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1. lntrodUI;:ao 

0 espa<;:o municipal de Coimbra apresenta con

trastes fisicos bem marcados, em grande parte respon

saveis por formas hist6ricas diversas de ocupa<;:ao e de 

uso do solo. 
Neste espa<;:o de transi<;:ao geogrcifica entre a 

"serra" e as terras baixas do "litoral", assiste-se ao 

confronto entre as unidades metassedimentares do 

Maci<;:o Hesperico e as unidades sedimentares da Orla 

Mesocenoz6ica Ocidental. 0 contraste litol6gico e 

refor<;:ado pelo rejogo tect6nico, nomeadamente 

segundo a direc<;:ao meridiana. 

As formas, bem como o desenvolvimento da 

rede hidrogrcifica, aparecem claramente condicionadas 

por uma estrutura que, em regra, pende para Oeste. 

Assim, do ponto de vista morfologico ressaltam, a Este, 

os relevos com hipsometrias que atingem os 500 m, 
incisos pelos va les onde correm os rios Mondego, Ceira 

e Corvo, as quais contrastam, a ocidente, com as 
formas mais abertas e suaves das colinas areno-con· 

g~.:;meraticas e calcarias, os quais raramente ultrapas

sam os 200 m. E nest a t ransi<;:ao, bern marcada nos 

perfis do rio Mondego, que se estabeleceram os pontos 

de confluencia geogrc\fica e liga<;:ao entre o norte e o 
sui, mas sobretudo, entre o interior e o litoral. 

De entre os i numeros Autores que tern real<;:ado 

os aspectos f isicos no espa<;:o de Coimbra destacamos 

A. F. MARTINS (1940), 0. RIBEIRO (1968), F. REBELO 

(1985), F. SOARES, R. ROCHA e J. MARQUES (1985), A. C. 
ALMEIDA et a/. (1990), F. REBELO, l. CUNHA e A. C. 
ALMEIDo\ (1990), A. F. SOARES (1990), l. CUNHA et a/. 

(1999), A. TAVARES (1999, 2003). 

Uma leitura da ocupa<;:ao antr6pica no espa<;:o de 
Coimbra permite constatar que nas ultimas tres deca· 

das se verificaram profundas altera<;:6es na ocupa<;:ao e 

uso do solo, nomeadamente com a progressiva urbani 

za<;:ao atraves de processos de peri e rurbaniza<;:ao, 

com a densifica<;:ao das infra-estruturas viar ias, com a 

.. ~onstru<;:ao de novas equipamentos, com a modifica<;:ao 

das actividades industriais e comerciais, ou altera<;:ao 

das praticas agro-florestais. Neste tempo assiste-se a 

um incremento das areas urbanas ou em reserva de 

urbaniza<;:ao de 42 Km2 para cerca de 95 Km2, com o 

aumento relativo da ocupa<;:ao em encosta e uma 

perda de importancia da ocupa<;:ao nas unidades geo

l6gicas de substrata tradicionalmente mais usadas. 

Esta evolu<;:ao traduziu-se, ainda, na altera<;:ao da 

ocupa<;:ao florestal e das praticas agricolas, na utiliza

<;:ao de espa<;:os com menor aptidao geotecnica, carac

terizados por maior instabilidade relacionada com os 

movimentos de massa, por um aumento nos volumes 

escavados e na constru<;:ao subterranea, com implica- · 

<;:6es directas ou indirectas na altera<;:ao hidrica com' a 

impermeabiliza<;:ao do solo, corte de li nhas de escoa

mento natural, artificializa<;:ao de inumeros canais e 

ocupa<;:ao de leitos de i nunda<;:ao com edificios ou 
materiais de aterro. 

Os processos de expansao urbana, ou se prefe

rirmos, os processes de periurbaniza<;:ao e rurbaniza

<;:ao conduziram ainda a uma degrada<;:ao da qualidade 
ambiental, com a heterogeneidade crescente na 

ocupa<;:ao que incrementou a vulnerabilidade humana, 

econ6mica, estrutural e ecol6gica a processes naturais 
e tecnol6gicos. 

As altera<;:6es de ocupa<;:ao e uso do solo poten

ciaram, assim, urn estado de disturbio activo, na 

acep<;:ao de T. Toy e HADLEY (1987), que tern vindo a 

ser descrito e apresent ado por Autores como F. REBELO 

(1980, 1997), F. REBELO, L. CUNHA e A. R. CORDEIRO 

(1986), N. GANHO, l. LOUREN~O e F. REBELO (1992), 

l. LOUREN~O, A. NUNES e F. REBELO (1994), l. CUNHA e 

R. ROCHA (1997), l. LOUREN~O (1999), l. LOUREN~O e 
l. LEMOS (2001 ), l. CUNHA e l. DIMUCCIO (2002), P. P. 

CUNHA (2002); A. TAVARES e A. F. SOARES (2002), l. 
LEMOS e M. FERREIRA (2004), P. PALRILHA (2004), A. 

TAVARES (2004a, 2004b). 

A inventaria<;:ao das variaveis biofisicas, demo

graticas e sociais e o estabelecimento das rela<;:6es de 

causa efeito permitem estabelecer espa<;:os e dinami-
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cas de equilibria que possibilitam evoluir para um 
estado de p6s-disturbio. Com a definic;ao de espac;os 

de planeamento procura-se, assim, incorporar de 
forma efectiva as variaveis caracterizadoras do espac;o 

municipal e disponibiliza-las para o exercicio efectivo 

do planeamento. 

2. Caracteristicas biofisicas, demogrilficas e socials 

A adopc;ao de regras de funcionamento claras 
que permitam uma harmonia temporal e espacial para 
o desenvolvimento de intervenc;6es no territ6rio ou 

para a utilizac;ao e gestao de recursos, bern como a 
satisfac;ao das necessidades e aspirac;6es individuals e 
colectivas, pode atenuar ou mesmo eliminar o conflito 
quase sempre presente entre as salvaguardas ambien

tais e o crescimento fisico-urbanistico, espelho muitas 
vezes desfocado do desenvolvimento s6cio-econ6mico. 
Assim, a definic;ao de unidades operativas de gestao ou 
espac,:os de planeamento, a escala municipal, constitui 
um instrumento capaz de compatibilizar criterios e, 

simultaneamente, de enquadrar acc,:6es de projecto e 
obra, bern como a adopc,:ao de medidas de dinamiza

c,:ao de desenvolvimento. Procura-se estruturar o 
conjunto do territ6rio municipal em espac,:os diferen
ciados, caracterizados por aspectos fisicos e ambien

tais relevantes, por singularidades na classificac,:ao e 
qualificac,:ao dos modos de uso do solo, por especifici

dades funcionais e da dotac;ao em equipamentos. 
Em func,:ao das profundas alterac,:6es de usos e 

ocupac,:ao recente do solo, da generalizada constata
c,:fw de disturbio dos sistemas fisicos, das estrategias 

de desenvolvimento local e de economias de espac,:o, 
considera-se relevante a definic,:ao de espac;:os diferen 

c:ados para o exercicio do planeamento municipal. 
Visando a definic;:ao da identidade destes espa

c;:os, seleccionaram-se catorze variaveis de natureza 

biofisica e onze variaveis de natureza antr6pica. 
Variaveis fisicas como: 1. hi psometria; 2. formas 

de relevo e, em especial, declives; 3 . litologia e ali
nhamentos estruturais maiores; 4. recursos minerals; 
5. diferenciac;ao climatica; 6. caracteristicas hidrol6-
gicas dos terrenos; 7. recursos hidricos; 8. susceptibi
lidade a cheias/inundac;:oes; 9. susceptibilidade a 

movimentos de massa; 10. aptidao geotecnica a cons
truc;:ao; 11. cobertura vegetal; 12. potencialidades 

ecol6gicas; 13. aptidao agricola e 14. diversidade pai
sagistica, constituem elementos decisivos na classifi
cac;ao e transformac;ao do uso e ocupac;ao do solo no 

espac;:o de Coimbra. 
Embora constituindo elementos biofisicos rele

vantes a escala municipal, nao permitem, por si 
s6, delimitar espac;os com comportamentos homo-
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geneos ou, pelo menos, com alguma unidade biofisica 
interna. 

A valorizac;ao do espac;:o fisico tern necessaria
mente que comportar a analise de variaveis s6cio

-geogrc\ficas, porque relacionadas com as anteriores, 
nas quais se incluem: 1. a ocupac;:ao hist6rica tradicio

nal; 2. as linhas de forc;a dos Planas de Ordenamento 
anteriores e, simultaneamente, o reconhecimento 
assumido das diferentes formas de transgressao; 3. as 
func;6es e actividades principals (residencial, indus
trial, de equipamento, comercial , agricola, lazer e de 
protecc;:ao); 4. a demografia; 5. a qualidade ambien
tal; 6. a vulnerabilidade ao risco; 7. os indices e tipo

logias de construc;ao; 8. os recursos culturais e patri
moniais; 9. as dinamicas socials e os movimentos 
supra-municipals; 10. as acessibilidades e estrangula
mentos e 11. a projecc;ao de estrategias futuras de 
desenvolvimento, entre outras. 

3. Proposta de espac,:os de planeamento 

3.1. Metodologia de definic,:ao 

0 julgamento do conjunto alargado de variaveis 
biofisicas e antr6picas permite estabelecer espac;:os 

que traduzam unidades operativas de planeamento e 
gestao, para efeitos de programac;:ao e execuc;:ao do 

Plano Director Municipal, onde resultem singularidades 
na classificac;:ao e qualificac;:ao do uso do solo e para as 
quais se definam politicas, o bjectivos e estrategias 
especificas. 

A construc;:ao e analise de matrizes em que a pa

recem representadas as variaveis possibilitaram indivi
dualizar espac;:os nao verdadeiramente homogeneos, 
mas suficientemente diferenciados e compativeis com 
estruturas funcionais dist intas . Por questoes de rele 
vancia fisica ou antr6pica, e dada a complexidade dos 

sistemas no espac;:o de Coimbra, estes espac;:os devem 
ser lidos e, mesmo, resolvidos em sub-espac;:os. 

A delimitac;:ao destes espac;:os poligonais nao foi 
considerada como fronteira, mas tao s6, como zonas 
de esbatimento de contraste, traduzindo, por exem

plo, uma diferenciac;:ao na utilizac,:ao de recursos tec
nicos construtivos ou de t ransporte, na acessibilidade 
a equipamentos e/ou dotac,:ao de novas infra-estrutu 
ras, na aplicac;:ao dos regimes de restric;:ao ou servidao, 
na valorizac;:ao dos processos naturals e tecnol6gicos, 
na aplicac;:ao do tipo e indices de ocupac;:ao, na estru
turac;:ao biofisica e de protecc;:ao ecol6gica ou, mesmo, 
na oportunidade de actuac;:ao politica. 

3.2. Caracterizac;:ao espacial 

Para o espac;:o do concelho de Coimbra defini
ram-se , assim, onze espac;:os susceptiveis de se cons-
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tituirem em unidades operativas de planeamento e 
gestao a escala municipal. 

Os espa~os e sub-espar;:os de planeamento con· 
siderados aparecem seguidamente identificados e 
individualizados na sua caracterizar;:ao, tendo·se adop· 
tado na definir;:ao espacial uma aproximar;:ao as sub· 
·secr;:iies estatisticas 1, por raziies de maior efectivi· 
dade de execur;ao. 

Os espar;:os e sub·espar;:os a que se chegou estao 
representados na Figura 1. 

1. Urbano: 
Urbano hist6rico 
Urbano continuo Este 
Urbano continuo Oeste 
Urbano verde do Mondego 

2. Urbano descontinuo Norte 
3. Urbano descontinuo Sul 
4. Macir;:o Marginal Montanhoso: 

Macir;:o Marginal Norte 
Macir;:o Marginal Sul 

5. Corredor meridiana Norte 
6. Corredor meridiana Sul 
7. Plataforma de Cernache·Assafarge: 

Plataforma de Cernache 
Plataforma de Assafarge 

B. Vale dos Fornos: 
Depressao de Souselas·Botao 
Plataforma de Larr;:a/Par;:o 
Rebordo de Trouxemil 

9. Margem direita dos Campos do Mondego: 
Monte da margem direita 
Colinas da margem direita 
Plataforma de Andorinha 

10. Margem esquerda dos Campos do Mondego 
11 . Campos do Mondego 

1. Espa~o urbano - corresponde a um espar;:o 
heterogeneo em que a ocupar;:ao e transformar;:ao 
antr6pica e dominante, sob a forma de ocupar;:ao 
residencial, de servir;:os, de equipamentos e infra· 
·estruturas, de comercio, de industria ou de areas de 

lazer. Traduz, para alem da elevada densidade popu· 
lacional, o espar;:o com maior densidade de vias e 
infra-estruturas subterraneas, com maior concentra· 
r;:ao de recursos patrimoniais e culturais. Este espar;:o, 
apesar de intensamente artificializado, inclui, no seu 
interior, zonas de protecr;:ao e de conservar;:ao da 
natureza, como o Choupal, ou areas com vocar;:ao 

1 Este objective, n~m sempre foi conseguido, tendo havldo 

necessidade de ~cclonar as sub·sec~6es para: 1. as envolventes de 
unidades eminentemente urbanas, 2. as diferenciadoras dos espa~os 

urbanos continuo e descontinuo, mas, essenciatmente, 3. as delimi
tadoras do contorno lnundavel dos Campos do Mondego. 

n• 2112J • 2002104 

desportiva e de lazer, como o espelho de agua e as 
areas marginais ao rio Mondego, com vocar;:ao despor· 
tiva ou para fruir;:ao urbana. A este espar;:o tern 
correspondido historicamente o maior esfor~o de 
interven~ao e as escalas mais pormenorizadas no 
planeamento, e continua a constituir, a escala munici· 
pal e regional, um forte polo de atracr;:ao. 

Urbano hist6rico - traduz genericamente a ocu· 
pa~ao urbana continua com maior densidade de edifi· 
car;:ao (residencial e patrimonial) do municipio e com· 
porta a cidade construida ate ao seculo XIX, dicotomi · 
camente composta pela "Alta" e pela "Baixa", e a 
area de crescimento na margem direita da cidade ate 
aos anos 40 do seculo XX. Consideram-se, ainda, 
incluidas as zonas residenciais propostas e construidas 
a partir do Plano De Groer no triangulo St0

• Antonio 
dos Olivais, Celas e Penedo da Saudade pela qualidade 
de intervenr;:ao. lnseridas neste espar;:o estao algumas 
zonas verdes intersticiais (Parque de Santa Cruz, 
Jardim Botanico) e limitrofes (Penedo da Saudade e 
cornija do Colegio Rainha Santa e do Seminario, pela 
legibilidade e caracter marcante na paisagem urbana 
hist6rica da cidade). 

Urbano continuo Este - constitui o tecido 
urbana genericamente continuo na margem direita do 
Mondego, o qual e marcado a Este, pelo confronto 
litol6gico e de declive com o espar;:o do Macir;:o Margi· 
nat Montanhoso, a Norte pelo vale estrutural da 
Ribeira de Coselhas, sublinhado, recentemente, pela 
via de circular;:ao externa, e a Sul e Oeste pelo espelho 
de agua e margens inundaveis do rio Mondego. Consti· 
tui um espar;:o de consolidar;:ao urbana a partir dos 
anos 40 do seculo passado em que se destacam: 1. a 
reconversao do edificado anterior na fronteira com o 
urbano hist6rico, 2. a construr;:ao residencial, escolar e 
desportiva no Calhabe na sequencia da perda de 
importancia industrial, 3. a afirmac;:ao da vocar;:ao 
comercial e residencial no Vale das Flores, 4. a cons· 
trur;:ao de equipamentos escolares e a recente vocar;:ao 
residencial no Pinhal de Marrocos · Quinta da Portela 
com desaparecimento da utilizac;:ao agricola, 5. a 
construr;:ao de equipamentos hospitalares e escolares 
em Celas · Quinta das Sete Fontes. Em detrimento 
da ocupac;:ao industrial e agro-florestal, este espar;:o 
tern vindo a ser aproveitado, especialmente ao Longo 
das ultimas tres decadas, para ocupar;:ao residencial e 
com equipamentos, utilizando inicialmente areas de 
baixo declive e, depois, as areas de encosta adja· 
centes. 

Urbano continuo Oeste - espar;:o marcado pela 
consolidar;:ao urbana a parti r do nucleo hist6rico de 
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st•. Clara e de S. Martinho do Bispo, no inicio do 

sEkulo XX, e mais recentemente com o aparecimento 
de um continuum urbano ao longo dos eixos viarios. 
Materializa o espac;:o com maior densidade populacio· 
nal na margem esquerda do Mondego e inclui espac;:os 
residenciais com indices de utilizac;:ao e numero de 

pisos muito diversos. No interior deste espac;:o subsis· 
tem ainda areas de ocupac;:ao florestal e/ou arbustiva, 

N 

A 
o._lllli:::::::2._ __ 4.Km 

Esp~~os de Planeamento 

I _] Espn~o urbana 

CJ Urbano Descontinuo Norte 

0 UJi>ano Dcscontinuo Sui 

D Maci~o Marginal Momanhoso C V.lle dos Fomos 
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as quais ganham preponderancia para Sudoeste, em 
zona com utilizac;:ao agricola·escolar e nas zonas de 

protecc;:ao paisagistica e patrimonial do Convento de 
Santa Clara-a·Nova e da Quinta das Lagrimas - Vale do 
Inferno. Para alem dos edificios hist6ricos sal ientam·se 
neste espa<;o os equipamentos de saude e escolares, 
que constituiram motivo de consolidac;:ao urbana, 
assim como algumas unidades industriais. 

I ---~ Com:dor Meridiana None CJ Margem DirciJa dos Campos do :\1ondego 

Figura 1 

[.:=J Corrector Meridional Sui 
,.--, Platafonnas de Cernache 
L__l e Assafarge 

CJ Margcm Esqucrda dos C:unpos do Mondcgo 

CJ Cmnpos do Mondego 

Espa~os de planeamento no concelho de Coimbra a partir da valora~ao das varlavels blofislcas, demogr.ificas e socials 
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Figura 2 

Aspecto do espa~o urbano, observando-sc em pri meiro plano o sub-espa~o Urbano Verde do Mondego, parcialmente na margem esquerda do rio o Urbano 

Continuo Oeste, e na margem dlrelta o Urbano Hist<irico eo Urbano Continuo Este 

Urbano Verde do Mondego - formado pelo 
espelho de agua da Ponte-Ac;:ude de Coimbra, pelas 

margens inundaveis do r io Mondego, entre pontes, em 
que se inclui o Convento de Santa Clara-a-Velha e o 

Estadio Universitario e, ainda, pela Mata Nacional do 
Choupal. Este espac;:o constitui urn elemento paisagis

tico marcante com forte influ€mcia na leitura e na 
identidade, interna e externa da cidade. Sendo 
objecto de projecto de qualificac;:ao ambiental e 
urbano, pode afirmar-se como espac;:o de lazer e des· 

portivo, potenciado por dois novos pontos de atraves· 
samento do rio Mondego. Ainda neste sub-espac;:o ha 
que realc;:ar a importancia regional dos recursos hidri· 
cos, tomando como referencia as captac;:oes aluviona

res da Boavista. 

2. Espac;:o Urbano Descontinuo Norte - atraves
sado per importantes vias rodoviarias e ferroviarias, 
corresponde ao espac;:o mais heterogeneo no que diz 

respeito a ocupac;:ao e usc do solo, coexistindo nucleos 
residenciais de diferentes epocas, nascidos de directi· 
vas de ordenamento diversas e com arquitecturas, 
indices de utilizac;:ao e numero de pisos diferentes. 

A par com aglomerados claramente urbanos e 
com nucleos rurais em processo de acentuada urbani· 

Figura 3 

zac;:ao, encontram-se importantes areas industrials, 
comerciais e de servic;:os; a afirmac;:ao das actividades 
e temporalmente muito diversa. 

Do ponte de vista fisico, este e urn espac;:o mar· 
cado per formas abertas e declives baixos, tendo vindo 
a registar a fixac;:ao de actividades secundarias e ter
ciarias, particularmente as de equipamentos escola
res, com remissao recente da ocupac;:ao residencial 
para areas marginais com forte declive ou que exigem 
importantes volumes de escavac;:ao. 

De forma descontinua, persistem ainda espac;:os 

naturais com floresta pouco consolidada ou com vege
tac;:ao esparsa e alguns espac;:os com culturas agricolas 
permanentes, em que sao evidentes formas de erosao 
hidrica intensa e movimentos de massa. Na dependen
cia das caracteristicas liticas estao reconhecidas neste 
espac;:o inumeras manifestac;:oes de instabilidade nas 
vertentes, assim como uma elevada susceptibilidade a 
inundac;:oes rapidas em terrenos com ocupac;:ao agricola 
e residencial. 

De referenciar, pela diversidade de ocupac;:ao e 
infra-estruturas presentes, a elevada vulnerabilidade 

ambiental relacionada com a contaminac;:ao des solos e 
dos recursos hidricos associada a processes tecnolo
gicos. 

Aspecto da ocupa~ao heterogenea do cspa~o Urbano Descontinuo Norte em que coexistem diferentes actlvidades. 
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3. Espa~o Urbano Descontinuo Sui - constitui 
um espa~o em que coexistem ocupa,:ao urbana resi · 
dencial, actividades comerciais e industriais e espa~os 
semi-naturais florestais e arbustivos. 

A consolida~ao urbana tem vindo a ser incre
mentada, nas ultimas duas a tres decadas, a partir de 
nucleos rurais pre-existentes (Antanhol, Palheira, 
Valongo, Carvalhais, Cruz de Morou~os), atraves da 
cria~ao de um corredor edificado ao Iongo das vias 
rodoviarias (Entre-Tremor;:ais - Antanhol , Espirito Santo 
de Touregas - Povoa, Ladeira da Paula, Cruz de Morou
~os - Banhos Secos, Quinta da Torre - Pereiros - Casal 
de S. Joao) ou atraves da criar;:ao de novas areas urba
nizadas (Banhos Secos, Carvalhais de Baixo, Carvalhais 
de Cima, Oeste de Antanhol) o que se traduz, actual 
mente, na coexistencia de indices e tipologias muito 
diferenciadas. 

A vocar;:ao essencialmente comercial e industrial 
destaca-se no espar;:o contiguo a EN1 e na zona de 
Valongo, sendo de rea l~a r o caracter de conflituali
dade que assume com a ocupa~ao florestal, a Este de 
Palheira e em Valongo, e com a ocupa~ao agricola, em 
Valongo- Albergaria e em Palheira - Adro Velho. 

Este espar;:o apresenta evidentes contrastes liti
cos e de aptidao geotecnica, que por nao terem sido 
valorizados na ocupar;:ao encetada, marcam zonas em 
que existem inumeras manifesta,:oes de instabilidade 
relacionadas com movimentos de massa. 

Caracterizado pela elevada pressao de ocupa~ao 
antropica, num espa~o em que a ocupa~ao florestal e 
arbustiva ainda representam um continuum natural e 
um elemento paisagistico dominante, parece relevante 
a requalifica~ao deste espa~o e a implementa~ao de 
medidas de redu~ao dos riscos {particularmente asso
ciadas a incend!os florestais). 

Figura 4 
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vales, bastante encaixados, constituem autenticas 
barreiras naturais, com va lores baixos de insola~ao e 
com um escoamento superficial que j ustifica formas 
de erosao hidrica densas e marcadas pelo transporte 
de material solido. Os materiais apresentam generi 
camente uma aptidao geotecnica limitada, sendo fre
quentes os movimentos de instabilidade associados a 
materiais alterados, depositos de vertente ou na 
proximidade de elementos tectonicos maiores. A 
ocupar;:ao florestal e claramente dominante, com limi
tada vegeta,:ao arbustiva nas zonas mais declivosas e 
pequenos retalhos de utilizar;:ao agricola nas superfi
cies menos declivosas do topo e da base das vertentes. 

Constitui tradicionalmente urn espa~o de dificil 
transforma~ao, dotar;:ao de infra-estruturas e acessibi
lidades pelos recursos tecnicos e financeiros exigidos. 

A ocupar;:ao antropica tem privilegiado as super
ficies aplanadas de interfluvio, sob a forma de povoa
mento concent rado ou disperse ordenado, sempre na 
dependencia de vias de comunicar;:ao supra-munici
pais. A ocupar;:ao florestal const itui urn recurso eco
nomico local importante e um elemento paisagistico, 
ambiental e de legibilidade regional, mas apresenta 
uma elevada susceptibilidade ao risco de incendio com 
incidencia local e regional. 

Pode ser subdividido em dois sub-espar;:os, sepa
rados pelo vale do rio Mondego, apresentando ambos, 
diferentes, mas fortes, relar;:oes supramunicipais. 

Maci~o Marginal Norte - marcado pelo alinha
mento Casal do Lobo/ Cova do Ouro - Dianteiro/ Cara
pinheira que serve como corredor de circular;:ao em 
direcr;:ao a Nordeste (nomeadamente Penacova) ao 
Iongo da EN536 ou ainda pelo alinhamento Torres do 
Mondego - Casal da Mizarela ao Iongo da EN 11 0 na 

Aspecto parcial do espa<;o Urbano Descontinuo Sul, em que coexistem diferentes ocupa<;<ies e uso do solo. 

4. Maci~o Marginal Montanhoso - este espar;:o 
revela alguma homogeneidade nas caracteristicas 
fisicas dado que apenas aparecem representadas 
unidades liticas metassedimentares, genericamente 
com valores hipsometricos acima dos 200 m e declives 
superiores a 15%, em confronto com os espa~os baixos 
e de topografia mais suave localizados a ocidente. Os 
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margem direita do Mondego. Constitui um espar;:o 
natural de contenr;:ao a expansao do tecido urbana 
continuo da cidade de Coimbra na area do Tovim de 
Cima e Vale de Canas, de alivio da pressao urbana 
externa na Rocha Nova, de manutenr;:ao das caracte
risticas de povoamento em interfluvio aplanado e 
ainda de limitar;:ao da ocupar;:ao em encosta (ex: Tovim 
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de Cima, Vale de Canas, Cova do Ouro, Torres do 
Mondego, Casal da Mizarela, Mizarela). As caracte· 
risticas geotecnicas, os processos de instabilidade 
presentes, a susceptibilidade a inc€mdios florestais, as 
caracteristicas ambientais e paisagisticas, os custos 
das acessibilidade e das infra-estruturas, entre outros 
aspectos, determinam uma actuac;ao e regulamenta
c;ao especifica. 

Macic;o Marginal Sui - centrado em Ceira/Sobral 
de Ceira e servindo de corredor de circulac;ao, supra
-municipal e regional, para Este pela EN 17 e para 
Sudeste por ligac;iies viarias e ferroviarias. Constitui 
um espac;o com e levada pressao urbanistica marcado 
por dificeis condic;iies topogrMicas e geotecnicas, com 
ocupac;ao em encosta com declives superiores a 25% ou 
em leito de cheia no rio Ceira. As dificeis condic;iies 
construtivas, com frequente recurso a deficientes 
escavac;iies ou colocac;ao de aterros, as complexas 
acessibilidades com estrangulamentos varios (pontes, 
passagens de nivel, arruamentos estreitos), o custo da 
constrw;ao e da manutenc;ao de infra-estruturas e 
equipamentos, associados a uma menor eficacia de 
ordenamento anterior, sugerem o recurso a escalas 
menores de ordenamento e de regulamentac;ao. A 
limitac;ao dos perimetros urbanos e das areas de 
restric;ao e servidao podera limitar a ocupac;ao em 
zonas geotecnicamente desfavoraveis ou caracteri 
zadas por elevada susceptibilidade a movimentos de 
massa, cheias/inundac;iies ou incendios florestais. 

Figura 5 

Visao parcial do sub·espa~o do Maci~o Marginal Sui. 

5. Corredor Meridiana Norte - corresponde a 
um espac;o cultural complexo com alguma homogenei
dade na distribuic;ao de ocupac;ao e actividades, que 
materializa um corredor de circulac;ao a partir do 
espac;o urbana continuo a Sui. A partir de aglomerados 
populacionais historicos com alguma dispersao do 
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edificado ou de areas urbanizadas, nas ultimas duas 
decadas assistiu-se a um processo generalizado de 
rurbanizac;ao por incorporac;ao no espac;o urbana de 
areas florestais ou com pequena agricultura, ou por 
adensamento de arruamentos e outras vias formali
zando um povoamento disperso ordenado. Apesar da 
pressao urbanistica, observa-se alguma constancia nos 
indices de utilizac;ao e numero de pisos, com preserva
c;ao de uma imagem com alguma ruralidade. 

Caracterizado por uma topografia generica
mente inclinada para ocidente, com elevada insola
c;ao, com declives ate 8%, com razoavel a boa aptidao 
geotecnica, e com limitadas manifestac;iies de instabi
lidade (quando existentes estao na dependencia das 
caracteristicas estruturais), constitui um espac;o de 
planeamento a valorizar pelas boas condic;iies constru
tivas e de acessibilidade. 

Constitui, igualmente, um espac;o com inegaveis 
qualidades ambientais e paisagisticas que interessa 
acompanhar, refreando a elevada pressao urbana, 
mantendo o caracter diversificado de ocupac;ao, 
ordenando os espac;os verdes naturais, agricolas ou 
florestais em resultado da elevada susceptibilidade a 
incendios e da importancia ecologica. Por se tratar de 
uma area de recente consolidac;ao urbano-residencial 
observa-se um defice de equipamentos e infra-estrutu 
ras o que reforc;a a individualizac;ao deste espac;o 
visando a definic;ao de objectives e estrategias especi
ficas. 

Figura 6 

Visao parcial do sub·espa~o Macil;o Marginal Norte. 

6. Corredor Meridiana Sui - corresponde a um 
espac;o fisico bem individualizado, verdadeiro corre
dor, em que as unidades liticas conglomeraticas e 
arenosas do substrata aparecem realc;adas por limites 
externos metam6rficos ou carbonatados que impiiem 
uma topografia de confronto. Constitui um corredor de 
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Figura 7 

Aspecto do Corredor Meridiano Norte 

penetra<;ao para Sul aproveitando uma morfologia 
ado<;ada, em que os declives materializam os contras
tes litiCOS e OS acidentes tectoniCOS, dando corpo a 
drenagem esquerda do rio Corvo. 

Corresponde a urn espa<;o com reduzida densi
dade populacional e de edificado, com uma baixa 
densidade de infra-est ruturas viarias, em que os espa
<;os naturais com ocupa<;ao florestal e/ou arbustiva 
aparecem entrecruzados com espa<;os agricolas e agro

·florestais. 
Apresenta urn povoamento disperso ou com ten

dencia para a dispersao, centrado em Almalagues/ 

Anagueis, e que apresenta alguma pressao urbana na 
area de Pereiros-Copeira. 

A individualiza<;ao deste espa~o permite manter 
o equilibria ambiental e das formas de ocupa~ao, 
controlar a pressao urbana na area a Norte, caracteri
zada por inumeros processos de i nstabilidade, assim 
como enquadrar o espa~o urbano verde do Mondego e 

da depressao do rio Ceira. 

7. Plataforma de Cernache-Assafarge - como a 
designa~ao sugere, trata-se de urn espa~o aplanado 

Figura 8 

Visao do Corredor Merfdiano Sul 
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ou com inclina~ao suave para ocidente. Com declives 
genericamente inferiores a 1 0%, apresenta , segundo a 

direc~ao E-W, uma grande variabilidade geologica que 
se reflecte, entre outras, nas caracteristicas hidrogeo
l6gicas, na cobertura vegetal e nas condi<;oes de esca
va~ao. 0 uso do solo e diversificado com a existencia 
de importantes espa<;os florestais, espa~os naturais 
arbustivos ou com vegeta<;ao esparsa, areas agricolas, 
ocupa~ao industrial e comercial, infra-estrutura do 
aer6dromo; tem-se assistido ao incremento do uso 
urbano residencial. Pode subdividi r-se em: 

Plataforma de Cernache - sub-espa~o centrado 

em Cernache com importantes digitac;:oes para W, 5 e 
E, em que se assiste a uma importante consolidac;:ao 
urbana residencial com alguma uniformidade de tipo
logia e indices de ocupac;:ao. Marcado pelas relac;:oes 
supra-municipais, pelo atravessamento da EN1 e pelos 

acessos a A1, e ainda pela extensa area ocupada pelo 
aer6dromo, e local privilegiado de fixa<;ao de activi
dades industriais e comerciais na dependencia das 
acessibilidades. Assistiu-se nas ultimas duas decadas a 
uma progressiva antropiza~ao, com decrescimo das 
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actividades agricolas na razao inversa da ocupac;:ao 
urbana e da fixac;:ao de actividades comerciais e indus
t riais, pelo que se imp6e uma avatiac;:ao do risco de 
contaminac;:ao dos solos e recursos hidricos. 

Plataforma de Assafarge - sub-espac;:o centrado 
em Assafarge-Abrunheira em que se verifica pressao 
urbana a Norte, a partir do espac;:o Urbano Descontinuo 
Sul. Diferencia-se do outre sub-espac;:o pela importan
cia da ocupac;:ao florestal e arbustiva e pela menor 

acessibilidade. A diferenciac;:ao deste espac;:o permite 
refrear a pressao urbana e potenciar a utilizac;:ao das 

areas naturais e ftorestais com diminuic;:ao do risco de 
inc€mdio e acautelamento dos recursos hidricos a 
jusante. 

Figura 9 

Vtsao parcial da Plataforma de Cernache - Assafarge 

B. Vale dos Fornos - espac;:o heterogeneo morfo 

e litologicamente, estruturalmente complexo, generi
camente enquadrante do rio dos Fornes e seus afluen

tes e com declives em regra inferiores a 15%. Caracte
rizado pelo cruzamento de importantes vias rodovia
rias e ferroviarias com influencia supra-municipal e 
regional, e de realc;:ar a incidencia supra-regional 
industrial. Nas ultimas decadas apresenta alguma 

pressao urbanistica por consolidac;:ao de nucleos rurais 
historicos ou por povoamento disperse ordenado ao 

Iongo das vias. Ressalta, ainda, urn caracter rural com 
espac;:os culturais complexes, espac;:os florestais e 
naturais de vegetac;:ao esparsa e alguns espac;:os agri
colas. Subdivide-seem: 

Depressao de Souselas-Botao - sub-espac;:o com 
boas acessibilidades centrado em Souselas e com 
varias digitac;:6es. Cruzado pelo IP3 e pela Linha do 
Norte, materiatiza urn espac;:o profundamente artifi 

cializado pela explorac;:ao e t ransformac;:ao da industria 
cimenteira, pelas elevadas percentagens de areas com 

usos i ndustriais e comerciais a jusante de Souselas, 
pela pressao urbana em Vilela, 5. Martinho do Pinheiro 

e Oeste de Souselas e pela regularizac;:ao do leito do 
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rio dos Fornes. Apresenta processes de instabilidade 
associados a movimentos de massa , susceptibilidade a 

incendios ftorestais e industriais, riscos associados a 
inundac;:oes por estrangulamento dos canais e com 

eventual contaminac;:ao de solos e recursos hidricos. 

Plataforma de Lan;:a/Pac;:o - sub-espac;:o com ele
vado contraste morfo-litologico e de uso do solo; a Este 

apresenta elevados dectives e ocupac;:ao ftorestal, a Oeste 
apresenta uma larga plataforma de interfluvio (ribeira 
de Sta. Cristina, a Norte, e rio dos Fornos, a Sul) mar
cada pelo corredor edificado de caracter rural de Lan;:a
·Pac;:o que apresenta relac;:ao supra-municipal. Apresenta 
uso agricola em perda de importancia, sendo ainda de 
salientar os riscos associados aos incendios florestais. 

Rebordo de Trouxemil - sub-espac;:o que mate
rializa uma plataforma, genericamente aplanada, com 

boas acessibilidades e atravessada longitudinalmente 
pela EN1 e transversalmente pelo IP3 e pelos acessos a 
A1 e A14. Centrado em Trouxemil com extens6es a 
Norte e Sul, apresenta pressao antropica a SE e na 
area de Zouparria do Monte com progressiva rur

banizac;:ao e ocupac;:ao comercial. E de salientar a 
perda da quatidade ambiental e paisagistica deste sub
-espac;:o. 

9. Margem Direita dos Campos do Mondego -

espac;:o nao continuo delimitado a Sul pela planicie 
aluvial do Mondego e digitac;:ao de Anc;:a, apresenta 

valores hi psometricos no intervale 10-1 40 metros e 
declives quase exclusivamente abaixo dos 15%. Do 

ponte de vista li tologico observam-se variac;:6es nas 
unidades de substrate dos tres sub-espac;:os a que se 
sobrep6em unidades superficiais detriticas; do ponto 
de vista morfologico transparece alguma constancia 
nas formas abertas localmente subtinhadas por relevos 

resultantes de erosao diferencial ou de acidentes 
tectonicos. Atravessado por importantes vias supra

·municipais e nacionais (A1, A14, EN111 e EN234) 
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Figura 10 

Visao geral do espa~o do Vale dos Fornos 

denota uma crescente urbanizar;:ao a partir de nucleos 
concentrados, que se traduz por urn processo de 
edificar;:ao ao Iongo das vias. Mantem uma importante 
ocupac;:ao florestal, com declinio progressive das areas 
agricolas, associado ao incremento das areas com 
actividades comerciais ou de pequena industria; pon
tualmente, observam-se p6los, em laborar;:ao ou nao, 
de industria extractiva. 

0 Monte da Margem Direita - sub-espar;:o com 
dois p6los, Antuzede - P6voa do Pinheiro e Rios Frios -
Mourelos - Vil de Matos, e caracterizado pela existen
cia de declives frequentes no intervale 5-15%, mate
rializando a estrutura geologica de abatimento com 
direcr;:ao NNW-SSE. As boas acessibilidades sao respon· 
saveis pelo incremento da pressao urbanistica e pela 
fixar;:ao de estruturas comerciais, com perda do carac
ter rural tradicional. Neste espar;:o, com condir;:oes 
geotecnicas localmente di ficeis, t ransparecem mani
festar;:oes importantes de instabilidade nas vertentes a 
que se associa a susceptibilidade a inundar;:oes em 
espar;:o urbano; observa-se, ainda, uma clara perda de 
qualidade paisagistica e ambiental. 

Colinas da Margem Direita - sub-espar;:o mar
cado pelas formas abertas, com declives que rara· 
mente ultrapassam 10%, em que se verifica urn corre

dor urbano ao Iongo da EN111, entre S. Joao do Campo 
e S. Martinho de A.rvore. Litologicamente, dominam as 
unidades arenosas, localmente exploradas, que asso
ciadas a unidades superficiais suportam actividades 
florestais, agricolas e pecuarias em perda de influen
cia para actividades terciarias. Com a progressiva 
periurbanizar;:ao ressalta o contraste entre zonas 
urbanas com indices de ocupar;:ao e tipologia diferen
tes, sendo de analise futura as condir;:oes de contami
nar;:ao de recursos hidricos e solos associadas a este 
processo de antropizar;:ao crescente. 

Plataforma de Andori nha - sub-espar;:o com 
declives em regra inferiores a 5% no qual aparecem 
representadas unidades arenosas e unidades carbona-
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tadas (estas, objecto de concessao mineira). Cent rado 
em Andorinha, este espar;:o apresenta alguma relar;:ao 
supra-municipal a Norte. Apresenta alguma pressao 
urbana em torno dos aglomerados, contudo, mantem 
urn nitido caracter rural, bern marcado pelos espar;:os 
agricolas e, essencia lmente, pela ocupar;:ao florestal 
dominante. Na dependencia da ocupar;:ao florestal 
regista-se alguma susceptibilidade a incendios flores
tais, com incidencia local e regional. 

10. Margem Esquerda dos Campos do Mondego 
- espar;:o com boas acessibilidades rodoviarias e ferro
viarias cent rado em Taveiro. Limitado a Norte pela 
planicie aluvial do Mondego, apresenta uma relativa 
homogeneidade litol6gica com representar;:ao de uni
dades detriticas arenosas, associada a uma morfologia 
aberta com declives abaixo dos 15%, e com hipsome
tria no intervale 10 e 120 m. Apresenta urn corredor 

edificado ao Iongo dos principals eixos viarios entre 
Ribeira de Frades - Taveiro - Vila Pouca do Campo -
Ameal - Arzila, reforr;:ado na ultima decada pela cons
trur;:ao da EN341 e de importantes infra-est ruturas 
comerciais e desportivas, o que se traduz numa ele
vada pressao urbanistica. 

A revitalizar;:ao industrial, mas essencialmente a 
ocupar;:ao comercial, com substituir;:ao de importantes 
areas agricolas, fez perder algum do caracter rural ao 
espar;:o. A Sul e de realr;:ar o espar;:o ocupado pelo 
Aterro Sanitaria intermunicipal e pelas areas com 
explorar;:ao mineral. A ocupar;:ao florestal, cada vez 
mais descontinua, mas tambem mais desordenada, 
apresenta uma crescente suscept ibilidade ao risco de 
incendio, sendo ainda de acautelar as condir;:oes geo
tecnicas e de contaminar;:ao, hidrica e dos solos, pela 
antropizac;:ao crescente de terrenos em que o nivel 
freatico se apresenta em regra elevado. 

Corresponde a urn espar;:o de planeamento para 
o qual devem ser delineadas estrategias e objectives 
especificos pela diversidade de ocupar;:ao e pelo tipo 
de actividades presentes, ate por se tratar de urn 
espac;:o frequentemente sujeito a transgressoes aos 
exercicios de planeamento. 
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11. Campos do Mondego - Espa~o localizado a 
jusante de Coimbra e que corresponde ao largo plaino 
aluvial do rio Mondego e as digita~oes do rio dos For· 
nos, ribeira de An~a e Paul de Arzila. Caracterizado 
por alguma homogeneidade morfologica e litologica, 
declives inferiores a 2% e valores hipsometricos infe

riores a 15m. 

Figura 11 

Aspecto parcial do espa~o da Margem Direita dos Campos do Mondego 

Traduz um espa~o em que a implementa~ao de 
obras com vista a regulariza~ao dos caudais de cheia 

· do Mondego considera como apenas parcialmente 
inundavel, para valores de caudal com um periodo de 
retorno milenar, mas que episodios recentes se encar· 
regaram de desmentir; nas digita~oes da planicie, pela 
antropiza~ao das sec~oes de escoamento, regista·se 
um acrescimo de susceptibilidade a cheias e inunda-

Figura 13 

Aspecto dos Campos do Mondego 
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t;6es; o aparecimento de infra·estruturas desportivas e 
lazer, bem como a coloca~ao de elevadas volumetrias 
de aterro, em areas habitualmente sujeitas a inunda· 
t;ao, colocam novas interrogat;6es a gestao dos cau
dais. As estrategias e objectives espedficos a definir 
para este espat;o devem realt;ar a elevada capacidade 
agricola dos solos, a dimensao paisagistica e o valor 

Figura 12 

Aspecto parcial do espa,o da Margem Esquerda dos Campos do Mondego 

ambiental. A int erdit;ao de construt;ao, nomeadamente 
de equipamentos, deve ser ponderada, impedindo-se a 
alterat;ao topogrc\fica nao planeada do espat;o com a 
colocat;ao ou remot;ao de materiais e evitando·se o 
atravessamento por infra·estruturas viarias nao dimen
sionadas para o escoamento hidrico natural ou que se 
possam vir a constituir como barreira ecologica signi· 
ficativa. 
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4. Sistematica definidora 

No Quadro I aparecem sistematizadas as carac
teristicas que suportaram a defini<;:ao dos 11 espa<;:os 
de planeamento considerados. 

A descri<;:ao sintetica das variaveis fisicas que 
suportam os espa<;:os foi adicionado a caracteriza<;:iio 
da ocupa<;:ao e a qualifica<;:iio ambiental (s.l.) de cada 
espa<;:o, bem como as altera<;:6es recentes de ocupa<;:ao 

e uso do solo e respectivos conflitos. 

5. Conclusoes 

A analise da distribui<;:ao das variaveis biofisicas 

e demograticas e sociais no municipio de Coimbra faz 
ressaltar o caracter heterogeneo do espa<;:o. A consta

ta<;:ao de que a ocupa<;:ao historica tem sido determi
nada pelas variaveis biofisicas refor<;:a a necessidade 

do estabelecimento de uma diferencia<;:ao territorial 
que venha a ter tradu<;:ao no exercicio do planea

mento. A delimi ta<;:iio de espa<;:os dai decorrente pode 
reflectir-se em estrategias diferentes, mas comple

mentares, para territories distintos, mas solidarios no 
todo municipal, nomeadamente atraves da diferencia

<;:iio dos: 

- recursos tecnicos construtivos ou de transporte 

municipal; 
- acessibilidade a equipamentos e/ou dota<;:ao 

de infra -estruturas; 
- aplica<;:ao dos regimes de restri<;:ao e servidao; 

- valoriza<;:ao dos processos de perigosidade 
naturais e tecnologicos; 

- defini<;:ao do tipo e indices de ocupa<;:ao do 

solo; 
- estrutura<;:ao biofisica e protec<;:ao ecologica; 
- promo<;:ao patrimonial natural, paisagistica e 

edificada; 
- oportunidade de actua<;:iio politica. 

Os espa<;:os e sub-espa<;:os definidos constituem 
elementos dinamicos em que a nao adop<;:ao de estra

tegias diferenciadas se traduz numa miscigena<;:iio de 
caracteristicas, com clara perda de identidade e, 

sobretudo, de qualifica<;:ao de cada uma das unidades. 
Por outro lado, a adop<;:ao de estrategias dife

renciadas no exercicio do planeamento promovera, 
ainda, uma optimiza<;:iio de recursos e meios, bem 
como a minimiza<;:ao de perdas economicas e ambien

tais. Por exemplo, a valoriza<;:ao das debilidades geo
tecnicas dos materiais superficiais e de substrata, bem 

como a avalia<;:iio da perigosidade associada a proces
ses naturais e tecnologicos, permitem a adop<;:ao de 
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estrategias de redu<;:iio da vulnerabilidade e a articu la
<;:iio com os planes de protec<;:ao civil. 

Esta diferencia<;:ao espacial permite ainda a 
adop<;:ao de estudos parcelares a escalas mais detalha
das de analise, bem como a optimiza<;:ao da explora<;:ao 
e protec<;:ao de recursos minerais e hidricos. 
Finalmente, a defini<;:ao espacial definida, pela 
complexidade espacial e estrategia seguida, podera 
constituir referencial critico capaz de evoluir para 
melhores propostas. Com efeito, a expressao regu la
mentar das variaveis biofisicas, demogrMicas e sociais 

possibilitam, inclusivamente, a adop<;:ao particulari
zada de indices, taxas e modalidades de cedencia 

reconheciveis pelos agentes politicos, tecnicos e 
municipes. 
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Quadro I 
Principais elementos de caracleriza~;ao dos espac;os de planeamento no Municipio de Coimbra 

VARIAVEIS I 1\·1orfologia l..itologia Susccptibilidadc Rccursos Ocupa~3o Vias/Circula ~lo 
Qualifica~io I Evoluflo no uso do solo I ConOitos 

ambiental no uso do solo 
ESPACOS I 

Urbana continua; 
Ocupa.y.lo urbana intersticial; 

Dc:clives vori;iveis, com lnunda~Oes: 
equipamentos e Urbana dcscontinuada; Patrim6nio arquitectOnico, 

constru~ao de grandes infra-estruturas I Riscos naturais; ocupa~ao verde Conglomerados c Cuhurais e infra-cstruturas; circular intema e edificado, paisagist ico e 
Ur bano I comijas c escarpas; 

arenitos; calc3rios 
movimcntos de massa; 

paisagisticos; CSP3COS verdes extema; quatro ecol6gioo; 
e equipamentos; requalifica~o dos intcr.tticial: carga e indices de 

vales e fonnas incisas carsifica~; incCodios espac;:os verdes; abandono c ocupa~; grandes constru~; 
de n::~turc7.a tect6nica 

dolomiticos; aluviOes 
urbanos 

hidricos intcrsticiais e em travcssias fluviais: helcroi;eneidadc nil 
degrada.yao das ireas histOricas: perda accssos c drculac3o continuum; supra-municipal q uolificat;ao e conserva~io 

planoddgua 
vocafYi,o indus1rial e agro-florcstal 

Urbano I Gcncricomentc declives I Calca~os calco-
Movimcntos de massa~ Peri urbana; lC2; Estrada de Eiras; 

HctcrogCnea; difcrcnte I Hctcrogcncidade no uso do solo; 
Descontfnuo I So/.. fi b ·rt dolom1t1cos; margo-

crosao hidrica; comercial; Linha do Norte; 
qualificat;-3o; prcscnlj:a de 

Residencial; comcrcial e de 
carga c indices de ocupo:t~Yfio; 

Norte ' · onnns 3 c as calcoirios; aluviOes inundayOcs; contamina~3o Espaciais industrial; m unicipal a areas criticas 
equipamento 

riscos n::~turais e tccnolOgicos solos e aeua superficial espa~ natural supra-regional 
caJCilrios e margo· 

Urbana residencial 
calcirios; 

hcterogenca.: I EN!; AI; I Ho1crogcnea 
I Ocupa~o residential; comercial c I Hcterogencidode no uso do solo; Urbano I Gcnericamcnte dedivcs J conglomero:~dos c 

Descontfnuo Sui 15o/. 3.renitos; 
lncCndios tlorcstais Espaciais; cometcial; supra-municipal industrial; altera(f::!o na ocupalj:lo pressiio urbana; carga c [ndices d~ 

dcp6sitos supcrficiais e paisagisticos industrial; csp11~0s a supn:Hcgional tl orcstal~ .1bandono agricola ocupa~;iio; incc!ndios tlorcsta.is 

aluviOes 
na1urais e florcstais 

Genericamen1e > 15%; Movimentos de massa; FlorestaJ; 
EN 110; EN 17; 

1 

vales incisos com incendios florcstais; urbana em nl1clcos I Prcssiio urbana; riscos natunois e 
Maci~;o Marginal 

insola-;!io contrastada, Metasscdimentos inund:l~Ocs do rio Ceira; 
Pa.is.,sisticos; 

populacionais 
EN536; Linha da ratrimOnio cco16gico c I A ltera~o das csp&:ies florestais; 

incendios florestais; dota~o de Montanhoso 
superficies de reduzida competCncia 

tlorestais 
concemrados e 

Lous3: supra-municipal pnisagistico: ocupa~;ao urban:~ residencial 
infra-e~tru tur:1s 

interl1Uvio aplanadas. .. seottcnica dispersos alinhados 
a regional 

1 

Genericamcntc 1 5%; Periurbana e Pa1rim6nio ccol6gico e 
Urbana rcsid encial e de cquipamentos; I p - rb ·nd· d Corrcdor Conglomcrndos e Paisagisticos e agro- Nl'\lrbana; cultural EN 537; supra- pa,sagistioo; 

.Meridiano Norte 
cx.posic;io gcnCrica a 

arenites 
lncc!ndios norcslais 

florestais complexa; agro- municipal homogeneidade na 
abandono agricola; altcra~ de ressaoii u ana; carga e 1 1ces e 

Oeste 
florestal qualifica~iu 

indices e tipolo~ia urbana OCUJXIfV o: 

Gencricamente 15%, Dominantementc 
lncendios florcstais; Espaciais, 

Patrim6nio ccol6gico e 
Umana residencial c de equipamcntos; I Press.ilo urbana; carga e indices de 

Corrcdo r I com fonnas e vales conglomerados ~ 
movimcntos de massa; paisagisticos c a:gro- Cultural complexa; 

EN I I 0; municipa l 
paisagistico; 

abandono agricol3; altera~o de ocupa<fio; de!,rrndac;ao dos cspo~os 
Meridiano Sui incises de mtturc?.:. arenitos; a Estc agro-florestal homogcneidade na 

estnnural e tect6nica mctassedimentos 
pontualmcntc inunda~cs florestais 

qualificac3o 
indices c lipologia urbana agro-tlorefi tais 

lleterogencidade 
Agro-florestal; HcU .. "f'OgC:nca: patrim6nio Urbana residential; oomcrcial, 

Pl.alaform• de I Gcnericamentc I 0"/o; litol6gica; movimenlos de 
Paisagisticos; espa1;0s naturais; ENl; acr6dromo: supra· ecol6gico; diferente industrial e de cquipamcntos; I Pressio urbana; carga e ind ices de 

Cern ache· com fonnas abenas lieterogenca massa; carsifica~o; 
minerais c hidricos urbana rcsidencJal; regional qualifica<;!o; pn:scn~ de ahera~i!o na ocupa~o flo~tal. 

ocupa~o; oeupa~o industrial e 
Assafarge cx.post3S a Oeste incCndios tl orestais e de riscos de incCndios 

~naturais 
industrial areas criticas abandono c d cgradaylo agricola 

llnunda~s. movimentos Hctcr6sen~: patrirn6nio 
Ocupa~o urbana residencial. 

Dcclivcs vari:ivcis, com I IC2; IPJ; comercial c de scrvi~s; industrial; I Actividadc industrial; pressiio 
Vale dos Fornos I fonnas de imposi~o Helcrogenea 

de massa, incCndios Minernis; agricola.s e Urbana, industrial, 
Linha do Norte; 

ecol6gico c paisagjstico; 
altera¢o na oeupa~ao tl orcstal, urbana, riscos nalurais, riscos 

litica 1.. ou tcct6nica 
florestai~: con tam inayio florestais agro-tlorestal 

supra·nacional 
difercnlc qualificacio; abandono e deg:rada~o agricola; tecnolbgicos. 

de solos c i!,'Ua superficial prcsen~ de areas crilicas 
construc3o e rcqua li ficacjo de vias 

Dominantt..'rncnte 
Movunentos de mass a: 
locais com rcduzida 

Margem Oireita I Genericarncnte I 0"/o; I unidodes arcnosas ou compctCncia geotCcnica: 
Agro-florestal; 

Het~gcnca; palrim6nio Ocupa~iio urbana residencial c I Prcssao_ urb?na; carga •. indices de 
d os rupiUras de declive por areno-peliticas; 

inunda¢es IOC<"&is; 
Minet'3is e }tidricos: peri urbana e AI; A l4; EN I II; 

ecoiOgico e paisagistico; comercial; corredorcs de circulac3o; 
ocupar;no; nscos nalur31c: 

Campos d o dift."T"CflCitlfVJO Htica ou csc.:J.rpas calco· 
contamina~ de solos c 

agricolas e florestais rururbana; cultural EN234 
prescn~a de areas criticas alterac;.3o na ocupa~ floreslill 

corredo rcs de circula~ao supra· 
Mondego imposiclo tcct6nica margosas; caJclrios a 

<lgua superficial; incbldios complexa; municipals 
Noroeste. 

florcstais 

Pcriurbana e 
Ocupa~ao urban:~ residenci31, 

M argem I Gencricomente declivcs HomogCnea; unidades 
lncCndios norcstais e 

Minerais; rururbana; altera>i!o dos indices e tipologia I Pres~io urbana; cargo c indices de 
Esquerd a dos 

10'/o; arcno-conglomcrilic:t.s 
tecnol6gicos; 

pais3gisticos comcrcial, industriol EN341: Linha do Norte lleter6gcnca 
urbana: Uso indusuial e comcrcial; ocufialj:lo; corrcdores de 

Campos do contaminafVOO de solos c construyio de grandes infra-estnnuras circulafVio; explora~ minera l; 
Mondcgo 

e arcno-argilosas 
liguas superficiais 

c agro-florcstais e de cquipamenlos; 
e equiparnentos: degrada~o agro· e:tplora~io do a1erro sanitlirio. agro-florcsral 
norestal. 

Plaino eluvial c Homog61ea; unid::td~ Jnunda¢es: rupturas 
Agricolas; Agricola AI; ENI I I; EN234-I; Altcra~iio das praticas agricolas; I Prcssao urbana; infra-es<ruturas Campos do I digila~Oes (Fomos, areno-conglomcr8ticas, 1ccnol6gicas~ 
ecol6gicos; hfdricos infra-estruturns e locais·abrricolas .1: Homogenea constru~io de infra-estruturas e hidricas, agricolas, desporth 15 c 

Mondcgo An~ c Ar£ila)~ areno-nrgilosas ou contaminac;:io de solos e 
e paisagjstioos cquipamcntos nacional equipamentos; ocupafV3o urbana de lazer; riscos de inunda~o. 

dcclivcs 2% lodosos. 3t..'Uas suocrfici~is 
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