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1. Conceito de Vegeta~ao Natural Potencial: 
considera~oes te6ricas a sua ap lica~ao 

Apresentado por TOXEN (1956), o conceito de 
Vegeta~ao Natural Potencial surge num ambiente de 

forte discussao conceptual no ambito da teoria da 
sucessao vegetal, ainda enquadrado pela filosofia 
vigente na ciencia de vegeta~ao desde o virar do 
seculo (XIX-XX), onde dominava a pretensao de definir 
o tipo de potencial biotico associado a determinado 
biotope (HARDTLER, 1995). A introdu~ao deste conceito 
na ciencia da vegeta~ao procura clarificar o emara· 
nhado de ideias que surgiu a envolver o enquadra· 
men to teorico necessaria a teoria climdcica e dar . 
solw;:ao a algumas questoes mais prementes. 

0 facto de a teoria c/imdcica se ter desenvol· 
vida em estreita proximidade com a teoria da suces· 
sao, tal como advoga HARDTLER (1995), fortaleceu a 
pertinencia de uma discussao a volta da problematica 
da dimensao temporal e da representatividade da 
comunidade final da sucessao, tambem designada por 
caber;a de serie ou climax. Mesmo com a perspectiva 
policlimdcica, a teoria do climax continuava pertur· 
bada pelo handicap da definir;ao precisa de uma 
dimensao temporal na qual urn determinado climax e 
representative. Esta situar;ao e deveras importante 
pela necessidade de se criarem limites temporais e se 
estimar, qualitativa e quantitativamente, as altera
~oes sucessionais, sendo a componente temporal de 
vital importancia para a construc;:ao hipotetica do 
climax. 

A inovar;ao do conceito de Vegetac;:ao Natural 
Potencial reside na separac;:ao conceptual em relar;ao a 
dinamica sucessional, deixando de haver a problema
tica da delimitar;ao temporal para a vigencia da comu
nidade final. Esta separar;ao e conseguida pela inter
preta~ao que TUxen da ao conceito, perspectivando-o 
como um "estadio de vegetar;ao natural imaginario ... 
que pode ser esbor;ado para o presente ou para um 
periodo proximo, se a influencia humana na vege
ta~ao fosse removida", cuja representatividade no 
tempo se resume a "uma fracc;:ao de segundo", o que 

permite colocar de lado o problema da dimensao 
temporal e situa~oes como os possiveis efeitos das 
altera~oes climaticas no coberto vegetal (op. cit., 
1995: 265). 

Tal como refere TRAUTMANN, citado por HARDTLER 
(1995), e corroborando a perspectiva de TOXEN, a 
Vegetar;ao Natural Potencial nao resulta de urn pro
cesso de sucessao natural no tempo, o que demarca 
este conceito das ideias da sucessao e da perspectiva 
do climax dai resultante, devendo a definir;ao das 
unidades de vegetar;ao potencial ser perspectivada em 
funr;ao de uma existencia imediata e com base nas 
condic;:oes vi gentes no presente. Is to significa que a 
vegetar;ao potencial nao e 0 antecipado end-stadium 

de uma sucessao que actualmente tern Lugar no espar;o 
e no tempo, mas exclusivamente uma abstracr;ao de 
um hipotetico estadio da vegetac;:ao. As comunidades 
finals, como etapas finais da sucessao, apenas podem 
ser comparadas com unidades de Vegetar;ao Natural 
Potencial, uma vez que ambas representam um esta
dio final estavel de vegetac;:ao. E de admitir, no 
entanto, o papel preponderante que o climax da 
sucessao representa no conjunto dos argumentos 
necessaries a definic;:ao das unidades de vegetar;ao 
potencial, tal como se evidencia na perspectiva meto
dologica que seguidamente se apresenta. 

Subjacente a este conceito esta uma perspec· 
tiva policlimdcica que apoia a invocar;ao de factores 
locais e regionais na previsao das caracteristicas de 
uma comunidade final, excluindo a ideia de que a 
convergencia dos processes que conduzem a sua defi· 
ni~ao seja orientada deterministica e unicamente 
pelas condi~oes climaticas. A sua concep~ao assenta 
nas caracteristicas das unidades de vegeta~ao presen
tes, cuj a analise tera por base a aplica~ao de princi
pios floristicos de caracter fi tossociologico, com 0 

objective principal de favorecer a defini~ao de unida
des para mapeamento (MORAVEC, 1979; cit. HARDTLER, 
1995: 265). 

Clarificado o problema da delimita~ao temporal 
outros subsistem, nomeadamente a inventaria~ao 

correcta dos factores com influencia neste processo, 
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pois as caracteristicas das unidades definidas estao 
estreitamente dependentes das condi~oes selecciona
das como importantes para o desenvolvimento da 
vegeta~ao potencial, tarefa muito dificil em ambien
tes que evidenciam elevada perturba~ao antr6pica. 
Este e, alias, um dos aspectos mais importantes a ter 
em conta na aplica~ao deste conceito a depressao de 
Chaves, principalmente a planicie aluvial actual do 
Tiimega, cujas condi~oes actuais resultam de uma 
altera~ao profunda decorrente da sua ocupa~ao 

agricola. 
A correcta defini~ao de unidades de vegeta~ao 

natural potencial estara determinada pela selec~ao 
das condi~oes locais que devem estar na base da sua 
constru~ao e o peso atribuido, distinguindo as altera
~oes induzidas pelo ser humane (reversiveis ou nao) 
das condi~oes naturais. Um dos problemas mais signi
ficativos reside na considera~ao da reversibilidade das 
altera~oes induzidas por processes de perturba~ao 

relacionados com as actividades antr6picas, o que vem 
colocar alguns problemas na selec~ao dos elementos 
aceites como determinantes na defini~ao das caracte
risticas das unidades de vegeta~ao potencial. Das 
altera~oes induzidas pelo ser humane e necessaria 
diferenciar as reversiveis das irreversiveis, com toda a 
dificuldade que este processo implica, nomeadamente 
em se determinar a capacidade de regenera~ao/ 

/ restabelecimento de cada area. A necessidade de se 
proceder a esta diferencia~ao reside no facto de que 
as altera~oes dotadas de reversibilidade nao devem 
ser contempladas na constru~ao da Vegeta~ao Natural 
Potencial. 

A linha divis6ria reversivel/irreversivel e deter
minada pelo balan~o entre o grau de altera~ao e a 
capacidade de regenera~ao do coberto vegetal. 
Enquanto que para alguns autores as altera~oes rever
siveis nao devem ser tomadas em conta na constru~ao 
da Vegeta~ao Natural Potencial (NEUHAUSL), outros 
como TRAUTMANN entendem que a correcta definic;:ao 
do "potencial bi6tico actual" implica que se tenha em 
conta mesmo as altera~oes reversiveis que sao deter
minadas por um longo periodo de perturba~ao (altera
c;:oes edaticas) (HiiRDTLER, 1995). Parece sensate tratar 
com alguma indiferen~a as altera~oes no coberto 
vegetal decorrentes de perturbac;:oes como o pasto
reio, fertiliza~ao, ceifa e irriga~ao, entre outros, uma 
vez que a sua suspensao permitira a recupera~ao do 
coberto vegetal ap6s o decurso de um periodo de 
tempo determinado pelo tipo, dura~ao e intensidade 
da perturbac;:ao que cessa. No entanto, e apesar de 
nao se tomar em linha de conta as altera~oes reversi
veis, o uso do solo a que estas estao associadas evi
dencia-se como um elemento muito importante na 
inferencia de condic;:oes da vegetac;:ao potencial, na 
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medida em que fornece informa~ao quanta as poten
cialidades do bi6topo. 

Coloca-se, portanto, uma tonica importante na 
necessidade de encontrar uma linha divis6ria entre as 
altera~oes de caracter local que devem ser considera
das e as que podem ser negligenciadas na defini~ao 
das unidades de vegetac;:ao potencial. 

Para as dificuldades que subsistem na defini~ao 
das unidades de vegetac;:ao potencial contribui igual
mente o facto de ser necessaria definir um balan~o ou 
cencirio pre-altera~oes, procedimento que parece rasar 
os pressupostos inerentes ao conceito de vegeta~ao 
primitiva. 

Na verdade, a aplica~ao do conceito de Vegeta
~ao Natural Potencial nem sempre se tem coadunado 
com a interpreta~ao dada por TOXEN, podendo surgir 
associado, erroneamente, a ideia simples de reconsti· 
tui~ao da vegeta~ao primitiva. Sendo uma situac;:ao 
distinta pode, no entanto, apresentar alguma simili· 
tude em ambientes pouco perturbados pela actividade 
antr6pica. Na verdade, o conceito de vegetac;:ao primi
tiva define as condi~oes que poderiam estar reunidas, 
ao nivel do coberto vegetal, antes de se verificarem 
processes de perturbac;:ao de genese antr6pica. Ja a 
defini~ao das unidades de vegetac;:ao potencial parte 
do pressuposto de que as alterac;:oes actuais poderao 
induzir desvios em relac;:ao a vegeta~ao primitiva, cuja 
magnitude decorre de altera~oes de caracter natural 
ou induzidas pelo ser humano. Neste contexte, e 
complicado definir a amplitude de algumas alterac;:oes 
bem como as suas consequencias, muitas vezes pela 
originalidade que envolve as mesmas, das quais nao se 
conhecem devidamente os reflexes no ambito do 
coberto vegetal. Na verdade, esta envolta em alguma 
dificuldade a defini~ao com precisao da importancia 
passada e actual da influencia antr6pica, de forma a 
ser considerada na construc;:ao da Vegetac;:ao Natural 
Potencial, nao sendo a defini~ao dada por TUXEN muito 
orientadora neste sentido, permitindo uma interpreta
~ao muito vasta. 

Outro erro met6dico frequente na construc;:ao da 
Vegeta~ao Natural Potencial e o inconsistente trata· 
mento dado aos criterios que se utilizam para a sua 
definic;:ao, principalmente ao nivel das altera~oes 

locais irreversiveis de caracter humane. Tendo em 
conta a extensao e intensidade de perturbac;:oes 
associadas as actividades antr6picas, que frequen· 
temente limitam a possibilidade de se definir com 
fiabilidade unidades de vegeta~ao potencial, e no 
sentido de evitar incongruencias, HiiRDTLER indica que 
e preferivel aceitar a existencia de blank spots nos 
mapas, ou assinalar estas areas como areas de alte
ra~oes profundas de caracter antr6pico, HiiRDTLER, 
1995. 
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1. 1. Localfzac;:ao e condic;:oes de perturbac;:ao 
na area em estudo 

Os problemas relacionados com a definic;:ao da 

vegetac;:ao potencial expostos no ponte anterior ganham 
representatividade espacial e concreta na depressao 

de Chaves. Esta situac;:ao resulta de um processo cumu
lative de perturbac;:ao desencadeado pela ocupac;:ao 
humana desta area da peninsula, onde a veiga de 
Chaves, numa situac;:ao unica de disponibilidade de 
recursos, manifesta grande individualidade. 0 processo 

de romanizac;:ao marca, necessariamente, a perpet ra
c;:ao de alterac;:oes profundas no coberto vegetal, prin

cipalmente na planicie aluvial, com a finalidade de 
implementar o aproveitamento agricola das potencia

lidades edaticas, situac;:ao mantida ate a actualidade. 
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Figura 1 

Localfza~~o e defini~ao da area em estudo 
Fonte: Elabora~ao propria. 

0 assentamento de um importante mumc1p10 
romano na imediata proximidade dos solos ferteis da 
veiga - Aquae Flaviae -, que ocuparia uma posic;:ao 
topogrMica coincidente com o nucleo hist6rico actual 
da cidade de Chaves, e, por si s6, um argumento 

esclarecedor da magnitude das alterac;:oes ao nivel do 
coberto vegetal. Nesse sentido, varies sao os autores 

que reunem argumentos hist6ricos onde se pede 
suportar a definic;:ao das condic;:oes de perturbac;:ao 
vigentes, principalmente na planicie aluvial (veiga), 
satientando-se as perspectivas de JORGE (1986) e 
COLMENERO (1997). 

Alem da proximidade a solos ferteis, com possi
bilidade de irrigac;:ao pela presenc;:a de uma importante 
linha de agua, um conjunto de outros factores inter
veio no sentido de tornar este municipio num dos mais 
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importantes da Gal/aecia. Destaca-se a presenc;:a de 
nascentes termais, uma posic;:ao topografica estrate
gica, enquadramento orografico que favorecia a pra
t ica da pastoricia como actividade complementar, 

explorac;:oes auriferas e a confluencia de vias de 
comunicac;:ao importantes. Dada a dimensao do muni

cipio, que se teria tornado na terceira cidade mais 
importante da Gallaecia e polo de referencia para as 

terras interiores do convento j uridico bracarense, a 
veiga seria a fonte mais importante de recursos para a 

sua subsistencia, havendo uma grande proximidade, a 
varios niveis, entre o centro urbana e a area agricola, 

constituindo as vil/ae urbanae o prolongamento "pelo 
agro do nucleo urbana" (COLMENERO, 1997). 

A dinamica economica e a subsistencia deste 
nucleo urbana terao induzido urn sistema de perturba

c;:ao do coberto vegetal sem precedentes, que se alar
garia, ainda que com menor intensidade, a toda a 

depressao de Chaves. Esta realidade estaria refon;:ada 
pela func;:ao polarizadora que Aquae Flaviae desempe
nhava na Gal/aecia interior, definindo-se como urn 

importante epicentro de romanizac;:ao cuja influencia 
se estendia a toda a area compreendida ent re o rio 

Tuela a oriente e o rio Bec;:a e serras do Alvao e Marao 
a SW e ocidente, e entre o Douro a Sul e as nascentes 

do Tamega a Norte (op. cit. : 124). 
Apesar da importancia historica do anterior

mente referido, a compreensao da vegetac;:ao actual 
no ambito da depressao esta relacionada com factores 

e processes mais recentes, nomeadamente o abandono 
de parcelas agricolas marginais nas ult imas tres deca
das, solos de f racas potencialidades que foram ocupa
dos com a expansao da area agricola nos anos 50 e 60. 

Na verdade, a perturbac;:ao pelo fogo e o 
abandono agricola sao OS factores determinantes para 
o predominio de formac;:oes arbustivas, com caracter 
subserial ou nao. 0 abandono crescente de parcelas, 
onde decorrem os processos de sucessao vegetal, con

t ribui para urn reforc;:o das formac;:oes arbustivas na 
vegetac;:ao actual, cuja manutenc;:ao esta a cargo de 

uma perturbac;:ao recorrente pelo fogo, impedindo a 
instalac;:ao de formac;:oes arboreas. 

Como parte significativa da depressao apresenta 
condic;:oes edaticas muito inci pientes, situac;:ao favore
cida pela importancia dos afloramentos rochosos e 
declives acentuados, nao reunindo condic;:oes para 
qualquer prat ica agricola, o dominio de formac;:oes 
arbustivas esta explicado por processes de sucessao 
mais lentos e frequente perturbac;:ao pelo fogo. 

2. Proposta Metodol6gica 

Apresentam-se seguidamente os elementos que 
nos parecem estruturantes na definic;:ao das unidades 
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de vegetac;:ao potencial, bern como as metodologias de 
analise a utilizar na respectiva explorac;:ao. 

2. 1. Vegetac;:ao actual 

Apesar do elevado grau de perturbac;:ao vigente 

em toda a depressao de Chaves, considera-se a analise 
da vegetac;:ao actual como o elemento preponderante 

para a definic;:ao das unidades de vegetac;:ao potencial. 
Oeste modo, o sistema metodologico a utilizar para a 

definic;:ao das unidades de vegetac;:ao potencial assen
tara na interpretac;:ao da vegetac;:ao actual a partir de 
uma perspectiva fitossociologica das comunidades 
vegetais presentes. Esta perspectiva de analise inte
grada do coberto vegetal apresenta-se como urn ins
trumento fundamental na definic;:ao da vegetac;:ao 
potencial, tendo em conta as diferentes possibilidades 

em termos de escala de anc\lise. Alem disso, apresenta 
urn corpo conceptual bern desenvolvido e goza de urn 

vasto conhecimento acumulado por diversas contribui
c;:oes neste campo, o que permite a extrapolac;:ao a 
situac;:oes analogas com grande fiabilidade. 

Esta analise basear-se-a na realizac;:ao de inven
tarios floristicos nas diferentes comunidades vegetais, 
com especial incidencia nas relacionadas com etapas 
seriais. Para tal , e necessaria uma previa compreensao 

da sucessao vegeta l, o que permitira, a posteriori, a 
identificac;:ao das series de vegetac;:ao presentes e 0 

climax associado. Se tivermos em conta que as condi
c;:oes do climax ou cabec;a de serie sao urn excelente 
argumento para a definic;:ao das unidades de vegeta

c;:ao, compreende-se a pertinencia em se utilizar uma 
perspectiva fitossociologica, com base na abordagem 
proporcionada pela sinfitossociologia (Figura 2). 

Em termos de definic;:ao espacial e de referir a 
coincidencia entre series de veget~c;:ao e unidades de 
vegetac;:ao potencial, uma vez que a definic;:ao destas 
unidades parece-nos praticavel a escala da tessela, ou 
seja, a escala a que se define a serie de vegetac;:ao, 
cuja particularidade de ser uma unidade biogeogratica 

que se pode repetir de forma descontinua se adequa 
perfeitamente a sua utilizac;:ao como base fundamental 

para a definic;:ao das unidades de vegetac;:ao potencial. 
Alem disso, o conceito de vegetac;:ao potencial surge 
com o intuito de resolver o problema da delimitac;:ao 
temporal do climax da sucessao vegetal, pelo que se 
pode entender como sinonimo em termos de expressao 
espacial. 

A inconveniencia em denominar as unidades de 
vegetac;:ao potencial com base na designac;:ao fitosso
ciologica da cabec;a de serie parece residir, principal
mente, no significado que essas designac;:oes encer
ram, pressupondo uma serie de condic;:oes de pormenor 
que podem nao se ver cumpridas em territories onde a 
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Figura 2 
Esquematiza~ao do processo metodologko de analise da vegeta~ao actual 

Fonte: Elabora~ao propria. 

definic;:ao da vegeta~flio potencial esta mascarada por 
acentuada perturba~fao do coberto vegetal. Assim, 
deve optar·se por uma designac;:ao que permita maior 
flexibilidade de interpreta~fao, pois nao se deve omitir 
0 caracter hipotetico que a definic;:ao das unidades de 
vegetal potencial encerra. Alem do mais, as comuni· 
dades vegetais, utilizadas como suporte a definic;:ao 

das associa116es vegetais descritas e entendidas como 
situac;:oes climax, sofreram, normalmente, elevada 

perturba~fao, e poderao ainda nao estar reunidas todas 
as condic;:oes de estabilidade necessaria. 

2. 2. Uso do solo e topografia 

Flancos da depressao 

0 dominio dos carvalhais no andar supramedi· 
terraneo (>700m), formac;:oes arb6reas dominadas por 
Quercus pyrenaica Willd, e a presenc;:a de bosques 
muito degradados de sobreiro no mesomediterraneo 
(<700 m), pressupoe a existencia de duas series de 
vegetac;:ao nos flancos da depressao. Como correspon· 
dem a situac;:oes distintas de vegetac;:ao potencial, ha 

toda a pertinencia em definir a expressao espacial 
destas duas series, 0 que implica a definic;:ao de um 

contacto, que parece nao corresponder ao limite 
altitudinal a que se define a transic;:ao meso-suprame· 
diterraneo. Para tal, e com base na vegetac;:ao actual e 
uso do solo, proceder·se·a, recorrendo a urn sistema 
GPS, ao levantamento pontual da presenc;:a significa· 
tiva de individuos de sobreiro/azi nheira, oliveiras e 
vinha a maxima altitude, indicadores de condic;:oes 

mesomediterraneas, bern como a presenc;:a de carva· 

lhais continuos, indicadores de condic;:oes supramedi· 
terraneas. 

Para a definic;:ao espacial destas series de vege· 
tac;:ao sera igualmente util a interpretac;:ao de fotogra . 
fia aerea de alta resoluc;:ao e cor verdadeira a escala 
variavel (ambiente SIG), informac;:ao que se utilizara 
em conjugac;:ao com informac;:ao altimetrica, uma vez 

que se evidencia alguma relac;:ao entre a definic;:ao dos 
sobreirais e condic;:oes topograticas espedficas. Alem 

das condic;:oes topogrMicas, a analise do uso do solo 
tambem podera fornecer indicac;:oes validas na defini· 
c;:ao espacial das series de vegetac;:ao em causa. 

Fundo da depressao 

Uma vez que as alterac;:oes mais intensas e per· 
sistentes se verificam na planicie aluvia l actual do 
Tamega, e neste sector da depressao que mais dificul· 
dades se apresentam para a definic;:ao das unidades de 
vegetac;:ao potencial, especialmente devido a escassez 
de indicadores no ambito do coberto vegetal. Tendo 

em conta o grau de perturbac;:ao da planicie aluvial do 
ramega, nao se pode fundamentar a definic;:ao das 
unidades de vegetac;:ao potencial na analise da vegeta· 
c;:ao actual, uma vez que nao se dispoem de formac;:oes 
vegetais suficientemente estaveis para serem inventa· 
riadas, sendo. necessaria definir uma perspectiva 
metodol6gica espedfica. 

Perante a necessidade de reunir argumentos de 
varia ordem para o esclarecimento das condic;:oes 

potenciais de vegetac;:ao na planicie aluvial, parece 
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importante definir antecipadamente as condic;oes 
ecologicas actuais. Para tal deve efectuar-se uma 
analise da altura do nivel freatico no inicio da Prima· 
vera, utilizando para tal perfis transversais entre o 
curso do Tamega e a base das vertentes que enqua
dram o fundo da depressao, procedendo-se a leituras 
pontuais a distancias adequadas. 

0 uso do solo encerra, igualmente, informac;ao 
pertinente para o esclarecimento das condic;oes ecolo· 
gicas actuais, cuja analise sera baseada em fotografia 
aerea recente. Em paralelo com a analise do uso do 
solo sera necessaria o reconhecimento das condic;oes 
topogrMicas de pormenor do fundo da depressao, que 
nao sendo identificaveis a escala 1/25.000, contri
buem certamente para uma definic;:ao mais sustentada 
das unidades de vegetac;ao potencial. Neste contexte 
deve fazer·se incidir especial atenc;ao na definic;:ao 
espacial da planicie aluvial actual, o que permitira a 
separac;:ao de areas que apresentam condic;oes higro· 
filas das que apresentam condic;oes para o desenvol
vimento de series climatofilas. Nesse sentido e neces· 
sario encontrar um procedimento metodologico que 
permita a delimitac;:ao da planicie aluvial actual, que 
assenta totalmente na recolha de informac;ao em 
campo. Parece adequado proceder a um levantamento 
de elementos nos quais se possa basear esta separa
c;ao, sendo de destacar os topograticos e geo
morfologicos (sistema de terrac;os e outros depositos), 
a presenc;a de especies vegetais (freixos, salgueiros, 
juncais, especies associadas a agricultura • olival, 
vinha · etc.) e mesmo condic;:oes edaticas. Os 
elementos topograticos tern especial validade, uma 
vez que a altura em relac;ao ao leito do Tamega e um 
factor muito importante na definic;iio das condic;oes de 
encharcamento durante o periodo humido. 

0 encharcamento, acompanhado por processes 
de hidromorfia em areas onde e muito acentuado e 
prolongado no tempo, foi claramente controlado por 
obras de drenagem anteriores a utilizac;iio agricola de 

parte significativa dos solos da veiga. Parte-se do 
pressuposto que a planicie aluvial actual estaria 
ocupada primitivamente por amiais pantanosos e 
freixiais, formac;oes higrofilas desenvolvidas a expen· 
sas de um nivel freatico proximo da superficie num 
periodo significative do ano e grandes dificuldades ao 
nivel da drenagem e evacuac;ao dos caudais, situac;iio 
favorecida pelo fraco declive e extensao da planicie 
aluvial. Pelo trac;ado rectilineo que algumas ribeiras 
apresentam ate ao Tamega, parece ter havido urn 
processo de aprofundamento e correcc;:iio do trac;ado 
das linhas de agua, que provavelmente deveriam 
meandrizar e proporcionar o alagamento de areas 
proximas. Esta situac;iio deveria promover o dominio 
de condic;oes pantanosas numa parte significativa da 
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veiga, cenario que, possivelmente, caracterizava a 
planicie actual do Tamega na ldade do Ferro, antes da 
romanizac;iio deste sector da peninsula. Tal como 
adianta COLMENERO (1997), a actividade agricola estaria 
bastante dificultada na veiga, nomeadamente pela 
existencia de condic;oes pantanosas ou lacustres, areas 
onde a intervenc;ao estaria muito resumida. A inexis· 
tencia na actualidade de ambientes lacustres na plani· 
cie aluvial pressupoe al terac;oes muito profundas, pelo 
que se avanc;a para uma pesquisa em fontes historicas 
no sentido de averiguar o registo destas si tuac;oes e a 
respectiva localizac;iio historica. 

A interferencia humana na dinamica de drena 
gem e visivel sob varias formas, sendo de destacar a 
definic;iio de valas artificiais de drenagem, canais de 

drenagem subterraneos ou indicios de artificializac;iio 
dos leitos fluviais (recti ficac;ao das margens, trac;:ado, 
etc.), o que permite reconhecer a magnitude das 
alterac;oes ecologicas induzidas pela necessidade de 
potenciar o aproveitamento agricola da veiga, assu
mindo estas um caracter irreversivel. Desta forma, e 
no sentido de validar as unidades de vegetac;iio poten
cial com maior rigor, deve proceder-se a identificac;:ao 
de sistemas de drenagem artificiais. Esta identificac;iio 
tern por base fotointerpretac;:iio e confirmac;:ao no 
terrene, sendo de grande utilidade a recolha de infor
mac;iio mediante utilizac;:ao de tecnologia GPS (General 

Positioning System). 

As unidades de vegetac;:ao potencial a definir na 
planicie aluvial actual devem ser entendidas com 
alguma flexibilidade, dada a escassez de elementos que 
e possivel reunir e utilizar com vista a sua definic;ao, 
dado o elevado grau de perturbac;iio desta area. Deve
rao, portanto, subsistir dificuldades na definic;:ao riga
rosa das condi<;oes de recuperac;ao do coberto vegetal, 
desconhecendo-se em parte as consequencias deriva
das de alterac;6es provocadas por intervenc;oes humanas. 

2.3. Analise topoclimatica 

A posic;ao geogratica da depressao de Chaves 
marca a transic;iio entre o noroeste e o nordeste do 
sector setentrional do territorio continental portu
gues. Esta situac;:ao tera, certamente, consequencias 
em termos de coberto vegetal, nomeadamente em 
termos de constituic;iio das comunidades vegetais 
presentes. Dada a configurac;iio geomorfologica parti · 
cular e o seu desenvolvimento (NNE-SSW), parece 
pertinente proceder a uma caracterizac;ao topoclima
tica da depressao e averiguar da existencia de rela
c;:oes entre as caracteristicas do coberto vegetal e o 
comportamento de determinados elementos climati
cos. Para tal, evidencia-se como pertinente a monito
rizac;ao da temperatura e da humidade relativa no 
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ambito da depressao, uma vez que coexistem situa
<;oes muito diferenciadas em termos de comporta
mento termo-higrometrico, as quais podem ter conse
quencias no coberto vegetal. 

A monitoriza<;ao dos elementos clim<hicos 
suporta-se na instala<;ao de postos de registo no fundo 
e flancos da depressao, no sentido transversal, em 
condi<;oes altimetricas, topograficas e de coberto 
vegetal identicas (Figura 3). 

A recolha de dados, sera feita com base em 
sensores associados a dataloggers do tipo Tiny Tag 
ultra, dispostos em abrigos a 1,5 m de altura do solo. 

A op<;ao por utilizar informa<;ao topoclimatica 
assenta na influencia que a configura<;ao topografica da 
depressao pode representar no comportamento das varia
veis climaticas e, consequentemente, no coberto vegetal. 

3. Nota Final 

Na aplica<;ao deste conceito deve ter-se sempre 
presente a ideia de que se t rata de uma defini<;ao 
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hipotetica das condi<;oes do coberto vegetal, dai a 
necessidade de reunir o maximo de argumentos validos 
para a justif ica<;ao da coerencia das unidades 
definidas. Na perspectiva de abordagem que aqui se 
preconiza parece pertinente referir que o conceito de 
vegeta<;ao potencial nao pretende encerrar urn nivel 
de pormenor elevado, mas antes afigurar·se como uma 
forma auxiliar nos processos de gestao e ordenamento 
do territ6rio, podendo ser urn elemento chave de 
decisao no que concerne ao bin6mio conserva<;ao· 
·explora<;ao do coberto vegetal. 

Sera da reuniao de argumentos resultantes da 
analise do coberto vegeta l, de aspectos hist6ricos, 
relacionados com a interven<;ao antr6pica no espa<;o, 
de aspectos relacionados com o comportamento das 
variaveis climaticas ao nivel topografico e informa<;ao 
adicional (geologia, geomorfologia, condi<;oes edafi· 
cas, etc.) que serao definidas as unidades de vege· 
ta<;ao potencial, materializadas por uma designa<;ao 
que sera determinada pela(s) vegetal(ais) domi
nante(s). 
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Figura 3 
Localiza~ao e posi~ao a ltimetrica dos postos de monitoriza~ao 

Fonte: Elabora~ao pr6prfa. 
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