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A DINAMICA DA PRODU<;AO CARBONIFERA EM PORTUGAL: 
IMPACTES SOCIO-ECONOMICOS E AMBIENTAIS* 

Na epoca romana a explora~ao mineira e as regioes 
mineiras eram ja importantes (Aix-la-Chapelle) e atingiam 
grande significado nos seculos XIII e XIV (Saxe). No 
entanto, a explora~ao industrial carbonffera ocorre, apenas, 
na 2• metade do seculo XVIII, apesar de no Reino Unido 
o infcio ser anterior. Em 1700 produzia ja 2,5Mton. e 
I OM ton. eml800. No Continente as produ~oes ultrapassam 
estes valores: o norte de Fran~a (regiao de Anzin) produ
zia 240M ton. em 1815, Saint-Etienne 335M ton. e nas 
hulheiras do Imperio Alemao eram extrafdas 36Mton. de 
carvao em 1870 (LERAT, 1971, p. 25). 

No Reino Unido o carvao chegou a alimentar 80% da 
produ~ao de electricidade. Todavia, nao logrou veneer a 
concorrencia crescente da energia nuclear e a capacidade 
das centrais a gas, que actualmente respondem a 50% do 
mercado. Neste contexto, as minas de carvao estao conde
nadas a encerrar. Por decisao governamental esteve previsto 
o encerramento de 2/3 das minas (31 ), mas por imposi~ao 
dos Sindicatos este numero acabou por se deter em 10. 
Cenario identico tern ocorrido na Fran~a. Belgica, Holan
da e mais recentemente na Alemanha. 

Na Alemanha 19% (70% na exRDA) da electricidade 
consumida e produzida em centrais termicas a partir da 
hulha e linhite (a linhite tern valor calorffico ate tres vezes 
menor que o da hulha). 

No final de 1991, o Governo Alemao aprovou urn Pla
no de Reestrutura~ao do Sector que preve uma quebra de 
produ~ao. Reflectindo esta Polftica, a maior empresa do 
sector (Ruhrkohle AG de Essen) que explora 19 das 26 
minas de carvao e emprega 80.000 mineiros decidiu, ate 
o ano 2000, encerrar 4 minas, eliminando deste modo 
26.000 postos de trabalho, despedindo anualmente 5000 
trabalhadores. E, os postos de trabalho restantes sao man
tidos a custa da redu~ao salarial. Para alem disto, ap6s a 
reunificat;:ao, a RFA promove urn processo de reestrutu
ra~ao do sector carbonifero, que tern conduzido ao encer
ramento de muitas minas e a urn esforr;:o de modernizat;:ao 
tecnol6gica das que sao mantidas em actividade. 

• Verslio reformulada da comunicat;:ao apresentada a 4' Reunilio do 
Grupo de Estudos UGI (Uniao Geografica lnternacional) Early Industrial 
Regions realizada na University of Maryland, College Park, MD., USA, 
a 8 e 9 de Agosto de 1992. 
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Culmina-se, assim, urn processo de declfnio que se 
tornou evidente nesta decada. 

Este cenario sera, ainda, agravado por pressao das exi
gencias de Bruxelas sobre os Govemos dos Paises Comu
nitlirios no sentido de estes reduzirem os subsidies conce
didos ao sector (na Alemanha, por exemplo, e o 2° mais 
fortemente apoiado depois da agricultura) e que vern, ar
tificialmente, mantendo em actividade as minas. Ate final 
de 1995 a Alemanha tera de abolir o imposto pago pelos 
consumidores de electricidade conhecido pe1o Kho
lepfenning (criado em 1976) e a obrigatoriedade das cen
trais electricas adquirirem carvao alemao (a Yahrhun
dertvertrag) . 

Por outro 1ado, as ajudas concedidas as minas na Eu
ropa Ocidental, no ambito do Programa RECHAR (Rees
trutura~ao do Sector do Carvao) introduzido em 1989, tern 
provocado reac~oes de protesto por parte dos Estados 
Unidos, Australia, Africa do Sui e Colombia. 

1. EVOLU(:AO DA PRODU(:AO MUNDIAL 

A explorat;:ao do carvao que esteve na base da Revolu
t;:ao Industrial e na industrializa~ao europeia do seculo XIX 
entrou em declinio a partir de meados do seculo XX (Qua
dro 1). Nos anos 60, o carvao perde competitividade face 
aos hidrocarbonetos, importados a pre~os cada vez mais 
baixos, independentemente das crises petroliferas geradas 
pela alta dos pret;:os do crude. Acrescem, ainda, as trans
forma~oes tecno16gicas operadas a nivel do consumo 
energetico e das energias disponfveis (Quadros II e III). 

Os mais recentes encerramentos atingiram tanto as mi
nas que exploravam carvoes f6sseis como minerios meta
licos. 

Quadro I - Expansao e declfnio 
das carboniferas europeias(Mton.) 

1946 1950 1955 1960 1965 

CECA 141,3 202,5 248,5 234,1 218,4 

Reino Unido 193,0 219,8 225,2 196,7 190,5 

Europa Leste 67,3 102,0 131 ,3 146,3 160,8 

Pol6nia 47,3 78,0 94,5 104,4 118,8 

CECA - RFA, Fran9a, Be1gica, Palses Baixos e Wilia 
Fonte: LERAT, 1971, p. 26. 

1969 

171,3 

15 1,3 

173,3 

135,0 
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Quadro II - Evolu~ao da produ~ao mundial (Mton.) 

Hulha 

Linhite 

Petroleo 
Gas natural<•> 

a)-MMm3 

b)-1906 

1900 

700 

64 

22 
12 (b) 

Fonte: LERAT, 1971, p. 6 

1950 

1436 

381 

S23 

192 

1960 1968 A% 

188S 204S +2,9 

640 82S +12,9 

10S3 2000 +90,9 

62S 800 +66,7 

Quadro III - Consume de energia primaria 
na Europa Ocidental (%) 

1950 1955 

Hulha 70,0 64,S 

Linhite 7,7 7,7 

Petroleo 11,7 18,4 

Elect.Primaria 10,3 8,0 

a) 1986 
Fonte: CONSTANT, 1968, p.l25; 

EUROSTAT 

1960 1965 1986 Portugal<•> 

22,0 36,3 18,8 10,0 

6,9 S,3 3,4 

30,1 48,S 4S,S 81,1 

8,3 6,S 1,4 8,1 

Na Europa, apenas recrudesce actividade mineira em 
sectores de grande interesse econ6mico, por efeito da con
centra~ao meta.lica das jazidas (caso das Minas alentejanas 
Neves Corvo em que o teor de cobre pode irate aos 20%) 
e na explora~ao de rochas ornamentais. 

Excep~ao para o Leste Europeu onde a explora~ao 
carbonffera constitui, ainda, o suporte da industrializa~ao 
(cfr. Quadro I). Destes, a Pol6nia (com as 70 minas em 
actividade) conjuntamente com a Ucrania (Donbass) e a 
Siberia Central sao, actualmente, os mais importantes pro
dutores de carvao da Europa de Leste. Nestes paises, projec-

ta-se, inclusive, a transforma~ao do carvao, atraves da li
quefac~ao e gaseificacrao, de modo a facilitar o transporte 
em pipe-lines e, assim, o consume. 

Durante a decada de 80 a reducrao da actividade minei
ra na Europa Ocidental conduziu a urn decrescimo anual 
de 10% do emprego. Entre 1960 e 1988, o sector perdeu 
mais de urn milhao de postos de trabalho (Expresso, 23/ 
/11/91). 0 declfnio traduziu-se, igualmente, no contributo 
do sector para a formacrao do (PIB) Produto Interno Bruto 
(Quadro IV). 

Apesar das alteracroes tecnol6gicas as previsoes apon
tam para o aumento do comercio mundial do carvao (cfr. 
Quadro 4). Os novos paises produtores (Australia, China, 
Pol6nia, Ucrania e America do Norte) continuarao a ser os 
principais exportadores e a Europa Ocidental eo Japao, os 
principais importadores. A Europa e altamente deficitaria 
em fontes energeticas, e, no entanto, as minas de carvao 
continuam a ser encerradas. Para uma produ~ao global de 
energia de 590,8 milhoes de tep (toneladas equivalente 
petr6leo) o consumo soma 1076,4 milh6es de tep. em 1988 
(Quadro V). 

2. EXPLORA<;AO CARBONIFERA EM PORTUGAL 

Este subsector, no contexto das industrias extractivas tern 
posi~ao secundaria (Quadros VI e VII). 

Quadro V - Producrao e consumo de energia 
(1988, M tep.) 

Produ~lio 

CE 590,8 

Portugal 1,3 

a) Consumo por habitante- 901 kg ep.; 
Media EC 1491 kg ep/habitante. 

Fonte: Eurostat 

Consumo 

1076,4 
12,8 1•1 

Quadro IV - Indicadores do sector carbonifero 
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Total Australia Asia America Africa Europa Europa 

MMton do Norte Ocidental de Leste 

1970 3400 

Produ~ao 1980 3600 4 28 26 4 10 28 

% 1990 sooo 6 37 26 s 6 20 

Emprego 1980 242 ,s<•> 441 ,] <•> 331 ,61•1 

(1000) 1990 131 ,31•) 341 ,4<•> 

1970 S,3 1,2ic) 7,0 23,4 1,4 

PIBI•) % 1980 6,0 1,41c) 4,8 14,S 0 ,7 

1990ib) 7,5 1 ,Sic) ibl) 3 ,s<d> 11,6 0,06 

a) sector mineiro; b) 1989; b1) 198S; c) india; d) Canada; e) sem USA, Franc;a e Pol6nia, respectivamente. 
Fontes: Annual Bulletin of Coal Statistics for Europe, United Nations, 1992. National Accounts Statistics: Main aggregate and 

detailed table, United Nations, 1992. 
(Elabora~ao pr6pria) 
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Quadro VI - Indicadores (%) da industria extractiva (Portugal) 

Industria Extractiva Carviio Total 

1970 1981 1985 1991 1970 1981 1985 1991 Indlistria 

Emprego 5,7 2,4 2,3 1,7 0,30 0,20 0,20 (a) 100 

Volume 

Negocios 1,8 1,0 0,8 1,7 0,07 0,04 0,03 (a) 100 

Export. 3,4 8,2 5,0 4,6 0,00 0,00 0,00 0,01 100 
-a) Dados nao dispomveis. 

Fome: INE (Elabora9ao propria). 

Quadro VII - Indicadores da prodw;:ao de carvao 

19601"1 19651b1 19741<) 19801'1 19871') 1990!<) 19921<) 

Minas activas 3 2 I I 1 1 1 

Produ~ao 

(1()3 ton.) 590,6 517,3 221,6 209,8 232,9 2 11 ,6 

Emprego 2885 757 1163 987 889 659 

Mineiros 671 1062 906 675 567 

Importa~o (10Mt) 0,2 0,4 2,6 4,6 4,5 

Exporta~iio (mton.) 155,6 2,3 11,3 51,9 

(a) - Mmas do PeJao, S. Pedro da Cova e Cabo Mondego 
(b) - Minas do Pejao e S. Pedro da Cova 
(c) - Minas do Pejao 
Fonte: INE e ECD (E1abora9ao propria) 

A pesquisa e explora9ao de carv6es f6sseis iniciam-se 
nos finais do seculo XVIII. A primeira explora9iio feita no 
Cabo Mondego remonta a 1773. Em 1802 seguem-se 
pesquisas em Ervedosa e em S. Pedro da Cova. Ao mesmo 
tempo, defende-se a utiliza9ao dos "Paos Bituminosos da 
Lousa, Aveiro, Carapinheira, Ourem e Carvoeira, alem da 
Turba ou Turfa da Composta e de muitos lugares paludosos 
do Reino" (V.\NDELLI, p. 434). 0 volume e a qualidade de 
produ9a0 do carviio permitiu que se deixasse de importar 
este produto de Inglaterra. 

Destacam-se as Minas de S. Pedro da Cova, Pejao e 
Cabo Mondego. Destas, apenas a Mina do Pejiio manteve 
actividade mais longa (no entanto, as velhas Minas do Pe
jao, na margem sui do Douro, estiio encerradas ha Iongo 
tempo, tendo sido a explora9iio transferida para o jazigo de 
Germunde, mais a norte). Entretanto, em Conselho de 
Ministros de 4 de Outubro de 1990, foi decidido o seu 
encerramento em Julho de 1994, e, posteriormente, adiado 
para 30 de Dezembro de 1994. As Minas empregavam cerca 
de 500 trabalhadores dos quais 300 eram mineiros. 

A Mina de S. Pedro da Cova encerrou em 1970 e a do 
Cabo Mondego em 1962. 

Em S. Pedro da Cova, a semelhan9a do que se observa 
noutras minas encerradas, procede-se , desde 1982, a 
desmontagem dos terrils ou escombreiras, ou seja, dep6-
sitos de produtos inertes que contem carvao que pode 
representar ate 20%. Estima-se que existam cerca de 3 

milh6es de toneladas acumuladas durante o Iongo perfodo 
de extrac9iio no subsolo, cuja explora9iio podeni realizar
-se ate ao final dos anos 90. 

0 declfnio da produ9iio (cfr. Quadro VII), aliado as mu
ta96es operadas no ambito das fontes energeticas significa 
a forte dependencia do exterior, apesar de o valor de con
sumo por habitante ser o mais baixo da Europa: 901 kg ep. 
por habitante, enquanto a media europeia atinge 1491 kg 
ep./hab. (cfr. Quadro V). 

As imp011a96es de carvao crescem, embora a ritmo 
desigual, nos anos 80 (cfr Quadro VII). Esta evolu9iio, co
mum aos pafses ocidentais, e refor9ada, no caso de Portu
gal, pelo facto de ate 1975 a ex-col6nia de Mo9ambique 
ter sido a principal fornecedora de carvao para a Metr6po
le, a pre9o e qualidade competitivas. Com a decada de 90 
inicia-se o declfnio da importa9iio de carvao e consequen
te refor9o da aquisi9iio de petr6leo que representa mais de 
80% da fonte energetica primaria (cfr Quadro III). 

3. 0 TERRITORIO MINEIRO 

3.1. Infraestruturas mineiras 

A parte visfvel da explorayiio subterranea resume-se as 
edifica96es correspondentes aos acessos, aos po9os (eleva-
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dores), silos, produr;ao de energia (minicentrais termoeh~c
tricas que queimam carv6es pobres extrafdos da mina), 
lavarias, vestiarios, refeit6rios e outras infraestruturas de 
ambito social (posto medico, centro recreative e educativo 
do pessoal, escolas, cooperativas de consume, etc.) e ser
vir;os administrativos. Salienta-se, ainda, a tradicional cons
trur;ao dos bairros operanos a escassa distancia das minas. 
0 transporte do carvao ate aos mercados promoveu a 
construr;ao de vias de comunicar;ao adequados e valoriza
r;ao das potencialidades locais (cursos de agua). 

A agua constitui urn outro elemento a ter em conside
rar;ao, quer se trate do excesso no interior da mina, quer 
a escassez nas operar;oes necessarias na laborar;ao de su
perffcie. 

Porem, o efeito mais marcante na paisagem e, indubi
tavelmente, a deteriorar;ao das superficies correlativas a 
dimensao das jazidas mineiras e ao volume da materia
-prima extrafda: crateras correspondentes ao desmonte em 
superffcie e as escombreiras (terrils), depositos de inertes 
e carvoes pobres retirados das galerias subterraneas, dis
pondo-se em tomo da mina, cuja altura e numero depen
de, naturalmente, do volume e antiguidade da explorar;ao. 

3.2. Aglomerados mineiros 

A recente abertura, em 1988, das Minas Cuprfferas Ne
ves Corvo (Alentejo) ilustra o impacto local da explorar;ao 
mineira. Para construir as infraestruturas de superffcie 
foram mobilizados cerca de 2000 operanos recrutados entre 
a popular;ao local (60%) e deslocados. Acresce, ainda, a 
opr;ao da empresa pela integrar;ao dos mineiros (650 no 
infcio dos trabalhos) nos aglomerados ja existentes 
(Almodovar e Castro Verde) abandonando-se a tradicional 
construr;ao de bairros. Neste contexto, o ritmo destas ur
bes e fortemente abalado. 0 brusco aumento de popular;ao 
e a escassa oferta do parque habitacional provocou a su
bida em flecha dos prer;os e estimulou a oferta atraves da 
construr;ao de novas habitar;oes e recuperar;ao das degra
dadas. Multiplicam-se, igualmente, infraestruturas de lazer, 
de ocupar;ao de tempos livres e do sector da alimentar;ao 
e hotelaria (restaurantes e cafes) e servir;os pessoais diver
sos e de apoio a propria Mina. 

As autarquias envolvidas estimam que por cada posto 
de trabalho criado na Mina sejam criados 3 a 5 postos de 
trabalho indirecto. As contrapartidas, entretanto, colocam
-se no ambito do acrescimo de despesas: policiamento, 
manutenr;ao de infraestruturas basicas e outros equipamen
t6s motivados pelo acrescimo de popular;ao. 

A expansao da Mina forr;a a atracr;ao de mineiros a 
distancias crescentes. Recentemente, a contratar;ao de tra
balhadores imigrados oriundos das ex-col6nias, traduz a 
substituir;ao do mineiro por mao-de-obra menos reivin
dicativa e salarios mais baixos. 

No entanto, o escasso significado das explorar;oes car
bonfferas portuguesas nao gerou cidades mineiras residen
ciais, ao inves assemelham-se a povoar;oes efemeras, viven-
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do ao sabor da fortuna da mina. Para alojar os mineiros e 
famflias, foram construfdos, inicialmente, precarios bairros 
de casas em madeira com dimensoes reduzidas (dotadas 
apenas com dois compartimentos, a fachada provida por 
uma porta ladeada por duas janelas) que foram sendo 
substitufdas por alvenaria, quando ja a explorar;ao da mina 
estava consolidada. Os mineiros deslocados da famflia 
abrigavam-se na Casa da Malta. 

Nao se observam exemplos semelhantes aos que ocor
reram com algumas cidades mineiras. Sudbury (Canada) 
fundada em 1883, contava 2000 habitantes em finais do 
seculo XIX e quase 50.000 habitantes em 1960. Identica 
evolur;ao conheceram Broken Hill e Hanborn (pequena 
aldeia do Ruhr em 1880, detinha 11.000 habitantes, 15 anos 
mais tarde e 104.000 em 1910). 

0 plano reticular, com as ruas cortando-se perpendicu
larmente, caracterizam a fase inicial destas cidades. Sali
enta-se, ainda, o facto de a extracr;ao do carvao ter tido so
bre a industria urn papel de arrastamento. A maioria das 
regi6es carbonfferas dos pafses industrializados tornam-se 
regioes industriais: industrias de base e de equipamento e 
actividades diversificadas, onde a hulha fornecia a energia 
(central termica), combustive! e redutor (industria siderur
gica) e materia-prima (industria qufmica). 

Desde o infcio do seculo XX 40% do carvao Westphalien 
era destinado a industria metalurgica, identica situar;ao se 
observa na regiao de Valenciennes e em Donbass na Ucra
nia (regiao de Donetsk) e industria qufmica nos vales 
descendo em direcr;ao ao Donetz. 

S. Pedro da Cova (concelho de Gondomar) constituiu 
urn aglomerado mineiro que se desenvolveu em paralelo 
com a explorar;ao da mina. No decurso do seculo XIX 
( 1789-1890) a popular;ao quase triplicou, passando de 548 
habitantes para 2174, representando cerca de 7% da popu
lar;ao do concelho. Porem, nos anos aureos das minas a 
popular;ao quase quadriplicou (9812 hab. em 1960), en
quanto no concelho o acrescimo se quedava pelos 175%. 
A popular;ao significava, agora, cerca de 12% do total con
celhio. Os saldos fisiol6gicos elevados e a imigrar;ao ca
racterizavam esta popular;ao. 0 encerramento da mina s6 
nao se traduziu por declfneo da popular;ao pelo facto de a 
cidade do Porto distar cerca de 10 km. 

No entanto, o centro empregador que ate af era cons
titufdo pelas Minas, desloca-se para a cidade do Porto. 

No caso das Minas do Couto Mineiro do Pejao a extrac
r;ao em superffcie e abertura de por;os, em consequencia da 
sucessiva progressao em direc<;ao ao rio Douro, foi acom
panhada da constru<;ao de Bairros Openirios: Pejao e 
Germunde e respectivas Casas da Malta (cfr. Fig.l). 

3.3. Actividades industriais induzidas 

A - A Mina de Carviio do Cabo Mondego foi a que ori
ginou o Complexo Industrial mais importante. Apesar de, 
repetidamente, ter sido inundada pelas aguas do mar, a 
explorar;ao prossegue. As obras realizadas, no final do 
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Xistos carbonosos 
• Cl}r~q_nico cqntinental 

(FJ!ao dos carvoes) 

[ffiJsilurico 

~Prdovfcico 
lt..:...!.JQ<istos) 

17.77::1 .QrdovlcicQ 
~{Quartzitos) 

r.;-;, Complex a xisto-grauvaquico 
l.!....::...l ante-ordovlcico 

hercinicos 

Fig. 1 - Territ6rio das Minas deS. Pedro da Cova e do Pejao 

sec. XVIII, sob a direc~ao do mineralogista M. Jose Bo
nifacio de Andrade revelam-se eficazes. Em 1809, ela 
vendia 12 milh6es de reis por ano, tendo-se instalado nas 
proximidades urn forno de cal, uma fabrica de briquetes e 
outra de acido sulfurico. 

Paralisadas durante as lnvas6es Francesas e as lutas civis 
ate 1833, recuperam a actividade em 1873, quando da 

constituic;ao da Companhia Mineira e Industrial do Cabo 
Mondego. Para alem de extrair o carvao dedicava-se ao 
fabrico de cal hidraulica, cal gorda, de vidros (garrafas e 
vidrac;a, cuja produc;ao cessou no final do seculo XIX) 
e produtos ceramicos e, ainda, explorava o caminho de 
ferro que ligava o Cabo Mondego ao cais da Figueira da 
Foz. 
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Em 1917 tern Iugar a formac;;ao da Companhia Indus
trial e Mineira de Portugal que adquire, em 1922, os bens 
da empresa exploradora das Minas e Industrias do Cabo 
Mondego ap6s falencia. 

Em 1923 o Relat6rio da Actividade da Empresa, res
peitante ao mes de Fevereiro, revelava os seguintes valo
res: carvao explorado - 1331 ton.; carvao bruto preparado 
- 1481 ton.; produr;ao de cal em bruto - 788,5 ton; pro
d uc;;ao de cimento natural - 24,8 ton/dia; produtos 
ceramicos (telha e tijolo) - 100 000 pec;;as/mes. 

Ate 1928 a produc;;ao de carvao continua a aumentar 
atingindo 100 ton/dia. 

Entretanto, em 1927, e avanr;ada a proposta de instala
c;;ao de uma central termica (queimando carvao da mina) 
com a potencia inicial de 4000 KW e capacidade para 
alimentar a Mina e industrias anexas e, ainda, abastecer a 
regiao num raio de 70 km. E neste ambito que surge a 
hip6tese de fornecimento de energia electrica a cidade de 
Coimbra, o que, no entanto, nao se concretizou. 

Em 1932 de novo a falencia atinge a Companhia pro
prietaria do Complexo Mineiro, assumindo a Companhia 
das Minas de Carvao de S. Pedro da Cova, em 1943, a 
posse dos bens. 

Posteriormente, em 1938 forma-se a Companhia de 
Carvoes e Cimento do Cabo Mondego que e responsavel 
por novo incremento da explorar;ao da Mina e industrias 
anexas: fabricas de cimento, de chapa de vidro, garrafas e 
garrafOes (projecto indeferido pelo Ministerio da Industria 
em 1950), ampliac;;ao e remodelac;;ao da fabrica de cal e 
ins talac;;ao, em 1949, da Central Diesel electrica de 11 40 
KVA e 500 Volts (a fim de ultrapassar os inc6modos pro
vocados pelos frequentes cortes de energia da empresa 
fornecedora, a UEP). 

A expansao do complexo minero-industrial agudizou o 
problema da agua, em conformidade com a escassez e a rna 
qualidade (fortemente cloretada), pois a sua concretizac;;ao 
requeria 4000 m3 de agua diarios. 

Os anos que se seguem, durante a 2" Guerra Mundial, 
representam expansao da extracc;;ao do carvao. 0 mercado 
interne alarga-se, por dificuldade de importac;;ao, ao abas
tecimento dos carvoes queimados nas locomotivas. 

Para alem das industrias referidas, desenvolvem-se, na 
proximidade, industrias de conservas de peixe, de fundi
c;;ao de artigos em ferro destinados a construc;;ao naval e de 
maquinaria ligada a industria ceramica. 

A disponibilidade de materias primas, energia e o im
portante porto marftimo (pesca e comercial) constituiram 
factores decisivos de localizac;;ao. 

Em 1950 inaugura-se a fabrica de cimento (Fig. 2, com 
a capacidade de 100.000 ton/ano) e e conclufdo o Bairro 
Openirio para 36 famflias e aquartelamento (Casa da Malta) 
para 64 trabalhadores mineiros e outras obras de caracter 
social. 

A produr;ao de carvao atinge na decada 1941/50 a 
media/ano de 35.000 ton., chegando a produzir no maxi
mo 52.500 ton. Na decada seguinte continua a aumen-
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tar fornecendo 60.000 ton/ano, com urn maximo de 
67.500 ton. 

No infcio da decada de 50 empregava cerca de 1000 
trabalhadores. 

A explorac;;ao desta Mina termina abruptamente, em 
1962, ap6s violento incendio que determinou o encerramen
to da mina. 

Todavia, a rentabilidade da explorac;;ao da mina era, 
frequentemente, posta em causa pela fraca qualidade do 
carvao; apenas 30% do carvao extrafdo tinha valor comer
cia! (carvao de 1 •), os restantes 70% teriam de ser consu
midos localmente, nas unidades industriais, entretanto, 
construfdas. 

A explorac;;ao do carvao tornava-se demasiado cara e 
diffcil , em consequencia das condic;;oes em que era efectua
do o escoamento das aguas das galerias, a profundidade a 
que se encontravam as galerias de extracc;;ao, a pressao dos 
terrenos e os riscos de inundac;;ao e desmoronamento das 
vertentes. Deslizamentos ocorridos em 24 de Fevereiro de 
1941, sobre o Terreiro da Mina e a Escolha de Carvfio, 
arrasaram as bocas da Mina, destruiram as linhas Decauville 
(carris onde circulavam as vagonetas transportando carvao 
e margas), parte dos ediffcos construfdos no local e os 
muros de suporte. 

Entretanto, o declfnio e encerramento da mina repercu
tiu-se no complexo industrial. Uma ap6s outra, as fabricas 
foram fechando, restando em actividade a fabrica de cal 
hidraulica. Esta fabrica, entre 1961/70, produziu uma media 
de 59.000 ton/ano (100.100 ton em 1970, valor maximo). 

Por sua vez, a ampliac;;ao da capacidade produtiva da 
Fabrica de Cimento foi embargada, em 1968, pela Camara 
Municipal da Figueira da Foz, culminando uma serie de 
conflitos com as autarquias locais (Figueira da Foz e 
Quiaios) na sequencia da disputa da posse dos baldios e 
pedreiras da Serra. 

A retenc;;ao, por parte do Estado, de grande parte da area 
florestada (encosta da Vela e Prazo de Santa Marinha) 
reduziu a propriedade da Companhia de Carvoes e Cimen
tos do Cabo Mondego a norte da Pedra da Nau (cfr. 
Fig. 2), onde se locaiizam as pedreiras, a uma estreita faixa 
de beira-mar com cerca de 300 metros de largura media e 
2000 metros de extensao (entre a Pedra da Nau e o topo 
norte da Murtinheira). 

Acresce que a reactivac;;ao da industria nesta area esta 
hoje, absolutamente, fora de questao, por efeito do impac
to ambiental: poluic;;ao e destruic;;ao da falesia do Cabo 
Mondego, com a abertura de crateras disformes e impos
sfveis de futuramente serem de novo integradas na paisa
gem (cfr. Fig. 2). 

Para alem disto, as excelentes praias locais determina
ram o florescimento do turismo, j a nos finais do seculo 
XIX. Nos anos 1930 a praia da Figueira da Foz era conhe
cida como a Rainha das Praias portuguesas. 

Actualmente, a economia desta area reparte-se pelo 
turismo, actividade portuaria (exportac;;ao de madeiras -
paletes - e de pasta celul6sica para papel - 40r;Q das mer-
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cadorias manuseadas) e industrias textil (malhas), dos vi
dros (fabrica da Fontela fundada em 1920), de pasta 
celul6sica para papel (iniciada pela CELBI - Celulose da 
Beira Industrial a partir de 1967) e da fabrica~ao de papel, 
instaladas a sui da foz do Mondego, constituindo a nova 
zona industrial. 

B- A explora~ao das Minas deS. Pedro da Cova foi 
iniciada, regularmente, em 1804, sendo ja antiga a extrac-
9ao de carvao, embora de modo intermitente. Ap6s a pas
sagem por diversos proprietaries, estas Minas vern a cons
tituir-se em patrim6nio da Empresa de Carvao deS. Pedro 
da Cova a partir de 1912. A rede de galerias distribui-se 
por 5 pisos, separados por 50 metros, atingindo o po~o 
principal 148 metros de profundidade. A produ~ao media, 
nos melhores anos, oscilou entre 250 e 150 mil ton. (245,4 
em 1945 e 143,2 em 1961), representando cerca de 30% 
da produ~ao de Portugal Continental. 

0 consumo da produ~ao era praticamente local. A ci
dade do Porto constituiu o principal mercado ate a decada 
de 1960, tendo sido, inclusivamente, construfdo urn tele
ferico (uma extensao de 9100 m) com a capacidade de 33 
ton/hora, substituindo o transporte por carros electricos. Os 
sectores domestico, industrial, produyao de energia electrica 
e caminhos de ferro consumiam cerca de 50% da produ
~ao. A restante (entre 50 a 80 mil ton/ano) era queimada 
na Central Termoelectrica da Tapada do Outeiro integrada 
na EDP (Electricidade de Portugal) construfda na margem 
do Douro (cfr. Fig. 1). 

Ap6s o encerramento das Minas deS. Pedro da Cova 
a Central passou a ser alimentada, exclusivamente, pelos 
carv6es pobres do Pejao transportados por teleferico. 

C- No que concerne as Minas do Pejiio e reconhecida 
actividade, a partir de 1859. Entretanto, ficam a integrar a 
Empresa Carbonffera do Douro, desde 14 de Agosto de 
1917 (data da cria~ao desta Empresa). 0 Couto Mineiro do 
Pejao detinha uma superffcie de 505,3 ha, em 1920, e 
extensao de cerca de 10 km. A explora~ao foi feita a ceu 
aberto ate 1934, altura em que atingiu o limite de viabi-
1idade econ6mica, passando ao desmonte subterraneo. 

A produ~ao foi aumentando ate aos anos 1970 e, ate ao 
encerramento, provinha essencialmente do Po~o de Ger
munde (89,3%), onde a explora~ao alcan~ou a profundidade 
de 400 m. As ultimas prospec~oes apontavam para reser
vas de cerca de 3 milh6es de ton. nos pisos em explora~ao 
(7° a 9°) e mais 1 milhao nos pisos abaixo. 

Por contrato, celebrado entre a ECD (Empresa Carbo
nffera do Douro SA) e a EDP em 1983, a empresa ficou 
obrigada a adquirir anualmente, durante I 0 anos, 200 mil 
ton. de carvao a ECD (cerca de 90% da produ~ao). Valor 
que aumentaria de acordo com o aumento de explorac;ao 
da mina. No entanto, isto nao veio a acontecer. A EDP 
manteve a aquisic;ao de 200 mil ton./ano. 

Ap6s o encerramento das Minas do Pejao, esta Central 
passa a queimar, exclusivamente, fuel-oi l. 

A situa~ao de pre-falencia, entretanto observada, levou 
a intervenc;ao do Estado, atraves do IPE (Instituto de Par-
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ticipa~oes do Estado) em 1978 e, posteriormente, pela 
Ferrominas E.P. (Empresa Publica) em 1984. Apesar dos 
investimentos realizados com o objectivo do saneamento 
econ6mico, abertura de urn novo Poc;o e beneficia~ao tec
nica das instalac;oes, nao foi possfvel superar a crise. 

Na eminencia do encerramento da Mina e com o objec
tive de encontrar alternativas para o consumo do carvao, 
a ECD, entre 1990 e 1991, desenvolveu urn projecto de 
aplicabilidade dos xistos carbonosos na industria da cera
mica de construc;ao (barro vermelho), em colabora~ao com 
o Centro Tecnol6gico da Ceramica e do Vidro (Coimbra) 
e com a participac;ao financeira do PEDIP- Programa 3, 
Sub-Programa 3-1, Sub-Capitulo 1. 

Todavia, nao estava inclufdo, no objective do Plano 
Energetico de Portugal, o alargamento da explora~ao, ten
do em conta que 0 carvao e de rna qualidade (o teor de 
cinzas ronda os 45%) e os custos de produc;ao muito ele
vados. 

4. POLITICAS DE REESTRUTURACAO 

0 trabalho na Mina exigiu sempre numerosa mao-de
-obra e concentrada num espa~o restrito. 

No seculo XIX e princfpios do seculo XX, as minas 
atrafram multidoes das regioes rurais vizinhas e ate distan
cias consideraveis. Por exemplo, no Ruhr e Silesia em 1900 
contavam-se 400.000 mineiros e em 1914 (infcio da 1" 
Grande Guerra) somavam 689.000, o Reino Unido empre
gava 1.100.000 mineiros e os Estados Unidos 750.000. 
Entretanto, o progresso tecnol6gico (mecaniza~ao) conju
gado com o declfnio, concorrem para a redu~ao generali
zada dos efectivos. 

4.1. Intervenr;ao do Estado 

0 cenario, generalizado, do desemprego mineiro na 
Europa Ocidental tern imposto a aplica~ao de esquemas de 
apoio no ambito dos Governos nacionais e suportados, 
parcialmente, por Programas Comunitarios. 

Em causa estao os impactos sociais e econ6micos direc
tos e indirectos, pelo efeito de arrastamento da crise a outros 
sectores. 

Em Portugal a perspectiva de falencia da empresa con
cessionaria da unica Mina em actividade (Pejao) conduz a 
interven~ao do Estado, tornando-se empresa de capitais 
publicos. Na Empresa ECD o principal accionista e, actual
mente, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) EP. 

Deste modo, os resultados econ6micos deficitarios da 
Mina tern sido cobertos pelo Or~amento do Estado, depois 
de autoriza~ao da CECA (Comunidade Europeia do Car
vao e do Ac;o). 

Todavia, nao s6 o enirio publico nao suporta a manu
ten~ao fictfcia de empregos em sectores de actividade nao 
rentaveis, como inclusive, esta situa~ao, nao e consentanea 
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com as pr6prias regras comunitarias. Os despedimentos 
surgem naturalmente. 

Entretanto, na Alemanha, com o declfnio da regiao 
carbonffera (Bacia do Ruhr) onde diversas minas tern sido 
encerradas, o emprego cafu de 600 mil postos de trabalho 
para 80 mil. 

Os mineiros tomam posic;:ao manifestando o seu protes
to e procurando chamar a atenc;:ao para o problema. Em 
resposta o Governo decidiu, no ambito da reestruturac;:ao 
do sector, as seguintes medidas: 

- ate 1995 a produc;:ao sofre uma quebra de 20%; de 77 
milh6es de ton./ano passa para 55 milh6es, devendo atin
gir os 50 milh6es no ano 2000; 

- aos mineiros que aceitem a reforma antecipada (idade 
superior a 50 anos e 20 anos de trabalho na mina) sao 
concedidos subsfdios; 

- cursos de reciclagem profissional para os mineiros 
desempregados. 

As minas altamente deficitarias, com custos elevados de 
explorac;:ao, tern sido mantidas a custa de subsfdios do 
Estado. 0 carvao alemiio custa 285 marcos/ton., enquanto 
o carviio importado 86,5 marcos (Expresso, 10.Dez.94). 
Com a fusao das duas Alemanha, o problema mais se 
agravou, pois, quer as minas, quer as centrais termo-elec
tricas do Leste sao antiquadas e altamente poluentes, im
pondo intervenc;:ao e substituic;:ao de tecnologias. 

Quase no termo da CECA, que decorrera em 2002, esta 
organizac;:ao continua no centro das tens6es sociais. 

A crise no sector siderurgico, que decorreu entre 1974/ 
/87, considera-se ultrapassada. A produc;:ao comunitaria 
havia baixado de 156 para 113 milh6es de toneladas e eli
minados mais de 400 mil postos de trabalho. A partir de 
1987, a procura retomou ligeiro acrescimo e em 1989 a 
produc;:iio de ac;:o bruto atingiu 140 milh6es de toneladas. 
As tendencias revelam acrescimo de 1 a 3% anuais. No 
carviio a crise persiste. Os trabalhadores das minas de 
carvao que, durante os anos 50 e 60 foram os mais atin
gidos pelas medidas de adaptac;:iio e reestruturac;:ao do 
Tratado CECA continuam a ser penalizados. 

Os protestos dos mineiros foram surgindo ao ritmo do 
declfnio do sector: na semana de 17 a 23 de Novembro de 
1991 confrontos com a polfcia marcaram, em Bruxelas, uma 
manifestac;:ao dos mineiros da ultima mina belga de carvao 
(Expresso de 23 de Novembro de 1991), no Reino Unido, 
Alemanha, em Portugal (mineiros das Minas do Pejao 
manifestam-se contra o encerramento das minas, no final 
de 1994) e Espanha (Asturias e Castilla y Leon com as 
greves e marchas de mineiros ate a cidade mineira de 
Bembibre e Madrid) as tens6es sucedem-se. 

4.2. Encerramento das minas 

Na generalidade, o encerramento das minas resulta da 
perda de competitividade das produc;:oes no mercado inter
nacional. Esta situac;:iio decorre da utilizac;:ao de tecnolo
gias obsoletas aliadas a elevados custos de explorac;:ao e 

energeticos ou, ainda, da queda continuada do prec;:o do 
minerio por efeito do dumping gerado por pafses produto
res no mercado mundial; em 1993 a Federac;:ao Russa 
vendia o carvao a 25 d6lares/ton. e os USA a 40 d6lares/ 
/ton (menos de metade do prec;:o do carvao extrafdo no 
Couto Mineiro do Pejiio). 

0 impacto ambiental da explorac;:ao e combustiio do car
vao (efeito estufa) forc;:a, igualmente, a reconversiio ener
getica e, com frequencia, conduz ao encenamento de minas. 

4.2.1. Custos sociais 

Desemprego e, com esta situac;:iio, o drama das famflias 
sustentadas por urn unico salario sao os efeitos do declfnio 
do sector. As reformas antecipadas, rescisoes amigaveis do 
contrato, reforma e cessac;:ao de contratos com trabalhado
res a termo tern sido as modalidades seguidas para a redu
c;:ao de pessoal. Entre 1980 e 1992 o emprego nas Minas 
de Pejao cessou para 504 mineiros (decrescimo de 43,3%) 
ao passar de 1163 para 659 ( cfr. Quadro VII). 

A fuga ao desemprego passara inevitavelmente pela 
emigrac;:ao interna dado que as minas de carvao estiio em 
recessao por toda a Europa. 

Para tras fica o maior empregador. 0 encenamento das 
Minas repercute-se no territ6rio de modo diversificado: sao 
as empresas de metalomecanica e outras que prestavam 
servic;:os a Mirra e o comercio em geral, as povoac;:oes 
mineiras perdem populac;:ao e a que permanece e constitu
fda maioritariamente por reformados e deixa de con tar com 
as receitas anuais correspondentes a impastos directos e 
indirectos e aos consumes derivados dos salarios auferidos 
pelos mineiros. 

Sem perspectivas de emprego, os Sindicatos e Autar
quias Locais acusam a Administrac;:ao Central (Estado) e a 
Comunidade Europeia da falta de apoio e de Programas que 
colmatem a falta de perspectivas de emprego e de infraes
truturas que proporcionem a reconversao. 

4.2.2. Reconversao profissional dos mineiros 

Concretamente, no caso de Portugal, o encerramento das 
Minas do Pejao representou a perda de 15% dos postos de 
trabalho do Conceiho de Castelo de Paiva donde provinham 
80,3% dos mineiros Para alem disto, este Concelho esta 
carenciado de actividades econ6micas alternativas a ex
tracc;:ao do carvao e marcado pelo isolamento; as ligac;:oes 
viarias sao bastante deficientes. 

As polfticas de reconversao territorial impoem a atrac
c;:ao de novas industrias transformadoras e a criac;:ao de vias 
de comunicac;:ao modemas. 

A agricultura tradicional, maioritariamente, de subsisten
cia nao constitui soluc;:ao. 

0 boom de desempregados e a diminuic;:ao das receitas 
do Concelho sao problemas para OS quais a Autarquia de 
Castelo de Paiva nao dispoe de antfdotos. 

0 montante disponibilizado atraves do Programa Comu
nitario RECHAR e considerado insuficiente para por em 
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rnarcha urn processo de desenvolvimento (numa 1 a fase 
foram canalizados cerca de 600 mil contos para a regiao, 
valor que se revelou muito insuficiente, em complemento 
o RECHAR II contribuini com cerca de 400 mil contos): 
construyao de novas estradas com liga9ao a rede viaria 
principal e, nomeadamente, ao literal, melhorando a aces
sibilidade do Concelho, promoyao da diversifica9ao das 
actividades econ6micas, estfmulos a cria9iio de pequenas 
e medias empresas e reciclagem profissional dos mineiros 
atraves de cursos de forma9iiO noutros offcios. Todavia, se 
a reconversao profissional e possfvel para os mineiros mais 
jovens, o mesmo niio sucedc para os que tern 35 ou 45 anos 
de idade, que s6 conhecem o trabalho da mina e que acu
sam ja os efeitos das doen9as contrafdas na profissiio. 

No ambito da Medida 2 do Programa RECHAR ini
ciaram-se no 3° trimestre de 1992 Ac96es de Formayiio nas 
areas da constru9iio civil, electricidade, serralharia e cana
lizayiio. 

E, para a Empresa (ECD), foram canalizados alguns 
subsidies destinados a compensar os custos da antecipayao 
gradual das reformas do pessoal. 

4.3. Reconversao dos sitios mineiros 

Os projectos delineados para os terrenos disponibilizados 
ap6s o declfnio da explora9iio das minas privilegiam a 
urbanizayiio (construyiio imobiliaria, mas, exclusivamente, 
dos terrenos que nao estiio afectados directamente pela 
actividade da mina e em fun9iio da integra9iio em espa9os 
urbanos e da topografia), agricultura (horticultura e flori
cultura) e florestayao. 

Experiencia unica foi realizada pela Companhia Flin
-Flon de Extrac9ao e Fusiio de Minerio da Baia de Hudson 
que em associa9iio com Empresa de sistemas de plantayao 
e floricultura reconverteram galerias da mina de cobre, de
sactivada, em camaras de plantayao de roseiras. E, parado
xalmente, os mineiros transformaram-se em j ardineiros. 

0 turismo cultural e o Jazer sao outras formas de recon
versiio, a exemplo das iniciativas Jevadas a efeito no Rei
no Unido, Fran9a e, mais recentemente, na Republica Che
ca: a floresta9ao das escombreiras e dos desmontes a ceu 
aberto, espa9os ajardinados dotados de infraestruturas de 
lazer, atractivos culturais proporcionados por museus 
tecnol6gicos/industriais e testemunhos do passado. 

Na reconversiio estiio empenhadas parcerias constitufdas 
pelo Estado, grupos econ6micos nacionais (incluindo a 
propria empresa carbonffera) e estrangeiros e a populayiio 
local. Estes concentram esfor9os para conquistar uma nova 
imagem para regioes reconhecidas como as mais polufdas. 

A - No Couto Mineiro do Cabo Mondego esta prevista 
a urbanizayao da encosta sui da Serra da Boa Viagem com 
destino a equipamentos turfsticos. Entretanto, impoe-se 
proteger o que resta das falesias do Cabo Mondego, ape
sar de as edifica96es desactivadas terem sido demolidas pela 
propria E mpresa, mas resta, ainda, a Fabrica de Cal e o 
desmonte de pedreiras que a alimentarn (cfr. Fig. 2). 
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Nos terrenos onde se localiza a Fabrica de Cimento 
desactivada, sera construfdo urn complexo turfstico-ha
bitacional, pela sociedade constitufda, em 1993, pelo Ban
co de Fomento e Exterior e Montepio Geral, ap6s aquisi
yao do terrene a Cimpor (proprietaria dos remanescentes 
da Companhia de Carvoes e Cimento do Cabo Mondego). 

B - Por sua vez, em terrenos pertencentes a Companhia 
das Minas de Carviio deS. Pedro da Cova, uma area de 
153 mil m2

, fora do complexo mineiro, vao ser urbanizados: 
80 mil m2 destinam-se a construyao de habitay6es e comer
cia e 78 mil m2 a equipamentos desportivos (campo de 
futebol, 2 courts de tenis). 

Para levar a efeito o projecto a empresa concessionaria 
do couto mineiro constituiu uma sociedade imobiliaria. 

Entretanto, as instalay6es construfdas no comp1exo mi
neiro, para apoio a laborayiiO da mina, foram aproveitadas 
pela Empresa, actual proprietaria das minas, respectivamen
te as instala96es do sector administrative e da central ter
mo-eh!ctrica, reconvertida em oficina metalomecanica. No 
BaitTo Operario do Passal, o ediffcio que servia de dormi
t6rio dos mineiros sem familia residente no local (a Casa 
da Malta) foi reconvertida em Museu Mi-neiro. 

A fim de permitir o aproveitamento de carvoes pobres 
(hulhas e antracites) a ceu aberto, nas escombreiras (dep6-
sitos de esc6rias e carvoes rejeitados), procede-se a inves
timentos para por a funcionar a nova lavaria. Os clientes 
deste carviio sao a EDP e a Cimpor (cimenteira). 

Refira-se que nas escombreiras, uma vez estabilizadas, 
se desenvolveu, espontaneamente, cobertura florestal cons
titufda maioritariamente por pinheiro bravo. 

C - No caso das Minas do Pejiio, sftio de Germunde, 
os factores naturais da regiao (enquadramento paisagfstico) 
potenciam o turismo e o lazer como forma de compensar 
o concelho de Castelo de Paiva perante o encerramento das 
Minas. 

0 complexo turfstico cobrira cerca de 125 ha de ter
renos junto ao Douro. Projecto que, no entanto, s6 sera 
viabilizado de for interligado com a navegabilidade do rio. 

A reconversiio sera executada em fases, em conformi
dade com os fundos disponfveis e a evoluyiio da procura; 
urn investimento previsto de dois milhoes de contos (a 
pre9os de 1994). Numa primeira fase serao reconvertidas 
as instala96es localizadas junto ao rio Douro num con jun
to misto de turismo e lazer destinado a utentes do Grande 
Porto. As actuais naves industriais e armazens seriio adap
tadas para recintos desportivos cobertos. Seriio, ainda, cons
trufdas unidades hoteleiras com capacidade para 180 camas. 
Para explorar o Complexo a ECD procura cons6rcio, de 
preferencia empresa ja inserida na actividade turfstica. 

Neste contexto a ECD (Empresa Carbonffera do Dou
ro) tern vindo a desenvolver iniciativas com o objectivo 
prioritario de reconverter as actividades e, na medida do 
possfvel, atenuar o impacto ambiental gerado pela explo
rayao mineira e valorizar o couto mineiro. Assim, tern 
promovido analises conducentes em diferentes domfnios: 

- avaliar,:ao tecnico-econ6mica de pedreiras de granite 
para produ9ao de rocha ornamental ; 
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- inventaria9ao das obras de restauro e remodelac;:ao a 
efectuar no patrim6nio construfdo e nas infraestruturas na 
area de Germunde; 

- reconstruc;:ao ambiental com evidencia para os pianos 
de recuperac;:ao topognifica e paisagfstica dos ceus abertos 
abandonados e antigas explora96es subterraneas (Fojo) e, 
ainda, da propria zona industrial do pocro mineiro de Ger
munde. Neste caso, as areas de depositos (escombreiras) sao 
sujeitas a obras de estabiliza9ao e recupera9ao paisagfstica 
atraves da floresta9ao. 

Em caso de aproveitamento, do sftio deste poc;:o, para 
fins turfsticos e reconhecida a observancia dos riscos de 
subsidencia do solo, condicionando a volumetria dos edi
ffcios a construir. Neste ambito, foram realizados estudos 
com o objectivo de conhecer a subsidencia mineira em 
jazidas de carvao com estrutura geologica complexa (finan
ciado pela CECA e conclufdo em Outubro de 1992). 

A Casa da Malta de Germunde sera reconvertida em 
Museu Mineiro. 

CONCLUSAO 

A perda de competitividade do carvao, extrafdo na Euro
pa, face aos hidrocarbonetos e aos prec;:os praticados pelos 
novos pafses produtores, tern conduzido ao encerramento 
de numerosas minas e a eliminac;:ao de milhares de postos 
de trabalho. Neste cem1rio se inclui, inevitavelmente, o sec
tor carbonifero portugues, apesar do diminuto significado 
na cena internacional e, inclusive, nacional. 

Entretanto, as areas de explorac;:ao abandonadas imp6em 
recupera9ao ambiental e integrada na reestruturac;:ao s6cio
-econ6mica do territorio. 

A analise casufstica demonstra que a dinamica da rees
truturac;:ao/reconversao das areas carbonfferas e condicio
nada, fundamentalmente, pelos seguintes factores: 

- capacidade de auto-regenerac;:ao do ten·it6rio/proximi
dade de centros urbanos em expansao; 

- funcionamento do mercado de solos; 
- negociac;:ao directa com o proprietario dos terrenos 

disponibilizados; 
- accrao das Autarquias locais atraves das polfticas de 

ordenamento ffsico do tetTit6rio e das polfticas de desen
volvimento apoiadas pelo Estado Central e pelos Progra
mas Comunitarios. 

A nfvel das quest6es sociais decorrentes do desempre
go dos mineiros as soluc;:oes passam pela emigrac;:ao para 
outros centros mineiros (carbonfferos e metalicos) nacio
nais e estrangeiros, a reforma e a reciclagem profissional 
(para os mais jovens). Em conformidade com a formac;:ao 
profissional, o destino tern sido a construc;:ao civil e as 
actividades ligadas ao sector da electricidade. 

A reconversao do territorio passa forc;:osamente pela 
quebra do isolamento, atraves da construc;:ao de vias de 
comunicac;:ao modernas, desenvolvimento de actividades 
econ6micas alternativas, reconversao e qualificac;:ao pro-

fissional dos mineiros e ex-mineiros, apoio a criac;:ao de 
pequenas e medias empresas. 

0 turismo cultural, atraves da reconversao dos sftios 
mineiros em Museus de Arqueologia Industrial (incluindo 
visitas guiadas as galerias das minas) e uma outra forma 
de viabilizac;:ao economica que, inclusive, permite integrar 
os ex-mineiros em diferentes tarefas do novo Complexo, 
em fun9ao da qualificac;:ao profissional e formac;:ao entre
tanto realizada no ambito dos Cursos ministrados (guias, 
manuten9ao da mina e outro patrim6nio construido, elec
tricistas, jardineiros, hotelaria ... ). 
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