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RESUMO 

Entre obrigat6rias e opcionais, nunca houve tantas disciplinas ao dispor dos alunos da Licenciatura 
em Geografia de Coimbra. Tambem nunca houve uma oferta tiio grande de seminaries de inicia~ao a 
investiga9lio. Yive-se, mesmo, a experiencia da possibilidade de escolha de uma "area de especializa-
9iio" no interior da Licenciatura: "Ensino", "Ordenamento do Territ6rio e Desenvolvimento" e 
"Estudos Ambientais". Sera, todavia, que se esta no caminho correcto para o que se pretende da 
Geografia, e mais concretamente da Geografia Ffsica, no proximo infcio de milenio? Neste artigo, 
procura-se uma resposta para esta pergunta atraves da analise de documentos recentes oriundos da 
Unilio Geogn'ifica Internacional, do conhecimento do que se vai passando em certos centros europeus 
de investigaylio e ensino da Geografia e do tipo de trabalhos que recentemente nos foram solicitados 
para o exterior. 

Palavras-chave: Geografia, Geografia Ffsica, Estudos Ambientais, Unilio Geografica 
Internacional. 

RESUME 

Entre obligatoires et optionnelles, on n'a jamais eu un aussi grand nombre de di sciplines pour 
offrir aux etudiants de Ia "Licenciatura" (Maltrise) en Geographic de l'Universite de Coimbra. De Ia 
meme fayon, on n'aj amais pu offrir un aussi grand eventail de seminaires d'initiation a Ia recherche 
scientifique. Une "aire de specialisation" a l' interieur de Ia "Licenciatura" peut etre choisie: 
"Enseignement", "Amenagement du Territoire et Developpement" ou "Etudes environnementales". 
Serons-nous dans le vrai chemin pour ce qu 'on attendra de Ia Geographic, et notamment de Ia 
Geographic Physique, au debut du siecle prochain? Par !'analyse de quelques documents recents de 
I' Union Geographique Internationale, par Ia connaissance de quelques plans d'etudes geographiques 
en Europe et par le type des travaux qui nous ont ete demandes aux dernieres annees, dans cet article 
nous cherchons de repondre a Ia question posee. 

Mots-cles: Geographic, Geographic Physique, Etudes envi ronnementales, Union Geographique 
Internationale. 

ABSTRACT 

Between obligatory and optional, we never had so many disciplines and seminars in the 
"Licenciatura" of Geography of Coimbra University. Our students can even make a choice on one of 
the three specialisations -"Education", "Earth Planning and Development" and "Environmental Stu
dies". But, are we on the good way to arrive at the goals of the Geography, specially of the Physical 
Geography, in the beginning of the nex t century? In this article we try to answer this question 
analysing some recent documents of the International Geographical Union, seeing the curricula of 
Geographical studies in some European universities and reflecting about the type of works we had be
en asked to do in the last years. 

Key-words: Geography, Physical Geography, Environmental Stud ies, International Geographical 

Union. 
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1. Introdu~o: o actual plano de estudos da Licen
ciatura em Geografia de Coimbra 

especializa~tao - Ensino, Ordenamento do Territ6rio e 
Desenvolvimento e Estudos Ambientais - no interior da 
ainda chamada Licenciatura em Geografia. Comparati
vamente aos pianos que se vinham sucedendo desde a 
"abertura" feita na sequencia do 25 de Abril de 1974 
(F. REBELO, 1986), instalou-se o sistema semestral para 
grande parte das disciplinas, aumentou-se significativa
mente a oferta de disciplinas e seminarios especializados, 
grayaS a contratayaO de alguns docentes e ao doutora
mento de outros nos ultimos anos, e fixaram-se, com 

Tern cinco anos de existencia o actual plano de estu
dos da Licenciatura em Geografia da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra (Quadro I). Urn pouco a 
semelhan~ta do que se vinha fazendo ja noutras Licencia
turas desde a cria~tao das chamadas "variantes", a grande 
novidade deste plano foi a sua estrutura~tao com urn 
tronco comum de caracterfsticas gerais e tres areas de 

Quadro I - Faculdade de Letras de Coimbra 

Licenciatura em Geografia 1997/98 

Tronco Comum 

1• ano 

Introdu~ao a Geografia Ffsica (a) 
lntrodu~ao a Geografia Humana (a) 
Hist6ria Econ6mica e Social (a) 
Mineralogia e Petrologia Gerais 
Geologia Geral 
Estatfstica Aplicada a Geografia 
lntroducao a lnformatica J>ara Ge6,11;rafos 

2° ano 
Teoria e Metodologia da Geografia 
Geomorfologia 
Climatologia 
Hidrologia Marinha 
Biogeografia 
Geografia da Popula~ao 
Geografia Rural 
Geografia Urbana 
Geografia Regional 
Geografia Econ6mica 

3° ano 
Geografia Ffsica de Portugal (a) 
Geogratia Humana de Portugal (a) 

Areas de especializa~o 

Ensino Ordenamento do Territ6rio e Desenvolvimento Estudos Ambientais 
3" ano 

Disc. Psicopedag6gica (a) Estatfstica Complementar Hidrologia Continental 
4 disc. de op~ao Desenvolvimento Regional e Local Desenvolvimento Regional e Local 

Suportes Flsicos do Planeamento Reg. e Local Riscos Naturais e Protec~ao do Ambiente 
Geografia da U.E. Climatologia Regional e Local 
2 disc. de opc;ao 2 disc . de opc;ao 

4° ano 

Seminario (a) Semimirio (a) Seminano (a) 
Didactica da Geografia (a) Geografia Industrial Geografia do Turismo 
2 disc. Psicopedag6gicas (a) Geografia dos Recursos Naturais Geografia dos Recursos Naturais 
2 disc. de op~ao Geografia das Actividades Terciarias Geomorfologia Litoral 

Ordenamento dos Espa~os Rurais Processos Erosivos Actuais 
4 disc. de opcao 4 disc. de op~ao 

(a) Disciplinas anuais. Todas as outras sao semestrais 
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designa~oes explfcitas, as possibilidades de especializa~ao 
que, anteriormente, no quadro do chamado "ramo cientf
fico", ja quase eram possfveis atraves de disciplinas de 
opr;ao. Diga-se, em abono da verdade, que eram raros os 
alunos a escolher esse ramo nao s6 porque a falta de 
docentes limitava muito o ntimero das opr;oes, mas tam
bern porque nao se sabia bern o que fazer com o diploma 
na mao ... A grande safda era o entao chamado "ramo 
educacional". 

Uma amllise da actual estrutura curricular da Licen
ciatura em Geografia de Coimbra mostra-nos, desde logo, 
urn tronco comum nos dois primeiros anos, em que sao 
ministradas as nor;oes fundamentais da Geografia Ffsica e 
da Geografia Humana, devidamente apoiadas por disci
plinas como "Estatfstica Aplicada para Ge6grafos", 
"Introdur;ao a Informatica para Ge6grafos", "Hist6ria 
Econ6mica e Social", "Mineralogia e Petrologia Gerais" 
e "Geologia Geral" - uma certa interdisciplinaridade e 
uma certa pluridisciplinaridade, num infcio com carac
terfsticas propedeuticas. Do tronco comum fazem 
ainda parte duas disciplinas do terceiro ano - "Geografia 
Ffsica de Portugal" e "Geografia Humana de Portugal". 
Trata-se, sem dtivida, nestas duas, de propor sfnteses 
aplicadas a uma area geognifica que se pretende seja bern 
conhecida. 

Quanta as areas de especializar;ao, a de Ensino e a 
que tern rnenos ligar;oes com as disciplinas de aprofun
darnento dos conhecimentos geograficos. A "Didactica da 
Geografia", disciplina que em Coirnbra apareceu em 
1974/75 como disciplina de opr;ao, e actualmente a tinica 
disciplina obrigat6ria desta area ligada ao Institute de 
Estudos Geogrruicos - as outras disciplinas obrigat6rias 
sao da area psicopedag6gica. No conjunto dos terceira e 
quarto anos, os alunos tern, todavia, de escolher seis 
unidades semestrais entre as disciplinas oferecidas pelo 
Instituto e nao estao dispensados de urn seminario de 
iniciac;ao a investigar;ao. 

A area de especializar;ao em Ordenamento do Terri
t6rio e Desenvolvimento tern oito disciplinas semestrais 
obrigat6rias, quatro no terceiro ano e quatro no quarto, e 
naturalmente urn seminario no quarto ano. Alem disso, os 
alunos tern de escolher seis unidades semestrais entre as 
disciplinas de opr;ao. No que respeita a presenr;a da 
Geografia Ffsica na parte obrigat6ria desta area, temos 
duas unidades semestrais, uma em cada urn dos anos -
"Suportes Ffsicos do Planeamento Regional e Local" e 
"Geografia dos Recursos Naturais". Como as disciplinas 
de op9ao podem ser escolhidas livremente, os alunos 
podem acrescentar mais algumas unidades de Geografia 
Ffsica. Atendendo a que as disciplinas obrigat6rias de 
uma "area de especializar;ao" funcionam como optativas 
para as outra areas, estes alunos tern exactamente seis 

disciplinas de opr;ao de Geografia Ffsica disponfveis para 
a sua escolha. 

Na area de especializar;ao em Estudos Ambientais 
passa-se exactamente o oposto em termos de disciplinas 
obrigat6rias. Das oito unidades semestrais obrigat6rias s6 
duas sao da area da Geografia Humana; ao escolherem as 
suas seis unidades semestrais optativas os alunos nao 
poderao dispensar algumas de Geografia Humana ja que 
a oferta restante na area da Geografia Ffsica nao e sufi
ciente para preencher todo o espar;o curricular - no pre
sente ano lectivo tern apenas duas unidades semestrais 
para preencher as seis necessarias. Naturalmente, terao 
ainda a obrigar;ao de escolher urn seminario anual de 
Geografia Ffsica entre os tres disponfveis. 

Em Coimbra nao se pretendeu nunca fazer uma sepa
rar;ao clara entre Geografia Ffsica e Geografia Humana 
em termos de Licenciatura. Os licenciados em Geogratia 
por Coimbra tern tido sempre uma preparar;ao equilibrada 
entre as duas grandes areas cientificas. No entanto, esco
lhendo como disciplinas de opr;ao as disciplinas obriga
t6rias das outras areas de especializar;ao, e possfvel que 
urn aluno do quarto ano da area de especializar;ao em 
Ensin.o perca o contacto com as areas cientfficas de Geo
grafia Ffsica ou de Geografia Humana quebrando urn 
pouco com essa velha tradir;ao de equilfbrio. 0 mesmo 
nao sera possfve] para OS a]unos das OUtras duas 1\reas de 
especializar;ao, embora os da area de especializac;ao em 
Ordenamento do Territ6rio e Desenvolvimento possam 
ficar apenas com as duas obrigat6rias da area da Geogra
fia Ffsica. 

2. As disciplinas de Geografia Ffsica das "areas de 
especializa~iio" e os objectivos das Comissoes da UGI 
que estudam aspectos fisicos 

Para alem das disciplinas do tronco comum, as dis
ciplinas obrigat6rias e as de opr;ao na area da Geografia 
Ffsica que correspondem as "areas de especializar;ao" em 
Ordenamento do Territ6rio e Desen.volvimento e em 
Estudos Ambientais cobrem urn leque grande de materias 
- "Ciimatologia Regional e Local", "Hidrologia Conti
nental", "Riscos Naturais e Protecr;ao do Ambiente", 
"Suportes Ffsicos do Planeamento Regional e Local", 
"Geomorfologia Litoral", "Processos Erosivos Actuais", 
"Geografia dos Recursos Naturais" e "Cartografia Geo
morfol6gica". Esta ainda prevista uma disciplina de 
"Analise Integrada dos Meios Naturais". 

Sera que este leque de oferta corresponde ao que se 
espera da Geografia Ffsica neste dobrar de milenio que se 
a proxima? 

Urn modo de saber como vao as coisas em termos de 
perspectivas para 0 futuro e, indubitavelmente, atraves da 
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documentayao emitida pela Uniao Geografica Internacio
nal. A UGI tern urn Comite Executive, constituido por 
urn Presidente, sete Vice-Presidentes e urn Secretario 
Geral, e 80 Comites Nacionais. De quatro em quatro 
anos, a UGI organiza urn grande Congresso - o ultimo foi 
na Haia em 1996, o proximo, marcado para o ano 2000, 
sera em Seoul eo de 2004 em Glasgow. Em Portugal s6 
se realizou urn - o de 1949, em Lis boa (I. AMARAL, 1968; 
F. REBELO, 1992), e foi tao importante para o desenvol
vimento do conhecimento geognifico do nosso pais que 
ainda hoje e falado. Entre OS grandes Congresses, a UGI 
vai patrocinando reuni6es importantes como os chamados 
Congresses Regionais, de que o exemplo mais proximo e 
o que se realizani em Lis boa, em 1998. 

Como se diz nos Estatutos da UGI, "as Comiss6es sao 
designadas pela Assembleia Geral para promover os 
objectives da Uniao", objectives esses que, como tambem 
se le nos mesmos estatutos, sao antes de mais "favorecer o 
estudo dos problemas que dizem respeito a Geografia, 
suscitar e coordenar investigay6es que exijam cooperayiio 
internacional, favorecer a sua discussao e a sua publica
yiio", etc. (UGI, 1997) 

Saber quais sao as Comiss6es da UGI e ja urn passo 
importante para se ter uma ideia dos principais assuntos 
em estudo pelos ge6grafos a nfvel mundial. 

A partir do Congresso da Haia passaram a funcionar 
23 Comiss6es da UGI (Quadro II) das quais 8 se colocam 
na area da Geografia Ffsica - "Mudanyas climaticas e 
ambientes periglaciares", "Climatologia", "Sistemas cos
teiros", "Resposta geomorfol6gica as mudanyas ambien
tais", "Degradayiio das terras e desertificayao", "Geo
ecologia de montanha e desenvolvimento sustentavel", 
"Estudo de catastrofes naturais" e "Desenvolvimento sus
tentavel e ordenamento de terrenos carsicos". 

A percentagem das Comissoes da area da Geografia 
Ffsica no conjunto das Comiss6es corresponde a 34,8 %, 
o que esta perto do que se passa em Coimbra com a per
centagem das disciplinas e seminaries oferecidos pela 
area da Geografia Ffsica no conjunto das disciplinas e 
seminaries oferecidos pelo Institute de Estudos Geografi
cos (37,9 %) ou, mais ainda, da percentagem de docentes 
da area de Geografia Ffsica no conjunto dos docentes do 
mesmo Institute (33,3 %). 

Partindo do princfpio de que as disciplinas obrigat6-
rias do tronco comum sao disciplinas propedeuticas e que 
as disciplinas obrigat6rias e de opyao das areas de espe
cializayiio correspondem ja a urn ensino ligado mais 
profundarnente a investigayiiO, vejamos em que medida e 
que este ultimo se pode considerar suticientemente actua
lizado. 

Quadro II- Uniao Geognifica Internacional 
1996-2000 

COMISSOES 
Designacoes Presidentes 

I. Mudanras climaticas e ambientes periglaciares J. Vandenberghe (Amsterdam, NL) 
2. Climatologia L. C. Nkemdirim (Calgary, Can.) 
3. Sistemas costeiros P. Augustinus (Utrecht, NL) 
4. Redes de comunica~ao e de telecomunica~ao Henry Bakis (Montpellier III, F) 
5. Dinamica das regioes marginais e crfticas Roser Majora! (Barcelona, E) 
6. Genera e Geografia Ruth Fincher (Melbourne, Austr.) 
7. Educa~ao geognifica Rod Gerber (Armidale, Australia) 
8. Geogratia e administrayao Max Barlow (Montreal, Can.) 
9. Geografia da fome e dos sistemas alimentares vulneniveis Thomas Downing (Oxford, UK) 

10. Resposta geomorfol6gica as mudanras ambientais Anton !meson (Amsterdam~ NL) 
II. Saude, ambiente e desenvolvimento David Phillips (Nottingham, UK) 
12. Hist6ria do pensamento geografico Vincent Berdoulay (Pau, F) 
13. Degrada~lio das terras e desertijicarao Maria Sala (Barcelona, E) 
14. Geografia marftima Hance Smith (Cardiff, UK) 
15. Modeliza~lio de sistemas geograficos Barry Boots (Waterloo, Can.) 
16. Geoecologia de montanha e desenvolvimento sustentavel Matthias Winiger (Bonn, D) 
17. Estudo de catdstrofes naturais Charles Rosenfeld (Oregon, USA) 
18. Organiza~lio do espa~o industrial Sergio Conti (Torino, It) 
19. Popula¥lio e Ambiente Alina Potrykowska (Warsaw, PL) 
20. Sustentabilidade dos sistemas rurais Ian Bowler (Leicester, UK) 
21. Desenvolvimento sustentdvel e ordenamento de terrenos cdrsicos John Gunn (Huddersfield, UK) 
22. Desenvolvimento urbano e vida urbana Denise Pumain (Paris, F) 
23. Carta polftica do mundo Vladimir Kolossov(Moscow, R) 

NB- 8 Comissoes de estudo na area da Geografia Ffsica em 23 Comissoes existentes (34,8%) 
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"Mudan<;:as climaticas e ambientes periglaciares" e o 
nome da Comissao que se preocupa com "o significado do 
clima para os processes periglaciares actuais atraves de 
experiencias de terreno e de Jaborat6rio e monitorizar,:ao 
do pergelissolo (permafrost)", com "a aplica<;ao destas 
rela<;:6es a interpreta<;:ao dos registos periglaciares f6s
seis" e com "a sensibilidade dos ambientes periglaciares 
actuais e f6sseis as mudan<;:as climaticas". Sem duvida 
que na recentemente criada disciplina de "Processes 
Erosivos Actuais", disciplina obrigat6ria da "area de 
espccializac;ao" em Estudos Ambientais, estas materias 
sao afloradas; o docente encarregado desta disciplina 
tern, inclusivamente, alguma experiencia de investigac;ao 
topoclimatica em ambiente periglaciar actual (Serra da 
Estrela, acima dos 1750 m) e nao lhe falta experiencia no 
respeitante "il. interpreta<;:ao dos registos periglaciares 
f6sseis". 

A Comissao de "Ciimatologia" da UGI pretende "uma 
compreensao o mais completa possfvel da natureza e 
da extensao da mudan<;:a climatica, assim como da sua 
variabilidade passada, presente e futura", mas tam bern 
"uma compreensao de como se geriu no passado a 
mudan<;:a e a variabilidade" e "a escolha de op<;:oes a 
fim de manter, restabelecer e melhorar a integridade do 
ambiente num clima em mudanc;a e variavel". A tftulo de 
curiosidade, a Comissao de "Ciimatologia" integra uma 
portuguesa, a Professsora Maria Joao Alcoforado, da 
Universidade de Lisboa. 

Em Coimbra, o ensino da Climatologia come<;:ou por 
ser ministrado, a nfvel de uma disciplina de op<;:ao, no 
ano lectivo de 1974175. Passou a disciplina obrigat6ria 
apenas na reestrutura<;:ao de 1986, como disciplina anual 
do I o ano. Desde ha 5 anos, a! em da disciplina de carac
ter geral chamada simplesmente "Climatologia", Jeccio
nada no tronco comum, portanto, com caracter obrigat6-
rio, ha, ainda uma "Ciimatologia Regional e Local", 
disciplina obrigat6ria para a area de especializac;ao em 
Estudos Ambientais. Tanto pela sua coloca<;:ao no plano 
de estudos, como pelas materias que nela tern sido minis
tradas, a "Climatologia Regional e Local" responde 
perfeitamente ao que se pretende neste momento a nfvel 
da UGI. 

"Sistemas costeiros" e o nome de outra Comissao da 
UGI. Nao e uma Comissao de "Geomorfologia Literal", 
designac;ao da disciplina, igualmente obrigat6ria e tam
bern recentemente criada, da area de especializatrao em 
Estudos Ambientais que, aparentemente, mais se aproxi
maria dos seus objectives. Na verdade, porem, o que nesta 
viragem de milenio parece interessar mais aos ge6grafos 
envolvidos nos estudos de "sistemas costeiros" sao "os 
sistemas interactivos, humanos e ffsicos, e os domfnios de 
inquerito dirao respeito a diferentes temas: elevac;ao do 

nfvel do mar, mudan<;:as na utiliza<;:ao do solo, recursos 
estuarianos, turismo costeiro e ordenamento das costas, 
lazeres costeiros e ordenamento integral das zonas costei
ras". Nesta Comissao ha tambem uma portuguesa entre 
os seus onze membros efectivos - a Professora Maria 
Eugenia Moreira, da Universidade de Lisboa. 

Parte das preocupar,:oes da Comissao sao tratadas no 
ambito da disciplina de "Geomorfologia Litoral ". No 
futuro podeni mesmo pensar-se na hip6tese de lhe mudar 
o nome para "Sistemas Costeiros"; a Geomorfologia 
Literal estaria sempre presente como introdu<;:ao, mas 
seriam avan<;:adas e discutidas materias fundamentais 
para o Iitoral portugues, tanto do dominic ffsico como do 
dominic humano. 0 docente encarregado da actual dis
ciplina esta perfeitamente dentro de todas aquelas materi
as, mas uma ou outra vez, para se aproximar mais do 
espfrito subjacente aos objectives da Comissao, se consi
derasse uti!, tambem poderia recorrer a colegas da Geo
grafia Humana. 

Urn nome curioso para outra das Comissoes e 
"Resposta geomorfol6gica as mudanr,:as ambientais": Tern 
por objectives " 1) o desenvolvimento e a melhoria dos 
metodos para o estudo da resposta dos sistemas geomorfo-
16gicos as mudan<;:as ambientais, 2) 0 estabelecimento das 
mudan<;:as dos sistemas geomorfol6gicos devidos as mu
danr,:as ambientais e 3) o desenvolvimento dos indicado
res ecogeomorfol6gicos que se possam utilizar a diferen
tes nfveis hierarquicos nos estudos das mudan<;as ambien
tais". Alguns dos investigadores envolvidos nesta Comis
sao trabalham em Laborat6rios onde se estuda a erosao 
dos solos, nao se apresentando como professores universi
ta.rios; tal nao e 0 caso da representante portuguesa, a 
Professora Maria Jose Roxo, da Universidade Nova de 
Lis boa. 

A disciplina da "area de especializa<;:ao" em Estudos 
Ambientais que se podera aproximar urn pouco destas 
materias sera a de "Hidrologia Continental". Criada 
tambem recentemente, embora herdeira da de "Hidro
grafia", iniciada em 1974175, esta disciplina podera vir 
a concentrar-se mais em estudos de pormenor que se 
enquadrem naqueles objectives. Se pensarmos que, numa 
Universidade como a de Manchester, no 3° ano do 
"Undergraduate", existe uma disciplina de "Hidrologia 
Florestal", talvez seja de orientar a "Hidrologia Continen
tal" neste sentido, ate porque no nosso pafs os incendios 
florestais sao urn risco que tantas vezes se manifesta 
pondo problemas hidrol6gicos imediatos e a medio prazo. 
Alem disso, trata-se de uma tematica em que o docente 
responsavel esta particularmente a vontade. 

"Degrada<;:ao das terras e desertifica<;:ao" e o nome da 
Comissao da UGI presidida pela Professora Maria Sala, 
da Universidade de Barcelona. Partindo do princfpio de 
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que "sao dois os principais factores responsaveis na 
degradar;:ao e desertificar;:ao de urn solo, a) as condir;:oes e 
as mudanr;:as climaticas, b) o impacto antr6pico atraves 
do uso dos solos", os objectives da Comissao sao, entre 
outros, "promover e coordenar uma investigar;:ao inter
disciplinar sobre a degradar;:ao e a desertificar;:ao do solo 
provocadas pela mudanr;:a global do ambiente, estudar os 
efeitos da mudanr;:a ambiental produzida tanto pela natu
reza como pelo homem e as suas implicar;:oes na degrada
r;:ao e na desertifica~ao do solo, dirigir estudos de casos 
concretes a nfvel regional, em diferentes regi6es climati
cas e com riscos ambientais (incendios florestais, inunda
r;:oes, erosao do solo, qualidade da agua)". A Professora 
Celeste Coelho, do Departamento de Ambiente, da Uni
versi- dade de A veiro, e urn dos membros efectivos desta 
Comissao. 

Alguns dos objectives da Comissao enquadram-se 
bern no ambito da disciplina de "Riscos Naturais e Pro
tec~ao do Ambiente" e outros na disciplina de "Geogratia 
dos Recursos Naturais", ambas disciplinas de Geografia 
Ffsica obrigat6rias na "area de especializar;:ao" em Estu
dos Ambientais e ambas igualmente de criar;:ao recente. 
Mas perguntar-se-a ate que ponto e que nessas disciplinas 
nao seria necessaria recorrer a especialistas de Geografia 
Rural ou de Geografia Econ6mica, para compreender 
melhor os problemas de degradar;:ao de solos que se poem 
em certas latitudes e que ate ja se comer;:am a p6r no 
nosso pafs. Ou, em alternativa, porque nao pensar numa 
disciplina nova eventualmente chamada "Geografia da 
desertificar;:ao" pensada em m6dulos entregues a varios 
responsaveis? 

Outra Comissao da UGI relacionada com a Geografia 
Ffsica e a que se intitula "Geoecologia de montanha e 
desenvolvimento sustentavel". Tern por objectives, por 
exemplo, "promover o estudo das mudanr;:as ambientais 
naturais ou induzidas pelo homem nos geoecossistemas 
atraves do mundo, incluindo t6picos especfficos como 
dinamica do coberto vegetal e do uso da terra, balanr;:o 
hfdrico, mudanr;:a climatica e riscos naturais, polftica de 
desenvolvimento sustentavel da montanha". Mas tern, 
ainda por objectives, entre outros, "discutir as bases te6ri
cas do conceito de sustentabilidade sob diferentes condi
r;:oes geoecol6gicas e s6cio-econ6micas", "desenvolver 
uma metodologia de investigar;:ao mais rigorosa tendo em 
conta a avalia~ao dos indicadores para uma mudanr;:a 
ambiental e s6cio-econ6rnico-cultural, incluindo bancos 
de dados (investigar;:ao de terreno, teledetecr;:ao) e resulta
dos de modelizar;:ao", "concentrar as investigar;:oes em 
alguns estudos de casos para os quais os estudos multi
disciplinares deveriam mostrar cemirios comparatives 
estabelecidos em diferentes sistemas de montanha atraves 
do mundo". 
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Portugal tern, efectivamente, grandes problemas nas 
suas montanhas. Os problemas dos incendios florestais 
sao tratados no ambito da disciplina de "Riscos Naturais e 
Protecr;:iio do Ambiente", mas os problemas do abandono 
da agricultura, do incremento da produr;:ao tlorestal e ate 
da introdur;:ao do turismo trazem importantes mudan~as 

ambientais que nao se estudam nessa disciplina. Trata-se 
exactamente de uma area em que haveria conveniencia 
em criar uma disciplina nova a que se poderia chamar 
"Geoecologia de montanha" e que ate poderia funcionar 
dentro de urn esquema de m6dulos a atribuir a varios 
docentes. 

Na "area de especializar;:ao" em Estudos Ambientais 
ha, tambem uma disciplina obrigat6ria, opcional para as 
outras areas, que, tanto pelo seu nome, como pelas mate
rias leccionadas, se aproxima do nome e objectives de 
uma outra Comissao da UGI, a Comissao "Estudos das 
Catastrofes Naturais". Na verdade, os objectives desta 
Comissao posicionam-se perto do que se ensina e se 
incentiva a investigar na disciplina de "Riscos Naturais e 
Protecr;:ao do Ambiente": "promover a investiga~ao no 
sentido da redur;:iio dos efeitos das cauistrofes naturais, 
com enfase nas inundar;:oes, secas, erosao e movimentos 
de terrenos" e "encorajar a investigar;:ao sobre a utilizar;:ao 
de metodos geograficos para a mitigar;:iio das catastrofes, 
especialmente nas regi6es menos desenvolvidas". 

Finalmente, a Comissao designada "Desenvolvimento 
sustentavel e gestiio de terrenos carsicos" tern como ob
jective principal "encorajar as investigar;:oes geogn1ficas 
em regi6es carsicas" e "para 0 perfodo 1996-2000" tem 
como fins especfticos "melhorar a compreensao das rela
r;:oes entre a humanidade e os ambientes carsicos" e 
"desenvolver as tecnologias e as teorias pr6prias para o 
uso sustentavel e racional dos recursos carsicos no fim do 
seculo XX e no princfpio do seculo XXI". Para isso, a 
Comissao propunha muitos objectives, entre os quais 
destacamos: "explorar os processes hidrol6gicos que se 
operam nas regi6es carsicas", "explorar o desenvolvimen
to primitive das formar;:oes superficiais e subterraneas e 
em sequencia a sua situar;:iio espacial, e depois explorar 
tambem a influencia das actividades humanas sobre a 
erosao solucional e a evolur;:iio das formas", "encorajar as 
investiga~6es sobre as diniimicas sedimentares no carso", 
"encorajar as investigar;:oes da geoecologia do cat·so", etc. 

Dificilmente os estudos propostos por esta Comissao 
da UGI seriio aflorados nas disciplinas existentes na "area 
de especializar;:ao" em Estudos Ambientais por falta de 
uma disciplina especffica sobre Carso. A "Geografia dos 
Recursos Naturais", tambem recentemente criada, dedi
ear-se-a urn pouco a esses temas; intervenr;:oes de espe
cialistas de varias outras materias virao a tornar-se con
venientes para o seu aprofundamento. No entanto, a 
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importancia que o carso tern no nosso pafs talvez mere
cesse uma disciplina propria, aut6noma dessa, a que se 
poderia chamar "Geografia das regi6es carsicas". 

3. As perspectivas da Geografia Fisica deduzidas 
de pianos de estudos universitarios e de trabalhos de 
aplica~ao elaborados para o exterior 

3.1. Exemplos de pianos de estudo 

Se virmos o que se passa em algumas universidades 
estrangeiras, no respeitante a especializa~ao em Geo
grafia Ffsica (M. SALA e R. BATALLA, 1996), verifica
mos que ha, acima de tudo, uma grande diversidade de 
modelos. 

Na Universidade de Amsterdam, por exemplo, a 
Geografia Ffsica esta completamente separada da Geo
grafia Humana desde infcio e as disciplinas tern desig
na~6es gerais como "Geomorfologia", "Geologia", 
"Climatologia", "Hidrologia", etc. , no primeiro ano, 
considerado de "introdu~ao propedeutica", ou mais 
especfficas como "Geobotanica", "Ecologia da paisagem", 
"Processos Geomorfol6gicos", "Fotointerpreta~ao", etc., 
no segundo, em que se estudam as chamadas "bases". Os 
dois anos seguintes sao dedicados a investiga~ao dando-se 
grande importancia ao trabalho de laborat6rio e ao traba
lho de campo. 

Na Universidade de Saint Andrews, na Esc6cia, Geo
grafia Ffsica e Geografia Humana estao !ado a !ado nos 
dois primeiros anos. Dado que as licenciaturas podem ser 
apenas em Geografia ou ter duas especialidades, por 
vezes bern diferentes (Geogratia e Alemao, Geografia e 
Matematica, Geografia e Desportos, etc.), como e comum 
no Reino Unido e noutros pafses europeus, no terceiro e 
quarto anos, para fazer a sua especialidade em Geografia, 
os alunos podem optar pela Geografia Ffsica. Terao de 
fazer cinco disciplinas obrigat6rias ("Estatfstica e Infor
matica", "Metodologia", "Cartografia", "Trabalho de 
campo" e "Excursao cientffica ao estrangeiro") e escolher 
3 ou 4 disciplinas num leque em que predominam varios 
ramos da Geomorfologia e da Biogeografia; saliente-se 
que, entre elas, uma e a "Geomorfologia glaciar e peri
glaciar", outra a "Geomorfologia de vertentes", outra 
ainda a "Cronologia do Quaternario". 

Na Universidade Louis Pasteur, de Strasbourg, a Geo
grafia Ffsica esta claramente separada da Geografia 
Humana no terceiro ano, "Licence" em Geografia, espe
cialidade em Geografia Ffsica, e no quarto ano, 
"Maitrise" em Geografia Ffsica. A titulo de curiosidade, 
as disciplinas do quarto ano sao "Processos periglacia
res", "Pedologia e meio ffsico", "Hidrologia (cheias)", 

"Ciimatologia (riscos)", "Geoecologia e avalia~ao do 
meio natural", "Riscos Naturais" e "Curso de campo de 
dez dias". 

Com algumas semelhan~as aos antigos cursos de 
Geografia do nosso pafs (F. REBELO, 1986), o curso de 
Geografia da Universidade de Liege merece tambem 
alguma aten~ao. Tern disciplinas de base cientfficas 
na area da Matematica, da Ffsica, da Qufmica e da Bio
logia, obrigat6rias. Mantem disciplinas com designa~6es 
tao gerais como "Geografia Humana I" e "Geografia 
Human a II", "Geografia Regional I" ou "Geografia 
Regional II", etc. Nos do is ultimos anos, terceiro e 
quarto, ha, no quadro da Geografia Ffs ica, disciplinas 
de especializa~ao como "Ciimatologia" e "Hidrografia", 
mas tambem "Geologia e Geomorfologia do Quaterna
rio", "Pedologia", "Geografia Botanica" ou "Geografia 
Zoologica". 

Para alem de tudo isto que nos e longamente expli
cado por M. SALA e R. BATALLA (1996), podemos acres
centar a importancia que vimos terem, na Universidade 
de Paris I, disciplinas como "Meios Naturais" e "Riscos 
N aturais", logo no segundo ano da "Licence", tal como 
na Universidade de Manchester disciplinas altarnente 
especializadas como "Hidrologia Florestal", "Paleoeco
logia", "Neve, Gelo e Mudan~a Global", "Sistemas de 
Informa~ao Geografica", "Geoecologia" ou "Riscos e 
catastrofes", no terceiro ano do "Undergraduate". 

Independentemente dos modelos seguidos, verifica-se 
que na maior parte destas licenciaturas se da importancia 
aos estudos do Quaternario, directamente ou atraves do 
estudo dos processos periglaciares, tal como aos estudos 
de Climatologia, Geoecologia, Pedologia e Riscos Natu
rais. Verifica-se, tambem, que a interdisciplinaridade, 
que ressalta dos objectivos de varias Comiss6es da UGI, 
nao ressalta da maioria dos nomes das disciplinas ... Tal
vez a interdisciplinaridade surja nos trabalhos de campo, 
projectos e seminarios que aparecem quase sempre como 
obrigatorios e autonomos das diferentes disciplinas. 
Sabemos, todavia, por experiencia propria que, em regra, 
isso depende do Professor encarregado dessas actividades. 

3.2. Exemplos de trabalhos de aplicariio 

Voltando de novo a Coimbra e pensando num outro 
modo de aproxima~ao as perspectivas da Geografia Ffsica 
para os proximos anos, vejarnos o que nos tem sido 
pedido em termos de trabalhos de certa dimensao. 

Nos finais dos anos 80, foi-nos solicitado urn estudo 
sobre as potencialidades turfsticas da area do entao PIDR 
(Plano Integrado de Desenvolvimento Regional) do Baixo 
Mondego. Pedia-se uma apresenta~ao ffsica do conjunto 
em aprecia~ao e uma especie de inventario de paisagens 
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ou outros elementos com interesse turfstico. Assim, em 
primeiro Iugar, fizemos uma sfntese das caracterfsticas 
geomorfol6gicas e uma sfntese das caracterfsticas climati
cas dos concelhos abrangidos pelo Plano. A partir daf, 
fizemos uma apresenta~ao daquilo a que chamamos 
"elementos do patrim6nio natural", no caso concreto, a 
"planfcie aluvial do Mondego", a "planfcie litoral", as 
"colinas, serras calcarias e formas associadas" e as 
"exsurgencias e nascentes de aguas termais"; o trabalho 
conclufa com uma "sfntese e conclus6es" onde se salien
tavam as "paisagens contrastantes de montanha", as 
"paisagens caracteristicamente mediterraneas" e as 
"paisagens de planfcie, rio e mar"; o relat6rio final ia 
acompanhado por urn mapa de parede, a cores, que vie
mas tambem a publicar, mas devidamente reduzido e a 
preto e branco (F. REBELO, L. CUNHA e A. C. ALMEIDA, 
1990). 

Em Julho de 1995, foi-nos pedido o estudo geomorfo
!6gico do vale do Coa tendo em vista a possibilidade de, 
por criterios geomorfol6gicos, se poder chegar a uma 
data~ao das gravuras de Foz Coa. Desde logo organiza
mos uma equipa que, sob nossa direc~ao, desenvolveu urn 
trabalho intensivo de campo, de gabinete e de laborat6rio, 
que nos permitiu, ainda antes do fim desse ano, apresen
tar urn Relat6rio em que se provava claramente que 
algumas das gravuras eram de facto muito antigas con
firmando-se, portanto, a idade pa!eolftica que lhes era 
atribuida pelos arque6logos portugueses. A partir desse 
Relat6rio, viemos a publicar a carta geomorfol6gica da 
area estudada mais em pormenor (A. M. ROCHETTE 
CORDEIRO e F. REBELO, 1996), temos em publica~ao urn 
artigo sobre a metodologia seguida nesse trabalho (F. 
REBELO eA. M. ROCriETIE CORDEIRO, in press) e temos 
ja pronto para publica~ao urn outro artigo sabre os deposi
tos estudados e seu significado. 

0 primeiro destes dois trabalhos e do tipo mais fre
quentemente solicitado aos ge6grafos ffsicos - apresenta
~ao geomorfol6gica e climatica de uma area. No caso 
concreto, fez-se a aplica~ao dos conhecimentos a uma 
inventaria~ao de elementos com interesse turfstico. Nou
tros casas, alguns colegas tern aplicado os seus conheci
rnentos na elabora~ao de introduc;:6es geograficas aos 
Pianos de Desenvolvimento Municipais (PDM) e mais 
recentemente aos Pianos de Ordenamento da Orla Cos
teira (POOC). Por vezes, puderam ir alem de simples 
introdu~6es fazendo a representa~ao cartognifica de 
varios elementos como as vertentes e a rede hidrografica, 
tal como poderiam, se para isso estivessem preparados, 
represe.ntar as formac;:6es superficiais e as areas de riscos 
de inundac;:6es ou de rriovimentos de terrenos. Em termos 
de futuro perspectiva-se o aprofundamento dos PDM no 
sentido da cartografia de riscos. 
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4. Conclusoes 

Antes de mais, conclui-se que a "area de especializa
~ao" em Estudos Ambientais da Licenciatura em Geogra
fia da Universidade de Coimbra, aquela que verdadeira
mente corresponde a uma especializa~ao em Geografia 
Ffsica, dispoe de urn conjunto de disciplinas obrigat6rias 
que cobrem, de urn modo geral, todo o conjunto de gran
des preocupac;:oes que se colocam aos ge6grafos ffsicos a 
nfvel mundial. Do ponto de vista te6rico, pode mesmo 
dizer-se que, comparando com o que se passa noutras 
Universidades europeias de grande reputac;:ao no que 
respeita aos estudos geograficos, nao ha raz6es de queixa; 
alias, mesmo do ponto de vista pratico, os contactos que 
tive com alunos franceses oriundos de varias Universida
des, mas principalmente de Paris I, mostraram-me que 
nao ha grandes diferen~as a nfvel de conhecimentos 
cientfficos. Tambern da analise do pouco que se tern feito 
em termos de trabalhos de aplicac;:ao se pode concluir que 
a prepara~ao do ge6grafo ffsico de Coimbra esta relati
vamente bern adequada ao que !he e solicitado. 

Mas pode tambem concluir-se que e possfvel obter 
melhores resultados nessa preparac;:ao se se procurar 
introduzir, pelo menos em algumas das disciplinas, uma 
perspectiva interdisciplinar - par regra, esta perspectiva 
correspondera a uma maior aproximac;:ao a Geografia 
Humana, em certos casas, todavia, ela devera estender-se 
mesmo a outras especialidades. Ha quem defenda que a 
verdadeira Geografia nao e a Ffsica ou a Humana, mas 
aquela que integra bern os conhecimentos das duas areas 
cientfficas. Mas ha tambem na Geografia uma grande 
tradic;:ao de abertura a outras ciencias; daf que o recurso a 
especialistas nao ge6grafos, pelo menos no ambito de 
algumas disciplinas, nao e tarefa diffcil. 

Tendo em vista urn melhor enquadramento nas pers
pectivas que se desenham no horizonte para o dobrar 
do milenio ta!vez haja necessidade de autonomizar 
como disciplinas algumas materias que, sendo dadas, 
por falta de tempo, nao o sao com a profundidade neces
saria. Seria o caso de "Pedologia", "Geoecologia de 
Montanha", "Geologia e Geomorfologia do Quaternario", 
"Processes glaciares e periglaciares" ou "Geografia das 
Regi6es Carsicas", como vimos, mas tambem de 
"Cartografia" e "Sistemas de Informac;:ao Geografica", 
particularmente importantes quando ja existe uma 
"Cartografia Geomorfol6gica" em que a componente de 
trabalho de campo e primordial e deve ser protegida e 
incentivada. 

Sem mais pessoal docente qualificado, sera sempre 
diffcil avanc;:ar muito. Mesmo assim, no contexto das 
grandes preocupac;:oes dos ge6grafos ffsicos para o infcio 
do proximo milenio, estamos optimistas quanto as capa-
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cidades de resposta dos nossos licenciados na "area de 
especializa~ao" em Estudos Ambientais aos desafios que 
teriio de enfrentar. 
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