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A propos ito do encontro cientifico sobre rr Desafios para as regioes carsicas 
no inicio do terceiro milenio" 
(Coimbra, 11 de Outubro de 2002) 
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Dr Jart J:ncnto de Cicnci '~ d;, Terra. 
Unlwrsld •d• c' •· Coimbra. Bolse .ro a' FCT 

A Associac;:ao Portuguesa de Geomorf6logos 
(APGeom), o Institute de Estudos Geogrilficos (lEG) eo 
Centro de Estudos Geograficos da Universidade de 
Coimbra (CEG) organizaram um dia de debate sobre 
temas de Geomorfologia e Ordenamento do Territ6rio 
em areas carsicas portuguesas. 0 objectivo deste 
encontro cientifico foi juntar varios especialistas 
portugueses, professores e demais profissionais com 
interesse pelo carso, numa tentativa de apresentar e 
debater os diferentes problemas que se colocam em 
termos de Ordenamento do Territ6rio e Gestao 
Ambiental nestas areas, que devem a especificidade 
dos processes geomorfol6gicos muitas das suas carac· 
teristicas fundamentais. 

Antes de questionar o Encontro em si, penso ser 
util, para melhor compreender 0 que foi discutido 
neste dia, definir o objecto de estudo: o ambiente 

cdrsico. Trata·se de um sistema complexo, tridimen· 
sional, em que a paisagem superficial e caracterizada 
por depressiies fechadas (poljes, dolinas e vales cegos) 
e pela quase ausencia de drenagem superficial perma· 
nente. As formas superficiais estao ligadas, atraves de 
uma complexa serie de relac;:iies, a formas de profun· 
didade (algares e tapas). Estas explicam-se atraves da 
acc;:ao de fen6menos erosivos (quimicos e mecanicos) 
das aguas que se infiltram atraves das micro e macro 
vias de escoamento subterraneo (descontinuidades 
mecanicas das rochas . falhas, fracturas e planos de 
estratificac;:ao). Assim, no desenvolvimento dos proces· 
sos de carsificac;:ao sao importantes nao s6 as condi· 
c;:oes litol6gicas, estruturais e topogrilficas das rochas 
carsificaveis, mas tambem elementos e factores 
externos como o clima, o solo e a cobertura vegetal. 
Em poucas palavras, o ambiente carsico e um sistema 
extremamente sensivel as variac;:iies que se registam 
nas complexas interacc;:iies ent re li tosfera, hidrosfera, 
biosfera e atmosfera. 

Depois destas breves considerac;:iies te6ricas 
sabre 0 ambiente carsico e clara que OS estudos cienti· 
ficas sabre esta tematica tem de ter necessariamente 
uma componente multidisciplinar. Em Portugal, com a 

recentemente criada APGeom, a comunidade cienti
fica que no pais trabal ha no carso esteve novamente 
reunida no Audit6rio da Reitoria da Universidade de 
Coimbra no dia 11 de Outubro 2002. 

A convite da organizac;:ao, foram apresentadas 
comunicac;:iies por parte de investigadores de diferen· 
tes universidades portuguesas, as quais podem ser 
agrupadas em dois temas fundamentals: 1) Sistemas 
carsicos e seu funcionamento; 2) Ordenamento do 
Territ6rio em areas carsicas. 

0 encontro teve inicio com uma sessao de aber· 
tura proferida pelo Magnifico Reitor da Universidade 
de Coimbra, Doutor Fernando Rebelo. Pelo facto do 
actual reitor ser professor de Geografia fisica, nao 
podia deixar de falar da sua vasta experiencia de 
trabalho de campo, na companhia dos seus mestres, a 
pisar e a olhar a rocha calcaria. Manifestou, ainda, 
particular aprec;:o e muito gosto e orgulho pessoal em 
assistir a reabertura das discussiies sobre o carso 

portugues, muitas vezes a margem das grandes discus· 
siies cientificas do pais. 

0 primeiro convidado a assumir a palavra foi o 
Doutor Ferreira Soares que, com uma comunicac;:ao 
intitulada Um gosto - um sentir, se referiu a passada 
utilizac;:ao da "pedra morena de Coimbra, plebeia por 
condic;:ao, os calcarios dolomiticos e as dolomias das 
Camadas de Coimbra. A Se Velha e Santa Cruz sao 
exemplos desse uso, dessa pedra reutilizada ou arran· 
cada ali, intramuros ... Coimbra e a cidade onde o 
calcaria foi pedra de construc;:ao por excelencia ". 

0 segundo convidado a ter a palavra durante a 
primeira sessao de manha foi o Doutor Lucio Cunha 
que ao apresentar a sua comunicac;:ao 0 sistema cdr· 

sico do Macic;:o de Sic6 - Desafios para uma area rural 

tradiciona/ questionou "a importancia dos processos 
carsicos na construc;:ao de uma paisagem cujas marcas 
de beleza, grandiosidade, variedade, original idade, 
tipicidade, genuinidade e pureza constituem impor· 
tante recurso em termos das novas modalidades turis· 
ticas muito ligadas a fruic;:ao da paisagem, do 
ambiente e da natureza"; tambem foram "revistas 
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algumas das formas de dinamizac;ao da economia das 
magras e secas 'Terras de Sica' em termos da sua 
sustentabilidade ambiental e da sua revitalizac;ao 
demogrMica". 

Depois, o Doutor Jose Antonio Crispim apresen
tou uma comunicac;ao com o titulo lmportancia das 

experiencias de trar;agem no definir;ao da circular;ao 
das dguas subterraneas em regioes cdrsicas. Com este 
trabalho mostrou ctaramente as dificutdades que 
existem na descric;ao e previsao da circutac;ao das 
aguas subterraneas em aquiferes carsicos. A este 
proposito referiu que "as regi6es carsicas portuguesas 
apresentam mui tas situar;oes complexas, algumas das 
quais ja foram estudadas com o auxilio de trac;agens ... 
No entanto, ainda e necessaria investir um esforc;o de 
investigac;ao protongado e com meios importantes em 
muitas regi6es do pais ate se conseguir um quadro 
gerat da circutac;ao nos nossos aquiferes carsicos". 

A ultima intervenc;ao da primeira parte do 
encontro cientifico foi apresentada pela Doutora 
Catarina Ramos, que com o titulo Regioes Cdrsicas e 

Recursos Hidricos em Portugal, questionou a "impor
tancia das regi6es carsicas portuguesas relativamente 
a um dos recursos naturais mais importantes para as 
actividades humanas - a Agua... No ordenamento e 
gestao do territorio e do ponto de vista dos recursos 
hidricos, e necessaria ter presente que as areas carsi
cas sao forte mente vutneraveis, devido a sua elevada 
permeabilidade". 

Depois da pausa para o atmoc;:o teve Lugar a 
segunda sessao do encontro. A primeira apresentac;:ao 
foi efectuada pelo Doutor Diogo Abreu, sob o tema As 

regioes cdrsicas em Portugal: dificuldades do presente 
e perspectivas para o futuro. Durante esta comunica
c;ao foram discutidas de uma forma geral "as novas 
paisagens: que possibilidades para uma gestao equili
brada, economic a , social, territorial e am bien tal ?". 

A segunda comunicac;ao da tarde foi proferida 
pelo Doutor Joao Luis Fernandes com o titulo Aborda

gem geogrdfica das regioes cdrsicas, num mundo de 
fronteiras - o carso entre o ambiente e o desenvolvi

mento. A grande questao debatida nesta apresentac;ao 
relaciona-se com o facto de apesar de vivermos "a 
rapidez e a aparente especialidade dos fluxos e da 
velocidade, isso nao nos desligou da terra, do subs
trata geometrico do nosso quotidiano e de territorio 
ditos patrimoniais. Delimitar regioes carsicas num 
mapa e mais que um exercicio assente apenas em 
criterios fisicos. Muitas vezes, ao carso associam-se 
paisagens culturais cujo dinamismo importa considerar 
em tematicas tao relevantes como o Ambiente e o 
Desenvolvimento". 

A Doutora Luisa Rodrigues apresentou, em 
seguida, a comunicac;:ao sob o tema Geomorfologia e 
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Hidrologia das areas cdrsicas. Aplicar;ao ao Ordena

mento do Territ6rio. Neste caso, refere que "de entre 
os dominies de investigac;:ao e aplicac;ao onde a Geo
morfologia e a Hidrologia tem que ser consideradas em 
conjunto salientam-se, sem duvida, os estudos de 
perigosidade e de risco e as aplicac;oes ao Ordena
mento do Territorio. Este facto e visivel nas areas 
carsicas, onde, como e sabido, nao existe morfotogia 
carsica sem agua". 

A ultima apresentac;ao deste evento cientifico 
coube a Doutora Maria Joao Botelho. A prop6sito da 
gestao de um Parque Natural cdrsico - o PNSAC, foi o 
titulo da comunicac;ao, cuja questao fulcral se rela
ciona com a constituic;:ao de um parque natural em 
areas carsicas, condicionantes fisicas do territorio, 
seus actores, os respectivos recursos e os varios confti
tos que, inevitavetmente, existem. 

Depois de analisadas, em grandes linhas, as 
comunicac;:6es apresentadas durante este encontro 
cientifico, podem tecer-se algumas considerac;oes 
relevantes: em primeiro Lugar, ficou ctaro que a maio
ria dos trabalhos, para alem de tratar questoes de 
Geomorfologia, assumem uma forte componente de 
Geografia Humana. Apenas uma pequena parte se 
mantem no ambito restrito da Geografia fisica ou da 
Geologia. A aparente contradic;ao resulta do facto de 
ter sido escolhido, para este encontro, a abordagem 
de temas ligados ao Ordenamento do Territorio que, 
ao reflectir um estudo de recursos naturais, de riscos e 
impactes, ao procurar detimitar territories de acordo 
com aptidao e susceptibilidade, acabam por envolver 
o homem e as suas actividades no processo de investi 
gac;ao geomorfologica. 

Uma segunda considerac;:ao que se pode fazer 
sobre as comunicac;oes deste Encontro, diz respeito a 
escala de estudo. A maioria dos trabalhos refere -se a 
uma escala media de investigac;ao; so a comunicac;ao 
do Doutor Ferreira Soares se refere a uma escala de 
pormenor, enquanto a da Doutora Catarina Ramos se 
pode classificar de grande escala. As restantes corres
pondem a estudos a escala regional, de certa forma 
relacionados com a extensao de macic;:os calcarios aqui 
tratados. 

Um outro aspecto interessante de todos estes 
estudos sobre o Carso relaciona-se com o factor 
Tempo. Um sistema carsico pode ser considerado 
como um sistema quadrimensional, ou seja, um sis
tema espac;o-tempo. Sera conveniente ter em conta 
que OS processes carsicos (s.s.) sao muito rapidos a 
escala geologica e, por isso, evidencias carsicas anti
gas podem ser mascaradas ou destruidas por outras 
mais recentes; e m Portugal existe, em geral, um 
paleocarso de tipo polifasico e poligenico, no qual as 
fases de carsificac;ao mais recentes se sobrep6em a 
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fases mais antigas. Nesta perspectiva urn estudo rela· 

tivo a evoluc;:ao dos processes de carsificac;:ao, no 
tempo, torna -se muito complicado mas nao impossi
vel. Alias, existem trabalhos academicos com este 
objective, ja realizados ha alguns anos (teses de dou· 
toramento de Lucio Cunha, Luisa Rodrigues e Antonio 
Crispim) OS quais parecem nao ter tido seguimento. A 
confi rmac;:ao deste facto surgiu no encontro do dia 11 
de Outubro em Coimbra, pois nenhuma comunicac;:ao 
abordou o tema "Tempo" na carsificac;:ao portuguesa. 
No entanto, e importante sublinhar que, pelo menos 
na segunda secc;:ao, ligada mais propriamente ao Orde

namento do Territorio, o factor "Tempo" e, particu
larmente, o t empo geologico, assume uma importancia 
bastante relativa. 

Out ra considerac;:ao que se pode fazer acerca 
deste dia de trabalho tern a ver com o publico; o 
interesse por parte do publico foi total. Nao foram 
muitas as intervenc;:oes orais, em parte devido a juven· 
tude dos participantes, em geral alunos desta Univer· 
sidade, embora a sua atenc;:ao para as palavras dos 
convidados tenha sido muito evidente. Sera urn sinal? 
Como deve ser interpretado? Na minha modesta opi· 
niao, penso que alguma coisa esta a mudar! A comuni
dade academica (estudantes, professores, investigado· 

res) esta a perceber que o conhecimento dos ambien
tes carsicos deste pais e uma componente indispensa

vel para urn correcto planeamento e uso do mesmo 
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territorio. Urn sistema carsico e um armazem que 
captura e conserva as informac;:oes do passado, uma 
especie de arquivo natural, em que as cavidades sub
terraneas e as formas superficiais assumem uma 
importancia fundamental. A capacidade de abrir este 
arquivo nao pode ser fei to por urn so tipo de investi
gador, mas por uma equipa multidisciplinar que saiba 
ler e va lorizar o conteudo, sem o danificar. Neste 
sentido, espera-se a realizac;:ao de outros encontros 
cientificos abertos a outras valencias do conhecimento 
de forma a discutir todas as problematicas analisadas 
nesta nota. 

A preocupac;:ao principal deste encontro, de cer
teza, foi conseguida! Diversos especialistas no papel de 
convidados e outros de participantes encontraram-se, 
debateram e chegaram a uma conclusao: os desafios 
para as regi6es carsicas no inicio do terceiro milenio 

tern muito a ver com o facto de que urn ordenado e 
sustentavel planeamento do territorio nao pode ser 

feito sem estudos mais aprofundados desta realidade. 
Outra conclusao mais pessoal, mas provavelmente 

sentida de uma maneira geral por todos os especialis· 
tas, e que ainda ha muito para fazer ... ! 

Por fim, uma critica, nao a organizac;:ao do 
encontro cientifico em si, mas a comunidade cientifica 
que t rabalha no carso: ja se perdeu bastante tempo, 

vamos tentar recupera-/o. 
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