nltcra o nspec10 original da pnisagem. lnvolun
Utriamcnte ou n~o. o homcm. estd. ~em saber. tt provocnr 
a acelcro~Ao dos processos eros.ivQ) acluais sobre as ver
tcnre.s. Nesta.~. sob condir;Oes climdticas pontunlmente 
quentcs e htlmidru; ou pomuulmcntc frias c ht1midns. 
desenvolvem-se proeeSSO$ lllOtfogentlicos ao nfvel do 
solo, estt. muir.as vezcs pouco coeso. que sao susccpri\-eis 
de consliluir riscos geomorfo!6gicos pnm o homem e seus 
bens. Principnlmente quando os mesmos ocorrem pro.. 
ximo dM vias de comunicn.-rno ou em 4rcas o.grfcolas. 
Como cxcmplos dcstcs temos as vd:rios situa~Oes. mnis ou 
menos importantes. de rnvinamc:ntos e movimemos em 
massa. 

Es1es sl!o, assim, 05 proccssos que lcvam l evolu1'3o 
actual dns vertentes dn (\rea de estudo. lnteressou. tOdavin 
conhccer n sun evoluc;no pnssadn, de modo a podcm1os 
correlncion4 .. Ja com a rcsu:mte d.rca da Covn d~ Bcira. 
0 cs1udo dos dep6sil05 de cobcnura ofigurou-sc como o 
caminho mais efie:u pora a compreensl!o do passado 
geomorfol6gico da :irea. Assim. o observn~4o de campo 

nssocioda aos m~todos convcnciona1s de lnborat6rio, 
utiliz.ados no c.studo dos dep6$itOS de cobcrtura. pumiliu· 
-nos esll>bclccer dois tipos de dep6sil05: os Dep6sithS dt 
Sopi, restrilos o 4 ou 5 retolhos "" ~cea de cstudo, e as 
Oep6si1os de Verten1e muilo mais abundomes e de fac1es 
mais vo.riadns. 

Os Ullimos stto mnis rcccnces. penencentcs ao Quat~ 
rrtriO, pcriodo em que dominaram OS prOCt$SOS morroee· 
nt1icos hgodos ao rrio. Os primeiros s5o mais an1igos. 
correlativos de urn pcrfodo. provavclmcnte, siluado no 
inicio do Quolern:irio (Piioc~nico superior - Vilafran· 
quinno), ondc se tcrinm conjugndo dois impon;.tntcs f:.ltto-
res: a exiscCncio de relcvos e lcvados e o domfnio de con· 
di~&s ctim4ticas llgadas h semi-nridcz. Es1es dois prinei
p:us conjumos deposieiooais s!lo praticamente e.xcluYvos 
na. Covn da Bcirn. Podem, por este facto. ser suscepdvcts 
de orient;ucm hip6teses de evolu~ao pnrn uma :ircll que 
dcsde semprc se aprescncou enigm4cicn, entre outros 
fa<: lores, pcla fallo de dep<)silos discordonlc•. 

Assim. os dep6silos de sopt do ~rca de es1udo tcriam 
sido onginados por tOrTCntcs de lamo. incennitentes. que 
esp&lharom o scu mnlcrial no so¢ dos relevos que 05 
nUmentnram. E.sm.~ torl'entes tctinm foncionudo em todn 
n Cova d:l Bcirn. desmnntclo.ndo ns vcrtcntes por um 
prooesso de rccuo paralelo • si mesmas, orienUido pel• 
inlensa rcdc de frncturnl'lo dos granilos Os principals 
cestemunhos dcste proccsso, os depOsitos de sopC. assim 
como qualquer ou1ro tipo de de)>6Silos posleriores, desn
pnrecerom quase por complelo (~ exce~no da area do 
l"un.mo), por scrcm constilufdos por grnnilo. que fac:il
mcntc se. arenitou. tendo sido evncuados pel a escorrEncia 
c pclos principois lin has de 4gua d" rcgi~u. 

No entnnco. 0\llrOS prov4veis tcstcmunhos permanecc,.. 
rum no Cova dn Beira. 0 refrear da crosdo regressiva. 
qucr por mudan~a dns condi~s clim41icas de semi· 
-aridez porn condi~<les chm:l!icas ligadu nos ehmas 
medilerdncos, quer por lmposi¢0$ gcomorfol6gicas 
(cncuixe do rio ZC1.ere no cncon1ro dns cristns qut11'td1i• 
cos, junlo ~ povon~lio do Darco), no Quo1crmlrio. deixou. 
cmergindo do rundo da depressl!o. urn conJunlo de relcvos 
residuois, por vc= semelh•mes oos tlp1~'0S • lnselbec&e" 
das n:gi&s dridiiS. 0 exemplo mais caraclcrfstico c! o de 
Belmonte por se apresenuu como urn relevo vigoroso, 
lcvnnumdO·Sc obruptnmentc dn drea mais pinna .. Apesnr 
de dcnomino.do ''lnsclbcrg", o sun evolu~fk) nclual, quDSc: 
sempre impcrecptivel, cst4 ligada nos proecsros mor(oge
n~tic:os acth-os em clima mcduenilnco, os quais, por sua 
ve7.. esta:o condicJOnndos pela nntureu do granito que o 
contitui, mais ~ccme e meno.s alterodo que o dn 6reo 
mnis plan:~ que o rodeia. Este fac1o n«o deixa de scr 
cunoso, requcrendo urn cstudo sistem~lico. atargado l 
tCSIOnle trea da Cova da Be•ra. o qual poderia deftnir 
novas oricnta90es no processo de conhecm1cn1o da evolu
~ao geomorrol6glca des10 pequena mas "&ronde rcgino•. 
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EST ADO, TERRITORIO E ESTRATEGIAS DE HABITA <;AO 

Nas u ltimas dtcadas. as questlles do l!stado e das 
politicas sociais tern vindo a assun1ir um relevo cresceme 
no pensamcnto geognifico. comribuindo para o proces.so 
de alnrgamcnto tcm6tico e mctodol6gico dos aciUais qua~ 
dros epistemol6gicos da geogrnfia. l>rutieulannente da 
ge<,grafia social c urbann. 

Na disserta~ilo aprcscnutda. procura abordar-se a 
qucs·t5o do E!'tado ProvidCncia na perspecliva dn.s 16gi
cas subjacentes U sua tcrritoriali7...aCj50, prctcndcndo--sc 
demonsLrar que a produ~lto do espa~o, enqunnto processo 
simullancamente social e politico. depende de factores 
increntcs ao pr6prio Estado e de ractorcs de natureza 
socio~·cspncial . No primciro caso. considcrn .. sc a natureza 
socio-polfl ica do Estado, n cstruiUra hier4rquica do sis
tema de politicos sociais e a orgnniza~ao territorial da 
administra~ilo pUblica como condiciommtcs cnd6gcnas da 
terrltoriaJizac;ao das polfticns sociais. referindo-se em 
segundo Iugar f::tctore..~ como a d i ferencia~llo espacial das 
necessidades sociais c a articulac;3o entre E.stn.do. mcrca· 
doe comunidode como c:ondicionnntes ex6genas da natu .. 
rc?.a dOS padrOes tcrritoriais da intervcn;lio do E.'\tado nu 
esfera dos direitos sociais. 

Pcfns suas especificidades e pel a posi~iiQ peculiar que 
ocupa no sistema hier6.r<Juico das polfticas sociais. a 
qucst3o da habil~4o prefigurou-se desde cedo como uma 
das ~~·cas p•·ivilegiadas para testar as ltip6teses relalivas 
~s 16gieus de territorialiZa}iiO do l!stado Providenciil. 
Com c tCito, scndo por natureza um dos pilares vficilantcs 
do sistema das politicas de bem-estar. revelando-se recen· 
temc ntc alvo preferencial clos a taques neo-liberais CQndU· 

centes ao dcsm~tntelnmento do ~"tudo Providencia~ a 
esfeJa dn hubitn~!o social pcrrnite ainda. por-ventura. mais 
do que outra..~ 3re.as do bem-estar colcctivo. aferir com 
significrativa prccisfio o cspccu·o socio-espaciaJ da inter-

'" Centro de Es.tudos Sociais .. FEUC. 
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ven9<'1o do Estado e os modos como os mecanismos que 
lhe subjazem se articulam com formas ahernativa." de 
satisfa~tiio de necessidades, nomcndamentc as que se ins~ 
crcvem nas tJgicns do mercado e dn comunidnde. 

Procedendo n uma diseussfio sobre as imJ>Iicar;Qes da 
natureza tardia e ilnpertChu do Estado ProvidCncin ponu
guCs c a uma antilise compamtiva com a evolu~~o das 
polfticas habitnciona.is seguidas nos palscs centrais, pro~ 
cura .. se na scgundn parte da disscrtac;fio comprcender e 
identiliear o proeesso de constru~ao dos espa~os de inter
''en-;3.o estatal nesta 4re:l do bem-esuu· social. Ne.~te sen· 
tido, recorrendo a pcrspocriva dn socicdbdc portuguesa 
como sociedade scmipcrif~ricn c no signHicndo que nela. 
assumem os mccanismo.~ informnis de provisiio de habi
tac;iio como a auto-.constru~5o c a constru¥ilo clandestina. 
procura-sc demonstrar que as pOiiticas habicacionais do 
Estado tendem a assumir uma nmurez.a mais reactiva do 
que voluntarista. privilegiando por coOseguintc os conrcx· 
tos soc:io-cspaciais em que a visibilidadc dns carencins 
h~bitacionais ~ majs pronunciadn. Conclui-se assim que~ 
nttS 4rens mttropOiit:1nns que. se mnnifcstn uma pnrticulnr 
incid€ncia das politicos de habita.yfio social, o mesmo 
sucedendo. ainda que em rncnor grnu. nas cidadcs eapi
tnis de distrito. Paralelarnente. e como reflexo das dife
rencia~ regionais da urbani7..a~ao e industrializ~iio, 
obse.r-va-se a inda urn a distin~o clara entre os distritos do 
litoral c do interior. 

B.'\tas tipologias rcgionais dos m<XIos de pro~fio 
habitacional expticam-se ni'io s6 peln debilidudc e selc<:
tividadc social das pr6prias politicas de habitn~~o. mns 
tambCm pcla viullidade dos mecanismos. alternativos da 
produ~fio de nlojamemos como a auto-conslru~!o ou a 
con.stru~ao por adminislr~llo dircctn. Ou seja. toma-se 
manifesro que o Estndo ProvidCncin. no domrnio parti
cu1nr dn hubiuv;5o. tc nde a tcrritorializar-sc em fun~fto do 
mapa dos fraquezas da comunidad¢. no mesmo tempo que 
esLa ve1n a prevalecer em fun~ao do mapa das fraque1.as 
do Estado. 
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Nul'nll epoca cada vez mais caracleritada por uma 
produ~3o cien1ffica recorremc a diversas fon1cs do saber, 
reconhccendo a vnlidadc de um modclo de on~lise mulll · 
«nlrico. a ~l!o de con1ribu10 e inlerdisciplinaridnde 
afirma-se como urn paradigmn neccssario A persec~~ do 
progresso cicnlifico. Ncsle ponlo n cicncia geogrl!fica nllo 
constiiUi excc~fio. A sua capacidade de condjuvar e.~for
~s feiiOS em diferemes areas tem-lhe pennitido dar uma 
resposta que progrcssivrunenle se aproxlma das exlg!n
cias contextuais, ainda que algumas ve= cstigmatizada 
pcla etema divisfto entre 0 que e valido numa ci!ncia 
natural d1gna desse nome, e o que o pode ser pnro uma 
ciencia social. 

Torando panido do desmen:cimemo de algumas apli
ca¢es e conscc~Oes levadas a cabo pelas cicncias ditas 
exactns, niio lhe retirando cr~di1os j4 finnndos, penniliu
se umu maior afimln~ao contributiva das ciCncias sociais. 
sendo-lhe reconhccida a ITUiioridade das ~uas investiga
~- diminuindo o preconcei10 em rela~fto ~ sua panici
pa~'io na clarific~fto e concrctiza9ao do projeclo de vida 
dos grupos. Ao csbnter-se a exclusividadc de uma verdade 
u11a. assente em leis gerais e axiomas de demonstrat;Jo 
evidenle, facililou·se o emergir de um novo estatulo le6ri
co para muitas ci!ncias, entre ns quais a Geografio llu· 
mana, pennilindo-lhc a sua oulonomizavfto c ilflnnn~Ao 
em reln~ao as ciencias natumis. 

Neslc cnquadramcnto o g<-dgrafo, sem complexos c de 
uma mancira stria, pode dar o seu comribulo no que dit 
rcspcito ~ clarifica~~o de n~Oes e conceito.~ que hnbi· 
rualmcnte niio s3o trotados por si, ou n!io encerrom grnn
de uadi9~ na sua oru!lisc. Ellie t o desafio que se coloca 
a GeogrWia Humann em panicular. Tem-se a.nislido a 
urn progressivo in1cn:sse e nccessidadc de conhecimcmo 
do espo~o e das dinnmicas que o homem cstabelece com o 
seu mcio. a fonna com se rclaciona enquanto grupo c 
como assegura a sua unidode global orgnnizada pnra 
sobrcviver. 

A mcdida que cstns ncccssidndes sc intensificarn, 
lavmndo uma teio de complcxidade, valoriza-se o conhe
cimento das disparidades cspaciais, problcrruuiU!das em 
1rabalhos de Gcogmlia da Popula~ao, Geografia do Bem
-eslar, Oeogmlia Medica cn1re 0111ms. 

Embora muitas destns 4reus cspecfficas 1enham moti
va9()es diferentes. verifica-se a cxis·tCncia de mCtodos e 
mattrias comuns, a partilha de preocu~. bern como 
o confronlo com o mesmo lipo de dmculdndcs. Denlro da 
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Geografia Humana em gcral, as realid!ldes socinis t!m 
exigido uma pos1ura diferenle solici10ndo a inveslign~~o 
dos • dirercnvas socials c iniquidadcs" 1. 

It imponanlc verilkar-se que para alem dos aspectos 
ambienlais sempre dcfinidos e da distribui9iio c repatt~~ 
social que es1es possibililatn. deve igunhneme :uender-se 
ao significado dos rela~<'5es socials, dos hrtbi1os. dos vocl<>
res cuhurais c dos aspectos econ6micos que confercm 
idenlidadc c condicionam componamcnlos. Como afinna 
P. ClAVAL (1987) - n1Jo hd geografia h11nrana stm fitn 
domtntos socials·. A exclusno des1es factores do mctod<>
logia de an61ise pode origi nor uma descentrn~do nbusiva 
da n:alidade peron1e a cn:scente opcrncionalidade das 
cxig!ncins socialS. -Uma geografw que se assume mais 
relllista e mai.1 social· (P. Cl-AVA~, 1987), panl al~nt da 
dcscrit;iiO do que e desiguul, devc prOCurtlr esclarecer OS 
processos gerndorcs e sustemadores das difcre~IIS no 
nfvel dos componamcntos socials, dos modos de vida, do 
bem-eSiar, da mone, do star us, do gtnero. Como defcnde 
SMmt (1974), a geogratln deve cs1ar ao servir;o do 
homem. scm que daf sobrevenham necessariamcnle posi
r;6cs radicals. 

E.sla e a proposta de n:llexao do trabalho aprescmado. 
0 temn invcsligado -Aixmfagem Geograjica das Rela
fOtS St~Uile !DO<nfa • o Ctt.ro dt1 SIOA • cncerm preo
cupnr;<les declarodamente geognilicas que sc prendem 
com a disuibui9fto espacial c com a mobilidade. eonslitu· 
indo-se num fac1or potenciador de m<>rbilidndc. mas 
tmn~m com nspcc1os soclnis respei1nn1cs a n~no de 
bcm-estnr, saudc, e a uma nbordagem le6rica do quadro 
de acc;iio da Geogralia Medica, discutindo alguns concei
tos e evol~i5es neste sentido. Perame o evoluir dos com
ponamenlos no chnmado mundo dcscnvolvido, nfto e de 
es1ranhar que os ge<igrafos pres1em o seu con1rlbu1o a 
uma cada = mais nccesstlria inlerdisciplinaridade na 
ruu de investig~~o em sadde e cuidados de saude. Reco
nhecidamente o perfil sanil4rio da Europa evolu• na va
lorizn~ilo dos seguinlcs veclorcs 2: 

• cresdmenlo demognllico e envelhecimemo da popu
la~ao; 

• n pmblem~llcn ecol6gica; 
• con1rolo c cot'reC9i'io dn pntologia gcn~tica. 

' Po>ula MARCAIUDO - "ln•·csug~ em cuicbdos de ...:-c~e·, 
Qultmos de Gtograjia. n' 10, 1992, lEO · Univen>~dode de 
Colmbm. 
1 Nuno GRANO£ • .. A investigac;3o c.m s::ulde e mcchcina•, 
Re)!Ufa Cricica de Ciincia.s Sociais, n• 23, Sc:tembro 1987 
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A invesliga~iio e presta~ao de scrvic;os na area da 
saude ira aumcntar. Os problemas colocados nos investi
gadores nu~dico-saniiArios sao comuns e estiio cmbuidos 
de uma imponante carga social. quando nao i1nplicados 
em aspectos ambicntais que se julgavam adquiridos e 
control ados. 0 envclhecimemo da popula~ilo e uma reali
dade que tende a generalizar-se. os problemas socials e 
econ6micos dal decorrentcs sUo iniludfveis. 0 npareci .. 
mento de pntologia• infccciosas de forte conota~ilo social 
entre outros (como o caso do Sfndrome tie lmunodefi
cienciu Adquiricla (S!DA]). representam uma sobrccarga 
ines-pemda. qucr no nfvcl dos gastos directos no combnte 
e preveny~O. quer ao nivcl da prote"''fiO e (re)inserglio 
social. 

0 parndigma dn comunica,ao total. implemenwdo 
pclas sociedades industrials e p6s-industriais, por forma a 
sustenlar um complcxo sistema de trocns it escala jmer
contincntal. bnseando-se em eficientes redes de distdbui
"ao. fcz-se acompanhar por umn acessibilidade global 
sem prccedentc.• scndo particularmente diffcil, se n.lo 
inUtil, admitir a existancia de sociedades est4licas. tal 
como Uvi-Suauss as deslgnou. como sendo aquelas que 
encontmm no seu pr6prio cspa~o a S!\tisfa~iio das suas 
oecessidadcs. 

Renectindo este qundro, GOUU> ( 1993) carnctcrizou a 
nossa 6p:>ea colll() scndo nqucla onde o tempo hist6rico e 
o espar;o geogrofico s~o cada vez mais estruturados e 
condicionados pela tecnologia: 

«A distlinci(l, cujo tmtigo afasrametlto se constittda 
numa disrllncia prevemiva. comefOU por se contrair com 
as tecnicas de navegaf<iO, com as estrtu/a.s asjaltadas, 
com o caminlw dt ferro. com o amom6veJ e o aviiio, 
enco//reru/(1 o g/Qbo, es~reitnnclo os taros ftsicos. ligando 
a famma ltummza. 0 espafO foi comprimido e o tempo 
ganhou velociclade.». 

0 novo .flaws guo nlc""""do pela ci~ncia biomtdica 
penniriu que gera~Oes contempor6neas deste proce..o;so, a 
pouco e pouco, minimiz.'ISsem a necc.o;sidade de preven,iio 
ou 1·estri~o de comportnmentos declarados nocivos do 
pomo de vista biol6gico. acreditando na "vaotagem" de os 
tornu.rem "in6coos"', socorrendo-se de uma crescente 
pan6plia de fannncos e tecnologin biornCdica, transpondo 
para o nfvel das cren~as e das atitudes o grande desalio 
ecol6gico do proximo seculo. 

A crescente urbanizai(Uo e massifictu;iio comport.umen~ 
tal, caracterlstica deste linal de seculo. 6 pi'Ofundamente 

134 

marcada pela mulliplica~iio e celeridade das comunica
~Oes e transportes, pela mixcgcna~iio populacional. libc-
rnliza,~o c socializa9lio de costumes. pela bannliuwao de 
determinudas mcdidas terapeuticas e protih1cticas, sem 
que muitas vezes se procedesse a uma adequada ttvalia~ilo 
do seu potencial i::urogenico. 

A aglutiJJariio espacial derivn da globaliza9ilo d;ts 
trocns. dos intensos fluxes de miio-de-obra e da interde
pendencia dos modos de vida, coadjuvando uma ulli}icCI
t:ao microbiana iniciada com a dominn~5.o romnna, acelc-. 
rada pelos descobrimentos e irrcmediavclmcnte marcada 
pela Revolutt5o lndm:trial. propicinndo 3s ci2ncias sociais 
em geral. c ~ gcografia em particular. um vasto cumpo de 
investignyiiolaplica,ao que e proibido desprezar. 
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