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RESUMO 

A evo1uyao recente da ciencia geognifica, tanto em termos de ciencia pura, 
como em termos de ciencia ap1icada, conduziu a uma especializayao progressiva 
que, em ultima analise, se traduz por um afastamento cada vez mais acentuado 
entre os estudos (e os estudiosos) das temas de Geografia F!sica e de Geografia 
Humana. 

No entanto, os estudos de caracteri.za9iio e de avalia9iio das condi!;Oes 
ambientais, de enorme premencia na sociedade actual, vem novamente colocar 
a questiio da iotegra9iio ou, pelos menos, da inter-relayao estreita entre a 
Geografia Ffsica e a Geografia Humana. Tentaremos mostrar, atraves de 
dois exemplos, que o pape1 do ge6grafo no diffcil mas importaote campo dos 
estudos ambientais saini graodemente refor9ado se se conseguir uma articulayao 
efectiva entre estes dois ramos da cieocia geogrlifica. 

RESUME 

L'evolution recente de la science geographique, soit en ce qui conceme 
Ia science pure, soit en ce qui conceme la science appliquc!e, a conduit vers une 
sp6cialisation progressive qui, en derniere analyse, s'est traduite par un eloig
nement, de plus en plus accenrue, entre 1 'etudes (et les savants) de sujets appar
tenant ~ la Geographic Physique et de ceux de la Geographic Humaine. 

Cependant, 1 'etudes de caracterisation et evaluation des conditiom envi
ronnementales, ext~mement importants dans 1a societe actuelle, posent de 

• Texto elaborado com base na comunica9Ao cO estudo do ambiente como tema pri
vilegiado para a liga9iio entre a Geografia Ffsica e a Geografia Humana•, apresentada no 
1. ° Congresso da Geografia Portuguesa: Portugal: uma Geografia em ~. realizado em 
Lisboa de 17 a 19 de Abril de 1991. 

•• Instituto de Estudos Geograficos, Paculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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nouveau Ia question de !'integration (ou, du moins, des rapports etroits) entre Ia 
Geographic Physique et Ia Geographic Humaine. 

Nous essaierons de montrer, a travers deux exemples, que le sucres dans 
une articulation effective entre les deux branches de Ia science geographique rendra 
plus solide le role du geographe dans le difficile mais vital champ des etudes 
environnementaux. 

SUMMARY 

The recent evolution of Geography as a science, both as a pure science 
and a pratical. one, has led to a continuous specialization, which ultimately means 
a wider and wider gap between the themes studied by Physical and Human 
Geography - and their investigators. 

However, the study of the characterization and evaluation of the environ
mental conditions, extremely important in today's society, brought renewed inte
rest to the question of integration or at least close interaction between Physical 
and Human Geography. We'll try, with two examples, to demonstrate that the 

role of the geographer in this difficult and important field of environmental stu
dies will be largely strengthened, if an efficient articulation between these two 
branches of geographical sciences is achieved. 

Num momento em que se continua a assistir a uma forte especializa~ao 
dos estudos em Geografia pode nao surpreender que «ge6grafos ffsicos» e 
«ge6grafos humanos• se tenham progressivamente afastado urn dos outros, tanto 
em termos dos objectivos de trabalho, como em termos dos pr6prios metodos, 
tendo sido privilegiados os contactos e a troca de opini6es e influencias te6-
ricas com especialistas de outras ciencias (Geologia, Biologia e Engenharia, 
porum lado, e Economia, Sociologia e Hist6ria, por outro). 

No entanto, o recente incremento dos estudos integrados do meio natu
ral, as perspectivas de aplica~ao com que cada vez mais se olha para a Geo
grafia Ffsica eo interesse demonstrado pelos estudos de caracteri~ao ambiental 
ou pelos de avalia~ao de impactos ambientais, vern demonstrar a necessidade 
de trabalho conjunto e de uma colaboracao activa entre os estudiosos da 
Geografia Ffsica e da Geografia Humana. 

* * * 
Segundo a Lei de Bases do Ambiente I, o Ambiente e entendido como o 

«Conjunto de sistemas ffsicos, qufmicos e biol6gicos e suas rela<;6es, e dos fac
tores econ6micos, sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato 

I Lei 11/87 de 7 de Abril. 
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ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do Homem». Segundo 
P . GEORGE (1971 , p. 47), Ambiente e «O meio global com que se confrontam 
as colectividades humanas e em relacao ao qual se encontram colocadas numa 
situacao de relac<>es dial&ticas e de aq:5es e reacc;5es rec{procas, que p6em 
em jogo todos os elementos do meio,.. 

Estes entendimentos de ambiente sao mais do que suficientes para justi
ficar o titulo da presente nota, ou seja parajustificar, por urn lado, a inclusao 
da temcitica ambiental no Ambito da ci~ncia geognifica, e, por outro, a neces
sidade de urn estreito relacionamento entre o estudo, sempre assente na base 
espacial quactenstica do facto geognifico, das caractensticas (dinAmicas) do 
meio ffsico-natural e o estudo das sociedades humanas que nele se instalam. 

Apesar do que nos parece ser uma 16gica quase inquestioncivel , o enten
dimento do ambiente como objecto privilegiado de estudo de uma ci~ncia de 
charneira entre o naturale o social, a Geografia, parece verificar-se ainda hoje 
urn certo alheamerito dos ge6grafos por questoes tao prementes e actuais como 
as quest5es ligadas ~ preservacao da qualidade do ambiente e ~ conservac;ao 
da Natureza, assim como o div6rcio quase absoluto entre ge6grafos ffsicos e 
humanos no tratamento destas questoes. 

No entanto e em nosso entender, a integrac;ao ou, pelos menos, a inter
-rel~ao dos estudos de Geografia F!sica e de Geografia Humana podera per
mitir uma resposta mais cabal a algumas das grandes quest5es que se colocam 
~s sociedades actuais face aos problemas ambientais com que se confrontam, 
como sejam: 

- Como tirar o melhor partido do meio ffsico-natural e como pro mover 
o desenvolvimento econ6mico (social e cultural) sem I?rovocar situac<>es de escas
sez dos recursos naturais e de ruptura nas condic;5es ambientais? 

- Como proceder para articular as polfticas de defesa da qualidade do 
ambiente e de conservac;iio da natureza a nfvel global, regional e local? 

A resposta a estas questoes passara, sem duvida, pela aru1lise integrada 
do meio f{sico-natural, procurando entender a sua dina.mica atraves do estudo 
dos seus componentes, da sua evoluc;iio e, sobretudo, tambem das suas 
relacees de a~o/reacc;ao com as sociedades humanas que dele se apropriam, 
ocupando-o, transformando-o, esgotando-o ou, mais simplesmente, usando-o. 

Atraves de dois exemplos, tentaremos mostrar nao s6 a importAncia que 
o conhecimento das coodic;oes naturais do meio apresenta para a compreensao 
dos modos de apropriac;iio e organizac;iio do espac;o pelo Homem, mas tam
hem os impactos sobre o meio ffsico-natural que decorrem dessa mesma 
apropriac;ao. 
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Escolhemos duas situar;5es bern distintas, ainda que ambas digam respeitc 
a espar;os que se revestem de algoma fragilidade em termos ambientais: a ocu

·pacao e, de certo modo, a organizacao do espar;o num meio agro-pastoril de 
macico calcaria carsificado, como acontece com as Serras Calcarias de 
Condeixa- Sic6 - Alvaiazere e as relac;<>es entre a pnitica do turismo e a qua
lidade do ambiente no espar;o litoral portugues. 

* * * 
As serras e macir;os calcarios carsificados apresentam, um pouco por todo 

o globo, e sobretudo nas regioes mediterdneas em que nos inserimos, carac
terfsticas especiais, tanto dos pontos de vista geomorfol6gico, hidrol6gico, pedo-
16gico e biogeografico, como dos modos como se materializa no espar;o e se 
marca na paisagem a ocupacao do solo pelo Homem. 

Com efeito, em consequencia das caracterfsticas particulares de solubili
dade e de «permeabilidade em grande,. (A. F. MARTINS , 1949), os macicos cal
carlos apresentam-se com caracterfsticas particulares do ponto de vista 
paisagfstico. Trata-se, normalmente, de uma paisagem agreste, de formas vigo
rosas em que se destacam as vertentes fngremes e pedregosas e as superficies 
rochosas, nuas ·e secas. Os fundos, mais ou menos aplanados, das depress6es 
carsicas e dos vales secos, onde se acumularam forma<;Oes superficiais com espes
sura suficiente para permitirem o desenvolvimento de verdadeiros solos, sao 
normalmente aproveitados para uma agricultura de sequeiro 2 de importante 
significado local, ainda que, normalmente, os rendimentos obtidos sejam bas
tante reduzidos. 

Este quadro generico pode ser aplicado as Serras Calcarias de Con
deixa- Sic6 - Alvaiazere e sobretudo aos seus sectores mais carsificados 
(Macic;os de Condeixa- Sic6, a Ocidente, e de Castelo do Sobral- Alvaiazere, 
a Oriente) . Trata-se de serras e planaltos de altitude baixa a media (as cotas 
mais elevadas sao de 553 metros na Serra de Sic6 e de 618 metros na Serra 
de Alvaiazere). cuja morfologia geral e marcada por influencias litol6gicas 
(calcarios do Dogger) e tect6nicas, mas tambem e sobretudo pelo modo como 
desde OS tempos junissicos se vern desenvolveudo OS processos de erosao car
sica e fluvial, bern como os processos de deposicao, exumar;ao e remeximento 
de dep6sitos gerados fora ou mesmo dentro deste espaco (cfr .• a prop6sito , 
L. CUNHA eA. F. SoARES, 1987 e L. CUNHA, 1990). 

Quando se pxetende a caracterizacao ambiental desta area, ou mesmo quando 
se pretende fazer uma mera descrir;ao e classificacao das paisagens que ela 

2 Se existe o solo, falta, no entanto, a agua que se inflltra rapidamente. 
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encerra, verifica-se, e isto porque se trata de uma area pouco povoada e de fraco 
desenvolvimento econ6mico com predomfnio das actividades agro-pastoris, uma 
forte correspondencia entre a compartimentacao do espaco ffsico-natural e o 
modo como se faz a ocupacao e a «valorizacao• desse mesmo espaco pelo 
Homem. 

Esta correspond~ncia, cuja analise e entendimento globais apenas poderao 
ser conseguidos atraves de urn estudo de pormenor que envolva nao s6 os aspec
tos ligados a Geografia Ffsica, mas tambem outros mais do Ambito da Geo
grafia Humana (e mesmo da pr6pria Hist6ria, Etnografia, Sociologia e Economia) 
podera ser estudada a varios nfveis escalares. 

Assim, quando comparamos o con junto da area com as areas envolventes, 
sao as caracterfsticas dos calcarios e nomeadamente a fraca aptidao agricola 
dos seus solos e a falta de <igua na superffcie que justificam o seu car<icter rela
tivamente repulsivo em relacao ao Homem e as fracas densidades populacio
nais que af se registam (L. CUNHA, l990a). Sao, no entanto, essas mesmas 
caracterfsticas que explicam, apesar do acidentado do terreno, a escolha da Serra 
de Anciao para tracado, pelo menos de Inveroo, da antiga Estrada Coimbra3. 

Quando descemos na escala de an<ilise e passamos para o interior destas 
serras, verificamos que o modo com os dep6sitos gresosos 4 se distribuem, 
marca a diferenciacao paisagfstica interna, condicionando nao s6 a morfologia 
e o tipo de solos, como tambem a diferenciacao de cobertura vegetal, muito 
mais abundante e exuberante quando tais dep6sitos estao presentes, e, com a 
diferenca de potencialidades agrfcolas, a pr6pria capacidade de fixac;ao das popu
Iacoes (L. CuNHA, op. cit.). 

Descendo ainda mais ao pormenor, verificamos que o modo como se ins
talam as aldeias e os pr6prios campos hoje agricultados apresenta uma relacao 
fntima com a compartimentacao registada no espaco ffsico, nomeadamente a 
diferenciacao entre as vertentes escarpadas, rochosas, pedregosas e nuas, as 
superficies pouco declivosas e lapiasadas, com solos finos e descontfnuos e uma 
vegetacao rala e arbustiva, os sectores em que os calcarios, recobertos por dep6-
sitos gresosos, permitem o desenvolvimento de verdadeiros solos e de vege-

3 Segundo S. DAVEAU (1988), a estrada Coimbrii, ou seja a estrada que ligava o 
Norte eo Sul de Portugal, tera tido, pelo menos nos seculos XV a XVIII, um tra9ado que 
abonando parcialmente a depressiio marginal ao Maci9o Antigo, se faria atraves da.s Serras 
Calcanas aqui em analise. Segundo a autora (p. 459) •o chao se.co da.s serras caldri.as, que 
permitia circular mesmo durante o lnvem o, era com certeza o ma.is forte argumento para 
escolher wn percurso mais acidentado e cansativo do que o que seguia pela depressiio 
marginal•. · 

4 Estes dep6sitos englobam os Arenitos de Carrascal (Cretacico) , bem como outros 
resultantes do seu remeximento tercilirio e quaternlirio e da mistura com «terra rossa-. 
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tacao arb6rea, e, fmalmente, os fundos dos vales secos e das depressoes car
sicas onde se acumulam complexas fo~Oes superficiais que permitam o desen
volvimento de solos agricultaveis (v. fig. 1) .s. Vao ser estes os raros espacos 
com condicoes para a utilizacao agrfcola dos solos, razao pela qual a grande 
maioria das povoacoes se instala nas suas proximidades, normalmente em 
esporoos ou mesmo em superficies rochosas. tendo, assim, o cuidado de, neste 
meio adverso, nao ocupar para habitacao os solos com melhores aptidoos 
agrfcolas. Assim, nao surpreende que quando analisamos a distribuicao da popu
Iacao por lugares nas serras calcarias (L. CUNHA, op. cit .• fig . 2), se verifique 
praticamente uma correspondencia entre a distribuicao das povoacoos com mais 
de 50 habitantes e a imediata proximidade das depress6es clrsicas ou vales secos. 

Ainda que correndo o risco de urn excessivo determinismo no estabele
cimento das relacoos atras apontadas, vimos que, de facto, neste tipo de meio 
ocupado por sociedades rurais tradicionais essencialmente dedicadas a activi
dades agro-pastoris, parece existir uma correspondencia efectiva entre os fac
tores ffsico-naturais e o quadro humano, pelo que se torna relativamente facil 
uma leitura do ambiente e da paisagem de relacoos aparentemente menos com
plexas que as verificadas noutras areas e noutros espacos que suportam socie
dades mais desenvolvidas e evolufdas (B. VALADAS, op. cit .• p. 45). Esta 
leitura, ou melhor o estudo em termos de caracterizacao ambiental deste espaco. 
passa assim por relacoos mais ou menos nftidas e directas entre aspectos de 
Geografia Ffsica e Humana, sendo talvez, por isso, um dos espacos e temas 
privilegiados para a inter-relacao dos estudos dos dois ramos da ciencia 
geogrMica. 

0 mesmo se passa, alias, quando pretendemos analisar os principais pro
blemas ambientais desta area, ou detectar os principais impactes resultantes de 
actividades antr6picas , tendo em vista a utilizacao deste espaco ffsico. 

Em anterior trabalho (L. CuNHA 1990a), referimos que, para alem da con
servacao da fauna e da flora e da preservacao da qualidade dos ambientais sub
terraneos, os principais problemas ambientais seriam a preservacao da 
qualidade da paisagem, muito bela e ainda pouco degradada, e a preservacao 
da qualidade e quantidade da agua. Em relacao aquela foi apontado o modo 
desordenado como se faz a extra~o da pedra como o principal factor de degra
dacao. Em relacao aos aqufferos hipogeios destas serras, entendidos como uma 

5 Este tipo de analise foi feita por B. VA lAD AS ( 1981) quer para situa90es de media 
montanha gramtica do Maci9o Central fran~s . quer para os •Grandes Causses• calclirios. 
Muito do que e referido por este autor para este ultimo espa90 tem aplica9ao no espa90 que 
pretendemos analisar. 
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FIG. 1 - Diferencia<tiio geomorfol6gica do espa90 nas Serras Calcthias de 
Condeixa - Sic6 - Alvailizere, com impacto nos modos de ocupayao do espayo e na orga
niza<tiio das paisagens (adaptado de B. V ALADAS, 1991, ao caso concreto em estudo). 
A - Escarpll rochosa; B- Superficies lapiasadas; C- Sectores com cobertura gresosa; 
D - Fundos dos vales secos e das depressCies carsicas. 1 - Calcano; 2 - Dep6sitos 

gresosos e/ou •terra rosa»; 3 - Clastos calcanos; 4- Solo. 
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importante reserva para o futuro, face a crescente contaminacao das ciguas super
ficiais, apontcimos como factores mais preocupantes o facto de uma popula~ao 
de cerca de 7000 habitantes (1981) nao estar dotada de qualquer sistema de 
saneamento e ainda a recente trans formacao da pastorfcia tradicional (gado ovino 
e caprino) na cria~ao de gado bovina (parcialmente em regime estabular), pro
piciando uma maior rentabilidade, mas criando tambem outros focos de con
tamina~ao destas ciguas. 

Para responder aos problemas equacionados e face a perspectiva de criacao 
de uma cirea de paisagem protegida ou mesmo de urn parque natural para o con
junto destas serras, torna-se imperioso o estudo integrado deste espa~o. com 
vista nao s6 ao entendimento do funcionamento do quadro ffsico-natural, mas 
tambem a uma caracteriza~ao global e integrada das sociedades humanas, em 
que se detectem as tend~ncias recentes e se preveja a evolucao pr6xima, em 
fun~ao dum necesscirio desenvolvimento econ6mico, social e cultural a operar, 
tendo em consideracao e sem pOr em causa a actual qualidade do ambiente. 

* * "' 
0 segundo exemplo que escolhemos para demonstracao da import~ncia 

da integracao dos estudos de Geografia Ffsica e de Geografia Humana diz res
peito ao estudo das relacoes entre as condic6es ambientais e a prcitica da acti
vidade turfstica (F. D. CRAVIDAO e L. CUNHA, 1991). 

E quase desnecesscirio frisar a importa.ncia que o fen6meno turfstico assume 
no mundo de hoje e sobretudo nos pafses da Europa mediterranea em que nos 
integramos. A converg~ncia de uma serie de factores com destaque para as 
condi~oes ambientais naturais, para o rico patrim6nio hist6rico-cultural e para 
a proximidade em relacao a Europa rica e industrializada, determinou, a partir 
dos anos 50 a chegada de urn enorme e crescente afluxo de turistas. que em 
muito contribuiram para o desenvolvimento econ6mico, mas tambem para a 
modificacao da paisagem nalgumas cireas destes pafses. 

As relac6es entre a prcitica de actividades turfsticas e a qualidade do ambiente 
revestem-se de grande complexidade e mesmo de urn certo carcicter de comra
di~ao entre uma actividade de grande rentabilidade econ6mica e a necessciria 
preserva~ao da qualidade ambiental. 

Apesar dessa complexidade, a sistematizacao destas relacoes assenta em 
tres pontos fundamentais : 

1. A importfulcia das condicoes ambientais e nomeadamente das do 
meio ffsico-natural (com destaque para o clima) para a prcitica do turismo 
e do recreio ao ar livre, ou , dito doutra forma, o ambiente e, particularmente 
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o clima, constituem-se como importantes recursos naturais para a actividade 
turfstica; 

2. A actividade turfstica, sobretudo quando exercida de forma macic;a e 
desordenada, constitui urn importante factor de degrada.cao das condic;Oes ambien
tais, nao s6 atraves da poluic;ao, mais ou menos directa, das aguas, do ar, dos 
espacos verdes e sonora, mas tambem atraves de outros mecanismos menos evi
dentes mas nao menos importantes (modificacao das linhas de costa, criacao 
de situac;6es de risco natural, reducao da Reserva Ecol6gica Nacional (REN) 
e da Reserva Agricola Nacional (RAN), destruicao progressiva da faunae da 
flora, degradacao geral da paisagem, criacao de situac;5es de conflito entre as 
populac;oes, etc.); 

3. A possibilidade e mesmo a necessidade de equilfbrio entre a pratica 
do turismo e a preservacao da qualidade do ambiente, tendo em vista a via
bilizac;ao de uma actividade de grande interesse econ6mico, por urn lado, e evi
tar o recurso a outras situac;5es que, visando igualmente o desenvolvimento 
econ6mico e a promoc;ao das populac;6es, sejam mais agressivas sobre o ambiente, 
por outro. 

Estas quest5es de Ambito geral tern particular significado no nosso pafs 
em que a actividade turfstica tern vindo a ganhar urn progressivo significado 
econ6mico, apesar de se revestir de urn caracter de forte concentracao espacial 
(litoral) e temporal (meses de Verao), de fortes consequencias para as condic;5es 
ambientais de espac;os e paisagens de grande fragilidade. 

A conciliac;ao entre a pratica do turismo e a preservacao da qualidade 
do ambiente quando pensada em termos dos espac;os litorais do nosso pafs, 
apesar das dificuldades de que se reveste, dada a contradicao de interesses 
das pr6prias populac;6es, dos grupos econ6micos e sociais e mesmo dos cen
tros de decisao polftica envolvidos, passara sempre por medidas que visem 
urn correcto ordenamento e gestao dos espac;os litorais e ainda pela defi
nic;ao de urn volume para a actividade turfstica de acordo com as condic;5es 
ambientais. 

Para o estudo destas relac;6es e para a resolucao dos problemas por elas 
sucitadas, torna-se imperiosa nao s6 a caracterizacao do fen6meno turfstico, 
visando o conhecimento da sua dimensao, da sua estrutura, da sua repartic;ao 
espacial e temporal, e ainda dos seus reflexos na paisagem e no ambiente (o 
que corresponde basicamente a trabalhos do Ambito da cbamada Geografia 
Humana), mas tambem o conhecimento do modo como funciona, dos pontos 
de vista geomorfol6gico, hidrol6gico, climatico e bi6tico, o suporte ffsico
-natural desta: actividade. Este estudo, integrando Geografia Ffsica e Geogra
fia Humana, permitira tanto a avaliacao correcta das potencialidades ambientais 
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para a pdtica desta actividade como a previsao dos principais impactos desta 
actividade sobre o ambiente, possibilitando inclusivamente a activa~o atem
pada de estrat~gias de remedia~o. 

"' "' ... 
Para justificar a necessidade de integra~ao ou pelo menos de inter-rela~ao 

dos estudos de Geografia Ffsica e de Geografia Humana, poder-se-iam talvez 
apontar outros exemplos, nomeadamente aqueles que dizem respeito as apli
cac;t'>es da Geografia Ffsica ao Planeamento Local e nomeadamente ao Pla
neamento Urbanfstico. Nestes casos, alguns dos componentes do meio ffsico
-natural sao estudados (isoladamente ou de forma integrada) com vista a sua 
mais correcta utiliza~ao por parte das sociedades humanas. 

Dentro desta linha estao alguns trabalhos recentemente publicados por ge6-
grafos habitualmente mais voltados para temas de Geografia Ffsica, com des
taque para os de A. C. ALMEIDA (1988) em que se estudam os elementos do 
meio ffsico susceptiveis de isoladamente, ou em conjunto, condicionarem a 
implantac;ao urbane-industrial na area de Anadia e de A. B. FERREIRA 
(et al. , 1987), em ,que para a Regiao a Norte de Lisboa, se estudam as con
dic;5es de instabilidade das vertentes e mesmo as condi~oes de risco geomor
fol6gico decorrentes da intervenc;ao humana (degradac;ao do coberto vegetal, 
abertura de taludes em vertentes potencialmente instiveis, obstruc;ao de canais 
de escoamento, ocupacao de leitos de cheia, etc.). 

Nesta mesma linha estao, ainda, os trabalhos de F. REBEL0 -(1981, 
1988 e 1990) em que se apontam problemas ambientais e situac;6es de risco 
ligadas a aspectos geomorfol6gicos de pormenor em ambientes urbanos 
(movimentos de terrenos, ravinamentos, cheias, etc .). 

Tambem estudos recentes de Climatologia Urbana (M. Joao ALCOFORADO, 
1988 e Ana Monteiro de SousA, 1989) vieram demonstrar claramente a 
importancia das condic;5es topograficas locais e das construc;Oes urbanas na repar
ti¢o espacial dos elementos climaticos, podendo alertar para situac;6es de risco, 
nomeadamente as que decorrem de situac;6es locais favon1veis a concentrac;ao 
de poluentes atmosf~ricos . 

"' "' "' 
Em jeito de conclusao, diremos que com a apresentac;ao destes exemplos 

pensamos ter chamado a atenc;ao para duas ideias-forc;a: 
1. Aos ge6grafos compete uma participacao efectiva nos estudos ambien

tais, nao s6 ao nfvel da caracterizacao, como tambem .ao nfvel da deteccao de 
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impactos e do calculo de riscos naturais, e ainda ao nfvel da intervencao. quer 
na tomada de decisao face as quest6es ambientais, quer mesmo nas operac<>es 
que visam a remedia<;ao de questoes pontuais de agressao. 

2. A participa<;ao dos ge6grafos neste tipo de tarefas e mesmo a sua inte
gracao em equipas com tocnicos de outras especialidades, said valorizada atra
ves duma colaboracao estreita entre a Geografia Ffsica e Geografia Humana, 
visando urn entendimento do ambiente, que feito duma forma global e inte
grada, passa nao s6 pelas condicoes ffsico-naturais, mas tambem pelos factores 
econ6micos, sociais e culturais. 
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