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Resumo 

Avaliam-se, neste artigo, os impactes ambientais decorrentes da constrU<;ao e explora~ao da barragem do 
Sabugal (rio Coa), a qual se integra, com o circuito hidraulico Sabugal-Meimoa, no Plano Gera/ de Aproveltamento 

Hldroagrico/a do Cava do Be ira. Para o efeito, utilizam-se as mat rlzes Interact/vas propostas por LEOPOLD eta/. (1971 ), 
as quais entrecruzam ortogonalmente as AC~OES geradoras de impactes e os ELEMENTOS AMBIENTAIS, susceptiveis de serem 

afectados. 
Com a sua aplica~ao ficou evidente o dominic de ac~iies produtoras de impactes negatives, derivados da 

constru~ao da barragem e explora~ao da albufeira, e o restrito ntimero de actividades com efeitos positives. No 
entanto, as consequencias nefastas surgem minimizadas pela incidencia espacial dominantemente local, enquanto as 
positivas sao real~ados pelo seu caracter regional. 

Palavras-chave: Barragem do Sabugal. Avalia~ao de impactes ambientais. Matrizes interactivas. Rio Ciia 

Resume 

Impacts environnementales d1kurrents de Ia const ruction et de /'exploration de Ia barrage du Sabugal: une 

methodo/ogle d'avallatlon 

Dans cet article, on a precede a !'evaluation des impacts environnementaux decurrents de la construction et 
exploration de la barrage du Sabugal (bassin hydrologique du Coa), qui fait part, avec le circuit hydraulique Sabugal· 
Meimoa, du Plano Geral de Aproveitamento Hidroagricola da Cova da Beira. Par l 'effet, nous avons utilise des matrices 
d'interaction proposees par LEOPOLD et al. (1971 ), lesquelles entrelacent orthogonalement les ACTIONS producteurs 
d' impacts et les ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX susceptibles d'etre affectees. 

L'analyse nous montre le domaine des actions productrices d'impacts negatifs, en speciaux associes a la 
construction du barrage et a !'exploration de la lagune, et le numero limite d' activites avec effets positives. 
Toutefois, les consequences negatives arrivent minimisees par !'incidence spatiale local, pendant que les effets 
positifs sont rehausses par leur caractere regional. 

Mot-cles: Barrage du SabugaL Evaluation d ' impacts environnementales. Matrices d' interaction. Rio Coa. 

Abstract 

Environmental Impacts of the construction and operation of the Sabuga/ dam: a methodology for assessing them 

In this article, we evaluate the environmental impacts derived from the construction and exploration of 
Sabugal dam, (hydrologic basin of the Coa River), which integrates, with hydrological circuit of Sabugal-Meimoa the 
Plano Gerol de Aproveltamento Hldroagricola do Cava do Be ira. To achieve this objective, we use interactive matrices 
offers by LEOPOLD et a/. (1971 ), which interconnect orthogonally, the ACTIONS which will generate impacts and 
ENVIRONMENTAL ELEMENTS that are SUSCeptible to be affected. 

From such application it was expressed the supremacy of producers actions with negatives impacts, specially 
linked to the construction and exploration of the lagoon, and a restric t number of activities with positive effects. 
However, the baleful consequences surge minimized by the spatial incidence dominantly local, while positives are 
enhanced from the regional character. 

Key words: Sabugal dam. Assessment of environmental Impacts. Interaction matr ices. Rio Coa. 
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1. A problematica dos recursos hidr icos em Portugal 

Os ge6grafos portugueses tern dado, ate hoje, 
pouca aten~ao aos rios como elemento geografico 
tendo em conta a sua importancia nos mais diversos 
aspectos da paisagem e nas pr6prias actividades s6cio
econ6micas do pais (DAVEAU, 1987: 490) . 

Segundo MASACHS ALAVEDRA {1954, (f. RAMOS, 

1994) o rio, nas nossas latitudes e o mais interessante 
elemento geografico, o mais vivo, o menos estatico, o 
que t ransforma mais rapidamente e activamente as 

condi~oes geograficas que afectam as paisagens, o que 
reflecte de um modo mais clara os diversos aspectos 

geogrcificos da bacia que drena. 
No dominic mediterraneo, as irregularidades 

temporo-espaciais da precipita~ao sao os tra~os mais 
marcantes do cli ma, os quais se reflectem numa varia

bilidade, ainda mais acentuada, dos regimes dos rios . 
No Norte de Portugal, o relevo montanhoso, com 
fortes declives e vales apertados, associados a chuvas 
abundantes e intensas, tern provocado cheias de gran
des propor~oes. No Sui do pais, a caracteristica mais 

peculiar do regime hidrol6gico e a grande dura~ao do 
periodo de estiagem, transformando os leitos fluviais 

em caminhos pedregosos, face a ausencia prolongada 
de qualquer escoamento superficial. 

Do mesmo modo, nao sera de escamotear a 
forte dependenc:ia hidrol6gica em rela~ao a vizinha 

Espanha, pais os 4 principais rios que desaguam em 
Port ugal ou na fronteira escoam aguas de bacias iberi· 

cas. Esta dependencia hidrol6gica em rela~ao a Espa
nha, pese embora os varios acordos luso-espanh6is, 

constitui outre des aspectos basicos da Geografia de 
Portugal, ganhando peso a medida que OS rios se tor
nam menos naturais e mais sujeitos a interven~ao do 

Quadro I 

Principals caracterist icas das bacias hidrograticasluso·espanholas 

Adelia Nunes 

Homem {DAVEAU, 1987: 503). Esta influencia nao SO OS 
caudais liquidos e s6lidos, que vao sendo armazenados 
ou ate evacuados, mas tambem a qualidade das aguas, 
susceptiveis as mais variadas agressoes (poluic;:ao). 

Das bacias hidrogrcificas luso-espanholas (Qua
dro 1), a parte portuguesa representa apenas 22% da 
area geogrcifica total, escoando 20.300 hm3 des 63.100 
hm3 de agua gerada na peninsula. 

No i ntuito de responder as necessidades decor

rentes de um modelo integrado de gestao das aguas, 
tanto em Portugal como em Espanha, tem-se assistido 

a um crescimento exponencial do numero de barra
gens, sobretudo ap6s a decada de 50. Em territ6rio 

portugues, o numero de grandes barragens aumentou 
de 25 para 147, nas ultimas 5 decadas, enquanto a 

capacidade de armazenamento das respectivas albu
feiras registou uma evolur;:ao hom6loga: de 370 hm3 

passou para cerca de 7.800 hm3
, ou seja, um incre

mento de cerca de 21 vezes (Figura 1 ). 
Nao obstante, a implantac;:ao de infra-estruturas 

hidraulicas e a posterior modificac;:ao do regime 
hidrol6gico constitui uma das mais importantes altera

c;:oes no ambiente, com impactes tanto ao nivel dos 
ecossistemas fluviais como dos tecidos geohumanos 

on de se inserem, decorrentes tanto da sua construc;:ao 
como da sua ulterior explorac;:ao. 

Decorrente das crescentes preocupac;:oes ambien
tais, tanto no que respeita a preservac;:ao das unidades 
naturais como ao ordenamento des espa~os, tendentes 
a minimizar os estragos provocados pela utilizac;:ao 
humana da paisagem, tem-se verificado, nestes ulti
mos anos, uma crescente obrigatoriedade na previsao 
dos riscos e impactes ambientais, dos grandes pro
jectos realizados 1• 

Bac ias Area GeogrMica Recursos hidricos Numero de Capacidade de 

hidrogratkas Km2 Superficiais (hm1) albufeiras armazenamento (hm1) 

Luso-Espanholas Portugal Espanha Total Port usa I Esponha 

Minho 850 16.230 17.080 1.000 11.100 

Lima 1.180 1.300 2.480 2.000 1.600 

Oouro 18.600 79.000 97.600 9.200 13.700 

Tejo 24.800 55.800 80.600 6.200 10.900 

Guadiana 11.500 55.300 66.800 1.900 5.500 

Total 56.930 207.630 264.560 20.300 42.800 

Total (:Iii 22 78 100 32 68 

(Fonte: Adaptado de Plano Nacional da Asuo- PNA, 2002) 

1 Em Portugal, o Occreto·Lei n• 186/90 e o Decre to·Re gu· 

lamenlar n' 38/ 90 de 27 de Novembro exlge, obrigatoriamente , a rea· 

llza~ao de estudos de fmpactes a mbientais nos aproveitamentos hfdrau· 
!Ieos (1) com barragem de altura superior a 15m (desde o ponte mais 
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Total Portugal Espanho Total Partusal Espanho Total 

12.100 2 51 53 0,2 2.880 2.880 

3.600 2 2 4 400 170 570 

22.900 39 67 106 1.080 7.670 8.750 

17. 100 34 198 232 2.750 11 .1 40 13.890 

7.400 20 96 116 460 9.220 9.680 

63. 100 97 414 511 4.690,2 31 .080 35.770 

100 19 81 100 13 87 100 

baixo da base da funda~ao ate ao coroamento); (2) com albufelra de 

volume de armazenamento acima de 100.000 m1; (3) area fnundada 

superior a 5 ha; as barragens cuja importancia e dimensao da obra sejam 
susceptiveis de exigir condi~6es especiais de funda~ao ou possam p<ir em 

risco as popula~6es a jusante (HENRIQUE, 1994). 



lmpactes ambientais decorrentes da construc;:ao e explorac;:ao da barragem do Sabugal n• 2 1123 · 2002104 

A abordagem destas "alterac;:6es", que emergiu 

por volta dos anos 70 nos E.U.A, faz·se atraves da 

Avaliac;:ao dos lmpactes Ambientais (AlA) cujos princi· 

pais objectives sao os de identificar e prever os impac

tes no ambiente bio·geofisico, saude e bem·estar 

humano e a adequac;:ao de propostas legislativas, 

politicas, programas, projectos e procedimentos ope· 

racionais, devendo ainda, interpretar e comunicar a 

informac;:ao colhida a esse respeito (HENRIQUE, 1994; 

CUNHA eta/., 1999). 

No caso especifico da barragem do Sabugal, o 

processo de AlA concretizou·se apos a concepc;:ao dos 

projectos de construc;:ao, os quais datam da decada 

de 70, nao permitindo a proposic;:ao de eventuais 

modificac;:6es, dirigidas para uma melhor integrar;ao 

ambiental deste empreendimento. Limita·se a identi· 

ficar;ao de medidas mitigadoras das consequencias 

negativas sobre o meio biofisico de implantac;:ao. 

Neste contexte, achou·se pertinente a avaliar;ao 

dos impactes ambientais decorrentes da constrw;ao e 

explorac;:ao da albufeira, sobretudo do ponto de vista 

geografico, cientes que a problematica das const ru· 
c;:6es hidraulicas so podera ser encarada, objectiva· 

mente, por equipas multidisciplinares onde, certa

mente, o geografo podera desempenhar urn papel de 

destaque. 

2. A barragem do Sabugal: caracteristicas do empreen

dimento 

A barragem do Sabugal, i mplantada na bacia 
hidrografica do rio Coa, integra·se juntamente com o 
circuito hidraulico Sabugal-Meimoa, torre de tomada 
de agua, tunel de transferencia, conduta forc;:ada e 
central hidroelectrica no Plano Geral de Aproveita· 

menta Hidroagrico/a do Cava do Beira. Na figura 2 
esquematiza-se o circuito hidn:lulico subterraneo de 

transferencia de caudais da barragem do Sabugal para 
a Meimoa, atraves do qual se concretiza o primeiro 

transvase nacional, efectuado por urn tunel circular de 
4,1 km de comprimento e 3 m de diametro. 

Caracteristicas deste empreendimento: 

- Altura maxima acima da fundac;:ao: 60 m 
· Altura de coroamento: 1 005 m 

· Nivel Pleno de Armazenamento (NPA): 790 m 
· Area da bacia de drenagem: 130 km2 

· Nivel Minimo de Explorac;:ao: (NME): 777 m 
· Area inundada: 7,3 km2 

- Volume de armazenamento: 114 hm3 

Entre os principais objectives deste empreendi
mento destacam-se o incremento da produc;:ao agri· 
cola, ao beneficiar uma area de regadio de cerca de 
14.200 ha na Cova da Beira, e o abastecimento de 
agua as populac;:6es dos concelhos do Sabugal, Pinhel, 
Almeida, Penamacor, Fundao, Belmonte e Covilha. 

3. Enquadramento biofisico da barragem 

0 Coa, afluente da margem esquerda do rio 
Douro, nasce na serra das Mesas e segue ate ao local 
de implantac;:ao da barragem um percurso, aproxi· 
mado, de Este·Oeste. 0 troc;:o do rio tern, sensivel· 

mente, 32 km de comprimento e abrange uma cota 
maxima de 1.259 m, junto a cabecei ra, e uma altitude 
minima de 737 m, na area de levantamento da 
barragem. 

Do ponto de vista geologico, a area da bacia 

hidrogratica drenada para a albufeira do Sabugal 
engloba, essencialmente, o conjunto denominado, nas 

cartas geologicas, como Complexo Xisto·grauvaquico e 
series metamorficas derivadas, destacando·se ainda 
alguns depositos de cobertura tipo aluvio-coluvionar e 
solos residuais. 
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Figura 2 

TITel de ~anslerb-oda 
~menlo- 4.1 Km 
0Amelro-3m 

Adelia Nunes 

Locatlza<;ao do clrculto hldrautlco composto petas barragens do Sabugai/Melmoa 

0 ritmo termico, avaliado pelas temperaturas 
medias mensais do ar na esta~ao meteorologica do 
Sabugal regista um valor media anual de 11 ,8°( 
(Quadro II). 0 mes que apresenta temperaturas medias 
mais elevadas (20,6°() e o de Agosto, seguido pelo de 
Julho, com um desvio de 0,3°C, enquanto que os 
minimos termicos tem correspondencia com os meses 
de Dezembro (4,2°() e Janeiro (4,5°(). 

A distribuil):ao media mensa! das precipital):oes 
em Vale de Espinho e no Sabugal (Quadro II). mostra 
evidentes varial):oes intranuais, caracteristica, alias, 
do clima mediterraneo. Os valores mais elevados 
ocorrem em Vale de Espinho, pela maior altitude a 
que se encontra o posto udometrico, entre Novembro 
e Fevereiro e os mais baixos entre Junho e Setembro. 
Portanto, os meses mais chuvosos sao os mais frios ao 
passo que os menos pluviosos coincidem com os de 
maior calor. 

0 quadro da figura 3, referente ao somatorio 
anual da precipital):aO no posto de Vale de Espinho, 
ilustra a forte variabilidade interanual da pluviosi· 

Quadro II 

dade, atingindo-se, para o periodo observado, um 
maximo de 2.075 mm, no ano hidrologico de 1978/79, 
e um minima de 544 mm, no de 1980/81. 

Esta analise ao comportamento anual dos valo
res de precipital):lw, resulta das implical):oes que a sua 
variabilidade, quer interestacional quer interanual, 
tem na alimental):ao do Coa. Pelo facto das preci
pital):oes se processarem quase so na sua forma 
liquida, o rio responde directamente aos seus quan· 
titativos e, por consequencia, o seu regime marca· 
damente pluvial denota as irregularidades verificadas 
pelas chuvas. 

0 histograma da figura 4 refere·se aos valores 
medias escoados na secl):ao da barragem, cujo valor 
media anual e de 78 hm3 • 0 regime hidrologico do 
Coa, por desenhar uma forma assimetrica, testemunha 
uma alimental):ao liquida muito inconstante, concen· 
trando nos meses de lnverno grande parte do escoa· 
menta anual, cerca de 80%, visto que, de Julho a 
Setembro, OS valores medias dos caudais sao insignifi
cantes, ou ate mesmo nulos. 

Temperaturas e preclpl ta<;ao na esta<;ao meteorot6gica do Sabugal (1 ), 1961·68, e preclplta<;ao no Posto udomohrico de Vale de Espinho (2), 1975·91. 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mal. Jun. Jut. Ago. Set. Out. Nov. Oez. Ano 

T (•) 4.5 5.2 7.5 9.3 14.1 17.4 20.3 20.6 17.6 13.6 7.2 4.2 11.8 

mm' 111 144 81 86 43 39 8 6 41 124 159 70 912 

mm1 193 190 121 109 89 48 13 11 61 148 201 182 1366 

Fonte: 1 - (STUOO DE IMPACTE AMBIENTAL (1994); 2 · MENDES E BETIENCOURT (1980) 
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Figura 3 
Prec fpita~iio total anual e valor media anual (MA) no Posta de Vale de Espinho 

(Fonte: !NAG) 

Do ponto de vista biologico, a localizac;ao geo

gratica da barragem do Sabugal a Norte da Serra de 

Malcata, por onde se estende a Reserva Natural da 
Serra de Matcata, denuncia de imediato a importancia 

conservacionista desta area, em virtude dos seus 

valores biofisicos, paisagisticos e, igualmente, pela 

presenc;a do Lince-lberico (Lynx pardina) e de lobos 

(Canis lupus), especies explicitamente ameac;adas e 

protegidas nacional e internacionalmente. 
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Figura 4 
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I 

Escoamentos medias na sec~iio da barragem do Sabugal em hm1 (1960-90). 
(Fonte: ESTUOO DE IMPACTE AMBIENTAL, 1994) 

Segundo a classificac;ao de FRANCO (2000) o con

celho do Sabugal insere-se na Terra-fria "area de 

distribuic;ao natural de Quercus pyrenaica, acompa
nhada de Cistus multiflorus, Castanea sativa e Arena

ria montana" . Com a criac;ao da albufeira e a conse
quente afogamento da vegetac;ao e de algumas espe

cies animals, numa area de 7,3 km2
, as formac;oes 

agroflorestais e florestais, constituidas por pinheiros e 

grandes manchas de carvalhais, cujos habitats sao con
siderados de interesse europeu, serao as mais afecta

das, seguindo-se a area agricola e vegetac;ao ribeirinha. 

4. Avaliac;ao dos impactes ambientais 

4. 1. Metodologia utilizada 

0 instrumento metodologico ut ilizado para a 

avaliac;ao dos impactes ambientais decorrentes da 

construc;ao e explorac;ao da barragem do Sabugal, 

assentou nas matri zes interactivas propostas por 
LEOPOLD et at. (1971 ), as quais entrecruzam, ortogo

nalmente, as AC<;:OES geradoras de impactes e os 
ELEMENTOS AMBIENTAIS, susceptiveis de serem afectados. 

Como acc;oes produtoras de impactes foram con

sideradas as fases de CONSTRU<;:AO, ENCHIMENTO e 

EXPLORA<;:AO DA ALBUFEIRA. Como elementos e sub-ele

mentos afectados assinalaram-se: TERRA (geologia, 
geomorfologia e solos), AR (clima, qualidade do ar e 

ruido), AGUA, VIDA (fauna e flora), PAISAGEM e o HOMEM 

(aspectos culturais, sociais, economicos e patrimo
niais) (Figura 5). 

Ap6s a sua sistematizac;ao, procurou-se valorizar 
as relac;oes causais atraves de uma metodologia quali

tativa e uma analise semi-quantitativa, traduzidas em 
3 matrizes de interacc;ao: (1) SENTI DO E MAGNITUDE, 

(2) INCIDENCIA ESPACIAL, (3) ALCANCE TEMPORAL (posterior

mente conjugadas numa matriz denominada de 

matriz-sintese (Figura 5). Atraves da sua observac;ao e 

possivel a rapida valorizac;ao e, ate hierarquizac;ao, 

das acc;oes mais susceptiveis de actuar sobre o 

ambiente e dos elementos mais afectados. 
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4.2. Avaliac;ao dos impactes 

4.2.1. Sentido e Magnitude 

As consequencias resultantes da construc;ao e 
explorac;ao da barragem foram identificadas quanto ao 
seu sentido em positivas (+) e negativas (-), adicio· 
nando-se uma classificac;ao no respeitante a sua mag· 
nitude, para a qual se estabeleceram 3 classes de 

significado: pouco significativos (+1 I -1 ), significativas 
(+21-2) e muito significativas (+3/ -3). Ap6s o soma to

rio, e em func;ao dos resultados apurados, e possivel 
identificar as actividades geradoras de impactes mais 
fortes, bem como os elementos mais afectados (Figu

ras 6A e B). 
A analise dos resultados sugere: 

- A clara preponderancia de efeitos negatives, 
embora de magnitude pouco significativa. 

- As acc;iies mais susceptiveis de agirem negati
vamente sabre o Meio sao as que se relacio
nam com a explorac;ao da albufeira, as obras 
de construc;ao, seguindo-se a explorac;ao de 

pedreiras, os movimentos operados pela maqui
naria e o complexo constituido pela barragem 

e 6rgaos adjacentes. 
- Os impactes positives, de magnitude significa

tiva ou muito significativa, resultam da regula
rizac;ao do caudal, criac;ao de um novo habitat, 

acrescimo da qualidade visual e valorizac;ao da 
agua como recurso. 

- Pelo seu caracter benefico destaca-se, igual
mente, a transferencia de caudal a partir da 
albufeira do Sabugal para a barragem da Mei

moa, acc;ao para a qual nao foram detectadas 
consequencias negativas. 

Ao procurar os elementos mais afectados, cons

tata-se que: 

- 0 maximo de acc;iies recai sabre o elemento 

Terra, ao contabilizar 27 actividades cujo sen
tide dos impactes e negative mas de amplitude 

pouco significativa, seguindo-se a Vida e a 
Agua com 20 e 16 actividades agressivas, res· 

pectivamente. 
- A geologia, geomorfologia e solos denotam 

grande afectac;ao perante os movimentos das 
maquinas e as obras de construc;ao sendo, 
tambem, penalizados pelo enchimento e 
explorac;ao da albufeira, em consequencia das 
importantes alterac;iies fisiograticas, aumento 

dos efeitos erosivos e destruic;ao dos solos. 
- Somente para o Homem os impactes ambien

tais parecem adquiri r uma valorac;ao positiva 

pelos fins multiples que a construc;ao e explo
rac;ao do reservat6rio podera oferecer: fonte 

empregadora no periodo de construc;ao; bene
ficia de uma extensa area atraves da explora

c;ao agricola em regime de regadio; abasteci
mento de agua a varios concelhos do Interior 
com carencias, especialmente no Verao; cria
c;ao de um lago artificial susceptive! de poten
cializar e dinamizar actividades recreativas e 
de lazer. 

- Os efeitos penalizadores sobre a fauna e a 
flora, exceptuando os que se relacionam com a 
criac;ao de um novo habitat (com possibilida

des de explorac;ao atraves da introduc;ao de 
novas especies adaptadas ao meio ou pelo 

efeito atractivo exercido sabre outros animais 
terrestres) e com a manutenc;ao de um caudal 
minima ou ecol6gico (fundamental para a con
servac;ao da fauna e flora a jusante), expre:_s
sam uma magnitude pouco significativa e deri 
vam da destruic;ao do coberto vegetal, da 
deslocac;ao da fauna e dos obstaculos a livre 
circulac;ao dos peixes. 

- Sabre o elemento Agua, as agressiies detecta

das procedem das alterac;iies no bin6mio infil
trac;ao/escoamento com manifestac;iies direc
tas na relac;ao erosao/sedimentac;ao, enquanto 
que a Paisagem, afectada negativamente pelas 
obras, s6 parece valorizar-se com a presenc;a 
do espelho de agua. 

- No tocante as t ransformac;iies climaticas locais 

geradas pela presenc;a de albufeiras sao, por 
norma, imediatas e adquirem, decerto, um 
caracter positive embora pouco significative 
(MONTEIRO, 1989; NOGUEIRA, 1996) vista que as 
areas envolventes ao reservat6rio de agua irao 
beneficiar de uma reduc;ao nos valores da 
amplitude termica diaria, de um aumento e 

intensificac;ao das neblinas e nevoeiros mati
nais. Espera-se portanto, que estas mudanc;as 
contribuam para amenizar quer o frio invernal 
quer o calor estival. 

4. 2. 2. Abrangencia espacial 

A abrangencia espacial dos impactes foi classifi
cada, em func;ao da sua incidencia, em local (+1/-1) 
ou regional (-2/+2) Os resultados quantitativos eviden
ciam, depois de hierarquizadas as diversas acc;iies de 

acordo com o numero de impactes provocados e res
pectiva amplitude espacial (Figura 7A): 

- Por um !ado, o predominio de impactes de 

caracter local e, por outro, a incidencia regio-
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nal apenas afecta as alterac;:oes introduzidas 
pelo enchimento, explorac;:ao e transferencia 
de caudal. As actividades relacionadas com a 
construc;:ao deste empreendimento parecem 
nao deteriorar areas muito alem da cintura 
que envolve toda a dinamica de execuc;:ao da 

barragem. 
- As actividades de explorac;:ao da albufeira sur

gem como as mais nefastas sabre o Meio fisico 
com 23 acc;:oes negativas, 19 das quais de inci

dencia local e 4 de abrangencia regional. 

Adelia Nunes 

- Pela sua maior representat ividade local, 

seguem-se os impactes resultantes das obras 
de construc;:ao (-18), explorac;:ao das pedreiras 

(-11) e implantac;:ao do equipamento consti 
tuido pela barragem e 6rgaos anexos (-9). 

Entre os elementos e sub-elementos mais afec
tados espacialmente (Figura 78) sao de referir: 

- Os que se correlacionam com a Terra (com 27 
acr;:oes), a Vida (16 efeitos locais e 4 regionais) 
e a Agua (-19) . 
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As acc;:oes sabre a geologia, geomorfologia e 
solos adquirem uma expressao apenas local sendo 
este ultimo sub-elemento, face a susceptibili
dade dos agentes erosivos, o mais prejudicado. 

· Empobrecida restara tambem a Paisagem local 

devido as alterac;:oes na sua estetica e quali
dade visual, passando a suportar obras de grande 

envergadura e de fraco valor paisagistico. 
· Para o elemento Homem a incidencia espacial 

dos impactes toma caracteristicas particula· 
res: os efeitos negativos actuam, sobretudo, 
localmente em detrimento das consequencias 

positivas que demonstram uma maior abran· 
gencia ter ritorial; os beneficios, locais e 

regionais, induzidos pela regularizac;:ao do cau· 
dal do rio traduzem-se na prevenc;:ao das 
cheias, d urante o lnverno, e das secas no 
decurso do Ve rao . 

· Quanta ao elemento Agua, a incidencia regio
nal dos impactes prende-se com o efeito de 
barreira e modificac;:oes do regime fluvial do 

rio, cujas repercuss6es mais claras sao a alte· 
rac;:ao do meio aquatico e dos habitats ai exis

tentes. 

4.2.3. Alcance temporal 

A valorac;:ao temporal dos impactes permitiu a 
ctassificac;:ao dos e feitos em temporarios e permanen

tes (incluem·se todas as actuac;:oes cuja manutenc;:ao 
dos efeitos vai alem de 10 anos) . 

Os resultados obtidos para a matriz de a lcance 
temporal (Figura 8A) destacam: 

. 0 predominio de acc;:oes de caracter tempora· 
rio, relacionadas com a fase de construc;:ao da 
barragem e a maior representatividade do 
caracter permanente, resultante das activida· 
des de explorac;:ao da albufeira. 

· As acc;:oes geradoras de impactes ambientais 
mais negatives sao, segundo a sua qualificac;:ao 

temporal e em func;:ao da sua represe ntativi· 
dade, as que se relacionam com: explorac;:ao 
do reservat6rio aquifero, abrangendo 23 aq:oes 
negativas; actividades ligadas as obras de 
construc;:ao e explorac;:ao das pedrei ras; a pre

senc;:a ininterrupta do complexo constituido 
pela barragem e 6rgaos adjacentes, cujas 

implicac;:oes se manifestam num decrescimo do 
valor geogratico da paisagem. 
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0 alcance temporal dos impactes tendo em 

conta os elementos afectados (Figura 8B) mostra: 
4.3. Sintese final 

88 

· Como beneficos e de influencia temporal 
permanente, 10 consequencias, resultantes da 
explorac;:ao do empreendimento, cujo principal 
beneficiario e o elemento Homem, seguido da 
Paisagem e alterac;:oes no clima local (Ar). 

· 0 Homem e, juntamente com a Terra, o e le· 
menta sabre o qual recaem impactes mais 

duradouros, em particular com o enchimento e 
explorac;:ao da albufeira , pela necessidade de 

deslocar a populac;:ao residente devido a imer· 
sao de areas agricultadas, casas de habitac;:ao, 

outro patrim6nio de valor cultural, alterac;:oes 
na acessibilidade, mas tambem par poder usu· 
fruir das vantagens que a albufeira lhe pode 
proporcionar. 

· Penalizados pela durac;:ao dos impactes ressal· 
tam, depois, os resta ntes elementos, a Terra, 
Agua e Vida, par serem afectados par urn con
junto de acc;:6es com caracteristicas irreversiveis. 
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20 

16 

A analise complementar das matrizes anteriores 
permite-nos rea lc;:ar o dominio de acc;:6es produtoras 
de impactes negativos e o restrito numero de act ivi · 
dades com efeitos positivos. No entanto, as conse
quencias negativas aparecem minimizadas pela inci· 
dencia espacial dominantemente local, ao passo que 

as positivas sao realc;:ados pelo seu caracter regional. 
Entre as actividades com maiores potencialida

des para gerar alterac;:oes surgem a explorac;:ao da 
albufeira e obras de construc;:ao enquanto os elemen· 
tos mais lesados, em func;:ao da sua magnitude, espac;:o 
abrangido e alcance temporal, sao a Terra e a Vida. 
Sabre a Terra, os impactes negativos aparecem ligei· 
ramente subtraidos pelo caracter local de incidencia 
mas fortemente agravados pela sua permanencia ao 
Iongo do tempo. 

Para o elemento Vida, os efeitos perniciosos 
denunciam uma abrangencia local, apesar de perma
nente, os beneficos assumem caracteristicas mais 
regionais. Sobre a Agua , a obtenc;:ao de resultados 
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positives esgotam-se com a regulariza~ao do caudal, 
apresentando urn somat6rio claramente negativo, 
devido ao efeito temporario das obras de constrw;:ao e 
a explora~ao permanente da albufeira. 

A avalia~ao dos efeitos sabre a Paisagem e o Ar 
denotam urn sentido negative devido a constru~ao do 
empreendimento e positivo com a sua explora~ao, 

sofrendo o primeiro dos elementos uma desvaloriza~ao 
qualitativa e de caracter irreversivel, por imposi~ao 
das multiplas infra-estruturas. 

Para o Ser Humano os impactes demonstram-se 
benefices pela conjuga~ao do sentido positive, magni
tude significativa ou bastante significativa, abrangen
cia regional, caracter permanente dos efeitos da 
explora~ao da albufeira e desvio do caudal para a 
barragem da Meimoa. Pela negativa assinalam-se, 
apesar do seu fraco significado e incidencia local, as 
consequencias provenientes do preenchimento hidrico 
de locais de residencia e de alguns solos agricolas com 
boa capacidade produtiva. 

5. Conclusao 

Em Portugal a adop~ao crescente de processes 
de Avalia~ao de lmpactes Ambientais (AlA) reflecte a 
necessidade de melhorar a integra~ao da componente 
ambiental, na formula~ao de projectos e nos processos 
de tomada de decisao. Para o efeito, existe grande 
diversidade de metodologias que incluem abordagens 
relativamente simples (analogias com casas semelhan
tes, listagens de controlo, consulta a Especialistas, 
Mat rizes de lnterac~ao) e outras mais complexas 
(modelos de simula~ao: matematicos, fisicos , etc.). 

Da metodologia aqui ensaiada (Matrizes de lnter
ac~ao ) , sobressai a sua facil util iza~ao na hierarqui
za~ao dos elementos mais prejudicados e das ac~6es 
mais susceptiveis de danificar o ambiente. Nao obs
tante, este t ipo de matriz nao devera passar de urn 
instrumento auxiliar de reflexao e de orienta~ao nos 
Estudos de lmpacte Ambiental. Ate porque a comple
xidade inerente a sua avalia~ao exige a integra~ao de 
especialistas de varios dominios (ambiente, sociedade, 
economia) de forma a tornar as analises mais eficientes. 

No entanto, se o processo de avalia~ao de 
impactes constitui uma etapa essencial destes Estu
dos, a fase subsequente, de proposi~ao de medidas 
correctivas, quer estruturais (altera~ao das obras 
projectadas ou obras complementares) quer mitigado
ras (aplica~ao de urn conjunto de medidas minimiza
doras dos impactes negativos sabre o ambiente), 
assume urn posicionamento fulcral. 

No caso da barragem do Sabugal, porque se 
inclui num plano mais abrangente, de caracter regia-

nat, que se vinha a arrastar desde a decada de 70, os 
estudos de base ambiental, tal como foram formaliza
dos, parecem ter desempenhado urn papel secundario 
nas decis6es-chave do projecto. Congrega uma lista 
dos potenciais impactes ambientais e urn conjunto de 
medidas com vista a mitigar os efeitos negativos de 
integra~ao deste empreendimento, num espa~o geo
grilfico relativamente proximo. 

Assim, o programa de monitoriza~ao dos facto
res ambientais ao Iongo da constru~ao, par via a con
firmar a eficacia das medidas de correc~ao dos impac
tes negativos, aos que constatamos, atraves da 
observa~ao directa as obras de constru~ao, nao tive
ram qualquer acompanhamento in loco, do ponto de 
vista ambiental. 

Por ultimo, fica a expectativa que este 
empreendimento venha a contribuir para o desenvol
vimento socioecon6mico da regiao, pela vasta area de 
regadio que podera comportar, e para a resolu~ao do 
problema de escassez de agua, que cada Verao se faz 
com grande intensidade, perante urn maximo popula
cional resultante do regresso para ferias de tantos 
emigrantes. 
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