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NOTAS, NOTlCIAS E RECENSOES 

IMPORTANCIA DA ESCOLA GEOGRAFICA DE COIMBRA 

PARA 0 CONHECIMENTO ORO-IDDROGRAF1CO DE PORTUGAL • 

FERNANDO REBELO 

l. 0 primeiro professor de Geografia na Faculdade de Letras da Uni
versidade de Coimbra foi Anselmo Ferraz de Carvalho (1878-1955). 
«Professor da antiga Faculdade de Filosofia, depois Faculdade de Ciencias» 
e «tam bern da Faculdade de Letras .. . desde a sua funda9ao em 1911» 
(A. GIRAO, 1955, p. 1), A. Ferraz de Carvalho tera sido mais urn cientista 
de gabinete do que urn cientista de campo; a sua contribui<;:ao para o conhe
cimento oro-hidrognifico de Portugal esteve situada, basicamente, n·o ambito 
da reflexao sobre 0 que, a epoca, se encontrava publicado, tanto em livros e 
revistas, como em mapas geol6gicos e corograficos. 

Atraves de urn dos seus mais brilhantes alunos, Aristides de Amorim 
Girao (1895-1960), que lhe veio a suceder no ensino universitario da Geo
grafia em Coimbra, chegaram-nos as li9oes que deu de Geografia Geral (1914) 
e de Geografia Ffsica de Portugal (1915). Quanto a publica<;:oes, A. Ferraz 

• Texto integral da comunica9iio apresentada ao Congresso «Os Portugueses e o 
Mundo» (Porto, 1985}. 
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de Carvalho privilegiou a Geologia e a Geofisica :..__ ·no. entanto, dos po~cos 
trabalhos que publicou na area da Geografia, tern de se destacar urn sobre 
Portugal (1930), que escreveu para a Geografia Universal do Institute Gallach 
de Barcelona, «a primeira Geografia de Portugal cuidada no metodo e no 
conteudo», embora «muito breve e sem divisao regional», na opiniao de 
H. LAUTENSACH (1948, p. 32). Merecem, ainda, referencia trabalhos como 
Problemas da orogenia portuguesa - 0 relevo da or/a sudoeste do plana/to 
da Beira Alta (1930) e Contribuiroes para o estudo da Geografia em 
Portugal (1948), ambos denotando a sua formayao de geologo, mas tambem 
a sua capacidade de estudo e reflexao sobre as formas do relevo e a sua grande 
vocayao pedagogica. 

2. Com uma importante componente historica na sua forma91io geo
gn\fica, Aristides de Amorim Girao doutorou-se apresentando urn estudo 
sobre a Bacia do Vouga (1922). Apesar de muito discutivel a escolha de uma 
bacia bidrografica para base de urn trabalho de Geografia Regional, a verdade 
e que o Autor pretendia, acima de tude, dar a conbecer uma parte do pais 
aos potenciais utilizadores ; logo no prefacio, A. Girao escrevia que «n1io e 
com decretos ministeriais que se modificam, restringem ou intensificam as 
culturas .de uma dad~ regiao: quem dita a lei e a Natureza, e a constituiyaO 
geologica e relevo do terrene, e 0 clima, e todo este conjunto, enfim, de con
diyoes naturais que urge conhecer e ponderar - no que consiste toda a 
utilidade pratica do estudo da geografia» (p. XI). 

Ao dedicar tres capitulos da sua Bacia do Vouga, respectivamente, a 
«constitui91io geologica», ao «relevo do solo» e a «bidrografia e acidentes 
litorais», A. Girao contribui para o avan<;:o do conhecimento oro-hidrogn\fico 
do nosso territorio. 

Baseado em elementos ja conhecidos, A. Girao iniciou o primeiro capi
tulo, que intitulou «Natureza dos terrenos», com uma sintcse sobre a «Consti
tui<;:ao geologica da bacia do Vouga>> acrescentando, porem, a referencia a 
algumas formas do relevo de que a geologia e a principal responsavel. Assim, 
explicou «a imponente mas tiio pouco conhecida Frecha da Misarela, catarata 
do Rio Caima junto a Albergaria das Cabras, nao Ionge das nascentes do 
mesmo rio» - «o vale, passando do granite- para o micaxisto, de desagrega<;:ao 
incomparavelmente mais facil, torna-se rapidamente muito profunda, dando 
origem a uma queda brusca de nivel de cerca de 60 m de altura, por onde a 
agua se despenha com violencia>> (p. 17). Mas foi, tambem, sensivel a outras 
formas de pormenor, tais como as oferecidas pelos granites de que publicou 
belas fotografias para cases concretes que identificou no Caramulo. 
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0 estudo do «relevo do solo» (segundo capitulo), iniciado com a apre
sentac;:ao do que o Autor chamou «zonas de altitude», foi enriquecido pela 
inclusao de uma fotografia de urn mapa em relevo da bacia hidrognifica do 
Vouga e desenvolvido com a definic;:ao das areas montanhosas que a deli
mitam- Macic;:o da Gralheira, Serras da Cota, da Lapa e do Mundao, 
Serra do Caramulo e Serra do Buc;:aco, nao deixando mesmo de se referir 
ao que chamou «horst» de Cantanhede e a Serra de Buarcos (a que hoje 
preferimos chamar Serra da Boa Viagem). 

De uma maneira geral, A. Girao preocupou-se mais com a descri<;ao 
das gran des linhas do relevo do que com a sua explica<;ao; todavia, a des
cri<;ao da Serra do Caramulo foi francamente melhorada com urn desenho 
panoramico que, feito a partir de um ponto de vista situado perto de Viseu, 
salienta a vigorosa escarpa de falha com que termina de modo abrupto a 
leste. Apesar de ter separado a descri<;ao das formas da «formac;:ao do 
relevo» e de, nesse capitulo, de uma maneira geral, nao ter sido feliz, conseguiu 
dar a devida importancia a tect6nica («levantamentos segundo a vertical») 
para a compreensao do soerguimento do Caramulo. Assim, ao argumento 
que representa a rigidez das formas identificadas, tais como a grande escarpa 
oriental da Serra ou o vale de fractura de Ribama, juntou, mesmo, argumen
tos de ordem geologica e geofisica, tais como os casos concretos do apareci
mento de fracturas em ligac;:ao ou nao com sismos registados na area. 

0 capitulo sobre «hidrografia e acidentes litorais» (terceiro) permitiu 
a A. Girao descrever o curso do Rio Vouga, melhor, o seu leito eo seu vale. 
Como seria de esperar, o esquema seguido e rigidamente davisiano- por 
isso, afirma «que o rio atingiu a maturidade no seu curso medio e superior» 
e que «o curso inferior manifesta ja .evidentes sinais de velhice» (p. 48). Tam
bern ai a representa<;ao gra:fica enriquece o texto e o «perfil longitudinal do 
Vouga e dos seus principais afluentes» permite ao Autor salientar a impor
tancia da tect6nica no caso de urn dos afluentes, o Sui, como frisar a evoluc;:ao 
independente do Certima. 

Quanto a «Ria de Aveiro», A. Girao inclinou-se para a «impropriedade 
da expressao» (p. 53), uma vez que (como dizia em nota infrapaginal) «o termo 
ria, introduzido no vocabulario geografico por F. von Richthofen, designa 
uma especic tipica de reentrancia em costas escarpadas como caracteristica
mente sucede na Galiza». Consciente do facto e com base nas sondagens 
que ja entao haviam sido feitas, nas «condic;:oes hipsometricas da regiao», 
nos estudos arqueol6gicos existentes, na toponimia, no conhecimento do 
passado proto-hist6rico e hist6rico, A. Girao foi reconstituindo no texto o 
antigo litoral junto da foz do Vouga, que resumiu numa figura, a sua evoluc;:ao 
ate a complexa forma lagunar nossa contemporanea e o seu previsivel futuro 
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- «a ria esta inevitavelmente condenada a desaparecer» ... «na mao do homem 
esta apenas retardar esse fatal desenlace com todo o seu cortejo de desastradas 
consequencias» (p. 68). 

Professor e investigador voltado essencialmente para a Geografia 
Humana, como se concluia desde logo na Bacia do Vouga, A. Girao nao 
mais deu tao grande contribui~ao pessoal ao conhecimento fisico do pais. 
Nao poderemos, todavia, esquecer as suas observa~oes sobre Montemuro 
e sobre a Gralheira ou, ainda, a pequena nota em que identificou formas e 
forma~5es glaciares na Serra do Geres. 

Born conhecedor da sua terra, A. Girao legou-nos, ainda, importantes 
trabalhos de sintese ·nos quais utilizou, tambem, algumas bases geol6gicas, 
morfol6gicas e hidrognificas. Esbofo duma Carta Regional de Portugal (1933) 
foi o primeiro. Anos depois (1941), publicou o Atlas de Portugal e a Geografia 
de Portugal onde incluia tudo aquilo que considerava como minimo a saber 
sobre a orografia e a hidrografia do territ6rio. No conjunto da sua obra, 
sem terem sido os melhores, foram, indubitavelmente, estes trabalhos os que 
mais contribuiram para a divulga~ao da geografia portuguesa aquem e alem 
fronteiras. 

3. Na decada de 30, s6 nos parece merecer referencia especial uma 
disserta~ao de doutoramento, pouco conhecida, apresentada em Coimbra: 
Alto Tras-os-Montes (1932), de Vergilio Taborda. 

Fazendo, igualmente, uma «monografia regional», mas nao procurando 
para ela os limites mais ou menos rigidos de qualquer bacia hidrognifica, 
V. Taborda inseriu dois capitulos com importilncia para o avan~o do conheci
mento oro-hidrognifico do pais, na sua epoca- urn sobre <<os materiais 
do solo» e outro sobre «o relevo do solo». 

Ao tratar dos materiais rochosos, o Autor recorreu aos mapas e aos 
textos escritos dos ge6logos, mas focou, tambem, as consequencias morfo-
16gicas da ocorrencia de cada urn deles. Nao deixou de referir, por exemplo, 
que nos granitos predominam «areas planalticas mais regulares, as vezes 
bastantes extensas», e que nos xistos «o relevo e mais movimentado, composto 
de uma sucessao de montanhas, cerros, colinas, de declive suave muitas 
vezes» (p. 30); refere apenas uma (Senhora da Luz) das varias serras quartzi
ticas, mas ao falar dos calcarios nao esquece as grutas de Santo Adriao mos
trando, mesmo, uma fotografia da «gruta principal». 

Quanto ao «relevo do solo», V. Taborda foi sensivel, desde logo, aos 
tres elementos morfol6gicos que caracterizam a regiao: «0 Alto Tnis-os-Mon
tes e formado por uma sucessao de planaltos que se mantem sensivelmente 
quase por toda a parte a uma altitude de 700 m. Acima deles erguem-se 
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montanhas caracterizadas por identicos aspectos topognificos. Os planaltos 
sao cortados pela rede de vales profundos do Douro e afl.uentes» (p. 37). 

0 planalto e definido com pormenor e rigor na sua extensao e altitudes, 
dele se juntando fotografias bern escolhidas; por vezes, e reconsti
tuido - «abstraia-se, porem, dos vales muito pr6ximos do Tuela, Rabac;al 
e ribeiras afl.uentes e nao sera impassive! reconstituir urn planalto que a 
erosao reduziu apenas a estreitas tiras entre aqueles vales» (p. 40). As dife
renc;as litol6gicas, por vezes, nao interessam ao desenvolvimento da superficie 
e V. Taborda sabe-o e exemplifica no sope leste da Serra da Padrela: «Sub-solo 
granitico primeiro, xistoso depois, novamente granitico: apesar disso, a con
tinuidade do planalto e bern visivel» (p. 41). 

Ha, todavia, niveis diferentes na paisagem planaltica trasmontana. 
«A conservac;ao dos planaltos nao e por toda a parte a mesma, depende 
fundamentalmente do progresso da obra da erosao (p. 42); sera disso exemplo 
a «bacia media do Tua» onde «os planaltos deram Iugar a regioes de paisagem 
mais variada e montanhosa». No entanto, para V. Taborda, «a repetic;ao 
das mesmas formas topograncas, independentemente da natureza do solo, 
a sua altitude uniforme que, variando de 700 a 1000 m, se mantem geral
mente entre 700 e 800 m, levam a aproxima-Jas umas das outras, admitir a 
sua continuidade e a encara-las como uma plataforma de erosao levantada 
e deformada» (p. 42). 

As serras trasmontanas tambem foram definidas com precisao por 
V. Taborda - encontramos referencias as mais importantes, como Nogueira, 
Barnes, Montesinho, Padrela, Alvao ou Marao, e a outras menos impor
tantes, como os chamados Cimos de Mogadouro, a Serra de Santa Comba 
ou a Serra de Leiranco. Para o Autor, «a despeito da variedade de materiais 
que as constituem, as serras trasmontanas distinguem-se por caracteres topo
graficos comuns, tern urn mesmo ar de parentesco. As vertentes descem 
em declive suave, posto que, num caso ou outro mantendo entre si uma certa 
dissimetria, como na Padrela» (p. 45). <<A ausencia de cristas, de formas 
angulosas, os contornos arredondados, o pendor suave das vertentes, o perfil 
levemente convexo ou concave sao indicia seguro de grande velhice» (p. 46). 
V. Taborda segue, entao, um raciocinio rigidamente davisiano- «os planaltos 
testemunham a obra dum antigo ciclo de erosao, as montanhas representam 
urn ciclo de erosao anterior ainda. Restam os vales dos rios, obra do ciclo 
actual» (p. 46). 

Os vales dos rios sao os vales do Douro e dos seus afluentes, mas tambem 
os do Cavado e do Rabagao («Regabao»). 0 seu estudo e nipido, todavia, 
para o caso do Douro e afl.uentes, enriquecido com o desenho dos perfis 
longitudinais e, especialmente, para o curso internacional do Douro, com 
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uma descri~;ao muito viva e pormenorizada. A linguagem, sempre davisiana, 
vai no sentido de salientar «a passagem do ciclo dos planaltos ao ciclo actual». 

0 capitulo sobre o relevo culmina com urn paragrafo acerca da sua 
«forma<;ao» onde o Autor, depois de frisar que «se os movimentos pre-herci
nicos e hercinicos tern importancia para o geologo, so secundariamente 
interessam ao ge6grafo», refere o aplanamento geral e as «novas vicissitudes» 
- «movimentos epirogenicos modificam a sua altitude em rela<;ao ao nivel 
de base», mas nao de modo uniforme, uma vez que «os planaltos, que se 
encontram quase por toda a parte a uma altitude vizinha de 700 m, sobem a 
leste do Corgo, entre Vila Pouca e Vila Real, e no AMio a 800-1000 m» (p. 57). 
V. Taborda refere, ainda, a cobertura «de dep6sitos pliocenicos que cons
tituem actualmente uma serie de pequenas manchas, espalhadas urn pouco 
por toda a parte» (p. 58), e as depressoes de origem tect6nica «da Regua-Verin 
e do vale da Vilari<;a>: (p. 59). 

0 estudo do jogo relative da erosao e da tectonica levar-nos-ia, hoje, 
a uma discussao bern mais profunda e a conclusoes, por vezes, diferentes das 
de V. Taborda, no entanto, o trabalho, como o proprio Autor escrevia no 
«prefacio», era apenas uma «monografia regional» e para a fazer tinha de 
«come<;ar pelo principio». 

4. 0 inkio dos anos 40 foi marcado, em Coimbra, pelo Ian<;amento de 
uma notavel disserta<;ao de licenciatura em Ciencias Geograficas - 0 esfors:o 
do homem na bacia do Mondego (1940). 0 seu Autor, Alfredo Fernandes 
Martins (1916-1982), ao desenvolver uma «monografia regional» baseada 
nos limites rigidos da bacia hidrografica do Mondego, seguia, entao, ainda 
muito de perto as ideias do «mestre» (A. Girao) com quem veio depois a 
trabalhar e a quem sucedeu no ensino universitario da Geografia, na Facul
dade de Letras de Coimbra. 

Apesar de nesse trabalho se considerarem mais importantes os capitulos 
de Geografia Humana do que os de Geografia Fisica (cfr. H. LAUTEN
SACH, 1948, p. 151), estes, que o Autor agrupou sob a designa<;ao de «Esbo<;o 
Fisico», tiveram, mesmo assim, uma certa importancia para o avan<;o do 
conhecimento oro-hidrogn1fico do centro de Portugal. 

Quante ao estudo do relevo, feito no capitulo intitulado «orografia e 
orogenia», A. Fernandes Martins debru<;ou-se, por exemplo, sobre serras 
tao diversas como a da Estrela e a de Sic6 e nao se limitou a dar a localiza<;ao 
e a altitude dos principais cumes - referiu-se, tambem, as linhas gerais e as 
formas de pormenor, isto e, tanto viu a Serra da Estrela a levantar-se «rapida
mente sobre o planalto beirao e ainda mais na vertente da Covilha» (p. 25), 
como viu «lagoas de barragem, blocos erraticos, moreias» (p. 26), na mesma 
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Serra da Estrela, ou aspectos tipicos de morfologia ca.rsica, com ocorrencia 
de dolinas e campos de «lapiez», na Serra de Sic6. 

Mais descritivo do que explicativo, o Autor estava, todavia, consciente 
do peso da tectonica para a explicayao do re!evo quando escreveu, por exem
p!o, que, «no Terciario, se verificou um rejuvenescimento da Estrela que se 
levantou em consequencia das des!oca9oes originadas pelo intenso diastro
fismo dessa era geologica» (p. 39). 

No capitulo que dedicou a hidrografia, A. Fernandes Martins tratou, 
cuidadosamente, do Mondego e dos seus afluentes com apoio nao so da 
observa9ao de campo, que enriqueceu com muitas fotografias, mas tambem 
do estudo dos perfis longitudinais que elaborou e juntou ao texto. Foi tao 
grande o pormenor com que se dedicou ao seu rio que acrescentou mais 
uma as conhecidas fases de «infancia» (juventude), «virilidade» (maturidade) 
e «velbice» (senilidade) da bibliografia geomorfologica da epoca - «ousamos 
intercalar entre as duas primeiras fases da classificayao de Davis esta outra: 
ada ado/escencia (p. 83); pensava no percurso entre Porto da Carne e Foz-Dao, 
onde o declive m6dio 6 de «3,6 metros por 1000». No entanto, foi, sem duvida, 
a «sec91io inferior», os «campos do Mondego», que melhor apresentou, quer 
nas suas caracteristicas morfologicas, quer na sua evolu9ao historica recente ja 
relacionada com a presen9a activa do homem. 0 regime hidrografico mere
ceu-lhe, igualmente, considera9oes importantes - em especial, salientou o 
canicter torrencial do Mondego e dos seus afluentes distinguindo as «simples 
enchentes» das «grandes cheias» e, quanta a estas, definindo-as o melhor que 
entao era possivel qualitativamente e quantitativamente. 

Nao foi, todavia, sobre o Mondego o seu mais representativo trabalho 
de investiga9ao. Este, desenvolveu-se numa area mais a Sui, apenas no 
ambito da Geografia Fisica e veio a constituir uma brilhante disserta9ao de 
doutoramento - Maciro Calcaria Estrenzenho (1949). «Pioneiro dos estudos 
de morfologia calcaria em Portugal», como ele proprio ai escreveu (p. 25), 
pode, tamb6m, considerar-se «percursor, no nosso pais, da linha ( ... ) de 
reac9ao contra a formula da monografia regional», como nos proprios, recen
temente, escrevemos (F. REBELO, 1983, p. 64). 

Trabalhando numa area servida, entao ainda, por cartografia deficiente, 
A. Fernandes Martins «conseguiu mostrar a importancia quer das influencias 
estruturais e tectonicas, quer das 'for9as erosivas', sobre a morfologia do 
Maci90. Por vezes ganham relevancia as formas deslocadas- dobramentos 
do tipo anticlinal, como os das Serras de Aire, de Candeeiros e de Alqueidao, 
e falhas, como as da Mendiga, de Figueiredo, do Reguengo do Fetal, de 
Alvados e de Minde, contribuem para uma aparencia montanhosa; no entanto, 
retocando 0 conjunto em formas de pormenor, a agua, especialmente por 
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acc;oes qwmtcas, originou vales em canhao ou em 'down', 'poljes', campos 
de 'lapiez', algares, dolinas ou galerias subterraneas» (F. REBELO, 1983, p. 65). 
Com efeito, para alem das serras e planaltos que nos dao as grandes linhas 
do relevo, ja encontramos, por exemplo, explicados o canhao do rio dos 
Arniais ligando-se a ressurgencia e anterior perda, os vales em «down» encai
xando-se na plataforma de Fatima, os «poljes» de Minde e de Alvados, os 
campos de «lapiez» do planalto de S. Mamede, os algares do planalto de 
Santo Antonio, a dolina da Cova da Iria destacando-se pela sua grandeza do 
conjunto de tantas e tantas outras que existem pelo Macic;o, etc. 

A culminar uma profunda analise morfol6gica do Macic;o Calcario 
Estremenho, A. Fernandes Martins reconstituiu a evoluc;ao do relevo desde 
a movimentac;ao tect6nica geralmente aceite no Jurassico ate ao dominio 
da carsificac;ao em todo o Macic;o, que situou nos fins do Pliocenico. Com
parando o seu minucioso estudo das formas carsicas com a terminologia entao 
utilizada, concluiu que «e possivel distinguir dois tipos de carso no Macic;o 
Estremenho, um que se aproxima do holocarso, outro proximo parente do 
tipo de transic;ao da classe Jura» (p. 204), isto e, «em certos locais nao M 
drenagem subaerea», noutros locais «parece estar-se num estadio pouco 
avanc;ado, de recente carsificac;ao, com dolinas pouco profundas» (F. REBELO, 

1983, p. 65-66). 
A contribuic;ao de A. Fernandes Martins para o conhecimento oro-hidro

gn1fico do nosso pais nao se limitou, porem, a bacia do Mondego e ao Macic;o 
Calcario Estremenho. As suas refiex~es sobre A configura~fio do litora/ 
portugues no tlltimo quatte/ do secu/o XIV (1946), por exemplo, vieram com
pletar as de A. Girao para o caso da evoluc;ao da laguna de A veiro e trouxeram 
algumas ideias novas para a compreensao de certas formas, tais como o 
«tombolo» de Peniche ou o «IIheu Grande» de Porto Novo (Vimeiro). Tam
bem a sua colaborac;ao no Congresso Internacional de Geografia de Lis
boa (1949), escrevendo urn livro-guia para a excursao a Estremadura e ao 
Centro Litoral, devera ser lembrada pelo modo elegante e pela competencia 
com que apresentou as regi~es que mais de perto conhecia. 

5. Bacia do Mondego e bacia do Vouga, Alto Tras-os-Montes e Macic;o 
Calcario Estremenho nao foram as unicas areas estudadas por ge6grafos 
de Coimbra. Ainda nos anos 30, seguindo muito de perto as linhas de 
A. Girao, Carlos Alberto Marques publicou urn estudo sobre a Bacia Hidro
grafica do Coa (1935, 1936); o mesmo Autor preocupou-se, igualmente, com 
A Serra da Estre/a (1938). Mais vocacionado para estudos de Geografia 
Humana do que para estudos de Geografia Fisica, A. Girao orientou muitos 
trabalhos, alguns dos quais se encontram publicados sob a forma de dis-
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sertagoes de licenciatura policopiadas, enquanto outros, a partir de 1950, 
vieram, tambem, a ser publicados, no todo ou em parte, no Boletim do Centro 
de Estudos Geograficos de Coimbra. Neles se encontram sempre, embora 
com importancia desigual, referencias oro-hidrograficas, por vezes, sobre 
areas entao ainda ·nao estudadas (Vale do Douro, Serra da Lousa, Entronca
mento), outras vezes sobre regioes ja estudadas nos seus aspectos fisicos gerais 
(Montesinho, Fatima). 

Das dissertagoes de licenciatura que foram publicadas ap6s a morte 
de A. Girao tres debrugaram-se sobre os Agores. Num dos artigos que 
publicou com base na sua dissertagao, Joao de Medeiros Constancia (1960) 
trac;ava os esbogos climatico, geol6gico e morfologico da ilha de S. Miguel 
fazendo do relevo «uma apresentagao classica em que a hidrografia sobressai 
nas suas ligagoes com a litologia e a tectonica» (F. R EBELO, 1983, p. 68); 
referia-se aos ravinamentos, as «grotas» e aos «grotilhoes» (isto e, ribeiras, 
respectivamente, pouco ou muito cauda1osas) e as lagoas instaladas em varias 
crateras. Por outro lado, Debora Paiva, trabalhando ja sob a orientac;ao 
de A. Fernandes Martins, procurou explicar a genese e a evolugao de urn 
importante sector da mesma ilha - o Vulciio da Povoa(:iio (1964); Maria 
Eugenia Moreira Lopes (1970), por sua vez, preocupando-se com as formas 
vulcanicas e com as formas litorais, estudou a ilha de S. Jorge. 

Se, como dissemos atras, A. Fernandes Martins, na sua dissertagao de 
doutoramento, foi percursor, no nosso pais, de uma linha de reacgao contra 
a classica «monografia regional», a verdade e que tambem o foi no respeitante 
a uma certa descida de escala na analise geomorfologica. Depois dele, foi 
este urn dos aspectos mais interessantes a salientar na maior parte dos estudos 
publicados sobre Geografi a Fisica em Coimbra - passou a descer-se ao 
pormenor ja nao so para dar alguns exemplos significativos, mas principal
mente para ai fazer a totalidade do estudo. Assim foi, em especial, com a 
nossa dissertagao de Iicenciatura sobre as Vertentes do rio Due(:a (1967), 
vertentes de urn pequeno rio dos arrectores de Coimbra, subafluente do Mon
dego, que estudamos entre Miranda do Corvo e Ceira, ou com os trabalhos 
de A. Gama Mendes, sobre Os tufas de Condeixa (1974), e de Lucio Cunha, 
sobre 0 Due(:a a montante de Miranda do Corvo (1981). Desenvolvidos sob 
a orientagao de A. Fernandes Martins, estes trabalhos foram como que o seu 
regresso ao estudo da bacia do Mondego, mas agora num contexte metodo-
16gico inteiramente novo e numa area proxima de Coimbra. No entanto, 
Ionge desta, embora na mesma bacia hidrografica, tambem orientou um 
trabalho sobre o alto e medio Alva, de que ja se cncontra publicado um 
primeiro artigo relative a caracteristicas hidrologicas -As cheias do rio Ah•a 
(L. LOUREN90 , 1984). 
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0 alargamento da area dos estudos realizados por geografos de Coimbra, 
com interesse para o conhecimento oro-hidrognifico do pais, foi, igualmente, 
empreendido em vida do saudoso Professor e ate por sua sugestao. Refe
rimo-nos, em particular, ao estudo geomorfologico das Serras de Valongo 
que constituiu a nossa dissertac;:ao de doutoramento (F. REBELO, 1975) e que 
tinha por objecto as cristas quartziticas situadas alguns quilometros a leste 
do Porto prolongando-se para sueste em dois alinhamentos urn dos quais 
termina perto de Castelo de Paiva. 

Preocupava-nos, acima de tudo, a evoluc;:ao dessas cristas «e os con
dicionalismos que imp5em a evoluc;:ao do conjunto» (F. REBELO, 1975, p. 2). 
Por isso nos debruc;:amos sobre serras como Santa Justa, Pias, Castic;:al, 
Santa Iria, Boneca, S. Domingos, etc., tal como sobre as caracteristicas que 
varios rios (Douro, Sousa, Arda, Ferreira, etc.) apresentam na proximidade 
dos quartzites e no seu franqueamento. 

«lnteressou-nos mostrar as cristas q uartziticas em separado recorrendo, 
ainda, sempre que necessaria para a explicac;:ao, a base geologica conhecida, 
mas tambem ensaiando correlacionac;:5es entre dados topograticos e dados 
geologicos» (F. REBELO, 1983, p. 76). A analise das cristas levou-nos a 
cstabelecer uma separac;:ao entre as «que originaram os relevos salientes mais 
importantes, em altitude e extensao, certamente pela sua dureza e, na maier 
parte dos casos, pela espessura do afl.oramento», as cristas quartziticas prin
cipais, e as «que pela sua extensao e altitude sao, sem duvida, de pouca impor
tancia no conjunto do relevo, embora no pormenor possam as vezes ganhar 
um relativo interesse», as cristas quartziticas secundarias; as primeiras, «talha
das nos chamados quartzites ordovicicos, na realidade quartzites skidavianos, 
portanto, material da base do Ordovicico», as outras, «talhadas em quartzites 
do topo do Ordovicico (Caradociano), do Silurico (Valenciano) ou, mesmo, 
do Devonico (Coblenciano), em qualquer dos casos apresentando desconti
nuidades frequentes» (F. REBELO, 1975, p. 22, 38 e 39). 

«Interessou-nos, igualmente, mostrar em separado os niveis de aplana
mento, nao como ciclos de erosao, mas como elementos de uma descric;:ao 
orientada do relevo» (F. REBELO, 1983, p. 76). Alguns dos numerosos niveis 
que definimos puderam ser relacionados com picos, colos e recMis existentes 
nas cristas; outros correspondem a niveis de praias levantadas e de terrac;:os 
fl.uviais. Cartografando-os, «pode acompanhar-se de ocidente para oriente, 
de um modo geral, a subida em escada dos niveis aplanados parecendo, 
em muitos locais, que as cristas sao, em si e no conjunto, degraus dessa 
escada. Estamos, assim, perante a importancia da proximidade do lito
raJ» (F. REBELO, 1975, p. 80). 
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Niio nos inclimimos para a existencia de grandes falhas com fortes movi
mentac;oes segundo a vertical - algumas movimentar,;oes poderao ter-se 
verificado, mas, com significado morfologico, so bastante localizadas, por 
vezes sob a forma de basculamentos. Por outro !ado, o estudo de pormenor 
que fizemos permitiu fixar nas suas reais dimensoes o quase «mito» da dureza 
dos quartzites. Com efeito, nem sempre sao eles os responsaveis pelas 
maiores altitudes d"a area (na parte mais alta da Serra da Boneca, por exemplo. 
afloram xistos), como tambem raras vezes impedem a passagem dos rios 
-- «desde as mais insignificantes capturas ate as mais importantes passagens 
dos rios pelas cristas, a estrutura tem muito peso predominando as adapta
r,;oes por todo 0 !ado», isto e, «rios e ribeiros, em geral, passam-nos onde ha 
acidentes tectonicos - a fracturac;iio e, pois, fortemente explorada pela 
hidrografia» (F. REBELO, 1983, p. 77). 

0 estudo geomorfologico das Sen·as de Valongv levou-nos a conside
rac;iio da importancia relativa da tect6nica, «desde os primeiros mementos 
da historia geologica da area» (F. REBELO, 1975, p. 170), da dureza dos 
quartzites e da Jocalizar,;iio das cristas «a escassos quil6metros do Oceano 
AtHl.ntico, e, hoje. mais afastadas dele do que, por exemplo, no inicio do 
Quaternario» (p. 174). Para o conjunto da area, verificamos que «a difi
cu1dade de ligar,;iio entre o relevo a ocidente das cristas e o que se desenvolve 
para E delas acaba ( ... ) por niio ser muito. grande. A evolur,;iio para E e. 
obviamente, mais lenta dada a protecc;ao que, apesar de tudo, os quartzites 
!he ofereceram desde sempre. No entanto, a tect6nica e mais poderosa, 
tanto se manifestou para um como para outro !ado, como criou, ate, con
dic;oes para uma ligac;ao satisfatoria que a dureza nao impede - apenas 
atrasa» (p. 179). 

6. Falar da importancia da escola geografica de Coimbra para o conhe
cimento oro-hidrografico de Portugal e praticamente fazer a historia dessa 
escola atraves das dissertac;oes que se apresentaram, dos trabalhos que se 
publicaram. 

Niio referimos, porem, todas as dissertac;oes apresentadas, como niio 
referimos, igualmente, todos os trabalhos publicados pelos geografos de 
Coimbra, seja no antigo Boletim do C.E.G. (1950-1967) ou nos actuais Cader
IIOS de Geografia (desde 1983), seja, ainda, nas tantas outras revistas em que 
colaboraram e continuam a colaborar (Biblos, Revista da Unil'ersidade de 
Coimbra, Finisterra, etc.). Quisemos, apenas, salientar os marcos funda
mentais da evoluc;iio dos estudos de Geografia Fisica, na sua componente 
oro-hidrografica, ou, talvez melhor porque mais ampla, na sua componente 
geomorfologica, desde o tempo em que era praticada por geologos ate hoje. 
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passando, e claro, pelo tempo das «monografias regionais» e pelo da afir
mac;:ao como ramo cientifico aut6nomo. 

Mas nem s6 as «monografias regionais» e os trabalhos de Geografia 
Fisica interessam para o tema. Nao podemos esquecer dissertac;:oes de 
Geografia Humana tao importantes como Viseu, de A. Girao (1925) ou 
0 esparo urbano do Porto, de J. M. Pereira de Oliveira ( 1973). Am bas se 
debruc;:am sobre o quadro fisico; no entanto, se a primeira se limita a urn 
pequeno capitulo intitulado «quadro natural», a segunda oferece-nos uma 
extensa primeira parte com 160 paginas, ricas de informac;:ao, que se inicia 
com urn capitulo dedicado a «superficie topografica, sua origem e evoluc;:ao» 
e culmina com outro dedicado ao rio Douro, onde se saiientam as caracte
nsticas hidrol6gicas destacando as suas grandes cheias e as caracteristicas 
hidrograficas da foz analisando diversas situac;:oes do «cabedelo». 

Estes dois ultimos trabalhos, tais como todos os anteriormente citados, 
demonstram que a escola geografica de Coimbra se tern preocupado em 
estudar nao s6 a sua regiao, mas tambem regioes adjacentes, quando nao 
mesmo afastadas (Tnis-os-Montes, Ac;:ores). E embora a tendencia actual 
va no sentido de uma fixac;:ao na chamada «Regiao Centro», os estudos ja 
efectuados abarcaram areas vastas no conjunto do pais e contribuiram, indu
bitavelmente, para o avanc;:o do conhecimento oro-hidrognifico de Portugal. 
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