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l ntrodu~ao 

0 territorio do sudoeste europeu ve-se frequen· 
temente afectado nao so por riscos naturais associados 
a factores hidricos, tais como deslizamentos e ravina· 
mentes, mas tambem por riscos com origem antropica 
de que os incendios florestais sao urn born exemplo 
(REBELO, 2003). 

Nao so para constru~ao e explora~ao das terras 
agricolas, mas tambem na tentativa de prevenir alguns 
riscos naturais, o homem adoptou, desde ha seculos, 
medidas preventivas, designadamente no sentido de 
travar a erosao dos solos e das vertentes, atraves da 
constrUI;:ao de socalcos. Embora nas areas de maior 
declive, a principal finalidade destas estruturas seja a 
de suporte do solo, onde se realizam(vam) as praticas 
agricolas (LOURENI;O, 1996), no entanto, alem desta 
fun~ao evidente de sustenta~ao do terreno, contri· 
buem tambem para a regula~ao do escoamento super
ficial, facil itando a infiltra~ao e reduzindo, assim, a 
erosao hidrica do solo (MARl, TRIAS et at., 2002). 

Como e sabido, nas tlltimas decadas, e 
sobretudo nas areas rurais, tem·se assistido a uma 
diminui~ao e envelhecimento da popula~ao, com 
particular incidencia da que trabalha nas actividades 
agrarias (LouREN~O, 1996). Este processo foi acelerado 
pelo exodo rural que, por sua vez, contribui para o 
abandono nao so dos socalcos, constituidos pelos 
tradicionais patamares e muros de suporte, mas 
tambem de toda uma serie de elementos a eles 
adjacentes, tais como palheiras , currais, eiras, 
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moinhos, levadas, diques, caminhos e escadarias, que 
assim entram em degrada~ao. No conjunto, 
constituem o designado patrimonio de socalcos que 
urge preservar, pelo menos em parte, para que as 
gera~oes vindouras possam continuar a admi rar o 
esfor~o humano dispendido na modela~ao da paisagem 
serrana, uma tarefa herculea, tendo em considera~ao 

as condi~oes e os meios que permitiram realiza-la. 
0 projecto Terrisc desenvolve-se no sudoeste 

europeu e nele participam quatro grupos de 
investiga~ao. Em Espanha, o grupo de Palma de 
Maiorca coordena o projecto, a partir do 
Departamento do Ambiente e da Natureza, do 
respective Governo Regional, e tern como associados a 
Universidade de Las Palmas, das Canarias, e a 
Funda~ao El Sola, de Tarragona. Em Fran~a, sao 
parceiros o Parque Nacional das Cevennes, em 
associa~ao com o Centro Nacional de lnvestiga~ao 

Cientifica (CNRS) do Languedoc - Roussillon. Em 
Portugal, participam tambem como parceiros, as 
Faculdades de Letras das Universidades do Porto e de 
Coimbra, esta atraves do Nucleo de lnvestiga~ao 

Cientifica de lncendios Florestais (Figura 1 ). 

Objectives 

Caracterizar os socalcos e prevenir a sua 
degrada~ao sao OS principais objectives do Terrisc. 
0 que se pretende e, pois, avaliar a importancia 
destas areas de socalcos na regula~ao hidrica das 
vertentes e na preven~ao de riscos naturais, assim 
como estabelecer e divulgar estrategias de gestao e 
conserva~ao destas paisagens, prever a sua degra· 
da~ao e evitar o seu abandono, pois os socalcos constituem 
urn patrimonio arquitect6nico e ambiental extremamente 
valioso que nao deve ser desprezado (Foto 1 ). 
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Figura 1 

Locatiza,ao geogriifica dos grupos participantes no Projecto 
Terrisc 
Fonte: NICIF 

Em ultima anaLise, pretende-se dotar cada 
municipio de informac;:ao geogrMica, fisica e humana, 
em particular dos diferentes processes territoria is 
susceptiveis de conduzir a man ifestac;:oes de insta
bilidade dos sistemas de socalcos e, por conseguinte, 
a situar;:oes de risco naturaL 

Metodologia 

0 projecto decorre em tres fases. A primeira 
delas corresponde a cartografia, experimentar;:ao e 
inventariar;:ao, enquanto que a segunda diz respeito a 
analise dos dados obtidos e a ultima, a terce ira , 
compreende a elaborar;:ao da documentar;:ao f inal 
e a difusao dos resultados. 

A invest iga r;:ao efectuada nos cam pos em 
socalcos desenvolve-se a partir da integrar;:ao de dados 
obtidos par tres vias: uns de caracter descritivo/ 
analitico, sao aplicados a areas de maier extensao, as 
bacias hidrograficas; outros, de caracter qualitative e 
quantitat iva, obtidos atraves do reconhecimento de 
campo, correspondem as areas piloto, e as ultimos, 
de caracter experimental , estao associados a parcelas 
de extensao reduzida, os campos experimentais. 
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Com efeito, a fase inicial corresponde a cartografia 
das areas de estudo, atraves da inventariar;:ao do modo 
de construr;:ao dos socalcos, do seu estado actual de 
conservac;:ao, do uso do solo, e de todos os sistemas 
especificos associados a estas paisagens, que estao a 
ser representados num suporte cartografico digitalizado. 

As areas sao trabalhadas comparativamente, 
a partir de um sistema de informac;:ao geogrilfica que 
integra fotografias aereas de 1958 - digitalizadas 
e georeferenciadas - e ortofo tomapas de 2004 , 
a escala aproximada de 1/25000, de modo a validar as 
areas anteriormente ocupadas por socalcos e que 
actualmente se encontram imperceptiveis. Simulta
neamente, obtem-se a evolur;:ao da ocupar;:ao agricola dos 
socalcos, entre meados do seculo passado e a actualidade. 

Posteriormente, para cada uma das bacias 
hidrograficas escolheu-se uma area-p iloto (500 m x 
500 m) capaz de reunir caracteristicas representativas 
das condir;:oes fisicas e humanas dos campos em 
socalcos nas diferen tes bacias hidrograficas e que , 
desta forma, perm1tisse responder aos objectives do 
projecto. 

Consequentemente, em seis das sete areas
·piloto, estao instalados campos experimentais, para 
medir niveis de erosao do solo e de escoamento 



TERRISC - Um projecto internacional que visa a recupera~ao 
de paisagens de socalcos e a preven~ao de riscos naturais 

Foto 1 
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Vista parcial de um aglomerado populacional abandonado, Colcurinho, Chao Sobral. 

Fonte: NICIF 

superficial, bern como, em tres delas, esta<;6es meteo
rol6gicas automaticas, para obter informa<;ao sabre a 
precipita<;ao e a temperatura do ar, entre outros 
elementos meteorol6gicos, de modo a melhor carac
terizar a evolu<;ao destas paisagens (Fig.2). 

A segunda fase contemplou a analise e inter
preta<;ao dos dados recolhidos. Os resultados obtidos 
constarao de um relat6rio que servira de base nao s6 
ao relat6rio final, mas tambem a divulga<;ao desses 
resultados quer atraves de publica<;6es cientificas, 
quer, para o publico em geral, atraves de posters 

a expor nos respectivos Municipios e Juntas de 
Freguesia e ainda, atraves de um sitio na Internet 

(http: I /www.nicif. ptlterrisc.html). 
0 relat6rio final pretende dotar, tambem, cada 

um dos municipios de informa<;au geogratica rele
vante, em particular dos diferen·tes processes 
territoriais susceptiveis de conduzir ~ manifesta<;oes 
de instabilidade dos sistemas de soc"alcos e, par 
conseguinte, a situa<;6es de risco naturaL 

I. Caracteriza~ao da area de estudo 

1. 1. Localiza~ao 

A area de estudo do grupo de Coimbra do 
projecto Terrisc, objecto do presente artigo, abrange 
as bacias hidrograticas do rio Alvoco e da ribeira de 
Pomares, ambas afluentes do rio Alva, que se 
encontram inseridas nas serras do A<;or e da Estrela, 
desenvolvendo-se por tres concelhos: Arganil, Oliveira 
do Hospital e Seia. 

Para maior facilidade de estudo a area foi 
subdividida em bacias hidrograticas, nomeadamente, 
das ribeiras de Pi6dao (34 km2) e de Pomares (45 km2). 

no concelho de Arganil; das ribeiras de Aldeia das Dez 
(5,5 km2

). do Rio de Mel (9,3 km2
) e do Avelar (7,6 

km2
). no concelho de Oliveira do Hospital e a da 

r ibeira de Loriga (42 km 2
), no concelho de Seia . 

No total perfazem 143,4 km2 (Figura 2). 
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Figura 2 
Localiza~ao g<!O!!nifica da area de estudo 
Fonte: NICIF 

Freguosia 

A area de estudo integra-se no mais importante 
conjunto montanhoso portugues, a Cordilheira Central, 
designadamente nas duas formas de relevo que 
atingem maiores altitudes: as Serras do A<;:or (1 342 m) 
e da Estrela (1993 m}. Por sua vez, em termos 
litologicos estas serras comportam duas uni dades 
distintas, pois se a primeira e essencialmente xistosa, 
a segunda apresenta-se granitica, o que constitui um 
quadro morfo·estrutural diversificado numa area que, 
do ponto de vista morfologico, e relativamente 
movimentada . 

A elevada alti tude e o seu posicionamento 
geogratico, fazem com que estas serras constituam 
uma importante barreira de condensa<;:ao para as 
massas de ar humidas provenientes de Oeste, com 
consequencias ao nivel da precipita<;:ao, que regista 
quantitativos elevados, nomeadamente nas vertentes 
expostas a ocidente e a noroeste. 

Com efeito, estas vert entes sao areas que 
devem ser especialmente defendidas dos agentes 
erosivos, pa rticularmente ap6s a destrui<;:ao da 
vegeta<;:ao pelos incendios florestais, tanto mais 
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que a baixa permeabilidade das rochas magmaticas, 
bem como a dos xistos e dos grauvaques, contribui 
para baixas taxas de infiltra<;:ao e, por conseguinte, 
coeficientes de escoamento superficial elevados, os 
quais podem levar ao aparecimento de processes de 
ravinamento (Foto 2} e a despoleta r movimentos 
em massa, tais como, deslizamentos. 
Uma das dificuldades que este estudo apresenta, e a 
enorme extensao das areas a conservar, implantadas 
num relevo montanhoso que dificulta essa 
preserva<;:ao. Frequentemente, estao ocupadas por 
forma<;:oes sub-espontiineas de crescimento rapido 
(Fotos 3 e 4), que podem acabar par destruir parte das 
estruturas de sup'orte, deixando os terrenos vulnera· 
veis aos incendios florestais e a erosao hidrica das 
ver~CilLe!) 

1. 2. Carac~erizac;ao da area de socalcos 

Nesta pri~:1 eira fase, o estudo permitiu a 
del imi ta<;:an da 'area de socalcos atraves da foto· 
·interpretac;ao d.,; fotografias aereas correspondentes 
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Foto 2 
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Ravinamentos na bacia hidrografica da ribeira de Chas de tgua, afluente da ribelra do Pi6dao, concelho d e Arganil. 
0 primeiro case (1) mostra uma situa~ao mais recente, com instabilidade decorrente da erosao hfdrica potenciada per incendios ftorestais recentcs. No 
segundo case (2), o ravinamento por ser mais antigo, resuttantc de incimdios ftorestais anteriores, encontra-se mais evotuido e ja numa fase de relativa 
estabiliza~ao, em cons~uenda da inclpiente regenera~ao natural a base de tojos (Uiex sp. ) e urzes (Erica sp. ). 
Fonte: NlCIF 

Foto J 

Aspecto de uma vertente ocupada par campos em socatcos. com 
v<!eta~ao herbacea destinada ao pastoreio. loriga, Seia. 
Forte: NICIF 

Foto 4 

Avan~o da vegeta~ao arbustiva sabre os campos agricolas, proporcionado 
pelo estado de abandono destes. Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital. 
Fonte: NICIF 
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aos anos de 1958 e 2004. Comparando os dois 
mementos, esta analise permitiu identificar a area 
ocupada pelos campos em socalcos, principalmente no 
que respeita ao seu estado de conserva~ao. 

Assim, dos 143,4 km 2
, de area ocupada pelas 

seis bacias hidrograficas, cerca de 13% (18,6 km2
) 

referem-se a campos em socal cos, independente
mente, do seu estado de conserva~ao, uso 
agricola e fisionomia vegetal actuais. 

Assim, a bacia da ribeira de Pomares, no 
concelho de Arganil, perfaz 7,3 km2 de campos em 
socalcos, cerca de 39 % do total da area estudada 
(Figura 3). As linhas de agua que drenam esta bacia 
desempenham um papel estruturante na organiza~ao 
destes territories, ja que a constru~ao de socalcos em 
areas de elevado declive, facilitou a fixa~ao da 
popula~ao em locais que a partida se caracterizariam 
como repulsivos (Foto 5). 

A bacia hidrografica da ribeira de Loriga, no 
concelho de Seia, apresenta cerca de 3,8 km2 de 
socalcos, correspondentes a uma taxa de ocupa~ao de 
20%, destacando-se os campos em redor da sede de 
freguesia de Loriga, que, para alem de serem 
extensos, se encontram em bom es ta do de 
conserva~ao (Foto 6). 

20.4% 

mRibadePomafeS • Rib~delo~iga 

I:JRitte do P16d<io Bl~b•do Rio de Mel 

aR1tJ8do A elar eRib"deAk:leiadas Oez 

Figura 3 

Oistribuic;:ao da area total ocupada por socalcos pelas seis bacias 
hidrogr<ificas estudadas. 
Fonte: NICIF 

Par sua vez, a bacia da ribeira de Aldeia das 
Dez, com apenas 5,5 km2 de superficie, apesar de sera 

194 

Foto 5 

Luciana Lauren~a. Adriana Nave, Nuna Pereira, 
Ana Carvalho, Mafalda Silva e Jose fialha 

Vista parcial des socalcos adjacentes ao Iugar de Mourisia, tocalizado ern 
plena bacia hidrografica da ribeira de Pomares, concelho de Argani l. 
Fonte: NICIF 

Foto 6 

Vista geral dos socalcos a volta de Lariga, Seia 
Fonte: NICIF 

bacia hidrogratica de menores dimens6es, ocupa o 
quarto Lugar, em termos de superficie ocupada com 
socalcos, ou seja, 2,1 km2

• 

Finalmente, as bacias hidrograticas das ribei ras 
do Rio de Mel e do Avelar, com 1,3 e 1 km2 (7% e 5/, do 
total, respectivamente), ocupam as menores extens6es 
dentro da area estudada de socalcos (Quadro 1). 

De um modo geral, os socalcos localizam-se, em 
maier percentagem, nas vertentes com declives que 
variam entre 20% e 50%, logo seguidas por uma 
consideravel area com declives superiores a 50% 
(Figura 4). 
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Quadro I 

n° 24/ZS- 2005/1006 

Oimensiio das bacias hidrogniticas, das areas de socatcos e extensiio dos muros de suporte, por bada hidrogratica 

Area (Km2
) Area de Socalcos (%) Muros 

Unhas de agua Bacia 
Socalcos 

No total da Par bacia 
Km 

hidrografica area estudada hidrografica 

SO 'I, 

.so•. 

I 
20'So 

IO'So 

Figura 4 

Rib" de Pomares 

Rib" de Loriga 

Rib• do Pi6dao 

Rib" do Rio de Mel 

Rib" do Avelar 

Rib• de Aldeia das Dez 

Total 

Fonte: NICIF 

(0%- 10%) [IO ~o- 20'11.] [20'11.-SO'II.J 

45,0 

42,0 

34,0 

9,3 

7,6 

5,5 

143,4 

[>SO%) 

Percentagem da area ocupada por socatcos, segundo a ctasse de declive. 
Fonle: NICIF. 

Para o homem poder praticar uma agricultura de 
subsistencia, os acentuados declives das bacias nao 
permitiram outra alternativa que nao fosse a 
construc;ao de campos em socalcos, o que acaba por 
ser um born exemplo de adaptac;ao do homem ao 
meio. 

No que respeita a orientac;ao das vertentes 
ocupadas por terrac;:os agricolas, e notorio um ligeiro 
predominio das exposic;6es soalheiras, nomeadamente 
a oeste e a sul, ja que sao mais favoraveis a pratica 
agricola (Figura 5). 

Com efeito, a distribu ic;:ao dos socalcos no 
espac;o nao apresenta um caracter aleatoric, mas e 
sim o resultado de uma simb iose entre as 
caracteristicas fisicas (declive, litologia, modelado 
e hidrologia) e as caracteristicas humanas (tipo de 
propriedade e presenc;:a de estruturas edificadas, 
habitacionais e outras). 

7,3 

3,8 

3,15 

1,3 

1,0 

2,1 

18,65 

5,1 39,1 77,9 

2,6 29,4 37,8 

2,2 16,9 97,8 

0,9 7,0 59,6 

0,7 5,4 26,6 

1,5 11 ,3 55,6 

13,0 100 355,9 

30 .. 

10% --

llone Estc SUI Ooole Pllf'IO 

Figura S 

Pcrcentagem da area occpada por socatcos, segundo a expos~iio predominante. 
Fonte: NICIF. 

As areas de meandros sao particularmente 
favoraveis a essas construc;:6es e, desde cedo, foram 
alvo de uma intensa explorac;:ao agricola, a qual 
contribuiu para a manutenc;:ao das formas aplanadas e 
para o apareciment o das aldeias (LOUREN<;o, 1996). 
Estas areas sao facilmente transformadas em solos 
agricolas e facilmente irrigaveis. 

A superficie actualmente ocupada por socalcos 
(Figura 6) traduz, desde logo, uma disposic;:ao linear, 
acompanhando 0 percurso das linhas de agua e, 
sobretudo, concentra-se em volta dos aglomerados 
populacionais. Efectivamente, as areas ocupadas por 
socalcos, encontram-se em grande parte em redor das 
povoac;:6es. Na verdade, e nos nucleos populacionais 
que se assiste a um maior aproveitamento dos socalcos 
para as culturas de regadio e sequeiro, sendo tambem 
muito significativas as cu l turas do olival e da vinha, 
que ocupam nucleos esparsos, mas consideraveis. 
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Quadro II 

Area de socalcos segundo o seu estado de conserva,ao. 

Estado de conserv~o dos socalcos 
Bacias Hidrognil ficas Bom estado Mau estado Destruido lrreconhecivel Total 

Km' % Km' 
Rib' de Pomares 5,0 68,5 0,3 

Rib' de Lorio a 2.4 61,8 1,0 
Rib• do Pi6daop 2,3 73,0 0,8 

Rib• do Rio de Mel 0,8 64,6 0,4 
Rib• do Avelar 0,7 65,0 0,4 

Rib' de Aldeia das Dez 0,9 40,5 0,4 

Total 12,0 64,3 3,3 

Fonte: NICIF 

Contudo, o abandono das praticas agricolas 
tradicionais, coincidente com o exodo rural , cujo 
marco hist6rico se acentuou na segunda metade do 
sec. XX, teve urn conjunto de consequencias que 
resultaram numa complexa transformac;ao da paisagem 
(LOURENc;:o, 1996). 

Desde logo, os processes de repovoamento 
espontfmeo da vegetac;ao ganharam importancia, bern 
como o desencadeamento de urn conjunto de processes 
erosivos com impactos significativos no territ6rio. 
Neste caso, a presenc;a de socalcos torna-se funda
mental como factor controlador desta dinamica de 
vertentes, numa acc;ao ant i-erosiva, nao apenas como 
resposta ao regime hidrico torrencial, mas tambem 
como forma de adaptac;ao as caracteristicas geomor

fol6gicas da area. 
Por isso, tambem os elementos humanos devem 

ser tidos em considerac;ao na hora de se interpretarem 
os efe itos erosivos sabre o es pac;o cultivado, 
designadamente as intervenc;6es efectuadas ou que 
deixaram de se fazer (LOURENc;:o, 2004), o tipo de 
culturas existentes, as tecnicas de cultivo, a altura em 
que se deu o abandono, o grau de repovoamento 
florestal, etc. 

Para alem de inventariar a area ocupada por 
socalcos, o projecto visa tambem a sua classificac;ao 
consoante a estrutura, o estado de conservac;ao, a 
fisionomia vegetal e o uso agricola actual, aspectos 
que se desenvolvem a seguir. 

1. 2. 1. Estado de conservac;ao 

Os socalc os impli cam, tanto para a sua 
construc;ao como, depois, na sua manutenc;ao, 
avultados investimentos. Ora, como estao muito 
expostos a erosao hidrica , resultante da escorrencia da 
agua das chuvas, a sua conservac;ao depende de uma 
mao-de-obra abundante, tanto para serem explorados, 
como para serem preservados e reconstruidos, sempre 
que necessaria, o que, por sua vez, implica avultados 

% Km• % Km' % Km' 
4,4 0,2 3,0 1,8 24,1 7,3 
26,6 0,5 13,7 0,0 0,0 3,8 
25,4 0,0 1,3 0,0 0,0 3,15 
27,7 0,1 6,9 0,0 0,0 1,3 
35,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1 
21,0 0,0 1,4 0,8 39,5 2,1 

17,6 0,9 4,9 2,6 13,9 18,65 

recursos financeiros que nao se coadunam com os 
actuais criterios de sustentabil idade financeira. 

Por esse motivo, muitos dos socalcos entraram 
em degradac;ao, pelo que o seu estado de conservac;ao 
foi definido tendo em conta o estado que actualmente 
apresentam, ou seja: born estado, mau estado, 
destruidos e irreconheciveis2 (Quadro II). 

Deste modo, o estado de conservac;ao dos 
socalcos encontra-se determinado por dais aspectos 
fundamentais: 

• Uso ou nao dos socalcos. 

• A durac;:ao do periodo de abandono, no 
segundo caso. 

Para facili ta r o abandono , contribuem os 

seguintes f actores: 

• A distancia ao Iugar de residencia do 
proprietario. 

• A altitude e o declive em que os socalcos se 
encontram - condicionam a acessibilidade e 
a produtividade e, por conseguinte, o 
periodo de abandono. 

• Exposic;ao das vertentes - influencia a 
produtividade e, em consequencia, o maior 
ou menor periodo de abandono. 

• Caracteristicas construt ivas dos muros de 
suporte, determinadas pela litologia da area 
onde estao implantados. 

Nesta primeira abordagem, recorrendo a 
fotografia aerea e as saidas de campo, pede concluir
·se que os socalcos em born estado de conservac;ao, 
atingem 64 %de toda area (Quadro II e Figura 7). Este 
valor, nao defini tivo, mostra que, apesar do abandono 

2 0 cri tcrio de "socalcos lrreconheciveis", foi adoptado para 
class1flcar as areas com socalcos que, existindo em 1958, nao foi possivel 
identiflcar nos ortofotomapas actuais, cstando a cataloga,ao sujeita a 
uma progressiva confirma~ao a realizar no terrene. 
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a que estao sujeitos, os socalcos revelam ser construr;:oes 
de grande engenho e resistencia fisica a erosao. 

Por outro lado, os socalcos classificados em mau 
estado (14%) localizam-se, preferencialmente, em 
areas afectadas por incendios e/ou areas de maior 
declive, nas quais os epis6dios de elevada precipitar;:ao 
desencadeiam regimes torrenciais no escoamento ao 
Iongo das vertentes. Noutros casos, menos graves, o 
mau estado resulta de desmoronamentos localizados 
numa determinada secr;:ao do muro (Foto. 7), na maior 
parte das vezes, em funr;:ao da quantidade de agua 
infiltrada, que acaba por fazer aumentar a pressao 
exercida pela carga salida sobre o muro. Muitas vezes 
essa agua e proveniente das minas que, antes, eram 
usadas para rega e que, ao ficarem abandonadas, 
permitem agora que a agua delas emanada se 
concentre num unico local, levando a queda do muro 
situado a jusante. 

Finalmente, os socalcos destruidos (5%) 
referem-se as areas nas quais os socalcos nao tern 
qualquer hip6tese de reconstrur;:ao, em virtude dos 
elevados custos que tal acarreta. Assim, nos casos 
mais extremos, estes socalcos sao quase imper
ceptiveis na fotografia aerea mais recente, pois ap6s a 
queda dos muros e o transporte da terra aravel, a 
vertente encontra-se agora, numa fase muito 
avanr;:ada de regularizar;:ao. 

17% 

til Born Estedo 0 Mau Estado 

m Destruido B trreconhecivet 

Figura 7 

Estado de conserva~~o da area de socalcos. 
Fonte: NICIF 
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1.2.2. Uso agricola 

0 uso agricola foi definido tendo em conta 
socalcos produtivos e socalcos nao produtivos, identi
ficados nesta primeira fase atraves da analise da 
fotografia aerea, pelo que OS valores apresentados 
poderao ser corrigidos em funr;:ao do traba lho de 
campo a realizar. Nao se consideraram os socalcos 
irreconhedveis. 

Foto 7 

Ponnenor do desmoronamento de urn muro de suporte numa area 
xistosa, Colcurlnho, Aldeia das Oez. 
Fonte: NICIF 

Em fu nr;:ao de toda a caracterizar;:ao dos factores 
sociais e fisicos ja referidos, que influenciam a 
presente configurar;:ao da paisagem de socalcos nesta 
area, pode concluir-se que a area produtiva ainda e 
superior a area nao produtiva (Figura 8). 

Grande parte dos socalcos nao produtivos 
encontra-se ou a altitudes mais elevadas ou a maiores 
distancias dos aglomerados populacionais. De urn 
modo geral, estas areas estao, muitas vezes, tambem 
em sobreposir;:ao com os socalcos destruidos ou em 
mau estado de conservar;:ao. 

Deve, ainda assim, referir-se que todos estes 
resultados sao preliminares, e que a sua form a de 
obtenr;:ao nao permite, para ja, muito rigor. Sera 
necessaria estabelecer contacto visual mais cuidado 
com o terreno, tarefa que esta agora em curso, para 
aferir de forma mais correcta se existe efectivamente 
produtividade, pois a area produtiva em cada uma das 
bacias, parece, mesmo assim, muito extensa. 
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Figura 8 

Usa agricola da area de socatcos. 

Fonte: NICIF 

1.2.3. Fisionomia vegetal 

A fisionomia vegetal foi definida tendo em conta 
a ocupa~ao dos socalcos com forma~6es arb6reas, 
arbustivas ou herbaceas (Foto 9). 

De uma forma geral, verifica·se que as forma
c;:oes herbaceas sao as predominantes, num total de 
4n , seguidas pelas arb6reas com 42% e, finalmente, 
as arbustivas com uma ocupac;:ao de 11 % (Figura 9). 

A fisionomia vegetal encont ra-se directamente 
relacionada com o estado de conservac;:ao e durac;:ao do 

Foto 9 
Socalcos com estrato herbiJceo ainda predominante, mas onde j ci se 
podem obser .ar alguns retalhos com ocupa~.lo arb6rea. Chao Sobral, 
Oliveira do Hospi tal. 
Fonte: NICIF. 

n' 24/25- 2005/2006 

Figura 9 

11 % 

B F orma~Ot's A rbOreas: 

II Forma~6es Arbustwas 

D F orma~Oes Herbaceas 

Fisionomia vegetal do total da iirea de socalcos. 
Fonte: NICIF 

abandono dos socalcos, bem como, com o seu uso 
agricola, sendo condicionada, ainda, pelas caracteris
ticas geomorfol6gicas e litol6gicas da area. 

As formac;:oes arb6reas existentes nos campos 
em socalcos podem ser divididas em t res t ipos. Por um 
!ado, existem povoamentos de pinheiro bravo (Pinus 
pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus), fruto da 
reconversao dos campos agricolas. 

Noutros casas, sao fruto do simples abandono 
dos socalcos, o qual permitiu o crescimento desre
grado de varias especies vegetais e que culminou, 
assim, na continuidade horizontal e vertical dos dife
rentes estratos, potenciando o risco de eclosao e 
propagac;:ao de incendio florestal. As formac;:oes 
arb6reas sao constituidas por pinheiro bravo (Pinus 
pinaster), eucalipto (Eucalyptus globulus) e casta
nheiro (Castanea sativa), enquanto que as fo rmac;:oes 
arbustivas sao constituidas na sua maioria por urzes 
(Erica sp.), giestas (Cytisus sp. ), medronheiros (Arbutus 

unedo), carqueja (Chamaespartium tridentatum), tojo 
(Ulex sp) e estevas (Cistus ladanifer). 

Finalmente, temos casos em que as formac;:oes 
arb6reas sao constituidas por oliveiras (A lea europea), 

castanheiros (Castanea sativa) ou outras arvores de 
fruto, tais como, laranjeiras (Citrus sp.) , macieiras 
(Malus domestica), pereiras (Pyrus communis), 
pessegueiros (Prunus persica) ou figueiras (Ficus 

carica), correspondendo a socalcos produtivos, na 
maioria dos casos, com culturas de regadio ou 
herbaceas para o pastoreio, em simultaneo. 
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Area: de socalcos, por bacia hidrogratica, segundo o uso agricola 

Uso agricola 
Bacias Hidrograficas Produtivo Nao produtivo Total 

Km' % Km' % Km' 
Rib" de Po mares 5,1 70,0 2,2 30,0 7,3 

Rib" de Loriga 2,8 74,7 1,1 27,6 3,8 
Rib8 do Pi6dilOj)_ 1,9 59,7 1,3 40,3 3,15 

Rib" do Rio de Mel 0,9 68,5 0,4 30,8 1,3 
Rib• do Avelar 0.4 35.0 0.7 65,0 1 

Rib" de Aldeia das Dez 0,9 41,0 1,3 61,9 2,1 
Total 11,9 64,0 6,9 36,8 18,65 

Fonte: NICIF 

Quadro rv 
Area de socalcos por bacia hidrogratica, s~undo a fisionomla vegetal. 

Bacias Hidrograficas Forma96es 
arb6reas 

Km % 
Rib• de Pomares 2,7 36,6 

Rib" de Loriga 1,0 27,1 
Rib• do Pi6daop 2.0 63,5 

Rib• do Rio de Mel 0,5 36.2 
Rib" do Avelar 0,6 56.0 

Rib• de Aldeia das Dez 1,2 55,7 
Total 7,9 42,4 

Fonte: NICIF 

Conclusao 

Apesar do caracter ainda provis6rio de alguns 
dos elementos apresentados, pois o primeiro levan
tamento foi efectuado sabre fotografia aerea e so 
agora se esta a processar a verifica~ao e valida~ao no 
campo, mesmo assim os autores entenderam oportuno 
apresentar este primeiro balan~o da actividade desen
volvida, uma vez que a aferi~ao em curso apenas 
permitira acertos de pormenor, nao pondo em causa o 
grosse do trabalho realizado. 

Ao partir da delimita~ao de uma area de 
estudo tao vasta, em que cada uma das bacias hidro
graticas, surge como uma unidade geogratica distinta, 
o projecto Terrisc pretende apurar as especificidades 
muito pr6prias de cada uma delas, resultantes da 
actua~ao de um conjunto de factores que permitiram 
esbo~ar uma estrutura de socalcos bastante complexa, 
reveladora das in ter-rela~oes entre o homem 
eo meio. 

Para uma melhor apreensao da complexidade e 
multiplicidade dos aspectos que afectam as paisagens 
de socalcos, e fundamental diminuir a escal a de 
analise e consequentemente aumentar o pormenor. 
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Fisionomia vegetal 

Forma96es Forma.yoes 
Total arbustivas herbaceas 

Km' % Km' % Km' 
0,6 10,1 3,9 53,3 7,3 
0,3 8.4 2.5 66,8 3,8 
0,1 4,4 1,0 31,7 3,15 
0,1 8,5 0,7 53,8 1,3 
0,1 12,0 0,3 32,0 1 
0,6 26,2 0.4 21.0 2.1 
2,0 10,6 8,9 47,7 18,65 

Assim, e ap6s esta primeira fase, seguir-se-a 
um estudo pormenorizado confinado a sete areas
·piloto com 2,5 km2 cada, cinco em xistos e duas em 
granitos, permitindo assim uma sis tematiza~ao 

exausti va de todas as variaveis estudadas , com 
especial incidencia nas questoes relacionadas com a 
estrutura dos socalcos, nomeadamente, a disposi~ao 
e altura dos muros, a extensao e declive dos pata
mares, as constru~oes associadas, os varios tipos de 
escadaria, entre outros. 

Como, na actualidade, ja se observa a dete· 
riora~ao progressiva deste patrim6nio, com conse· 
quencias negativas a nivel natural e cultural, 
decidimos encetar, desde ja, a necessidade de 
divulgar e empreender ac~6es de sa lvaguarda 
e conserva~ao desta heran~a cultural. 

Se este trabalho contribuir para isso, daremos 
por bem empregue o tempo dispendido neste 
projecto. 
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