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INTRODU<;AO 

Num pequeno livro que, ao vir a lume no inicio dos anos setenta, teve 
foros de grande acontecimento, escreveu P. GEORGE (1971 , p. 47) que o 
«ambiente e o meio global no contacto do qual sao afrontadas as colectivi
dades humanas e com o qual as mesmas sao colocadas numa situa~ao de 
rela96es dialecticas de ac~oes e de reac~oes reciprocas, que poem em jogo 
todos os elementos do meio». 

Os elementos do meio referidos pelo Autor no trabalho em causa eram 
o solo (entendido em sentido amplo), a atmosfera e as aguas. 

A Geografia Fisica, na medida em que, atraves da Climatologia, estuda 
os climas, preocupa-se com as principais caracteristicas da atmosfera que 
interessam directamente ao Homem. Alem disso, na medida em que, atra
ves da Geomorfologia, estuda as formas da Terra e porque, como dizem 
R. CHORLEY, S. ScHUMM e D. E. SUGDEN (1984, p. 5), «a explica~ao completa 
duma forma da Terra implica a descri~ao do seu aspecto e a compreensao 
dos processes envolvidos na sua forma~ao, bern como o seu desenvolvimento 
no tempo», as aguas e os solos estao sempre presentes nos estudos de Geo
grafi.a Fisica. 

Por uma questao de sistematiza~ao, pensando em termos praticos e 
atendendo ao conhecimento que temos de urn ja grande numero de casos 
concretos, parece-nos legitimo tratar das rela~oes entre Geografia Fisica e 
Ambiente separando os temas e problemas que se colocam em ambientes 
rurais dos que se colocam em ambientes urbanos. 

* Comunica9iio apresentada na III Semana de Geografia Fisica de Coimbra 
(2 a 5 de Abril de 1990). 
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AMBIENTES R URAlS 

Nos espa9os agricolas ha, no nosso pais, casos importantes de ravina
mentos, por vezes facilitados, as vezes induzidos pelo Homem I . 0 ciima, 
de caracteristicas mediterraneas, por vezes muito bern definidas, e favoravel 
e os solos lavrados, em certas circunstancias, relacionadas com as suas pr6prias 
caracteristicas e com os declives que apresentam, facilitam-nos. Temos 
detectado casos concretos na sequencia de lavras feitas segundo as linhas de 
maior declive 2, na sequencia da utilizac;ao incorrecta de carros de bois e de 
tractores e na sequencia de pequenas queimadas p6s-colheita: 

Com frequencia, os ravinamentos associam-se a deslizamentos. E o caso 
das vertentes onde existem terra9os culturais do tipo socalco ou geio, mais 
ou menos abandonados, que sofrem urn pequeno deslizamento, muito locali
zado. Em alguns casos o descuido humano e facilmen~e identificavel 
passagem de urn carro de bois ou de um tractor. Na maior parte dos casas, 
porem, tudo indica que seja apenas a falta de manuten9ao ou, mesmo, o 
abandono do desnivel artificial. Se nao houver uma actua9ao nipida na 
redu9ao do deslizamento, a probabilidade da sua evolu9ao para ravinamento 
e grande. Pudemos observar varios casas deste tipo na area de Condeixa, 
embora na regiao o caso mais espectacular que conhecemos e, sem duvida, 
o que A. Campar de ALMEIDA (1981) estudou na area de Lograsso! (Mealhada). 

Em espa9os pastoris, os ravinamentos sao frequentes. Umas vezes ja 
fossilizados, outras vezes vivos ainda, na area de Condeixa; eles relacionam-se 
com a voracidade de certos animais, como as cabras, em vertentes com cober
tura de estilha9os de calcaria margoso envolvidos em matriz areno-argilosa 
(F. REBELO, 1982; F. REBELO, L. CUNHA e A: ROCHETTE CORDEIRO, 1986). 

1 Salvo pequenas excep<;oes pontuais, os ge6grafos portugueses nao se interessaram 
muito com os problemas da erosiio acelerada. No respeitante a erosiio dos solos sao, 
todavia, de salientar os trabalhos dos engenheiros agr6nomos, infelizmente, pouco conhe
cidos dos ge6grafos. Surpresa para muitos foi, sem duvida, constatar atraves da recente 
publica<;:iio (1988) do trabalho final de estagio de Amilcar CABRAL (1951} que, segundo 
R. P. RICARDO (1988} e o «primeiro estudo sobre erosao realizado em Portugal» (suben
tenda-se erosao dos solos) «e inclui a primeira carta de erosao do Pais». A. CABRAL apre
sentdu, entiio, nesse mapa que elaborou para a regiiio de Cuba, Alentejo, 7 classes - erosao 
nula, !igeiramente erosionado, moderadamente erosionado, fortemente erosionado, sulcos, 
ravinas e deposi<;:oes. As 27 fo tografias que juntou enriqueceram notavelmente a exposi<;:iio. 

z Nos nossos campos, talvez por infiuencia francesa ou alemii, veem-se, cada vez 
mais, vinhas novas dispostas segundo as linhas de maior declive das vertentes. Ja tivemos 
ocasiiio de observar, na Bairrada e no Douro, casos importantes de erosao acelerada na 
sequencia das chuvas intensas do ultimo inverno. 
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Na regiao de Coimbra sao muito raras as hip6teses de desencadeamento 
de solifluxCSes devidas a passagem de animais; no entanto, a existencia de 
bossas de solifluxao, herdadas, numa vertente da margem esquerda do Due9a, 
a Norte de Miranda do Corvo, sobre depositos de vertente muito argilosos, 
poderia ter-se relacionado com situa96es desse tipo que tivessem ocorrido 
em epoca mais fria e mais hillnida do que a actual, nao muito distante no 
tempo (F. REBELO, 1986, p. 131). Na Ilha de S. Miguel, A9ores, todavia, 
em vertentes de declives semelhantes, voltadas a Norte, constituidas por 
cinzas vulcanicas e cobertas de pastagens, nao tivemos qualquer duvida sobre 
a origem muito recente de lobos de solifiuxao e sobre a maneira como o gado 
em excesso acaba por ser responsavel pela impermeabiliza9ao e a consequente 
passagem a processes de ravinamento (F. REBELO, 1986, p. 137). 

Os ravinamentos podem, tambem, surgir em areas onde nero se fa9am 
lavras, nero se aproveitem pastagens. A ac9ao humana em vertentes decli
vosas da Ilha de S. Miguel para a explora9ao da «Ieiva» necessaria nas estufas 
de ananas tern conduzido, so por si, a forma9ao de ravinas. Tudo se agra
vani se a carrinha de caixa aberta, a camioneta ou o tractor utilizados para o 
transporte Ia deixarem os sulcos dos seus rodados (F. REBELO, 1986, p. 132-133). 

Os espa9os florestais das nossas latitudes tern sofrido importantes des
trui<(CSes em virtude de incendios, por varias vezes, ao Iongo dos ultimos 
milenios. A nossa memoria permite-nos lembrar grandes incendios flores
tais na regiao centro de Portugal. L. LOUREN<;o (1988 a) mostrou bern a 
dimensao do problema entre 1975 e 1985. 

Para alem da investiga9ao das condi9CSes meteorologicas que podem 
facilitar a eclosao ou desenvolvimento dos incendios florestais (F. REBELO, 1980 
e L. LoUREN<;o, 1988 b), que nao pode deixar de reconhecer-se como objecto 
da Climatologia, tambem a Geomorfologia tern muito a investigar sobre esta 
materia, na medida em que, depois dos incendios, podem ocorrer casos graves 
de actua9ao erosiva de cursos de agua existentes nas areas atingidas, tal 
como a forma9ao ou a reactiva9ao de ravinas nas vertentes dessas areas 3. 

Apos os incendios, mas muitas vezes independentemente deles, vern a 
refloresta9ao. A prepara9ao dos solos, primeiro, a rna adapta9ao das espe
cies, depois, sao na maier parte das vezes responsaveis por novas problemas 
de erosao, seja a nivel da meteoriza9ao (prepara<(ao dos materiais), seja a 
nivel do transporte (mobiliza<(ao dos materiais). Os ravinamentos podem 

3 Urn dos casos mais impressionante conhecido na Regiiio Centro aconteceu na 
sequencia do temporal de 23 de Junho de 1988 e afectou, entre outras areas, a da aldeia de 
Sorga9osa (L. LOUREN~O, 1988 c) . 
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reactivar-se, a escorrencia difusa conduzindo a uma erosao selectiva pode 
incrementar-se; os solos poderao empobrecer-se ainda mais. 

Outros espac;:os terao de ser considerados no ambito das relac;:oes entre 
Geografia Fisica e Ambiente no respeitante aos ambientes habitualmente 
ditos rurais. 

Muitas explorac;:oes mineiras deixam abandonadas formas ocas de 
dimensoes variadas onde a agua das chuvas se acumula podendo desencadear 
processos erosivos violentos que deverao ser previstos no sentido de os evitar 
ou de lhes minimizar os efeitos sobre o Homem. Do mesmo modo, os mon
tes de esc6rias que tantas vezes se encontram nas imediac;:oes podem, com urn 
clima como o nosso, criar problemas graves de movimentac;:oes em massa, 
uma vez que, em regra, nao e facil a sua fixac;:ao natural pelas especies vege
tais mais frequentes. 

Se, na verdade, estes casos sao pouco conhecidos em Portugal, embora 
os conhec;:amos, por exemplo, na area de Valongo, nas proximidades de 
Arganil e nas Minas da Panasqueira, o mesmo nao se pode dizer quanto as 
pedreiras e aos areeiros. No que diz respeito a eventualidade de maiores 
ou menores desabamentos, muitas pedreiras de calcario na area de Anc;:a, 
de Souzelas, de Condeixa-Sic6, tern de considerar-se altamente perigosas 
para quem nelas trabalha ou, uma vez abandonadas, para quem por elas 
passa. Quanto a areeiros o perigo parece ainda maior; tivemos ja ocasiao 
de assistir a urn desabamento catastrofico de algumas centenas de metros 
cubicos de areia no interior esventrado de uma grande duna proxima de 
S. Pedro de Moe! (F. REBELO e J. N. ANDRE, 1986). Alem disso, tivemos 
tambem ocasiao de verificar problemas postos por solifluxoes do tipo escoada 
lamacenta partindo de montes artificiais predominantemente argilosos, ao 
!ado de areeiros nas proximidades da Lousa. 

Outros espac;:os, ainda, sao os que a natureza bafejou com uma qualidade 
estetica que os faz atrair o turismo. Por vezes, trata-se de areas escarpadas 
donde e possivel vislumbrar amplas paisagens; outras vezes, trata-se, apenas, 
de «apontamentos» de pormenor. A preservac;:ao desses sitios turisticos tern 
de equacionar as suas caracteristicas geologicas e geomorfol6gicas, com a 
agressividade dos processos erosivos que os afectam com maior ou menor 
frequencia e com as agressoes directas e indirectas dos seus visitantes. Conhe
cemos miradouros que de ano para ano se foram tornando mais perigosos 
(por exemplo o da colina doleritica de S. Bartolomeu, Nazare), como conhe
cemos as grutas abertas ao publico no Macic;:o Calcario Estremenho que 
talvez merec;:am vistorias peri6dicas. Infelizmente, nem sempre a tomada de 
consciencia do problema permite a sua resoluc;:ao. Por exemplo, no Algarve, 
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Flo. 1 - Algar Seco 
(Praia do Carvoeiro, 
Algarve) . Arco natural 
talhado em calcarenitos 
miocenicosexistenteantes 
dos temporais do Inver-

no de 1989/90. 

FIG. 2 - Algar Seco (Praia do Carvoeiro, Algarve). Aspecto geral ap6s os temporais 
do Inverno de 1989/90. 



0 Algar Seco. junto a Praia do Carvoeiro, sofreu danos irrepaniveis com OS 

temporais do ultimo Inverno, que pelas suas caracteristicas teria sido muito 
dificil evitar com discretos trabalhos de engenharia civil. 

AMBIENTE URBANO 

A prepara~ao de espa~os para constru~ao no interior das cidades ou nos 
seus arrectores poe problemas semelhantes aos que acima se referiram quer 
a proposito de incendios florestais, quer, principalmente. a proposito da fase 
inicial do repovoamento florestal. 

Referimo-nos ja (F. REBELO, 1982) a urn caso concreto na cidade de 
Coimbra (bairro da Solum); mas de entao para ca tudo se tern agravado na 
mesma area, onde predominam depositos de vertente de fraca coesao e for
ma~oes gresoconglomeraticas de cor vermelha do Triassico, por vezes muito 
alteradas, tambem de fraca coesao. Noutras areas da cidade, sobre materiais 
de origem calcomargosa, igualmente de fraca coesao, ou ate sobre depositos 
de terrar;o em vias de desmantelamento, tern acontecido o mesmo. A des
truir;ao do coberto vegetal, em vertentes de declives medios sobre esses tipos 
de materiais rochosos, e feita muito antes do inicio das obras de construr;ao 
das habitar;oes planeadas. Assim se da tempo suficiente para que ocorram 
chuvadas intensas e se formem, em poucas horas, pequenas ravinas que, ao 
Iongo de urn ou dois anos, vao evoluir para ravinas de dimensoes razoaveis, 
capazes de originar inundar;oes e depositar, por perda de declive, toneladas 
de areias e argilas sempre que se verifica nova chuvada. 

Nos espar;os de circular;ao podem colocar-se problemas muito variados. 
Ao trar;ar-se uma nova rua ou avenida tern de se modificar o escoamento 

natural da area da sua implanta~ao. Entre OS varios estudos previos que OS 

engenheiros conhecem, e fundamental equacionar as quantidades maximas 
de chuva por unidade de tempo com o diametro das manilhas a utilizar no 
escoamento das aguas pluviais. E aqui surge urn grande problema de Geo
grafia Fisica- sera facil conhecer aquela varia vel quando sao tao poucas 
as estar;oes que dispoem dos instrumentos de registo da intensidade das pre
cipitar;oes e tao recentes os dados conhecidos? E sera que, nas mesmas 
condir;oes de tempo, chove o mesmo em todas as areas da cidade? 

A impermeabilizar;ao dos espar;os de circular;ao vern agravar uma even
tual inundar;ao provocada pela falta de resposta dos meios artificiais de 
escoamento. A velocidade de propagar;ao da «cheia» e aumentada pelo 
facto de nao haver perdas por infiltrar;ao. 
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A existencia de muros ou de outras barreiras no percurso das aguas 
numa tal ocorrencia vira criar problemas de maior gravidade no momento 
em que a sua oposic;:ao for vencida. 

0 caso mais dramatico deste tipo de actuac;:ao das aguas em meio urbano 
conhecido em Portugal foi o da regiao de Lisboa, em Novembro de 1967 
(I. AMARAL, 1968). Em Coimbra, quase todos os anos acontecem situac;:oes 
semelhantes, mas, felizmente de escala reduzida. No entanto, juntando 
o referido processo de preparac;:ao de espac;:os de construc;:ao, que fornece o 
material para o ulterior transporte pelas ravinas entretanto formadas, com 
os varios problemas relacionados com os espac;:os de circulac;:ao, vivemos 
momentos dificeis em diversos locais da cidade no dia 21 de Dezembro de 1989, 
na sequencia de intensas chuvadas que totalizaram 90 mm em 24 horas. 

FoT. 3 - Praceta da Solum (Coimbra). Limpeza do material depositado na sequencia 
das inundac;oes de 21 de Dezembro de 1989. 

Nos espac;:os de circulac;:ao podem verificar-se, geralmente com mais 
frequencia, problemas de outra ordem que tambem criam dificuldades e 
originam despesas, por vezes, consideniveis. E o caso do corte de barreiras 
para o trac;:ado de vias sobre vertentes onde, em func;:ao de certas caracteris
ticas do material rochoso, podem acontecer desabamentos, deslizamentos ou 
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soliftuxoes, ou, ate, sucederem-se no tempo todos estes processos, como 
tivemos a oportunidade de confirmar, ha anos, num caso em Coimbra 
(F. REBELO, 1981). 

Nero todas as cidades possuem espa~os aquaticos, naturais ou artificiais, 
susceptiveis de criar situayoes potencialmente perigosas em termos de ambiente. 
Coimbra sofreu durante muito tempo com as inundayoes das ruas da «Baixa» 
provocadas pelas cheias de Mondego (cfr., por exemplo, A. Fernandes 
MARTINS, 1940). Muitas cidades portuguesas continuam a ter problemas do 
mesmo genero todos os anos, por vezes, apesar de obras importantes que vao 
sendo feitas para os resolver. 0 estudo geografico das ocorrencias mais 
graves impoe-se no sentido de procurar todas as causas e permitir a engenha
ria a busca de novas soluyoes. Por isso nos debruyamos sobre o caso das 
inundayoes da Povoayao e do Faial da Terra, na Ilha de S. Miguel, Ayores, 
ocorridas em Setembro de 1986 (F. REBELO e A. G. B. RAPOSO, 1988). 

Espayo aquatico particularmente importante no nosso pais e o mar. 
A violencia das ondas tern criado graves problemas por todo o Iitoral na 
sequencia de muitos temporais. Referimo-nos ja a casos importantes ocor
ridos nas praias do litoral do Centro em finais de Feve1eiro de 1978 
(F. REBELO, 1978). Recentemente (inicio de Fevereiro de 1990), foi refe-

FoT. 4 - Praia do Carvoeiro (Algarve) . Blocos resultantes do desabamento ocorrido 
em Fevereiro de 1990. 
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renciado urn brutal desabamento na arriba oriental da Praia do Carvoeiro 
(Algarve) cujos resultados tivemos ocasiao de observar «in situ»; a violencia 
das ondas podera ter-se juntado nao s6 a fragilidade litol6gica e tect6nica, 
mas tambem a densa ocupa~ao habitacional da area com a natural modi
ficayao das condi~oes locais de infiltra~ao das aguas. 

Tambem os espa~os verdes devem ser considerados passiveis de estudo 
geografico. Para alem de problemas semelhantes aos que se colocam nos 
espa9os agricolas, florestais ou pastoris, podern aqui por-se outros proble
mas relacionados com a escolha e o arranjo de especies ornamentais, com a 
impermeabiliza~ao parcial feita atraves dos arruamentos, com o excesso de 
ocupa~ao humana, etc. Em muitos jardins ou matas urbanas desenvolvem-se 
ravinamentos, tal como se perdem solos por erosao selectiva em casos de 
escorrencia difusa que levam, naturalmente, ao enfraquecimento de arvores 
depois facilmente arrancadas por ventos mais fortes que os habituais. Veri
ficamosja casos desses na Mata de Santa Cruze na Mata do Jardim Botanico, 
em Coimbra. 

Espa<;os de constru9ao, espa~os de circula9ao, espa9os aquaticos e 
espa9os verdes justapoem-se e equilibram-se num conjunto urbano que se 
opoe aos espa~os ditos rurais envolventes. Em termos de Geografia Fisica, 
esta oposi9a0 e, acima de tudo, climatica e desenvolve-se a diversas escalas. 
Em Portugal, M. Joao ALCOFORADO (1988) estudou, atraves de alguns ele
mentos, o caso de Lisboa; para o Porto, Ana Monteiro de SousA (1989) 
adiantou ja varios aspectos da climatologia intra-urbana no respeitante as 
causas e as consequencias de certas formas de polui9ao. Nao sera de admirar 
que a diferencia~ao climatica de bairro para bairro, de rua para rua, mesmo 
no interior da cidade, tenha consequencias nao s6 a nivel sanitario, pelas 
caracteristicas do ar que se respira, mas tambem a nivel da hidrografia urbana 
e da meteoriza~ao levando a graus diversos de ac~ao erosiva e, por isso, a 
graus diversos de perigosidade para a vida do Homem citadino. 

CONCLUSAO 

Como tantas outras ciencias, a Climatologia, a Hidrologia, a Geomor
fologia e Biogeografia estao presentes nos estudos ambientais. 

Com efeito, a qualidade que se exige ao ambiente implica urn equilibria 
que passa indubitavelmente pelo clima, pelas aguas correntes, pelo material 
rochoso, pelos declives, pela vegeta~ao e pelo Homem. Se cada urn destes 
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elementos pode ser estudado pormenorizada e independentemente por mul
tiplas ciencias, cada uma das ciencias que constituem a Geografia Fisica, 
embora aprofunde certos aspectos, procura, mesmo assim, uma relaciona~ao 
entre os factos a uma escala que, em geral, as outras nao utilizam. 

Esta relacionayao toma a forma de uma verdadeira sintese quando se 
trata de estudar as formas do relevo, ou seja, de praticar a Geomorfologia. 
Se a escala da grande regiao, OS principais factores em presenya sao de ordem 
climatica e geologica e e em torno deles que gira a explicayao, quando se 
desce a escala local, o Hom em passa a ser, directa ou indirectamente, o mais 
importante factor de erosao. Desde que existe a superficie da Terra, o 
Homem tern vindo, a intervir mais e mais sobre as formas de relevo e a esta
belecer com elas uma relayao dialectica. A Geomorfologia apercebe-se 
desta relayao, estuda-a e pode, sem duvida, prever certas situa9oes futuras. 

Nos ultimos anos, em Portugal, deu-se urn grande avan9o neste campo 
de aplica9ao dos estudos geomorfologicos que culminou com a elabora9ao 
de mapas susceptiveis de dar indica9oes preciosas aos potenciais interessados 
no ordenamento urbanistico. Partindo da cartografia geomorfologica por
menorizada, A. Brum FERREIRA, J . L. Z~zERE e M. L. RoDRIGUES (1987) 
apresentaram as bases da cartografia dos riscos naturais, de que ja foram 
elaborados varios mapas na Escola de Lisboa. Por sua vez, em Coimbra, 
A. Campar de ALMEIDA (1988) desenhou uma carta de limita9oes a urba
niza9ao, para uma parte do Concelho de Anadia, que corresponde nao so 
a aspectos geomorfologicos, mas que pretende ser mais geografica, no sentido 
classico do termo, ao sintetizar, representando-as claramente, as limita~oes 
de perigo (geomorfol6gicas e hidrol6gicas), de desconforto (topoclimatol6-
gicas) e de conserva9iio (pedol6gicas e biogeograficas). 
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