


EM PROL DOS CAMPOS DO MONDEGQ 

APRESENTA<;AO E RESUMO 

«Em Prol dos Campos do Mondego» c um trabalho elaborado em 1953 
pelo saudoso Professor Doutor Alfredo Fernandes Martins e que, apesar de 
impresso na forma de urn opusculo de 48 paginas, ern edi~ao do Autor. niio 
chegou a ser distribuido durante a sua vida . 

lnicialrnente, tratava-se de dois artigos para publica~ao num jornal de 
Coimbra; tendo sido recusada essa publica<;iio, o Doutor Fernandes Martins 
decidiu-se pelo optlsculo e acrescentou ao texto um «document<irio fotografico» 
integralmente extraido da sua tese de licenciatura («0 Esfor<;o do Homem na 
Bacia do Mondego», Coimbra, 1943). 

Por serem ineditos, e passados que estiio mais de trinta anos sobre a pole
mica que lhes deu origem e que eles poderiam, entao, ter feito aumenrar, publi
cam-se, agora, os dois artigos em causa. 0 primeiro, <ti3reves reftexoes sobre a 
I uta contra a erosao», e, acima de tudo, uma singela Ii<;iio de geografia fisica ; 
nele, o Autor coloca no seu devido Iugar a importancia da ac<;iio humana sobre 
as vertentes e, pelo conhecimento vivido dos problemas do Mondego, propoe 
varias medidas para minorar os efeitos da erosiio na maier parte da bacia hidro
gratica. No segundo, «Obras para defesa da planicie aluvial», o Autor come<;a 
por resumir as ideias principais do anterior artigo no respeitante a «defesa 
longinqua» e, com base em considera~oes sobre as caracteristicas hidrograficas 
e geomorfol6gicas das planicies aluviais de nivel de base, discute e mostra-se 
favoravel a obras hidraulicas que nao assentem exclusivamente na constru<;ao 
das habituais «motas». 

Escrito em 1953, «Em prot dos Campos do Mondego» nao pode, portanto, 
referir as recentes barragens da Aguieira e da Raiva, nem o a~ude-ponte de 
Coimbra e os grandes trabalhos de engenharia hidraulica, em execu<;iio, que 
com ele se relacionam; mesmo assim, dado que nem toda a bacia esta controlada 
por barragens e que os enormes incendios ftorestais dos ultimos anos vieram 
juntar-se as pequenas queimadas que, aqui e ali, ainda subsistem, o texto agora 
presente manteve uma relativa actualidade. 

FERNANDO REBELO 
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PRESENTATION ET RESUME 

«Em Pro! dos Campos do Mondego» est un ouvrage elabore en 1953 par 
notre cher Professeur Alfredo Fernandes Martins et qui, bien qu'imprime a 
compte d'auteur sous forme d'un opuscule de 48 pages, ne connut pas, tant 
qu'il fut en vie, Ia distribution parmi le grand public. 

lnitialement, il s'agissait de deux articles destines a un journal de Coimbra; 
Ia publication ayant ete refusee, !'auteur opta pour l'opuscule, ajoutant au texte 
un «documentaire photographique» totalement extrait de sa these de licence 
(«0 Esfon;:o do Homem na Bacia do Mondego», Coimbra, 1943). 

Pratiquement inedits, et plus de 30 ans apres Ia polemique qui fut a leur 
origine, et qu'ils auraient pu, a l'epoque, intensifier, nous publions a present 
les deux articles en cause. Le premier, «Breves reflexions sur Ia lutte centre 
!'erosion», est, avant tout, une lec;on de geographie physique; I'A. y met en 
relief !'importance de !'action humaine sur les versants, et, griice 'a sa profonde 
connaissance des problemes du Mondego, propose diverses mesures pour eviter 
les effets de !'erosion sur Ia plus grande partie de ce bassin hydrographique. 
Dans le second, «Ouvrages de protection de Ia plaine alluviale», l'A. resume 
les idees principales de !'article anterieur, en ce qui concerne Ia «defense a dis
tance» et, partant des caracteristiques hydrographiques et geomorphologiques 
des plaines alluviales de niveau cte base, discute et approuve les travaux hydrauli
ques non Jimites a Ia construction des «motas» traditionnelles. 

Ecrit en 1953, «Em Pro! dos Campos do Mondego» ne peut done men
tionner les barrages plus recents d'Aguieira et de Raiva, non plus que le nouveau 
pont-ecluse de Coimbra et les grands travaux hydrauliques en cours d'execution 
et qui en sont le corollaire; neanmoins, puisque le bassin n'est pas totalment 
controle par des barrages et que les enormes incendies de forets de ces dernieres 
annees viennent s'ajouter a ceux, plus n!duits, qui subsistent encore c;a et Ia, le 
texte du Prof. Fernandes Martins conserve une actualite relative. 

PRESENTATION AND SUMMARY 

'For the F ields of the Mondego' is an essay produced in 1953 by the late 
Prof. Alfredo Fernando Martins which, although privately printed as a 48 page 
monograph, was not made public during his lifetime. 

It was initially a pair of articles submitted to a Coimbra journal; when 
publication· was r.:fused, Prof. Martins opted to publish the monograph, adding 
to the text a 'photographic documentary' drawn entirely from his graduation 
thesis ('The Efforts of Man in the Mondego Basin', Coimbra, 1943). 

Our reason for printing these two articles is that they have remained hitherto 
unpublished and because of the discussion they gave rise to and which they 
<;ould, in the meantime, have expanded. The first article, 'A brief reflection 
on the struggle against erosion' is, above all, simply a lesson in physical geo
graphy; in it, the author gives due place to the importance of human action on 
slopes and, through his living knowledge of the problems of the Mondego, 
proposes a number of measures which would reduce the effects of erosion in 



the major part of the hydrographic basin. In the second, ' Works for the defense 
of the floodplain' , the author begins by summarising the main ideas of the first 
article ·related to the question of 'defense at-a-distance'. Based in considerations 
of the hydrographic and geomorphic characteristics of the floodplain , the dis
cussion goes on to favour hydraulic constructions which are not based exclusively 
in the building of the usual 'ramparts'. 

Written in 1953, 'For the Fields of the Mondego· \\as, for this reason, 
unable to mention the recent dams at Aguieira and Raiva, nor the bridge-dyke 
at Coimbra and the major works of hydraulic engineering underway related to it. 
Even so, given that not .the whole basin is controlled by dams and the effects 
of the enormous forest fires of recent years have come to join with the effects 
of the small acts of burning that still exist here and there, the present text still 
maintains a certain relevance. 

BREVES REFLEXOES SOBRE A LUTA CONTRA A EROSAO 

Por obriga<;ao de oflcio e no intuito de bern servir a comunidade, preo
cupo-me com a erosao e suas causas, cuido de estudar o processus do assorea
mento e suas consequencias; e, por isso- e ai.nda porque exen;o em Coimbra 
a minha actividade profissional-, nao podia ficar alheio :w s problemas 
suscitados pelo assoreamento do Mondego e correlatives estragos nos campos 
margi,1ais. Conseque.nteme.nte, e na medida em que tal me tem sido pos
sivel, ja por mais de uma vez ~ quer de viva voz, quer pela palavra escrita 
toquei nesse. grave tema da eco.nomia regional; e julgo nao terem sido despi
ciendas nem impertine.ntes as considera<;5es que entao deixci formuladas, 
porquanto, em diversas circunsHincias de tempo e de Iugar, outros homens 
interessados na questao mondeguin.a entenderam por bern glosa-las ou referi
·las como depoimento equitativo. 

Nao me pren.dem a terra quaisquer lac;os de propriedade; .nao te.nho eira 
nem beira, seja na feraz planicie aluvial, seja .nas chffs do planalto da bacia 
media, seja .nas chapadas e alturas serranas que vertem pua o Mondego 
e seus aflue.ntes. Prolctario i.ntelectual que sou, a mi1lha lavra e outra - e, por 
isso, as considera<;oes que me proponho tecer niio as manchan\. - nem de 
perto, nem de Ionge - a mais del ida macula de qualquer in.teresse pessoal; 
serao, tao somente, as refkxoes de urn trz.balhador que apcnas i.ntcnta trazer 
o seu contribute para o esclarecimento ~erio do complexo problema dos 
campos mondeguinos. 

Deste jeito, permitir-me-ei fazer breves co.nsider::.c;oes sobre crosao, 
assoreamento e algumas questoes conexas - e .oxal{t estas modestas rcflcxoes 
de um aprendiz de geografo encontrem algum valimento no espirito daqueles 
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que, no drama da planicie, se atribuiram o papel de paladinos do Baixo
-Mondego. 

Certo e que importa haver sempre alguem disposto a romper uma lanc;a 
na defesa dos legitimos interesses dos lavradores do plaine aluvial, de todos 
esses quantos que mourejam o amargurado pao de cada dia nos campos 
assoberbados pelo ft agelo do rio. Mas nao basta romper uma lanc;a; importa 
que o golpe tenha forc;a e fira certeiro no alvo. Desta guisa, o calor das 
palavras sera de bern fraca valia, se nao tiver firmes alicerces no meditado 
estudo da complexa trama dos problemas convergentes, se nao considerar 
de monta a interferencia dos interesses colectivos. Ora aqueles alicerces 
implicam algumas noc;oes de hidniulica, de geologia, de geografia aplicada, 
de economia politica e de politica agraria, porquanto quem .pretenda estudar 
desapaixonada e seriame.nte o transe actual dos campos mondeguinos nao 
podera deixar de ter na devida conta o regime torrencial do rio; a natureza 
das rochas na area drenada; a di[tribuic;lio dos relevos montanhosos; as 
caracteril:ticas gerais e as cambiantes regionais do clima na -bacia hidrografica, 
com relevancia do regime pluviometrico; as causas e as tacticas da erosao; 
os efeitos pemiciosos do entulhamento da madre do rio- e tudo isto sem 
perder de vista os objectives de urn plano de fomento geral e as tendencias 
actuais da explorac;ao agricola no Baixo-Mondego, nem tao-pouco menos
prezar os direitos, sagrados pelo esforc;o de gerac;oes, dos proprietaries e 
agricultores das bacias media e superior. 

Nem sempre assim tern sido entendido, talvez porque a quem trata do 
assunto se afigure que apenas estao em jogo os interesses dos proprietaries 
e Javradores do Baixo-Mondego, talvez antes porque niio haja sido compreen
dida significac;iio intima da cornplexa teia dos problemas emergentes. 

Ainda recentemente vieram a lume alguns curtos artigos sobre a questiio 
crucial dos Campos do Mondego, artigos esses que nos respectivos titulos 
ostentavam, em aliciante chamariz, a palavra erosiio t. Nao me pagou 

I Assinad_os por «F. Rodrigues Marques», os artigos em referencia foram publi
cados sob os seguintes titulos: A EROSAO E OS CAMPOS DO MONDEGO (in Diorio 
de Cvimbra, Ano XXIV, n.0 7601 , de 26 de Junho de 1953) ; ATNDA A EROSAO E SUAS 
CONSEQU~NCIAS (in Diririo de Coimbra, Ano XXIV, n.0 7606, de 1 de Julho de 1953); 
e, finalmente, A EROSAO E 0 REPOVOAMENTO FLORESTAL (in Diario de Coimbra, 
Ano XXIV, n.0 761 I, de 6 de Julho de 1953). 

Acrescentarei que niio foi sem alguma surpresa que, em artigo tambem intitulado 
A EROSAO E OS CAMPOS DO MONDEGO, firmado por «Dr. Jose Ferreira» e publi
cado no Diorio de Coimbra (Ano XXIV, n.0 7607, de 2 de Julho de 1953), vi classificado de 
«importante documento» e de «importante contribute» o pobrezinho do artigo A EROSAO 
E OS CAMPOS DO MONDEGO subscrito pelo Sr. F. Rodrigues Marques, artigo tiio 
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a pen a le-los; nada adiantavam sobre a questao da planicie aluvial e pro
punham solugot;s parciais e imperfeitas, ac;rescendo que - apesar da pro
messa implicita nos titulos - quase nao tratavam de erosao, assunto este 
que, alias, logo se ve ser mal conhecido de quem se permitiu ocupar-se dele. 
Se nao fora assim, teria havido o cuidado de nao afirmar, por exemplo, que 
«o desbaste intensii'O e insensato dos maciros florestais e o arranque sistematico 
dos matos maninhos a permitirem a lavragem das terras a/tas destinadas a 
pobrissima e aleatoria wltura do centeio sao a causa primacial da. erosao»! 
Tal atribuir;:ao e urn erro paten.te I, porquanto basta ler urn qualquer manual 
de geografia fisica ou o mais banal resumo de geologia para logo se tamar 
evid.ente que outras e bem difen:ntes sao as causas da acc;ao erosiva. Efecti
vamente, «erosao e, em sentido amplo, o conjunto de acr;:oes fisicas, quimicas 
e orgfmicas que dao azo a destruir;:ao das rochas e, por esta via, ao nivelamento 
progressivo do terreno (gliptogenese)» ; e os seus agentes, ou causas, sao, 
no ambito continental, as aguas de escorrencia e as organizadas em arterias 
da drenagem (cursos de agua), as variac;oes da temperatura, os ventos (cor
rasao) e os gelos, a dissolur;:ao por via quimica e ainda a intervenc;ao de orga
nismos (algas, musgos, liquenes e bacterias) que provocam a alterac;ao e 
decomposir;:ao das rochas. Como se ve, nao ha aqui Iugar - e justamente -
nem para «o desbaste intensivo e insensato dos maciros florestais», nem tao
-pouco para <<o arranque sistematico dos matos manin.hos» ... 

Posto isto, torn.a-se 6bvio, tendo em vista a situar;:ao geogra:tica e as 
caracteristicas do clima, que, na bacia do Mondego, sao as ciguas correntes, 
por suas tacticas de desgaste e degradatao, a causa principal da erosao, sendo 
aquelas tacticas naturalmente facilitadas la onde as vertentes e alturas estejam 
d.espidas do manto protector da vegetac;ao florestal e arbustiva, e tambem hi 
onde as areas arroteadas sem as devidas precauc;oes oferec;am facil presa a 
furia das enxurradas. Jmporta, porem, acrescentar que nao esta na mao 
d.o homem imped.ir o trabalho da erosao; em todo o caso, quando fizer uso 
metodico de pratic·as adequadas, podera refrear-lhe os efeitos, diminuir o 
impeto dos agentes erosivos. 

infeliz que ate ofendia desnecessaria e injustamente os trabalhadores da Direc<;:iio Hidrau
Iica do Mondego. 

1 · Erro tamanho e tao grosseiro como seria este de alguem asseverar que. numa 
superficie de ferro, a falta de revestimento por algumas camadas de tinta de 6leo e a causa 
principal da ferrugem, quando, afinal, e tiio somente o oxigenio o factor da oxida<;:iio lenta 
verificada na superficie ferrea exposta directamente ao ar humido. Deste jeito, a fa lta 
daquele revestimento de tinta carece de significa<;:iio causal, sendo apenas uma circunstfmcia 
favoravel. 
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Nos tais artigos a que me referi, o articulista- calando as fontes, mas 
segU:indo afinal na esteira de Adolfo Loureiro, do engenheiro silv.icultor 
Mendes Ferrao, do engenheiro agr6nomo Mario Fortes, do comandante 
Freitas Morna e na de mim proprio - prop5e o repovoamento florestal 
como sendo uma daquelas praticas adequadas na luta contra a erosao. Ate 
aqui estou plenamente de acord.o (melhor dito, e~ta o articulista de acordo 
comigo e com muitos outros que ha mais de dez anos ja apregoavamos a 
politica do repovoamento florestal). Em todo o caso, terei de opor algumas 
restric;:5es ao parecer de que urge «proibir a lavragem de terras acima de uma 
cota determinada, revestindo-as obrigatoriamente de arvoredos au matos», por 
entender o articulista que esta ai a «{mica medida capaz de eliminar rapidamente 
as efeitos da erosao» t. Acrescentarei ainda que os artigos em referencia 
sao omissos quanto a algumas praticas que importa seguir quando se intente 
diminuir- sim, diminuir, que nada nem ninguem os eliminara totalmente
os efeitos dos agentes erosivos. 

Consideremos esta faceta da questao. 
Sem duvida, certas circunstancias propiciam maior pujanc;:a as acc;:5es 

e tacticas da erosao. 0 grande declive das vertentes, a pluviosidade anual 
desigualmente repartida pelas estac;:5es e que se precipita frequentemente em 
regime de aguaceiros torrenciais 2, a maior heterogeneidade e a menor coe
rencia dos materiais rochosos, a lavragem rotineira, feita ao acaso e sem 
obediencia a preceitos de uma progressiva tecnica agricola, e ainda o despo
voamento :florestal e de mato rasteiro concorrem, a par de outros acidentes 
de somenos, para que seja facilitado o trabalho dos agentes erosivos. 
No ambito da bacia hidrografica do Mondego, algumas daquelas circunstan
cias referidas abarcam o conjunto de toda a area drenada - por exemplo, 
o regime pluviometrico de caracteristicas mais ou menos torrenciais -, ao 

' All~m da impropriedade do emprego do verbo eliminar, ha. neste passo urn outro 
equivoco palmar,. seja o de crer que o repovoamento florestal teni repercussiio em ritmo 
acelerado («rapidamente») sobre os efeitos da erosiio. Com efeito, e bern sabida esta ver
dade comezinha: o povoamento silvicola e de facto urn adjuvante de grande significado 
na !uta contra a erosao, porem, antes que venha a ter importi'mcia de realce, decorreriio 
algumas largas dezenas de anos - e is to ja foi dito, m:n dia, pelo comandante Freitas Morna. 
Mas e 6bvio que o Sr. F. Rodrigues Marques parece ignorar certo aviso previa proferido, 
a 7 de·Abril de 1938, em sessiio da Assembleia Nacional ; ou talvez niio se julgasse obri
gado a le-Jo ... 

2 Na minha tese de licenciatura, intitulada 0 Esfor~o do Homem na Bacia do Mon
dego, o leitor encontrara no cap. CLIMA urn breve estudo das condi9(ies pluviometricas 
regionais. 
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passo que outras estao acantonadas em regioes parcelares. Deste jeito, 
e tendo sempre em vista as cambiantes locais, importa considerar quais as 
medidas que urge tomar para que, no quadro regional, sejam atenuados, 
dentro das possibilidades humanas e sem recorrer a pniticas anti-econamicas, 
os efeitos calamitosos da erosao. 

1) Pelo que respeita ao declive acentuado das vertentes, frisarei, em 
primeiro Iugar, que esta circunstancia, jogando alias com uma, algumas, 
ou todas as outras, favorece o impeto das tacticas erosiva~ e, merce 
da velocidade de progressao assegurada as aguas de escorrencia, da 
azo a que se estabele9~m barrancos e torrentes a favor do mais insigni
ficante sulco ; consequentemente, aquelas arterias temporarias da drena
gem organizada sao, apas cada aguaceiro, percorridas em tromba pelas 
aguas recolhidas nas bacias de recep9ao e, deste jeito, evacuam grandes volu
mes de detritos rochosos, levando-os ate aos diferentes tributaries, que, 
por sua vez, os transportam ate ::o rio principal, cuja carga salida e assim 
constantemente acrescida. Ora esta carga salida vai enriquecer as aluvioes 
da bacia inferior, vai ser o material do areame.nto da planicie aluvial. .. 

Duas tacticas de primeira escolha pode o homem seguir para ate.n uar a 
circunstancia perniciosa dos gran des declives : 

a) Opde as terras teJiham aproveitamento agricola de real significado 
econamico, convini quebrar a continuidade do pe.ndor construindo socalcos; 
e, ate que estes sejam construidos, urge determinar que a lavragem das terras 
se fa9a sensivelmente ao correr das curvas de nivel, tendo em vista impedir 
o nocivo costume- tao frequente ainda! - de lavrar a festo, pratica esta 
totalmente errada, porqua;nto os sulcos abertos pelo dente do arado ou pela 
lamina da charrua, d.irigindo a drena.gem no sentido do maior declive, assegu
ram as aguas pluviais maior poder erosivo e maior capacidade de transporte. 

b) On de as terras care9am de valia para a agricultura, deve ser pro
movido o imediato revestimento florestal e arbustivo das vertentes. (E sabido 
que ja muito se fez neste capitulo, e urn recente diploma parece vir garantir 
a continuidade desta merit6ria tarefa dos Servi9os Florestais.) 

Como praticas subsidiarias das que deixo apontadas, seria de born con
selh o ter em conta mais os seguintes preceitos: 

a) Assegurar o escoamento paulatino do excesso de aguas caidas nas 
vertentes agricultadas, mesmo .naqudas ja di spostas em socalcos, e ate nas 
zonas de dominio florestal. Para alcan9ar esta finalidade, recorrer-se-a ao 
artificio de escavar regueiras pouco fu.ndas e de fraco pendente (regueiras em 
ziguezague ou em lacetes), de tal forma que, fluindo o caudal em ritmo Iento, 
fi que garantida notavel diminuiyao da capacidade de transporte. 
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b) Do mar as torrentes ainda incipientes e atacar de fre;nte as que Ja 
estejam em pleno desenvolvimento. Para tanto proceder-se-a desde ja aos 
necessaries trabalhos de correc<;;ao dos canais de descarga, de modo que seja 
refreado 0 ve!oz impeto das aguas e diminuida a capacidade de transporte. 
Para!elamente, deverao ser tomadas providencias, como sejam as da compe
tencia dos Servi<;;os Florestais, para que, adentro das possibilidades tecnicas, 
as bacias de recep<;;ao nao continuem a aumentar as respectivas areas em caden
cia acelerada. 

Geografo caminheiro que sou, conhec;o algumas dessas torrentes, tenho
-lhes acompanhado o rapido dese)wolvimento, cuidei de consi derar a impor
tancia da carga solida que transportam. E, por isso, fal o delas. 

2) Quanto ao essencial do regime da pluviosidade regional, pouco se 
podera fazer ; as caracteristicas climaticas, reflectindo influencias oceanicas 
e mediterraneas, transcendem o poder do homem. No entanto, a influencia 
do regime de aguaceiros torrenciais e da grande pluviosidade .nas zonas mon
tanhosas podera, pelo que respeita aos efeitos da erosao, ser grandemente 
atenuada pelo povoamento florestal, pois que, estando o solo protegido do 
choque directo das bategt=~.s, en!eado na trama das raizes de arvores e arbustos 
e mato rasteiro e recoberto pela camada de detritos vegetais, as aguas nao 
encontrarao presa tao facil. Alem disso, pode ocorrer que se registe ligeira 
modifica<;;ao na distribui<;;ao do total da pluviosidade ao Iongo do ano ou 
que, pelo menos, no regime do rio sejam parcialmente atenuadas as caracte
risticas torrenciais, consequencias estas que nao seriam de pouca monta. 

A proposito, direi que o derrote do revestirnento florestal, por corte, 
e o destroc;o do sub-bosque, por queimadas, tem averiguadamente repercutido 
no decorrer das centurias, e mormente a partir dos principios do Eeculo xv, 
no crescente agravamento das caracteristicas torrenciais do Mondego e, 
tambem, no exacerbar da erosao. 

3) E 6bvio que ;nao esta na mao do homem alterar a natureza e a dis
tribuic;ao dos depositos geologicos. E, por isso, Ia onde, na bacia do Mon
dego, esses depositos sejam petrograficamente heterogeneos, incoerentes, 
muito folhetados e, em qualquer caso, facilmente desagregaveis, de solo 
pobre do ponto de vista da explorac;ao agricola e servindo, sobretudo, para 
contribuir em larga escala para a r iqueza da carga solida a evacuar pelos curses 
de agua, impoe-se que seja seguida a pratica do revestimento fiorestal, e isso 
mesmo -quando as altitudes nao atinjam a tal «cota determinada» de que o 
articulista fez reserva mental, pois ja sera motivo bastante que as encostas 
sejam de aspero perfil. Conhec;o, ;na bacia media e ate ;na bacia inferior, 
algumas zonas com estas caracteristicas geologicas e topograficas - e sei 
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bern como e grande 0 volume da carga solida que fornecem as arterias da 
drenagem. 

4) Considerarei agora qual a signifi.ca9iio do lavradio e do despovoa
mento florestal em certas zonas da bacia hidrogratica do Mondego , mormente 
nas bacias media e superior. 

Indubitavelmente, a lavagem de terras de fraco e aleatoric rendimento 
agricola e pnitica anti-eco;nomica na medida em que, pelas facilidades que 
permite a erosao, compromete as terras daquelas outras regioes .que venham 
a sofrer consequentemente os estragos de urn progressive areamento ou os 
efeitos do exacerbar dos agentes erosivos. Ind.ubitavelmente tambem, o escal
vado das encostas contribui, como ja frisei, para que aumente o poder das 
tacticas erosivas e, logo, o volume de detritos rochosos a evacuar. Urge 
pois, efectivamente, denegar autoriza9iio para lavragens nas terras que estejam 
naquelas co,ndi9oes, bern como importa nao descuidar a politica do revesti
mento florestall. 

Em todo o caso, e com o fito de desfazer possiveis ilusoes, direi que este 
aspecto do problema nao encontrara solu9ao cabal gra9as a interven9iio de 
uma qualquer «cota determinada», como se pretende num dos artigos atnis 
referidos. Antes de mais, teria sido conveniente que o articulista nos tivesse 
esclarecido sobre o valor altimetrico dessa cota magica, acima da qual preco
niza que deva ser proibida a lavragem e imposta a obrigatoriedade do povoa
mento :flo res tal... 

Com efeito, e como quem tem percorrido quase todos os quilometros 
quadrados da bacia do Mondego, eu ava1warei sem quaisquer peias que a 
atribui9ii0 ·de uma cota de valor absoluto, seinpre o mesmo e extensivo a 
toda a area drenada, carece de real significado para a soiu9iio do problema; 
e sustentarei que o valor dessa cota ted. de ser d.iferente conforme a zona 
considerada e calculado de acordo com as circunsHl.ncias topografi.cas, a cons
titui9iio geologica, as possibilidades e tendencias agricolas locais e, ainda, 
com o aproveitamento economico regional que esteja previsto num plano de 
fomento geral. 

I Em I 867, estavam dcsarborizados 230 000 hectares (is to e, 33 ~~ da superficie da 
bacia hidrografica); em 1933, aquele numero baixara para 120 000 hectares (isto e, 18% da 
superficie da bacia) e, na actualidade, a area deve ser ja menor, pois os Servi~os Florestais 
mlo descuraram a tarefa. (Conforme o texto de uma importante interven~ao do deputado 
Santos Bessa na Assembleia Nacional - in Ditirio das Sessoes, n. 0 179, de 12 de Dezem
bro de 1952 - , interven~ao pertinente a discussao do Plano de Fomento, foram semeados 
ou plantados mais de 3 000 hectares no periodo decorrido entre 1939 e 1951). 

0 leitor interessado encontrara na minha tese de licenciatura, em frente a pag. 86, urn 
mapa que the dara · uma ideia grafica das areas desarborizadas e sua distribuic;ao em 1933. 
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A comprovar o meu parecer, direi que a resistencia oposta pelo material 
rochoso aos agentes erosivos nao e igual em todos os casos; varia com a natu
reza petrografica das diversas rochas e, para uma mesma rocha, com as carac
teristicas do clima e com a posi9ao topografi.ca. Por exe.mplo, os granitos 
dente-de-cava/o, de grandes cristais de feldspato e tao frequentes em algumas 
das regioes planalticas da bacia media, sao mais facilmente desagregados 
do que os granitos d.e grao fino que jazem a cotas bern mais elevadas, seja, 
por vezes, com uma diferen9a de altitudes superior a 500 metros; as cristas 
de quartzites, mesmo quando desnudadas, oferece.m maior resistencia a erosao 
do que as lombas de xisto que lhes ficam rna is a baixo ; as rochas be.m estrati
ficadas e as igneas (aqueles dois tipos de granito), mesmo quando a cotas 
mais altas, sao de bern mais dificil desgaste do que, verbi gratia, as rochas 
clasticas. (Para citar urn caso concreto, frisarei que, cerca de Arganil, for
mz9oes detriticas de fraca consolida9ao, jacentes a cotas que or9am pelos 
200 metros, fornecem maior volume de carga solida do que, para igual area, 
outras forma96es geologicas alcandoradas centenas de metros acima.) 

Posto isto, subli;nharei que, tendo em vista Iutar contra a erosao, sera 
estulto fixar uma cota determinada; importa estudar /ocalmente o problema e, 
de acordo com as condi9oes locais, tomar as providencias adequadas. Caso 
contrario, isto e, generalizando a toda a bacia hidrografica uma nao sei que 
cota magica a servir de limite- para cima o dominio onde se !uta, para baixo 
o dominio onde se nao !uta contra a erosao -, bern pode aco.ntecer que acima 
dela sejam lesadas respeitaveis economias rurais, enquanto abaixo dela vastas 
areas intensivamente exploradas pela erosao continuarao a sobrecarregar os 
rios com excessivos volumes de detritos rochosos... E, neste caso, pobres 
dos Iavradores dos Campos do Mondego! 

Parece-me ter ficado muito abalado, quando .nao mesmo destruido, 
o mito da cota determinada. Mas nem por isso se esvaneceu a premente 
necessidade de orie.ntar a explora9ao agricola nas vertentes e chapadas e de 
prosseguir a politica do revestimento florestal; e, tendo em vista certas caracte
risticas da pluyiosidade nas regioes montanhosas e os depositos clasticos 
pouco consolidados jacentes em algumas zonas baixas, convini determinar, 
conforme as circunstancias Iocais ou regionais, a cota-Iimite das praticas 
agricolas e promover o revestimento florestal e de mato rasteiro nao so dos 
tramos das vertentes acima da respectiva cota-limite regional, mas tambem 
daquelas areas que por sua natureza geologica, e seja.m quais forem as suas 
cotas especi.ficas, alimentam de abundantes detritos rochosos a carga solida 
dos tributarios do Mondego. Nao se va cuidar que, no plano do lavradio e 
do povoamento fiorestal, a !uta contra a erosao deva ficar limitada as encostas 
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e alturas das zonas serranas. Ja sera muito, mas, perseguindo o objective de 
atenuar ao maximo OS efeitos da erosao, importa ainda: 

a) que,. mesmo fora do ambito das regiBes montanhosas, quer dizer, 
nas zonas pouco declivosas do planalto da bacia media , seja a explora9iio 
agniria orientada de acordo com os preceitos da tecnica agricola moderna, 
porquanto a pratica de lavrar a festo e ainda frequente e OS inconve,nientes 
del a sao patentes; 

b) que se considere a urgente necessidade de promover o revestimento 
arb6reo e arbustivo das vertentes dos vales encaixados, quer na area ~o pla
nalto, quer na passagem do rebordo empolado por ond.e se escapam o Mon
dego e o Ceira, imediatamente antes de o rio principal entrar nos seus campos 
aluviais; 

c) que seja regulamentada a pratica das queimadas, indo mesmo ate a 
proibi9ao nas zonas de escabrosas ladeiras. 

Quero frisar que, muito embora encare9a a necessidade das medidas 
que preconizo, nao deixo de ter em considera9ao os legitimos interesses dos 
lavradores das bacias media e superior; e nao perco de vista esses interesses 
ate porque tenho bern presentes os reparos de Estevao Cabral a todos aqueles. 
que, parecendo considerar a.penas o problema dos proprietaries e lavradores 
do Baixo-Mondego, reclamavam que «todos os montes da parte que fafam 
face ao Mondego ou a outro qualquer rio, ou ribeira, que nele ~·enham desaguar. 
todos eles niio devem ser semeados, nem /avrados, nem cavados .. . » Alem d.isso, 
nao posso esquecer tambem que, num pais de economia agricoia pobre mas 
que, paradoxalmente, tern a sua economia assente na explora9ao agricola 1, 

1 Ainda recentemente, o deputado Santos Bessa, ao formular na Assembleia Nacio
nal a notavel intervenc;ao ja referida, disse: «E tradicional a afirma~iio de que Portugal e um 
pais agricola. Esta afirma~iio esta no espirito de todos nos e e uma verdade que niio carece 
de demonstra~iio. 

«Quer queiramos, quer niio, a maioria dos portugueses vive da agricultura e de/a depende. 
quer directa, quer indirectamente. E ela que nos abriga, que nos veste, que nos alimenta. 
E ela que ocupa maior mimero de portugueses. 

«Sao os seus produtos os que mais pesam na nossa balanc;a da produr.iio e mesmo da 
exporta~iio, avantajando-se em muito irqueles que nos siio fornecidos pela indtistria. 

«Se e da lavoura que mais dependemos, se e ela que absorve mais brac;os e se e ela que t: 

detentora da maior fonte de riqueza nacional, bem merece que de/a cuidemos a serio. 
«Seja qual for a evolu~iio que venha a dar-se no nosso pais, a agricultura lui-de sempre 

pesar seriamente na nossa vida economica, e por isso ela merece ~·empre as nossas melhore~· 

aten~oes, de modo a garantirmos-/he uma continua eleva~iio do seu rendimemo.» (Cf. Diorio 
das Sessoes, n.0 179, de 12 de Dezembro de 1952. p. 301, 2.a col.). 
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importa nao diminuir a toa, e ao sabor da primeira inconsequencia, a super
ficie cultivada; nao esque~o ainda que limitar os horizontes de trabalho nas 
regioes rurais contribuini naturalmente para tornar mais aliciante a atrac~ao 
das cidades, e isto num pais onde o fen6meno urbano come~a a tornar-se 
grave, e ainda para aumentar o caudal da ernigra~aoo 

Sei bern que para contrariar estas reflexoes se pode argumentar aduzindo 
que as fainas preparat6rias do repovoamento fl.orestal e o desenvolvimento 
da economia pastoril criarao outros horizontes de trabalho, terao suas exi
gencias de mao-de-obrao Responderei que as tarefas preparat6rias da rnissao 
a executar pelos Servi~os Florestais terao breve dura~ao quando considerada 
esta em fun~ao das necessidades continuas da econornia dos nucleos rurais; 
por outro lado tenho fortes duvidas - e oxahi estas sejam injustifi.cadas
quanto ao alcance de real significado econ6mico do aumento do pastoreio 
nas zonas montanhosas que venham a ser densamente arborizadas 10 Alias, 
pelo que respeita a este ultimo ponto, nao quero silenciar que, de certo modo, 
o repovoamento ftorestal e a economia pastoril apoiada ein reba,nhos de 
carneiros e de cabras se contradizem, porquanto carneiros e cabras nao sao 
h6spedes desejaveis Ia onde, mormente em vertentes escabrosas, se esteja 
lutando contra a erosao; com efeito, os tecnicos americanos da «soil erosion» 
ja por mais de uma vez verifi.caram que, nas zonas de declive acentuado, 
o pascigo de rebanhos contribuia largamente para romper caminho ao tra
balho dos agentes erosivos ... 

Por tudo isto - e sem perder de vista os interesses dos lavradores dos 
campos mondegui.nos, mas tendo sempre presentes tambem os interesses de 
quantos mourejam nas zonas das bacias media e superior -, insisto para que 
a proibi~ao do lavradio e 0 limite inferior das areas do povoamento ftorestal 
obrigat6rio nao fi.quem irredutivelme;nte ligados a uma qualquer cota magica; 
i;nsisto em que sejam, consideradas as circunsta;ncias geol6gicas, topograficas, 
edaficas e agricolas de cada regia~, a;ntes que ve;nham a ser fixados lirnites 
rigidos que Iesem a eco;nornia dos grupos e, por essa via, finim os interesses 
colectivos da Greio 

7 o VII o 1953 

t lsto me leva a crer que, necessariamente, os pianos de fomento geral hao-de ter 
encarado a demarca<;:ao de areas de pastagem fora dos dominios ocupados ou a ocupar 
pelo povoamento florestal. 
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OBRAS PARA DEFESA DA PLANfCIE ALUVIAL 

Em artigo precedente, e dentro do plano que me propus, tratei concisa
mente, ainda que possa ter parecido prolixo, de algumas das tacticas a que se 
deve recorrer para fazer face a acc;ao dos agentes erosivos. Mas, seja-me 
permitido repeti-lo, sempre a erosiio actuarci, por niais que se intente refrear
-Ihe o impeto; sempre, ate a consumac;ao dos Eeculos, as forr;as erosivas 
morderao as rochas, defraudarao os solos. E sempre acontecera que os 
cursos de agua transportem carga s6lida, ainda que em menor volume, se a 
!uta contra a erosao tiver sido conduzida em boa ordem; e sempre aconteceni 
tambem que, mal as arterias da drenagem sofram urn decrescimo da forr;a 
viva- quer por virtude da diminuir;ao do caudal (periodo da estiagem), 
quer por que bra da velocidade em funr;ao de urn men or declive (ocorrencia 
banal no tramo de jusante do perfil longitudinal) -, sempre aconteceni 
que a capacidade de transporte diminua e tenha Iugar a deposir;ao de grande 
parte dos detritos rochosos ate entao carreados: e e assim que, nas proximi
dades do nivel de base, se formam as planicies aluviais. 

Estas considerac;oes preliminares conduzem a urn outro aspecto da 
questao dos campos mondeguinos, aspecto esse afinal conexo daquele outre 
que deixei debatido no artigo anteriormente publicado. 

Ja por mais de uma vez tern sido dito, e escrito, que o repovoamento 
florestal signi:fica a solufiio integral, representa a solufiio radical dos problemas 
suscitados pelo areamento dos campos do Baixo-Mondego. Ora, para 
desvanecer ilusoes, sinto-me obrigado a notar que, ainda quando se Jevasse 
a cabo o absurdo - que, alias, ninguem pediu -de transformar a totalidade 
das bacias media e superior num dominic de florestas e matagais, nem assim 
deixaria de haver detritos rochosos a evacuar. Logo, urge concluir que nao 
e inteiramente exacta aque.Ia asserr;ao, pese isso embora a quantos se deleitam 
na crenc;a de miragens. 

Vejamos mais de perto. 
Necessariamente, o revestimento silvicola atenuara os efeitos da erosao 

em grande escala, mas nao d.etera o trabalho surdo e Iento dos agentes erosivos. 
Nesta conformidade, consideremos que, ate quando revestidas de vegetar;ao 
florestal, as regioes demarcadas ou a demarcar continuarao a fornecer urn 
certo volume de carga s6lida;· e nlio percamos tambem de vista que vastis
simas areas da bacia hidrogni:fica nao :ficarao sujeitas ao regime silvicola. 
continuarao a ser dominies da explorac;ao agricola, quer dizer, dominies da 
erosao, por mais atenuados que venham a ser os efeitos deJa. Desta guisa, 
o Mondego sempre continuani a transportar uma certa quantidade de carga 
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s6lida progressivamente enriquecida pela soma de detritos rochosos carreados 
por cada urn dos seus afiuentes. 

Sera agora ocasiJio de perguntar se o Mondego esta em condic;:oes de 
levar ate ao mar esse volume de carga s61ida. A resposta -com magoa 
o digo- tera de ser forc;:osamente negativa - e e pungentemente corroborada 
pelo estado calamitoso dos campos marginais a jusante de Coimbra. A pre
venir eventual objecc;:iio irrefiectida, acrescentarei mc::smo que o transe actual 
dos campos niio traduz apenas as consequencias imediatas da erosiio desen
freada que actua nas bacias media e superior. E porque assim e, convira 
que continuemos a indagar. 

Para boa intelige.ncia da quebra da capacidade de transporte do Mondego 
a jusan.te da Portela, importa fazer entrar tambem em lin.h.a de conta as con
dic;:oes hidrogn1ficas e o avanc;:ado estadio da evoluc;:iio do perfil do rio na 
secc;:ao terminal da bacia 1. Com efeito, a partir da Portela ate a foz, o leito 
do rio, muito assoread.o, tern urn declive mectio que orc;:a por 0,40 metros 
por 1 000; alem disso, o Mond.ego, quando a tinge a Portela, sai de urn vale 
encaixado, passando a correr n.uma caleira aluvial. Este conjunto de cir
cunstancias da azo a que na estiagem, e mesmo em tempo de aguas medias, 
se verifique logo, mal o rio entra no tramo final do seu curso, uma diminuic;:ao 
da velocidade do fiuxo 2 e, consequentemente, decrescimo da forc;:a viva, 
:licando assim tambem diminuida a capacidade de transporte. Isto implica 
que o Mondego entulhe o alveo- e, se ocorre haver subitos aguaceiros 
torren.ciais ou chuvas copiosas e persistentes, as aguas fiuviais nao poderiio 
ser contidas por uma madre cuja secc;:ao diminuiu, e, por isso, extravasam 
inundando os campos marginais. E 6bvio que as cheias, acarretando urn 
subito acrescimo do caudal, fazem aumentar a forc;:a viva, logo a capacidade 
de transporte - mas, porque o rio cresce rapidamente (regime torren.cial), 
tern o leito muito assoreado e as margens sao baixas, uma grande parte da 
carga s6lida, em vez de ser carreada para o mar, vai antes assolar os campos 
marginais. 

A analise concreta das circunstancia~ acima referidas deve pois levar-n.os, 
quando se encaram as· possibilidades de resoluc;:iio dos problemas dos campos 

1 Na minha tese de licenciatura, ja citada, cap. HIDROGRAFIA, pp. 82-89, encon
trarci o Jeitor urn estudo sumario pertinente a este assunto. Urn perfil longitudinal do 
Mondego acompanha esse texto. 

2 Mesmo em tempo de cheia a velocidade de propaga~ao do maximo, que or~a 
por 7 km. a hora entre S. Joao de Areias e a ponte de Santa Clara (Coimbra), desce pa~:-a 
2,3 km. por hora a jusante desta ponte, e assim vai ate Montemor. Ver a minha tese de 
Jicenciatura, pp. 90-91, com remissao para Eng.o Henrique Ruas, Estudos sobre o Mondego. 
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do Mondego, a considerar de frente o regime torrencial do rio e ainda as 
caracteristicas do leito fluvial na sec~ao terminal da bacia t. 

Posto isto, avan~arei desde ja que sera estulto esperar remedio para tudo 
no repovoamento florestal; e, por isso, importa nao descurar a solu~ao par
celar constituida por urn conjunto adequado de obras hidraulicas. Efectiva
mente, para salvaguardar os campos mondeguinos, cumpre levar a cabo 
dois tipos de ac~ao a desenvolver paralelamente: defesa longinqua nas bacias 
mediae superior, como objectivo supremo de alcan~ar, merce da luta contra 
os agentes erosivos, que v~nha a diminuir o volume de carga s61ida a trans
portar pelo Mondego e seus tributaries; defesa proxima na bacia inferior, 
tendo em vista assegurar ao maximo a evacua~ao para o mar dos detritos 
rochosos que fatalmente- por ma.is lisonjeiros que sejam os resultados d.a 
!uta contra a erosao- o Mondego ha-de sempre carrear. 

Apontei no artigo anterior algumas tacticas a seguir nl!. defesa /onginqua: 
trata rei agora da defesa proxima. 

Sei bern que na planicie aluvial o duplo objectivo de conter o rio no leito 
de estiagem e de defender os campos marginais tern sido escorado nas famosas 
mot as, as quais estao Ionge de ser uma solu~ao cabal; mas, para ja, c consi
derando a emergencia da situa~ao, podem continuar a servir as mot as - e, seja 
dito, Iouvores devem ser rendidos aos trabalhadores da Direc~ao Hidraulica 
do Mondego por tudo quanto tern feito, no gabinete e no campo, em pro! da 
planicie mondegui.na. Nao obstante, quero deixar bern frisado que, ao con
trario do que tantos supoem, as motas, qu£lndo desacompanhadas de outros 
artificios hidrau/icos, sao efectivamente paliativo precario, porque, nao estando 
garantida a evacua~ao dos detritos rochosos que entulham a madre do rio, 
o leito do Mondego sobe continuadamente por virtude do assoreamento 
constante; e deste jeito, para que sejam contidas no alveo as simples aguas 
medias, forc;:oso e que conti:nuadamente tambem a altura das motas va subindo. 
Consequentemente, o Ieito do rio acaba, como ja esta em muitos sitios, por 
ficar mais alto do que os campos marginais, e assim se transforma na tal 
ca/eira amea~adora- e cada vez o e rna is- de que falou o engenheiro Jorge 
de Lucena. 

Mas nao sao as mot as apenas mero paliativo; sao tam bern, quando 
desacompanhadas de outras obras eficientes, urn artificio perigoso, porquanto 
esses diques marginais - feitos de terra batida e mais ou menos consolidados 
por estacaria e vegeta~ao espontanea ou de plantio, nem sempre aguentam 

L Tambem na minha tese de licenciatura, no cap. HIDROGRAFIA, o § 0 regimf' 
hidrogrtifico, pp. 90-92, permite fazer uma ideia das caracteristicas torrenciais do Mondego. 
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o impeto das cheias de urn rio de caracteristicas torrenctaJs: e, quando as 
motas cedem e ocorre a quebrada, todos sabemos- nos, os ribeirinhos do 
Baixo-Mo;ndego- quanta sofrem as culturas e quantos e quantos milhares de 
metros cubicos de areia tornam improdutivas jeiras feracissimas. 

Como assim e, importa pois considerar se nao haven! outros artificios 
hidniulicos de que se deva lan9ar mao a fim de center o impeto do Mondego 
ou, pelo menos, atenuar-lhe a furia das arremetidas. Tenho para mim que 
talvez fosse conveniente rever urn projecto da Junta do Mondego, projecto 
esse de que em tempos se fez porta-voz o comandante Freitas Morna em 
notavel aviso previa proferido na Assembleia Nacional I. 

Nesse plano elaborado conscienciosamente, a entidade que o propunha, 
considerando os estragos dos campos e os inco;nve;nientes do encanamento 
artificial do Mo;ndego executado por esse digno trabalhador que foi o P.e Este
vao Cabral, alvitrava uma serie de med.idas pertinentes que passarei a enunciar 
sumariamente. 

Com vista a garantir a evacua9ao de maiores volumes· de carga s61ida, 
pretendia-se, com base em correctos principios hidraulicos, que o rio fosse de 
novo levado a fluir pelo antigo alveo- Rio Velho -, seja a Iinha de vazao 
mais deprimida na area da planicie a! uvial ; concomitantemente, o leito actual 
seria aproveitado de modo a funcionar como leito auxiliar na drenagem de 
cheias. E, porque se impoe assegurar maior sec9ao ao alveo e auxiliar o 
transporte dos materiais que assoreiam o leito, sugeria-se a efectiva9ao das 
necessarias dragagens e a regulariza9ao de alguns tramos da arteria fluvial. 

Alem disto, considerando a necessidade da limpeza das terras e a impor
tancia da deposi9ao dos nateiros - mola real da fertilidade dos campos -, 
estava tambem previsto naquele plano o racional aproveitamento das cheias. 
Para tanto, seria o plaino aluvial dividido em tabuleiros por meio de diques 
transversais ao sentido da corre;nte e proceder-se-ia a instala9ao nas motas 
de descarregadores de superficie ; seriam estes artificios co;njugados de tal 

• 0 comandante Alvaro de Freitas Morna para nada carece dos meus cumprimentos. 
Em todo o caso, e ·porque anda muita poeira no ar levantada pelo ardimento dos paladinos, 
fico de bern com a minha consciencia afirmando publico e raso que, na hist6ria dos campos 
mondeguinos, o aviso previo entao proferido ficara, apesar de alguns senoes, como urn dos 
mais serios e notaveis contributes entre quantos nos ultimos vinte anos tenham sido ela
borados em favor da economia dos povos do Baixo-Mondego. 

E, porque em seu alto engenho o povo sabe dar a Cesar o que e de Cesar, confiado 
estou em que OS proprietaries e lavradores dos campos terao guardado boa mem6ria desse 
aviso previo - e permito-me lembrar-lhes que tempo e de o indicar a quantos articulistas 
nos pretendam inculcar, e no jeito de quem da novidades de arromba, series de inconse
quencias entremeadas com dislates. 
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sorte que, travado o espraiar furioso das aguas por meio d.aqu~les diques e 
evitado o perigo da ruptura das motas, grac;as aos descarregadores, a inunda
Qiio se faria de jusante para montante, dando azo a decantac;iio paulatina. 

No plano de conjunto, cujos temas essenciais acabo de recordar, as 
motas tambem encontram seu Iugar, mas nao se lhes di stribuiu o papel de 
traves-mestras da defesa; cabe-lhes tao somente uma missao uti!, sim, mas 
subsidiaria: a de conter as aguas ate a um caudal medio pouco superior a 
500 metros cubicos. Quer dizer, a tarefa essencial da defesa niio . pode ser 
exigida as motas, compete antes a um sistema conveniente de obras hidraulicas, 
seja aquele que foi proposto pela Junta do Mondego ou urn outro qualquer 
equivalente no alcance das providencias que urge tomar. 

Depois de tudo quanto fica dito neste e no artigo anterior, cumpre-me 
frisar vincadamente que os problemas do assoreamento dos Campos do Mon
dego nao seriio resolvidos por solur;oes parcelares, quando d.esintegrada<> de 
um plano de conjunto . Nao serao resolvid.os, nem apenas pelo repovoamento 
florestal e outras tacticas a seguir na luta contra a erosao, nem apenas por urn 
sistema de obras hidraulicas. Importa, pois, conjugar as duas solw;oes. 
para que se !ogre alcanc;ar o objective por todos desejado. 

E eis ai tudo quanto por agora se me ofereceu dizer. Oxala estas breves 
considerar;oes nao sejam de todo inuteis e possam bern servir a causa dos 
proprietaries e lavradores das terras ameac;adas pela furia do rio; porem, 
s~ja como for, permito-me dizer que tive apenas em vi<>ta os interesses gerais 
da Grei, porque me convenc;o nao ser legitima uma politica econ6mica de 
campanario, quando, como no caso dos Campos do Mondego, uma questiio 
transcende o ·ambito regional para assumir significado no plano nacional. 

Por isso, pode acontecer que estas modestas refiexoes nao ganhem a 
simpatia daqueles que aplaudem quantas inconsequencias tern sido formuladas 
a prop6sito dos campos mondeguinos. Tal pouco me importa! Por alguma 
razao de vez em quando se ouve, ao Ionge, o riso sadio da musa de Juvenal. .. 

9. VII.l953 
ALFREDO FERNANDES MARTINS 
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