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Niio gosto, nunca gostei dum nao peremptorio, 
terminante, intransigente. Sempre gostei do niio 
fluido, deslizante, reflexive, a deixar uma possibili
dade de sim. Pediu-me um Amigo para estar aqui - e 

aqui estou caro Amigo, agradecendo, sem deixar de 
me esfregar as urtigas da minha preguic;:a, da minha ja 

proverbial indiligencia pela escrita. Mas tambem sei, 
disso tenho consciencia, tal como escreveu Joiio 
Carac;:a, "quem niio comunica niio se torna visivel; 
logo, ninguem sabe que existe, ninguem se admira que 
niio esteja no mapa das auto-estradas da informac;:iio. 
Publish or perish (ou publicas, ou morres) e o novo 
lema" (CARAt;A, 2002: 132). E verdade caro Amigo; sou 

como qualquer urn; tambem tenho necessidade de 
estar presente; ou niio fosse esta uma dimensiio 

humana da aldeia global onde nos prendemos. 

Todos os que aqui estamos, mais os outros que 
andam la fora, sabemos bem a dimensiio telematica da 
nossa aldeia, da gaiola por onde, e com essa raziio, 
circulam imediatismos. 0 autor citado, na mesma 
obra, ressalta t res palavras que, niio sendo novas, 

assumiram outros significados: Global, conhecimento e 
governanqa. Elas substituiram, na nossa linguagem 

cor rente, universal, ciencia e governo respectiva
mente. Passamos entiio do plano dos valores univer

sais, onde se continuam a inscrever os direitos soda
politicos de cada urn e de todos, para aquele onde se 

estrut uram figurines economicos que transformam os 
direitos adquiridos pelos negociados. Contudo, quanta 
a mim, o singular do discurso de Joiio Carac;:a esta em 
ter feito a governanqa a imagem do resvalar politico 
do governar sob auspicios da globa/izaqao, eminente
mente economica e liberal (CARAt;A, 2002: 121-124). 
Agora sim, pensamos ter compreendido o porque das 

multidoes, enquadradas e certo pela "ordem", que se 
organizam todas as vezes que ha reunioes do clube dos 

mais ricos e seus convidados, ou tao so das estruturas 
que dele dependem. Fac;:o para mim, tal como o 
pensou Almeida Santos, ter a globalizaqao adquirido 
ja a inevitabilidade do desvalorizar das "pcitrias, das 
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nac;:oes, dos territories, dos simbolos em ultima instan
cia a comunhao das linguas e das identidades" (SANTOS, 
2003: 159). E, porque assim tern sido ou parece acon
tecer, nao invoquemos em vao uma nova Pdtria das 

Pdt rias, ou mesmo uma transformada ou nova organi
zac;:iio de nac;:oes capaz de assegurar a harmonia nas 

diferenc;:as. Nao, porque julgamos utopica uma tal 
ideia, mas porque receamos ainda nao estar suficien

temente diluida, estiolada mesmo, aquela outra de 
imperio, nao o quinto como o herdou Agostinho da 

Silva (SILVA, 1988: 191-200), mas os outros que, em 
todos os tempos sagitaram globalizac;:oes - "mundiali
zac;:oes ao gosto francofono. Sampedro opinou pensa
rem os globalizadores que a globalizac;:iio e alga novo, 
moderno, proprio da tecnica actual. E proprio da 
tecnica actual, e verdade, contudo, nao e nova porque 
a explorac;:ao dos pobres a mao dos ricos e alga que ao 

longo da hist6ria, indeterminavelmente sempre acon
teceu". E se a liberalizac;:ao potencia a globalizac;:ao, 
bern, entiio havera que pensar na possibilidade dum 
a{astamento dos mais debeis, dos menos qualificados, 

dos menos afeitos as exigencias dos mercados 
(SAMPEDRO, 2003: 25-42). E a possibilidade deste espec
tro leva-nos a pensar a globalizac;:ao geminada com a 

educac;:ao, aquela por onde se gera a capacidade 
universal do entendimento da vida. Como e repou

sante voltar a pensar como Agostinho da Silva - "sem
pre chegara urn tempo (urn, dois ou vin te seculos, e o 
tempo nao importa para isso) em que bilioes terao no 
universe 0 que hoje e apenas de milhoes" (SILVA, 1988: 
194). E chegado aqui, so me restara concluir como o 

fez Rallo Romero - "Em suma, esta a produzir-se uma 
degradac;:ao s6cio-econ6mica e urn desguarnecer etico 

da sociedade, mediante a imposic;:ao duma cultura de 
mercado e competitividade, cujos criterios de renta
bilidade economica corroem os principios da solidarie
dade e cooperac;:ao nos quais se deve apoiar a coesao 
da sociedade que esta substituida pelo darwinismo 

social: apenas os mais aptos (leia-se os mais ricos) 
sobreviverao" (RALLO ROMERO, 2003: 17). 

As palavras de Rallo Romero, no que levantam 
do drama, levam-me a perguntar, tal como o fez 
Claude Allegre, se "ira o homem, o produto mais 
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acabado do planeta Terra e figura de proa desta aven
tura [mica no sistema solar que e a vida, aniquilar 

tudo aquilo que permitiu a sua emergencia?" (ALLEGRE: 
11). Aniquilar, nao no sentido fisico dos pressagios 
fundamentalistas, antes no desagregar das estruturas 
que humanizaram . 0 fosso entre pobres e ricos, entre 
um hiper e um hipodesenvolvimento relatives, pode 
acentuar-se por falta de sustentabilidade do sistema 
socio-ambiental, precario, metastc:ivel no nosso dia
lecto cientifico. E para aqui converge, obrigatoria
mente, tudo, desde um uso responsabilizado, susten
tado, dos recursos do planeta, como das transferencias 
"inexplicitas" de mao d'obra. 0 Mediterraneo, apos o 
desfazer do Imperio Romano (o Mare nostrum, o rosto 
da Pax Romano) volta agora a ser afrontado, enquanto 

obstaculo que o sul pretende ver derrubado. 
Ninguem abre mao; os ricos, os paises desenvol

vidos porque sentem, pelas suas organiza~oes, o poder 
advindo com a globaliza~ao dos mercados. Os pobres, 
os paises em vias de desenvolvimento, porque, no 
quadro das globaliza~oes, teimam em ser senhores dos 
seus destinos, participando, em pe de igualdade, da 
mesma liberdade de acesso ao mercado. Eles nao 
querem aceder ao principio da competencia, na 
medida em que o conceito de competencia anda asso
ciado ao de sobrevivencia e esta nao significa vida. 

Mutatis mutandis as nossas preocupa~oes estao com as 
de todos que procuram entender a dimensao do com

plexo economico-ambiental por onde se tem gerado 
frustrar;:oes (PETRELLA, 2001: 119-131). 

E nos, que deixamos de ser marinheiros pelas 
mesmas raziies que regressamos a caminheiros, procu

ramos agora o que? A vieira que nos garanta a condi
~ao de peregrines? A nossa proverbial vocar;:ao euro
paista, como se para tal nos bastasse a condir;:ao de 
vivermos neste extrema da Europa "onde a terra 
acaba ... "? Temos uma neonacionalidade, mas nao 
esquecemos que Rabat, na voz dum nosso pensador, 
sempre esteve mais proxima que Madrid, nao em 

distancia geogrc:ifica, mas de alma (LOURENt;:O, 2001 ). 
Talvez seja bem nao esquecermos que o Estado-Nar;:ao 

da era moderna nasceu dimensionado a escala das 
tecnologias da desloca~ao e comunica~ao a distancia 
praticadas a data do seu natal (SANTOS, 2003: 165). 

II 

Sempre tinha razao; continuar pelas ondas onde 
ideava, por gosto e certo, acabaria com "um tiro no 

pe", pois o meu barco ja rumava outros mares que nao 
o do luzeiro do meu Amigo - "0 senhor nao quer saber 
o caminho da cidade?" - perguntou o Baldo de Jorge 
Amado {AMADO, 2003: 52). Que escadaria teria eu de 
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descer para encontrar o patamar onde a parte se 
juntava ao todo? Problema de escalas; talvez; mas, 
uma vez colocado num sistema socio-economico, sera 
nele que as partes tomarao as suas razoes. Apaguem
se as frontei ras; esvaziem-se os estados; mundializem
se OS orgaos de decisao e "assistiremos a progressiva 
revaloriza~ao dos orgaos locais de decisao" {SANTOS, 
2003: 234). E esses serao orgaos socio-economicos por 
onde escorrerao regras politico-administrativas sufi 
cientes a atrac~ao da cidade, independentemente da 

sua origem. 0 espa~o citadino ainda e basico ao susti
mento das sociedades. Na expressao de Vidal de Ia 

Blache "a natureza prepara o local e o homem orga
niza-o de maneira a satisfazer as suas necessidades e 
desejos" (CHUECA GOITIA, 1996: 7-8) . Ou seja, enquanto 
entidade eminentemente fisica, e parte construida de 
um todo por onde perpassam transforma~iies que nos 
consciencializam o ambiente urbana, diversificado e a 
impor, com o plasmar das perigosidades e consequen

tes desatrac~oes, bandeiras de responsabilidades 
inter-geracionais (SALGUEIRO, 2001 ). A cidade, no qua

dro da globaliza~ao economica, concorre num sistema 
socio-economico de complexidade mutavel e onde as 
variaveis decorrentes da humaniza~ao compiiem, 
obrigatoriamente, as suas razoes de historia. Ou sej a, 
a cidade transparece, entao, como uma matriz cultu

ral onde se inserem conceitos de territorialidade 
(GASPAR, 1996) e paisagem, cruzadas na subjectividade 

das suas concep~oes. Claro que nelas cabem, por 
excelencia, as linguagens arquitectoriais e urbanisticas 

no que tem de pluridisciplinar, de "compreensivo das 
interac~iies entre o nivel 'satisfa~ao de necessidades 
funcionais ' e o nivel 'expressao de valores cultu
rais'"na dialectica de Nuno PoRTAS (1974). 

As defini~oes urbana e arquitectonica do espa~o 
citadino, conduzidas pelas pressiies diferenciadas do 
uso, incorporam, sobretudo a partir de meados do 

seculo XIX, linguagem duma Geologia que ja dava 
passos que a cimentavam, pela sua originalidade, no 
campo dos saberes. A linguagem singular das naturezas 
e rela~oes dos corpos lit icos con fundia-se na expressao 
do espa~o que configurava a alma da cidade. "A 

cidade sempre foi e sera, pela natureza da sua essen
cia, artisticamente fragmentaria, tumultuosa e inaca

bada", condi~oes que so poderao desaparecer quando 
eta tiver morrido, alcan~ado o seu nirvana, o estatuto 
de obra de arte (CHUECA GOITIA, 1996: 28-36). 

Coimbra, como todas as cidades onde a historia 
se vai arquivando, arvora lembran~as de Aeminium e 

Colimbria, e obriga-se as razoes que ditam o arranjar 

do seu espa~o sempre acrescentado. Tudo, mesmo o 
tra~o dos seus monumentos, polarizadores de paisa
gens, esteve e estara, por imperative da alma, sujeito 
ao exercicio das contraposi~oes. 0 que terao dito, em 
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seu tempo, os que viram nascer e transformar-se a Se 
Velha, Santa Cruz e todos os colegios por onde se 
guarda ainda uma parte da Universidade? 0 que terao 
dito todos os que viram o cair no abandono Santa 
Clara-a-Velha? Foi hist6ria que se fez; sao as mem6rias 
por nascer. Coimbra, como tudo na vida, sempre tera 
de navegar a gosto de uns, a contra-gosto de outros - e 
que assim seja ate a consuma~ao dos seculos. A Ponte 
Rainha Santa (entao ainda Europa), porque assim foi 
chamada, nao seguiu a l inha por onde a minha 
geologia a teria aconselhado. Eu teria optado por um 
outro perfil mais a montante, evitando nao s6 as 
unidades pelito-dolomiticas (localmente evaporiticas) 
da Formaqiio de Pereiros, aflorantes no encosto sul, 
como ainda o trope~o com as estruturas (falhas) que, 
a partir das Lages, seguem o Rio frente a Coimbra 
(REBELO, 1985; CUNHA et a/., 1999) Mas esta minha 
opiniao, monocromatica, desconhece o conjunto dos 
argumentos que terao pesado na localiza~ao da 

obra. 
Ha cerca de seculo e meio, foi pedido a Carlos 

Ribeiro, entao pontifice nestas coisas do saber geolo
gico e mineiro do Pais, parecer quanto a aptidao 
geologica do local da Conchada para nele ser instalado 
um cemiterio (PEREIRA-FORJAZ, 1920). Hoje, e e hoje e 
nao ontem, o meu parecer teria sido contrario, desa
conselhando uma tal estrutura em tal sitio. Na Con
chada, como um pouco pelo perimetro urbana da 
cidade, afloram as Areias vermelhas do /ngote, imatu
ras, pedregosas, de poucos metros de espessura e 

afei~oadas ao criptocarso aberto nas dolomias e calca
rios da Formaqiio de Coimbra. Esta e a unidade carbo
natada por excelencia da cidade; amarelada, corroida, 
"vacuolada" e rica em venulas de calcite, ela da 
forma as lombas do lngote e Montarroio, a Alta e ao 
ondular de Santa Clara, ate um pouco alem da Guarda 
lnglesa . Pelo seu estado, algumas obras foram obriga
das a cuidados especiais na sustenta~ao de taludes, 
originando cortinas de beUio, ou muros de gabioes. 
Mas, por outro lado, e ela que responde a "pedra 
morena" dos monumentos medievais de Coimbra, onde 
se juntaram corpos de pedra mais molar e branca de 
An~a, alguns a transpirarem genialidades de Joao de 
Ruao e de Nicolau de Chanterene. 

Ao conjugarmos as unidades das forma~oes de 

Pereiros e Coimbra, ressa ltam-nos aspectos que devem 
ser cuidados, tanto para desafogo do espirito, como da 
algibeira. E e por aqui que nos obrigamos a chamar a 
aten~ao para: 

(1) As estruturas, em toda a sua dimensao; quer 
as decorrentes das causas que orientaram o processo 
da sedimenta~ao, quer as conduzidas por tensoes que 
modificaram as atitudes da estratifica~ao. A quando 
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duma escavac;:ao na rua Pinto de Abreu em Santa 
Clara, abriu-se uma caverna, de apreciavel volume, 
por defluxao dum corpo pelito-margoso irregular, 
negro, e que estratificava, localmente, com as dolo
mias da base da Formaqiio de Coimbra. Esta e uma 
estrutura frequente para a base desta unidade, tor
nando ainda mais susceptive! a zona limite com a 
Formac;iio de Pereiros. 

(2) A mor{ologia, onde um carso aberto e com 
diversos graus de significa~ao, aumenta a instabilidade 
dos maci~os ligados a Formaqiio de Coimbra (REBELO, 
2001 ). Por outro lado, eles constituem maci~os tempo
rariamente inundados para a base, com o limite de 
satura~ao no confronto com a Formac;iio de Pereiros. 

Assim se justificam nascentes como a da Quinta das 
Lagrimas e das avenidas Sa da Bandeira e Gouveia 
Monteiro (MORAIS, 1950). E: ainda provavel que outras 
de igual origem, no perimetro poente de Santa Clara
a-Velha, tenham juntado razoes a razao do Rio que ia 
inundando o mosteiro. 

Mas nao se pense que Coimbra e apenas o 
espa~o de convergencia destas duas unidades do Lia
sico inferior. Outras ha a ditarem comportamentos 
diferenciados ao quadro geral da susceptibilidade 

comp6sita de Alexandre TAVARES (1999: 319-32 1, 
fig. 9.1 -1). A Fig.1 da-nos o articulado geral das 
unidades liticas que sustentam o espa~o urbano de 
Coimbra. 

As unidades margosas e calco-margosas do Lia
sico medio e superior ligamos dois aspectos singulares, 
com pesos diferentes aos juizos do ambiente urbana: 

(1) Os ravinamentos observados um pouco pela 
zona norte, entre a Pedrulha e Eiras, sobretudo nas 
vertentes que figuram o horst de Logo de Deus, a 
apontar os campos do Bolao ou Go lao (REBELO, 2001), 
espa~o de abatimento complexo (SOARES, 1966). 

(2) 0 uso como materia-prima numa cimenteira 
posta a norte, em Souzelas, proxima ao perimetro da 
cidade, no espa~o concelhio. As facilidades da explo
ra~ao da materia prima, colocada a boca do forno, do 
transporte do produto acabado, e nao so, com acesso 
directo ao caminho de ferro ditaram, na pratica do 
quadro poli tico-econ6mico da epoca, a localiza~ao da 
fabrica. E nao me digam que assim nao foi. 56 anos 
mais tarde, quando se decide da utiliza~ao da fabrica 
para a co-incinera~ao dos residuos industriais perigo
sos, tudo salta para cima da mesa, tudo e questio
nado, dando-se agora voz aos souzelenses que sempre 
haviam clamado pela seguran~a das suas pessoas e 
bens (QUEIR6s, 2001 ). Os conimbricenses acordam e 
compreendem o que, em termos de ambiente, pode 
significar a instala~ao de unidades de queima nas suas 
imedia~oes. 
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Figura 1 

0 arranjo das unidades mesoz6icas e terciB.rias na area urbana de Coimbra. 

Mas se estas sao unidades onde prevalece a 
caracterist ica carbonatada, outras ha, tao ou mais 

importantes e de naturezas siliciclasticas. Elas corres
pondem a unidades areno-conglomenlticas, mais ou 
menos imaturas, quase sempre arcosicas e com inters

tratifica<;6es de pelitos argilosos. Etas suportam cerca 
de 60% do actual espa<;o urbana, descendo do encosto 

com os metamorfitos do horst marginal (Relevo Margi· 

nat de Coimbra), ate cerca duma linha que de Almala-
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guez sobe a Marco de Pereiros, Lages, vale do Jardim 
Botanico, Pra<;a da Republica, Celas, Polo Il l da Uni· 
versidade e segue depois para norte, por Eiras e Brasfemes. 

A ocidente, no encontro com a fractura<;ao que 
do Institute Agron6mico vem a passar pelo Loreto, 

Pedrulha e Ademia (SOARES, 1966), come<;am as outras 
unidades gresosas, aquelas sabre que se moldam os 
relevos de S. Martinho do Bispo, Taveiro e descem a 
Cruz de Morou<;os e Antanhol. 
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Ou seja, e tal como se le na Fig. 1, dois corpos 
gresosos enquadram as unidades carbonatadas liasicas. 

0 corpo mais antigo, aflorante a oriente, compoem o 
Grupo de Si/ves de idade provavel dum Triasico medic 

(porque nao inferior?), ao Liasico inferior (Hetan
giano). 0 outre, superior, e de organiza~ao mais com

plexa por um conjunto mais heterogeneo de unidades 
cujas idades vao dum Cretacico medic ao Neogenico 

(Pliocenico medic a superior). 
0 relevo da regiao de Coimbra reflecte (MARTINS, 

1940; SOARES, 1985: 66) nao s6 a plasticidade diferen
ciada das unidades sobre que se molda, mas tambem o 
correr de fracturas que, desenhando uma rede mais ou 
menos complexa, nao chegam a perturbar a tendencia 
do largo monoclinal para poente - " ... duma sujeic;ao 

maier do relevo urbane as direcc;oes da fracturac;ao, 
sobretudo da meridiana a submeridiana" (CUNHA et a/., 

1999). 
No que respeita a evoluc;ao das vertentes areno· 

conglomeraticas destacamos t res mecanismos de dis· 
pares pluvial e/ou antr6pico. No passado, ai nda 
ontem, nos espac;os onde a malha urbana era mais 
laxa, eles responderam pela edificac;ao dos mantes 
coluviais que encheram, parcialmente, as depressoes 
drenadas pelas ribeiras das Flores e da Arregac;a: 

(1) Deslizamentos peliculares e que muitas 
vezes mais nao traduzem que o lavar do manto de 
detritos acumulados a montante e arrastados por 
enxurradas para os pontes baixos onde se adicionam, 
colorindo ruas, entupindo sarjetas e dificultando o 
transite, sobretudo em rotundas e pracetas (REBElO, 1997). 
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(2) Des/izamentos macic;os, mais ou menos nipi· 
dos e quase sempre rotacionais a interessarem duas ou 
mais camadas. Foram estes os mecanismos que justifi· 
caram os desabamentos observados na estrada da 
Conraria (EN 110) junto a Castelo Viegas, bem como 
aquele outro no vale do Trovao, junto a Av. Elisio de 
Moura. Neste ultimo caso o problema associou-se a 
organizac;ao dos materials da vertente, com anisotro· 
pias estruturais acentuadas por encharcamentos 
(FERREIRA eta/ . , em publ.). 

(3) Ravinamentos mais ou menos expresses e quase 

sempre a darem conta da fragil idade dos materials 
greso-conglomeraticos, em especial daqueles p6s-jurras

sicos, com fraca coesao. Eles sao, por isso mesmo, par
ticularmente incises nas areas drenadas pelas ribeiras 

dos Covoes e Antanhol-Frades, com rapido desenvolvi
mento, sobretudo em areas de intervenc;ao humana, 
como se constata no Campo de Jogos de S. Martinho. 

Os mecanismos i nvocados concorrem para edifi· 
ca~ao de alguns dos depositos mais recentes, quater

naries, e que se acumularam em areas particulares da 
cidade, em especial na depressao do Calhabe-Solum, 
no enchimento da figura singular, controversa sem 
duvida, do j a denominado meandro da Arregac;a 
(Fig. 2). Englobadas sob a rubrica de Areias verme/has 

do Estddio (SOARES, 1990), associam·se-lhes outras 
fluviais e a darem conta das variac;oes paleogeo
grclficas das paisagens mondeguinas (SOARES et a/., 
1989). A fig. 3 da-nos uma articulac;:ao possivel das 

unidades que, neste concerto, tem sido caracterizadas 
(SOARES, 1999: 323, fig. 4) 

Pinhal de Marrocos 

· I . . 

~ ~ ~/1 {': ·"v 

Figura 2 

Uma hlp6tese sobre a flgura singular do meandro da Arrega,a. No perfil unldades do Grupo de Sllves, assentando nos metamorfitos paleozolcos. 
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Urn arranj o das unldades quaternarias na area urbana de Colmbra. 

Aqui ha um tempo, noutro coloquio de Geografia 
{SOARES, 2001 ), pedi que me fosse dada a possibilidade 
de mergulhar num buraco de minhoca (DEUS, 1998: 
102-104) e "viajar para um tempo passado, hermetico 
e imodificavel". Ah!, se isso me fosse concedido, como 
poderia, entre muitas outras imaginac;:oes, "ver um 
Mondego di ferente, a descer por uma volta mais larga, 

projectada", em parte, pelo espac;:o do actual Ceira. A 
Fig. 4 ten de a ilustrar esta concepc;:ao (DAVEAU, 1986: 

343·346, fig . 66), na subjectividade duma paleo-paisa
gem por onde se adivinham possibilidades que o tempo 

amalgamou - "Se tentarmos captar ou compreender 
uma teoria, ou recordar uma sinfonia, o nosso espirito 
e casualmente influenciado, nao apenas pela memoria 
de ruidos armazenados no nosso cerebro, mas sim, 
pelo menos em parte, pela obra do compositor, pela 

estrutura autonoma do objecto do Mundo 3 que esta· 
mos a tentar captar" (POPPER, 1992: 127). 

trac;:ado que e hoje do Ceira, subsistem as incertezas 
que dimensionam a propria hipotese. 

(1) Ate onde as formas e os depositos que 

andam hoje ligados a bacia de drenagem do Ceira, 
podem dar testemunho desse paleo · trac;:ado? E este 

ressalto da duvida que subsiste na analise dos argu· 
mentos em S. Daveau. Sera a nudez contrastante do 
corredor actual do Mondego, ao cruzar o Macic;:o Mar· 

ginal, sinonimo da sua juventude relattvamente ao 
vale do Ceira? 

(2) Quando se desenhou uma tal paisagem? Teria 
sido ela correlativa do deposito de Logo de Deus, como 

pensou S. Daveau? (DAVEAU, 1986: 346). Se assi m foi, e 
admi tirmos, como temos pensado, que os depositos de 
Logo de Deus e Eiras poderao ter sucedido as Areias 

vermelhas do lngote (SOARES et al. , 1985), entao tudo 
se teria organizado num tempo anterior ao da modela· 
c;:ao do proprio Baixo Mondego ta l como o conhecemos. 
E, por acumulac;:ao de provaveis, poderemos tambem 

pensar que tudo se associou a edificac;:ao, na bacia da 

Em tudo que foi chamado para suporte duma ta l 
paleo-paisagem, a logica dum paleo-Mondego pelo 
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Figura 4 

Uma hip6tese ·a voi ta do Mondego pelo tra<;ado actual (!)do Ceira (seg. 0AV£AU, 1986). 

Lousa·Miranda do Corvo, dos Conglomerados e pelitos 
de Chll do Freixo-Cume (!). talvez equivalentes do 
deposito de Bra~os, mais a ocidente, acima do mean· 
dro de Segades e a cerca de 160±10 m de cota. Alias, 
e a esta cota, a parti r de recha ja muito apagada 
entre Brac;os e S. Frutuoso, que o Ceira mais se aperta 
nos xistos do Macic;o Marginal. Mas, e voltando a 
S. Daveau, tude isto podera ter side doutra historia, 
mais recente, "posterior ao abandono do curso 
meridiana do Mondego pelo corredor de Poiares" 
(DAVEAU, 1986: 345). Ou seja, para acentua~ao dos 
desencontros no seio destas possibilidades, e como 
sempre se tern notado, nao olvidamos a convergencia 
de, entre outras, duas causas: (a) Mimetiza~ao das 
facies, sobretudo por reciclagem das fracc;oes mais 
grosseiras (isopicidade); (b) jogo da tectonica sufi· 
ciente ao desajuste de depositos, no principia, equi· 
valentes. 

(3) E quando se tera formado o meandro do 
Arregac;a? Colocado o problema da forma no seio do 
evoluir do Mondego, ressalta·nos de imediato o signifi · 

cado a atribuir ao Deposito areno·casca/hento de 

Calhabe. A inclinar para nascente, para a ansa do 
meandro, ele afigura·se como barra interna (polige· 
nica), point-bar na estrutura. E se assim nao for, que 
outra leitura poderemos nos fazer? Talvez a da por~ao 

distal (?) dum cone coluvial ligado ao afei~oar do 
relevo circunvizinho, na cabeceira da actual Ribeira 
das Flores? Com esta hipotese joga melhor o caracter 
grosseiro da frac~ao conglomeratica do deposito, onde 
ha calhaus com 0,25 m de eixo maier. Contudo, ao 
circunscrevermos a area-mae, como justificaremos a 
presen~a de calhaus de gres e conglomerados silici · 
ficados, a lembrarem o chamado "Gres do Buc;aco"? -

Reciclagem de deposito hoje apagado? E como ligar, 
no contexte regional, o Deposito areno-pelitico de 

Cheira, amarelado, com fina lamina~ao local e debeis 
rizomorfias? Nao correspondera a deposito tradutor de 
ambiente palustre surgido com o estrangulamento 
(cut·off) do meandro? Ou sera apenas urn ponto de 
encharcamento, paludico, na cabeceira da Ribeira das 
Flores? Finalmente, onde poderemos nos colocar OS 
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depositos arcosareniticos, grosseiros a muito 
grosseiros, imaturos, esbranqui<;ados e cascalhentos 
(Deposito areno-cascalhento de Arregaqa) que 
suportam as Areias vermelhas de Estddio? Apesar do 
limitado das nossas observac;:oes, eles evidenciam 
antiga aluviao dificil, pela composiqao, de se afirmar 
no trabalho das ribeiras que drenam a depressao 

(Arregac;:a e Flores). E se asssim for, entao s6 nos 
restara aceitar como mais provf!Vel a figura singular 

dum paleo-meandro, construido com a primeira fase 
da organiza<;ao do Baixo Mondego, ao tempo da edifi

cac;:ao do Deposito de Ameal-Sto. Varcio - nesse tempo, 
o rio seria "diferente, espreitando em Maiorca um mar 

largo mais a norte, passado que fosse 0 que hoje e 0 

seu cabo" (SOARES, 2001: 58). 

E regresso ao meu divagar inicial ; nao e um 

quinto imperio que procuro; e uma outra qualquer 
ordem; daquela sob que se constr6i a mundializaqao -

a a/deia global de McLuhan. Com ela (ou simplesmente 
nela) teremos a obrigac;:ao de equacionar as transfor

mac;:6es ambientais, aceitando maior responsabilidade 
nos nossos sistemas educativos e o consequente apagar 

dos desequilibrios entre os povos. E, quanto custara 
este singular principia por onde o corac;:ao e a razao se 

chegam a confundir na emersao de fundamentalismos? 
Lomborg, ao discursar sobre ciencia e ambiente, 

ele que se interrogava sabre quais seriam os proble
mas importantes deste mundo, acaba por lan<;ar o 

desafio a quem quer que esteja nesta sala - "a imagi
nar que se possa gastar mil milhoes de d6lares sem 
fazer alguem feliz" (LOMBORG, 2003: 208). 
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