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RESUMO 

Com este trabalho pretende--se definir, nas proximidades de Anadia, as areas aptas 
a receberem uma expansao urbanistica, assim como a eventual instala<;iio de indUstries, e 
aquelas que devem ficar excluidas desses tipos de ocupa9Ro. 

Em funyao do estudo dos elementos fisicos considerados mais importantes para a 
caracterizayii.o do espayo administrative (analisados dentro do ambito da Geomorfologia, 
da Climatologia, da Hidrologia e da Pedologia), determinam~se cinco grupos de «Jimitac;Ges», 
com graus diferentes de intensidade, os quais devem ser tornados ern conta quando se preten~ 
der Ievar a efeito qualquer plano racionai de urbanizayao. 

RESUME 

Dans le travail present on veut d6finir des zones favorables a une expansion urba
nistique et nne 6ventueUe installation d'usines, pres d'Anadia, et d6finir les zones qui 
doivent rester hors ces types d'occupation. 

A partir de l'Ctude des elements physiques consideres les plus importants pour la 
caracterisation de l'espace administratif (analyses dans Je cadre de Ia G6omorphoiogie, de la 
Climatologie, de J'Hydro1ogie et de la PMologie), on sp6cifie cinq groupes de «limitations» 
avec diff6rents degres d'intensit6, lesquels doivent etre consid6r6s si on dCsire 6laborer un 
plan rationnel d'urbanisation. 

ABSTRACT 

It is the aim of the present work to define both the areas that are fit for receiving 
urban expansion and the instaiiation of industrial facilities, and those that are to be 
excJuded from such forms of occupation. 

From the study of the physical elements that are viewed as primarily important for the 
characterization of the administrative space under analysis - as regards Geomorphology, 
Climatology, Hydrology and Pedology-, one detects five different groups of limitations, 
varying according to degrees of intensity, and which must be taken into consideration 
whenever any rational urbanization plan is to be implemented. 

* Este trabalho corresponde praticamente a disserta<;ao de Mestrado em Geografia 
Humana apresentada pelo A. a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
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INTRODU<;:AO 

Cada vez mais o homem, neste final de secnlo e milenio, tende a urba
nizar-se. Nao significa isto, unicamente, que procure as cidades para ai 
se instalar, mas sim que adquire Mbitos urbanos mesmo habitando espa9os 
rurais. Resulta, logicamente, da extrema facilidade de informa9ao exis
tente nos nossos dias atraves dos «mass media» veiculando, normalmente, 
padr6es sociais, culturais e ate econ6micos, essencialmente citadinos. Ora, 
esta urbanizayao traz como consequ6ncia imediata urna desintegrayao cada 
vez maior do homem perante a Natureza, o que implica maiores consumes 
energ6ticos e de recursos materiais al6genos e, gra9as a avanyada tecnologia 
dos nossos tempos, a capacidade de exercer fortes impactes sabre os ecossis
temas estabelecidos. 

Para que esses impactes sejam o mais imperceptiveis e inofensivos possivel, 
urge fazer urn ordenamento de todas as actividades humanas que por qual
quer processo interfiram com o equilibria, mesrno sendo prec<irio, do ambiente. 

0 ordenamento dum territ6rio, levado a efeito pelas for9as politicas 
e administrativas que o superintendem, deve ter como base o estudo criterioso 
e profundo de especialistas, com forma9C>es diversas, entre os quais deve 
figurar urn em Geografia Fisica. Alem da sua capacidade propria em elaborar 
uma caracteriza\=8.0 pormenorizada do con junto das componentes ambientais, 
tern a virtualidade de poder dar uma visao integrada deste, de modo a fazer 
salientar aqueles elementos capazes de comandar a dinamica natural ejou 
humauizada das paisagens. 

Foi nesta perspectiva de uma Geografia Fisica aplicada ao Urbanismo 
que decidimos estudar, numa area concreta e potencialrnente urbaniz<ivel, 
os condicionalismos ambientais infiuentes e muitas vezes determinantes, 
numa racionaliza9ao que nao fosse traumatizante da paisagem, nem dos 
futuros utentes desses espa9os habitados. 

Impunha-se, portanto, escolher uma area onde fosse sentida, de algum 
modo, a necessidade deste estudo, ou seja, uma irea onde se estivesse a veri~ 
ficar urn certo surto de constru\=ao e consequentemente a invasao de novos 
espa9os ate entao ocupados por outras actividades, regra geral primarias. 

0 concelho de Anadia parecia corresponder a estas exigencias, parti
cularmente na sua parte centraL E uma area que vern sofrendo, desde M 
alguns anos, urn certo incremento industria], tentando, simultaneamente, 
diversificar os sectores para alem dos tradicionalmente existentes: as Caves 
e as Cer8.micas de barro vermelho. Certamente que esse incremento teni 
mnito a ver com a sua localizavao perante duas importantes vias de circula9a0: 
a Linha do Norte, dos Caminhos de Ferro, e, sobretudo, a Estrada Nacional 
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n. 0 1. Se se exceptuar Sangalhos, verifica-se que a principal implanta9ao 
industrial deste concelho se localiza junto desta estrada ou na sua imediata 
proximidade, alii\s, como ficou demonstrado em recente tese de doutoramento 
em Geografia In.dustrial (LucluA CAETANO, 1985). 

E evidente que o aumento da oferta de trabalho faz melhorar o nivel 
de vida geral da popula9ao e, mais importante que isso, fa-lo fixar, o que 
implica o aumento na necessidade de alojamentos e, consequenternente, a 
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procura de novos espa9os a urbanizar. E entao que as entidades do poder 
local, os verdadeiros responsaveis pela gestao racional do espa9o adminis
trative que lhes foi confiado, deverao estar de posse dos dados suficientes 
para bern o poderem gerir. 

Perante esta realidade decidimos fazer incidir o nosso estudo dentro 
dessa area do concelho de Anadia (Fig. 1). 

Para n6s apresentava-se vantajosa por outras razOes: nascemos, cres
cemos e residimos sempre dentro deste espayo, 1igam-nos a ela, portanto, 
Ia<;os umbHicais e, para alem dessas ligayoes materno-afectivas~ sem dllvida 
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tambt\m contribuiu a proximidade e urn certo conhecimento empirico, apesar 
de incompleto, desta area. 0 facto de podermos ficar no interior de uma 
area vasta que, par outros motives e desde hi alguns anos, nos propunharnos 
estudar, foi tambem uma razao de peso para esta escolha. 

Escolhida a area, tornava-se necessaria delimita-la. 0 pouco tempo 
que tinhamos para completar o trabalho e as suas caracteristicas a obrigarem 
a urn certo pormenor, para alem de dispormos unicamente de urn posto 
meteorol6gico onde podiamos recolher os dados clirnaticos, levou-nos a 
restringir ao maximo a sua superficie. Assim, a Norte e a Sui decidimos 
aproveitar os limites administrativos, neste caso os limites de concelho. 
Perante a continuidade da realidade flsica para Norte e para Sui e, portanto, 
a dificuldade em descobrir outro tipo de limites, estes pouparam-nos a pro
cura de artificialismos lirnitativos que, como tal, sao sempre altamente dis
cutiveis. 

A ocidente escolhemos o rio Certima. 0 rio nao separa unidades mor
fol6gicas, e muito menos c!imaticas. Antes pelo contrario - de um !ado 
e do outro, a realidade e praticamente a mesma, basta pensar no plaino 
aluvial e nos niveis de terrac;o, pelo menos os mais baixos que apresentam 
uma certa simetria. No entanto~ aquele nao deixa de ser uma interrupc;ao 
brusca dessa continuidade espacial. Portanto, e ate porque M essa repeti9ao 
flsica dum !ado e do outro, pareceu-nos ser urn bam limite para a area. 

Para Este deste rio, deparam-se-nos duas unidades fisiogrificas extre
mamente diferentes. Na metade oriental, o relevo e bastante acidentado, 
as altitudes miximas ultrapassam os 300m, a rede hidrogrifica e densa, 
os vales profundos, encaixados, com vertentes bastante abruptas, e o subs
trata rochoso pertence todo ao Maci9o Antigo, dominando os xistos e grauva
ques. 0 povoamento e raro, as povoac;Oes pequenas, as actividades econ6-
micas ligadas a explora9iio florestal e alguma rara agricultura 1, Corres
ponde aquila que, nesta regiao, e genericamente chamada a «Serra». 

Na metade ocidental domina urn relevo ado9ado, composto essencial
mente par colinas de vertentes que, salvo algumas excep96es, sao relativa
mente suaves (cfr. carta de declives) e cimos aplanados que podem subir, 
no maximo, ate aos 170 m. Os vales, largos e em caleira, possibilitaram, 
desde M seculos, uma agricultura diversificada e rica, podendo neste momenta 
estarem a ser ocupados por todo um conjunto de actividades que vao desde 
o primario ao terciario. Area bastante povoada, pelo menos desde os 
tempos romanos (Jost RoDRJGUES, 1959, p. 10-14), e actualmente o assento 

1 Excepc;ao feita a Vale da M6, apesar de fraca, tern uma actividade e5sencialmente 
terci<lria ligada as termas. 
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de povoay5es que chegam a ultrapassar os mil habitantes, ou mesmo os 
2000, no caso da sede do concelho (Censo de 1981). Os tipos de rochas 
dominantes sao do Mesozoico e do Cenoz6ico. 

A separa9ao entre estas dnas unidades e determinada por urn degrau 
topogratico, muito nltido e que corresponderii, certamente, a nma arriba 
fossil marinha. Principalmente na metade Sui ela parece coincidir com urn 
grande alinhameuto tect6nico (S. COURBOULEIX e J. ROSSET, 1974, p. 40). 

Foi precisamente este degrau que escolhemos para servir de limite Leste 
a nossa area de estudo. 

Apesar daquela uniformidade a trayOS gerais, nao quer dizer que nao 
haja diversidade fisiognifica, logo, diversidade das condi9iles ambientais, 
na nossa area! A metade Norte e a metade Sui sao bastante diversas (Fig. 2) 
como teremos, alilis, ocasiao de ana1isar. 

Foi a ocorrencia de certas tragCdias recentes, em cidades ou povoac;Oes 
menores, assim como a tomada de consciencia da maioria das pessoas, pelo 
menos das que tern acesso il. informa91io dos <<mass media>>, duma realidade 
cruel que e o esbanjar dos recursos finitos que possuimos, ou a sua anulayao 
como factores de produyao, que vieram dar importdncia a acuidade dos 
estudos de Geografia Fisica. Estes fornecem os elementos de base a ter em 
conta numa urbanizac;ao que cada vez mais tendia, e tende ainda, a ser selva
gem perante o aumento da facilidade das deslocay5es individuais. 

Depois, a importayao, ou generaliza9iio, da no91io capitalista de cresci
mento economico que tudo justifica perante o alcance final do aumento de 
produc;ao bruta, levou a que se nao tivesse em considerac;iio o modo como 
reagiam os elementos naturais da paisagem, deixando como heranc;a aos 
vindouros (mesmo nos ja estamos a sofrer os seus efeitos) urn ambiente alta
mente poluido, com poucos recursos, em que cada vez mais sera dificil con
seguir uma qualidade de vida condigna. 

Como afirmava A. SIMOES LoPES (1980, p. 149); << ... no sistema capi
talista a actividade justifica-se pelo Iucro e nao pelas vantagens ou desvan
tagens que decorram para a sociedade ou para o meio ambiente>>. Se e 
mais !ucrativa a utiliza9ao de bons solos agricolas com uma fabrica de plas
ticos, por que se olha para tnis? Ganha o proprietario do terreno porque 
recebe urn <<chorudo>> dinheiro, ganham os industriais porque a despesa de 
implantayiio da fabrica lhes fica mais barata, os acessos mais faceis... mas 
certamente que nao ganhara 0 pais, que tera de importar maior quantidade 
de alimentos para sustentar os seus filhos, niio ganhara a saiide dos habi
tantes vizinhos da fabrica, por causa da poluiyao do ar, da agna, dos solos 
que esta fomentara... E ate seria certamente possivel Iocalizar a fabrica 
num local afastadO daS povoay5es onde OS ventos e as aguas nao fossem 
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afectar as pessoas que com ela nada tivessem a ver; seria certamente possivel 
utilizar solos sem aptidao agricola que, apesar de no inicio ate poderem con
tribuir, eventualmente, para urn pequeno acrescento nos custos, com certeza 
que, s6 o facto das outras pessoas e dos recursos insubstituiveis nao serem 
afectados corresponderia a urn valor que, nao obstante de dificil quantificaQiio, 
seria bern maior que aquele. 

«Urn procedimento simultaneamente ecol6gico e econ6mico impOe 
no minima a estabi1iza<;i'io do crescimento; mas, sobretudo, imp5e a subor
dina9ao aos objectivos de qualidade da vida ... >> (A. SIMOES LOPES, 1980, 
p. 150). Mais a frente este autor afirma: <<. •• a querer considerar-se, como 
se impoe, as determinantes ecol6gicas, pianos de 30, de 50 e de 100 anos 
tern de comeyar a ser preparados; e alguma estabi!idade- e ate estaciona
ridade - teni eventualmente de ser atingida, vista que num mundo de 
recursos limitados nao vai ser passive! prosseguir indefinidamente um ciclo 
pennanente de aquisi<;ao- consumo -lixo- insatisfa<;ao humana- des
trui<;ao do ambiente>> (idem, ibidem, p. 150-151). 

Esta area apresenta dois polos atractivos das actividades econOmicas e, 
logicamente, de habita<;iio. Uma e a Estrada Nacional n.o 1, pela facilidade 
de acesso que possibilita quer a pessoas, quer a mercadorias, fundamental 
como factor de localiza<;ao das industrias e pelo numero de circulantes, 
bastante grande. Aetna, portanto, como factor de instala<;ao de actividades 
terci8.rias ligadas ao comercio em geral e aos restaurantes em particular. 
Simultaneamente, esta estrada percorre uma area onde sao frequentes os 
muito bons solos agricolas (cfr. esbo<;o dos solos a preservar), o que quer 
dizer que todos os anos se verifica uma subtrac<;ao destes a actividade para 
que estiio vocacionados. 

Outro polo atractivo e a propria vila de Anadia que, pela sua qualidade 
de ser sede de concelho e de comarca, vai possuir todo um conjunto de orga
nismos administrativos, judiciais, escolares, etc., que pressupOem um grande 
numero de postos de trabalho e de afluencia de pessoas. Tudo isto induz 
o aparecimento e desenvolvimento de actividades comerciais e a natural 
tendencia para as pessoas habitarem no local onde trabalham ou onde possuem 
o sen estabelecimento comercial. Este aumento habitacional, muitas vezes, 
pode verificar-se em :ireas nao muito propfcias. 

E :Precisamente por essas raz5es e porque cada vez mais sao reduzidos 
os nossos recursos e h8. que poupii-Ios ao maximo, em termos gerais, que se 
imp5e uma utiliza<;ao racional do espa<;o ao nosso dispor e se justifica o nosso 
estudo. 
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ELEMllNTOS GEOMORFOL6GJCOS 

A ocorrencia de catastrofes que fizeram desaparecer praticamente na 
totalidade cidades inteiras soterradas sob lamas transportadas por torrentes 
quando da ocorrencia de sismos, como aconteceu no Peru e no Chile (J. TRI· 

cART, 1978, p. 174), ou quando da explosao vulcanica do Nevado del Ruiz, 
na Colombia (BART McDOWELL, 1986), ou o afundamento repentino e des
lizamento de grande quantidade de ediflcios no proprio terreno onde estavam 
instalados, como aconteceu no Alaska em 1964 (HANSEN e ECKEL, 1980, 
p. 69-88), ou o deslizamento, vertente abaixo, de casas num percurso de 
varias dezenas de metros nos arrectores de Lisboa no Inverno de 1979-80, 
faz a1ertar, definitivamente, os urbanistas para a importancia que tern o estndo 
dos vitrios fen6menos geomorfo16gicos da area onde se pretende instalar 
urn agregado populacional, ou se pensa em construir quaisquer obras de 
engenharia civil de certa envergadura. 

Antes de mais con vern «conhecer o terreno que se calca» ou seja a reacyao 
das formay5es geologicas a instala91i0 de pesos suplementares sobre si, OU 

a alterayaO da sua fisionomia superficial. Uma determinada topografia, 
aparentemente estave1, pode modificar profundamente o seu comportamento 
ao induzirem-se novos arranjos de for9as pelo corte, ou pela ·sobrecarga com 
aterros, das vertentes - uma das ilustra96es desta afirma91io e o caso muito 
conhecido, para alem de muitos outros, da Rua de Aveiro em Coimbra 
(F. REBELO, 1977). 

Apesar de niio muito acidentado e de apresentar altitudes relativamente 
fracas (160m no maximo), a nossa area de estudo e suficientemente movi
mentada, sobretudo na metade Sul e bastante diversificada quanto aos mate
riais geol6gicos que formam o seu substrata, para que nos parecesse impres
cindivel fazer uma abordagem, apesar de niio muito profunda, desta pro
blematica, cada vez mais a ter em conta quando se pensa instalar pessoas 
ou bens com urn minima de seguranya. 

Os declives 

A topografia pode ser determinante para a expansiio urbana, pelas 
limita96es impostas pelos declives demasiadamente fortes de muitas das suas 
vertentes. Se, em termos de estabilidade dos terrenos, o declive, s6 por si, 
pouco podenl. dizer, ja que se deve entrar em considera9iio com a constitui9iio 
litologica e respectiva estrutura geologica do substrata, em termos de custos 
totais de constru9ao e de instala9ao de infraestruturas, pode ser muito impor-
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tante. Assim, o declive implica custos adicionais par urn conjunto de 
factores: 

<<- Aumento do volume das fundar;oes dos edificios; 
- aumento dos comprimentos das infraestruturas (vias, coudutas, 

caminhos, etc.) de servir;o, bern como dos volumes das suas fundar;oes; 
- necessidade da construr;ao de muros de suporte.>> (LusiTANO nos 

SANTOS, 1984, Anexo 4, p. 1). 

Poder-se-iam ainda considerar os custos adicionais de urn aumento 
de consume di<irio de combustive} dos presumiveis moradores para vencerem 
rampas, algumas vezes ingremes com os seus autom6veis (a nossa sociedade 
est:i cada vez mais automobilizada), ou nos transportes colectivos, no caso de 
existirem. Se para cada familia este adicional e insensivel, quando multi
plicado por grande numero de familias, o valor ja pode ser importante, numa 
perspectiva de economia global. 

A engenharia civil tern considerado como valores limite das classes de 
declive OS 2%, 8%, 16% e 25%. Segundo PAIS ANTUNES (1980, p. 3), abaixo 
de 2% considera-se que a drenagem e bastante dificultada, podendo Ievar 
inclusivamente a alagamento, o que implica cuidados especiais a ter nas cons
trur;oes e, portanto, custos adicionais. Os declives acima de 8% acarretam 
ja certas dificuldades na construr;ao, com aumento dos custos, sendo tambem 
considerado o limite de conforto em percursos autom6veis. Os 16% serao 
o Iimiar maximo da operayao dos meios mec§.nicos utilizados em movimentos 
de terras. Os 25%, considera aquele autor, como sendo o nive! critico de 
erosao z, devendo ser vertentes a defender. 

De modo a nao sobrecarregar demasiadamente a carta de declives que 
elaboritmos para a area em estudo, e para nao a tamar pesada e de diflci1 
leitura, fizemos unicamente o levantamento dos dais mais altos limiares de 
declive que silo, parece-nos, OS mais importantes vista definirem as 8.reas 

2 Parece-nos demasiado simplista atribuir a este declive a denomina9ilo de «nivel 
crftico de erosilo». A erosao verifica-se pela actuayao de urn conjunto de processes, os 
quais vao necessitar de condiy5es diferentes para se desencadearem. Assirn, por exemplo 
«num declive de 1 o a escorr8ncia ainda e eficaz(P. BIROT,l960, p. 31, referido por F. REBELO, 

1975, p. 49), dependendo, evidentemente, da cobertura vegetal. JA os desabamentos «s6 
se verificam em condi90es de fortes declives» (F. REBELO, 1975, p. 45) que serao, com certzea, 
bern maiores que os 25% referidos. Outros processes, como deslizamentos, solifluxOes, etc., 
exigiriio dedives intermedios, mas certarnente que havera diferenyas conforme a consti
tuic;ao do material posto em movimento, nomeadamente a sua coesilo e a sua permeabi
lidade. Os Iimiares, em declive, de desencadeamento dos processes erosivos variam na 
razlio directa daquelas. 
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ate onde se pode construir e aquelas que devem ser defendidas, por varios 
processes, da acyao dos agentes erosivos. 

0 Iimiar dos 8%, servindo unicamente para delimitar a fronteira dos 
aumentos de custos, nao sendo proibitivo a construyao, deve ser utilizado 
quando estiverem em causa casas concretes de urbanizayOes. 

A classe dos 0-2% achamos prescindivel porque tem a sua maior repre
sentatividade nos plaines aluviais que, por outras razoes (cfr., adiante, os 
cap. Elementos pedol6gicos e Elementos hidrol6gicos), sao consideradas 
areas a defender da instala9ao urbana. Mesmo nas superficies aplanadas 
relativamente elevadas que apresentam declives dentro desta classe, a !imi
tas:ao apontada, salvo casos pontuais, nao se regista. Com efeito, se a super
ficie se desenvolve sabre material relativamente impermdivel, como e o caso 
do derrame continental, tem uma posi<;fio culminante e e, regra gerai, estreita, 
havendo possibilidade de a agua, por percola9ii0, se drenar lateralmente. 
Se as superficies ocupam uma poskao intermedia estao desenvolvidas ou sabre 
as areias marinhas, permcciveis, ou, mais vulgarmente, sabre niveis de ter
ra~os ftuviais compostos por urn material grosseiro, ou quando muito arenoso\ 
podendo ser ou nao cobertos por areias .finas, mas suficientemente perme<:l.veis 
para que seja dificil a estagna9ao superficial da agua. 

Nao negando o risco que acompanha sempre trabalhos deste tipo, em 
vertentes bem mais declivosas do que os 16% apontados, ja vimos maquinas 
nelas a re·volver terras e a abrir caminhos ni'io mostrando, aparentemente, 
dificuldades pr6ximas do <<impossivel>>. A qu.estao esta, tambem, relacio
nada com a coesao, a firmeza, do substrata rochoso onde se desenvolve a 
vertente. Em regra, sobre os xistos do «complexo Xisto-grauvclquico», 
sobre os conglomerados do Permo-carbOnico, sobre os arenites dos «Ores 
de Silves>> e sabre os calcarios margosos ou dolomiticos do Lias, aquele 
Iimiar pode ser aumentado; todavia, sobre as forma<;Oes mais recentes, espe
cialmente as argilosas, ou sabre as margas ou pelitos, em geral, dos «Ores 
de SilveS>> e do Lias, certamente que e bastante curial aquele valor. 

0 limiar dos 25% parece-nos poder ser aumentado para os 30% ja que 
temos en contra do vertenteS ·aparentemente- est<iveis, em material do Vila
franquiano, argilo-conglomenitico, com um declive de cerca de 45%. E certo 
que a vegeta9iio arb6rea e arbustiva que suporta, tera um papel fundamental 
na sua manuten<;:iio, caso contrArio urn ravinamento e eventual movjmenta<;:ao 
em massa fariam baixar aquele valor, estacionando, ·porventura, em torno 
dos 30 %, que parece ser urn dos val ores com que ficam os terrenos solifluidos 
ou deslizados. 

Segundo o sistema de avalia9ao da capacidade dos solos urbanos da 
Nova Gales do Sul (Australia), e considerada ainda urbanizavel a classe de 
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declives dos 25-30% onde, num caso concreto apresentado, os respectivos 
terrenos figuram com a <<capacidade residencial estrategica» (IAN DouGLAS, 
I983, p, !22-I23), 

Sobre as cartas de escala I/10.000, com equidistancia entre as curvas 
de nivel de 5 metros, fizemos o levantamento das manchas que apresentam 
os declives Jimitados pelos limiares de I 6% e 30 %. 0 metodo utilizado 
foi 0 das areas homogeneas, ou metodo dos intervalos, descrito por R. BRU
NET (1963), Ja na altura este autor aconselhara a utiliza9iio deste metodo 
para as grandes escalas enquanto para as pequenas achava preferivel o da 
quadriculagem, 

Tendo preocupa9oes semelhantes as nossas, M. J. C RoDRIGUES (I972), 
referida por F. REBELO (I976, p, 8 e 9), utilizou o mesmo metodo para a 
e!abora9iio de uma carla de declives de Palheiros da Tocha, com vista a uma 
possivel aplica9iio urbanistica, tendo por base uma carta na escaia I fLOOO e 
equidistancia entre curvas de nivei de um metro. 

De facto este metodo, desde que a escala utilizada seja grande e com 
pequena equidistiincia entre as curvas de nivel, e aqueie que mais se apro
xima da realidade, vista que o artificialismo reside unicamente nas curvas 
de niveL 

Se exceptuarmos os pequenos ressaltos nas vertentes, muitos deles de 
origem antr6pica e os degraus entre os nfveis de terra~o fiuviais mais baixos, 
imperceptiveis nesta escala, a equidistancia de 5 metros da-nos ja urn 
pormenor bastante satisfat6rio do desenvolvimento geral da topografia e 
dos declives em particular, suficiente para se poder planear uma urbani
za9ao. 

Analisando a carta (Fig, 3), verifica-se que, em termos gerais, e na metade 
Sul e no ter9o oriental da area que estao concentradas as manchas de declives 
mais fortes, Entre Anadia e Aguim hi uma mancha composta por colinas 
de vertentes suficientemente abruptas para ser considerada de fraco valor 
urbanistico. 0 losango definido pelas povoa9oes de Quintela das Lapas, 
Monsarros, Po9o e Vale de A vim, sese exceptuar alguns cimos relativamente 
aplanados, mas estreitos, e os fundos dos vales principais, e demasiado aci
dentado. Excluindo algumas superficies culminantes, a oriente da linha 
Vale de A vim- Ferreiros desenvolve-se uma topografia que e demasiado 
declivosa para a constrw;ao. Para norte, e se exceptuarmos uma mancha 
entre Ferreiros e a Figueira e outra entre o Vidoeiro e a Candieira, hii boas 
condi9oes topograficas para uma expansao urbana. 

Apesar deja bastante ocupada, a vertente que se desenvolve entre Mon
sarros e Anadia niio e particularmente favori!Vel a instala91lo de edificios, 
assim como o Monte Crasto, apesar da seg.uran9a que !he conferem os are-
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nitos da forma9iio vulgarmente chamada «Gres de Silves» a ocidente e os 
calciirios dolomfticos do Sinemuriano a oriente. 

Podem juntar-se, ainda, as estreitas faixas compostas pelas vertentes da 
margem esquerda do Rio da Serra da Cabria e dos seus afluentes que, estra
nhamente, se mostram extremamente abruptas, em contraste com as da margem 
direita, muito mais suaves 3. 

Se estes declives levantam problemas a urbaniza9iiO, de igual modo OS 
levantam a agricultura, portanto, a aptidao destas manchas sera a florestal, 
como, desde ha muito, tern sido concluldo pela popula91lo. 

Materials rochosos 

Desenvolvendo-se a nossa iirea essencialmente sabre materiais geo-
16gicos da orla meso~cenoz6ica, acaba, no entanto, e numa pequena pon;;ao, 
por invadir o proprio Maci9o Antigo, nao implicando isso, obrigatoriamente, 
uma altera9iio significativa na sua morfologia. De facto, e apesar de estreita 
(cerca de 7 km de largura media), esta area assenta sabre materiais que vao 
desde os xistos do denominado <<Complexo Xisto-grauvaquico das Beiras» 
de idade ante-ordovicica, junto a Boialvo, ate aos materiais plio-quater
niirios que a cobrem na maior parte dos casas (Fig. 4). 

Servindo quase exclusivamente como suporte aos depositos recentes 
sabre que asseuta a aldeia de Boialvo, os xistos sedimentares, de tipo argi
loso (S. CouRBOULEIX, 1974, p. 9), afloram unicamente nalguns taludes mais 
abruptos dos terra9os fluviais, on nalgumas barreiras de estrada. Sao eles 
que formam, ate quase ao topo, a vertente esquerda e de declive forte do rio 
de Boialvo praticamente ate a povOa9iiO da Figueira, ficando, no entanto, 
ja fora da nossa area de estudo. 

Apresentando os pianos de xistosidade com pendores em torno da ver
tical e uma consolida91io acentuada, nao levantam problemas quanta a even

. tuais instabilidBdes de vertentes on quanta ao suporte de constru9oes humanas. 
Para ocidente, assentando discordantemente sabre a forma91lo anterior 

e suportando depositos semelhantes, segue-se o Permo-carbonico. Tal e 
qual como os xistos, apenas aflora em estreitos retalhos que acompanham 
normalmente os ribeiros, ou rios, quando as vertentes sao suficientemente 
abruptas para se manterem limpas da cobertura recente. Na nossa iirea, 
aflora dentro de urn triangulo composto pelas povoa9oes de Candieira, Figueira 

3 Facto que, com rnaior ou menor nitidez se encontra noutros vales tanto para norte 
como para su1 da Area em estudo e que certamente se relacionara com urn basculamento 
recente. 
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e Vale do Boi. Constitui os terrenos da maior parte das vertentes das linhas 
de agua que 0 cortam. 

Apresenta no topo, uma espessa unidade conglomeriltica, a que aparece 
na nossa area, de seixos quartziticos bem rolados, com xistos, arcoses e gr6s 
interstratificados, com forte pendor (L. DoMINGOS e F. GOMES DASILVA, 1983, 
p. 190-!91) e oferece uma boa permeabilidade a agua (as itguas das Termas 
de Vale da M6 brotam nesta forma9ao) conjugando-se tudo para que seja 
urn born suporte a qualquer tipo de constru9ao, nao facilitando, do mesmo 
modo, a movimenta~:;ffo da cobertura suprajacente. Nao e raro aparecerem 
vertentes dos rios, talhadas neste material, com um declive subvertical, man~ 
tendo-se perfeitamente estitveis. 

A Sui de Vale do Boi o limite ocidental desta forma91io, determinado 
pela tect6nica, coincide com um ressalto topognifico, muito bern alinhado 
e que nos serviu para limitar a oriente a nossa area de estudo. 

Imediatamente a ocidente e formando a base da Orla, vern os <<Gres 
de Silves>> atribuidos, na maior parte, ao Triasico, que tem aqui uma grande 
representatividade, constituindo o substrata de quase toda a metade oriental 
da nossa area. Muitas das principais e!eva96es a E do semimeridiano de 
Monsarros sao constituidas por esta forma9a0 (a N de Anadia vai mais 
para ocidente, mas aflora unicamente em estreitos retalhos geralmente nas 
vertentes S e W, abruptas, do rio de Boialvo e dos seus afluentes) sendo inter
rompida apenas nalguns cimos mais aplanados, pelos depositos plio-qua
ternirios. 

Dispondo-se regra geral inclinados para W, com pendores medios de 20 
a 250 (CoURBOULEIX, 1974, p. 23), podem, localmente, pender para outros 
rumos, normalmente como resuitado de actuayao tect6nica 4. Caracteriza-se 
por apresentar uma sucessao de sequencias granulom6tricas positivas, quer 
a pequena escala, quer a grande escala, o que !he imp6s uma certa variedade 
de litofacies com comportamentos dinamicos muito diferentes. C. PALAIN 
(1975, p. 44-56) subdividiu-os em tres unidades ou megassequencias. A da 
base, e a mais espessa, a megassequencia A, e constituida essencialmente 
por conglomerados polig6nicos, arenites grosseiros, arenites finos, em alter
ndncias sequencia.is sucessivas, para terminar por uma altern§.ncia de pelitos 
e gres ou siltitos de cimento dolomitico e finalmente dolomias gresosas. Esta 
unidade distribui-se principalmente a E da linha Moita-Quintela das Lapas, 
prolongando-se mais para ocidente a Sul de Monsarros. Sendo urn material 
coerente, geralmente grosseiro, nao Ievanta problemas a constru9iiO e da 

4 Em Vila Nova de Monsarros, pr6ximo do campo de futebol, aparecem indinados 
para E, contrariando a regra geraJ. 
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origem a vertentes estaveis s (as barreiras da estrada Monsarros-Vila Nova 
de Monsarros, quase verticais, sao disso testemunho). Os estreitos retalhos 
que afioram a norte, nas margens mais abruptas do rio de Boialvo e seus 
afluentes parecem pertencer a esta unidade, quer pela c6r que e avermelhada, 
quer pela granulometria que e grosseira, dominando OS arenitos grosseiros 
e os arenites finos (silo muito raras ou inexistentes as referencias dos autores 
que nos serviram de base, C. PALAIN (1975) e S. COURBOULEIX (1974), a estes 
afloramentos). 

A megassequencia B, com um desenvolvimento semelhante a anterior, 
comec;a por microconglomerados, arcoses, gr6s feldspiticos e liticos e pelitos, 
tamb6m em sequencias alternantes, passando superiormente para. uma sedi
mentac;ao mais fina, dorninando os «shales», pelitos micicios e dolomias. 

0 primeiro termo que aparece na Moita, em Quintela das Lapas, em 
parte da vertente ocidental da colina que se prolonga para Sul desta aldeia 
e no Monte Crasto, sendo relativamente grosseiro e coerente, 6 bastante est:ivel, 
mostrando-se urn bom material de suporte. 0 segundo termo aparece na 
margem direita do rio da Serra, entre uma area a S de Monsarros e Quintela 
das Lapas, assim como no proprio leito daquele rio. Como se trata de lito
facies fina, normalmente incoerente e impermeavel, ravina facilmente e 
pode entrar em movimenta9ao n\pida quando posta em desequilibrio (Fotos 1 
e 2). So a fase dolomitica, coerente e em bancadas duras, podera oferecer 
alguma seguran9a. 

A megassequencia superior, a (C), come9a por urn gres microconglo
mer3.tico pouco espesso, passando superiormente a dolomias e calc<irios 
dolomiticos que sao as facies mais representativas desta unidade. 

Os gres da base apenas foram registados no leito do rio da Serra, junto 
de Monsarros e em pequeno retalho na sua margem direita, tendo, portanto, 
muito ponca expressao na area, A facies dolomitica, sendo composta por 
rochas brandas, constitui o substrate de depress5es normalmente preen
chidas por depositos de cobertura, marinhos ou continentais. Grande parte 
do vale largo do rio da Serra, a N de Monsarros, estara aberto nos materiais 
desta unidade. 

0 Lias, cuja base, o Hetangiano, esta representado pela ultima unidade 
dos «Gres de SilveS>> (S. COURBOULEIX, R. MOUTERDE E RUGET, 1974, p, 48-49), 
e 0 testemunho inicial da grande transgressiio marinha jurassica que deixou 

s Todavia, nos locais onde btl depOsitos de vertente construidos a partir deste mate
rial (cfr. esboco geomorfol6gico), h<i que tomar cuidados especiais, como fundac;:Oes que niio 
atingem o substrate coerente, j<i que, apesar da sua semelhanca, aqueles niio tern a mesma 
resist€ncia. 
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como heran9a toda uma serie carbonatada na orla ocidental e que nesta area 
de estudo aflora nalgumas manchas importantes, quase exclusivamente a 
ocidente do rio da Serra. Aqui, e, regra geral, o substrata rochoso mais 
antigo sobre o qual assentam as areias marinhas pliocenicas (ou quaternarias?), 
ou os depositos argilosos continentais do inlcio do Quaternario. 

Foro 1 -Ravinas desenvolvidas numa barreira de estrada, aberta nos pelitos do 2.0 termo 
da Megassequencia B dos «gres de Silves», entre Quintela das Lapas e Monsarros. 

Scm diferencia9iio litol6gica do Hetangiano, ou seja com dolomias, 
calcarios dolomiticos e por vezes gesso 6, o Sjnemuriano inferior e m6dio 
aparece representado em pequenas manchas como a da vertente oriental 
do Monte Crasto e algumas imediatamente a Sui de Anadia. 

Estes materiais niio tem apresentado problemas a constru9ao civil, talvez 
devido a fraca percentagem de margas que apresentam 7. 

6 As Aguas da Curia parecem alimentar~se nestas formay5es, pois apresentam iCes 
sulfato na sua composiyiio. 

7 0 gesso, certamente, niio forman! carnadas pois nesse caso peia sua propriedade 
de aumentar de volume ao hidratar-se, tornaria inst<iveis as vertentes, ou afectaria even
tuais constru90es suprajacentes, o que parece nao ter ainda ocorrido. 
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0 Sinemuriano Superior ou Lotaringiauo, constituido por bancadas 
macir;as de ca!carios na base, separadas por juntas argilo-margosas, passa 
depois a bancadas meuos espessas de calcirios e calcirios margosos, termi
nando, novamente, por bancadas mais espessas de calc8.rios. Aflora poucas 
vezes sendo a mancha mais representativa a parte NW da coliua onde assenta 
a povoar;ao de Aguim. Com esta litofacies e um substrata perfeitamente 

Foto 2- Deslizamento verHicado na mesma barreira da estrada da foto anterior, nas 
margas da mesma megassequencia. 

seguro, apesar de algumas vezes poder apresentar um esbor;o de grutas, mas 
que terao desenvolvimento so em profunclidade, nao se mauifestando, prati
camente, a superflcie. 

Segue-se o Carixiano, ultimo andar do Lias com represeutar;ao nesta 
area de estudo e, simultaneamente, o que maior espar;o ocupa (cfr. esbor;o 
geologico). 

Apresentando uma litoficies frigil, de margas e calcirios margosos 
brandos, preeuche, geralmente, amplas depress5es, podendo, no entanto, 
subir nas colinas a custa da cobertura protectora oferecida pelas areias mari
nhas. Distribui-se com maior frequencia a Sui de Aguim, seudo vulgar 
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apresentar as suas vertentes, quando despidas de vegeta9ilo ou quando culti
vadas segundo o declive, fortemente ravinadas, especialmente nas suas fases 
mais margosas. Podem ocorrer, nestas fases, movimentac;Oes nipidas de 
vertentes se estas forem postas em desequilibrio, por exemplo pela constru9ilo 
de taludes. Significa isto que devem ser tomadas certas precau9oes limi
tadoras destes fen6menos quando se pretender construir sabre as fases mais 
margosas desta forma9ilo. 

Em Anadia, limitando a E a Quinta do Ortigilo, aparece uma estreita 
faixa ( 40 m no maximo) de uma arcose de cor geral branca que se inicia por 
uma facies bastante grosseira, com seixos de tamanho maximo de um punho, 
subrolados a rolados e, aparenternente em sequencias positivas, termina 
com pelitos de cOr cinzenta ou viol~cea, para dar Iugar, por ravinamento, 
a nova f:icies arenitica. Os seixos silo principalmente de quartzo esbran
quivado ou negro. Os graos de quartzo mais pequenos silo hialinos. 0 seu 
pendor e forte, 55 a 600 para We o aftoramento, iniciado sob as areias marinhas 
na colina do Montouro, termina pelo cemiterio de Anadia. 

Formando a base da plataforma de terra9o do cemiterio de Avelils de 
Caminho, surge nma forma9ao em tude semelhante a da Quinta do Ortigao 
e que pede ser vista a Norte daquele, na base da vertente concava de urn 
meandro do rio da Serra da Cabria e no inlcio da ladeira que para ele sobe, 
numa barreira 8. 

Parece tratar-se de uma formayao cretadca, mas mantemos a dtivida. 
Estas formayOes primcirias ou secund8.rias sao, regra geral, cobertas 

por depOsitos muito mais recentes, discordantes, horizontais ou muito pouco 
inclinados, ni:'io coerentes, sendo uns de origem marinha e outros de origem 
continental. 

A forma9ao marinha, tradicionalmente atribulda ao Plioceno (G. S. CAR
VALHO, 1949, p. 53-55) e o material qne, em geral, primeiramente cobre as 
plataformas que, paulatinamente, ou com ressaltos, sobem em direcyao ao 
Maci9o Antigo, onde term.inam normalmente de modo brusco (arriba fossil? 
escarpa de falha quatermiria? as duas simultaneamente?). Trata-se de urn 
deposito de cor avermelhada ou amarelada 9 composto inicialmente por 

s S6 a titulo de curiosidade, imediatamente por cima desta forma9ilo e na base 
das areias marinhas que a sobrep5em, surgem alguns blocos silicificados extremamente 
duros, de aspecto seme1hante ao dos Gr6s do Bw;aco e com mais de I m de comprimento. 

9 Cerca de 500 m a E de AveJas de Cima, esta forma98.o apresenta-se, a superficie, 
extremamente branca. Verific<'i.mos que o local era particularmente hUmido, apesar do 
declive, havendo profusao de plantas higr6filas. Certamente o nivel fre!itico atinge ai a 
superffcie durante praticamente todo o ano, cliando condi90es para a redur;ao dos 6xidos 
de Fe que davam a tonalidade avermelhada ou amarelada as areias e seixos. 
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uma Hicies areno-cascalhenta, muito bern rolada que passa depois a ser essen
cialmente arenosa (diagram a triangular da Fig. 5), apresentando aqui e alem 
lentilhas argilosas e figuras de canal mais cascalhentas. Pode passar supe
rim·mente a uma fase mais fina, silto~argilosa, de cores variegadas, dominando 
a violacea, mas de raro afioramento (por exemplo pelos 85 m de altitude, 
no caminho Avelas de Cima-Ferreiros). Especialmente quando assenta 
directamente sabre os conglomerados do Permo-CarbOnico e algumas vezes, 
tambem, sabre os «Gres de Silves>>, pode apresentar-se sob a forma de peque
nas couragas de ferruginiza,ao, certamente motivada pela alimentayao ern 
Fe fornecida por aqueles rnateriais its aguas circulantes. 

• AREIAS MA!?!NHAS 

0 DE:RRAME CONTINENTAL 

X COB£RTURA ARf:NO-PCL{T/CA 

Fro. 5- Diagrama de texturas. 

Corn uma distribuiyao generalizada nesta area (te-la-ia coberto mesmo 
totalrnente), aflora usualmente nas vertentes das elevayoes encimadas pelo 
deposito continental posterior, ou ern superficies elevadas pela tect6nica, 
ou em cimos de colinas demasiadamente estreitas para poder manter, ainda, 
aquele deposito argiloso continental (esboyo geologico). Pode ocupar as 
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altitudes mais variadas, desde os 140-145 m, uuma plataforma da estrada 
Vale do Boi- Valeda M6, ate aos 40 m, proximo da Curia, manteudo uma 
caracteristica comum - suporta, ou suportou, o peso das argilas e conglo
merados continentais. 

Apresentando uma frac9ao fina muito fraca (Fig. 5) sao areias extre
mamente permeaveis, o que, para alt!~m de as tornar urn hom aquifere, Ihes 
permite uma boa estabilidade, nao obstante a fraca coerencia. 

Pouco espessas a oriente, onde podem ser peliculares no contacto com 
o rebordo montanhoso, apresentam frequentemente espessuras superiores 
a 10m, a ocidente, ern bora nao fujarn muito a este valor. A varia91io de 
espessura nao e progressiva, assim como a altitude a que afloram, quer par
que sofreram diferentemente a ac91io dos agentes erosivos, quer porque um 
complicado jogo de falhas as atirou para posi96es aparentemente sem liga91io 
umas com as outras. 

Irnediatamente por cima e em contacto ravinante, vern urn depOsito 
que ocupa a maior frac91io da area de estudo. Tt·ata-se de urn conjunto 
de argilas avermelhadas ou amareladas contendo, frequenternente, calhaus 
ou pequenos seixos e areias no seu seio. Podem alternar com niveis gros
seiros de calhaus angulosos ou subangulosos de quartzo, quartzito e arenito 
e subredondos ou redondos de xisto e grauvaques em matriz argilosa que 
preenchem normalrnente grandes canais abertos sobre aquelas argilas. Hii 
uma certa altern§.ncia nestes niveis mais finos e mais grosseiros. Para BRUM 

FERREIRA (1978, p. 285-286) os nfveis inferiores serao essencialmente argilosos 
enquanto para o cimo aumenta a granulometria, o que seria o refiexo de actua
r;ao tect6nica simult&nea, assim como das condiy5es c1irn8.ticas a tenderem 
para a aridez. 

A composi91io deste material e um reflexo da fonte de alirnenta91io que 
sao os relevos a oriente onde dominam os «Ores de Silves», os conglomerados 
do Permo-CarbOnico e essencialmente os xistos e grauvaques do «Com
plexo Xisto-grauvaquico das Beiras». Trata-se, portanto, de urn material 
de origem continental, depositado sob a forma de cones de dejec91io que, 
interligando-se lateralrnente, preencherarn todo o sope daquelas montanhas 
orientais. Na metade norte da area conservam-se testemunhos iniludiveis 
desses cones de dejec91io (cf. esbo9o geomorfol6gico). 

Tem-lhe sido atribuida urna idade do inicio do Quatemario, mais pro
priamente Vilafranquiano (G. S. CARVALHO, 1949, 1952). 

Variando a sua espessura conforme a posi91io topografica e especial
mente altirnetrica, a sua espessura pode variar de 1 e poucos metros 
a oriente, ate cerca de 30 m na colina que se desenvolve para sui de 
Anadia. 
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Onde este deposito e pouco espesso e grosseiro, pela pouca percentagem 
relativa de argilas, nao levanta problemas a quaisquer obras humanas. Isto 
acontece normalmente mais a oriente, particularmente na metade sui da 
area. Quando 0 deposito e espesso, apresentando simultaneamente grande 
quantidade de niveis argilosos, pode tornar-se bastante instavel desde que se 
desequilibrem as vertentes (Foto 3). Pode entrar com certa facilidade em 
movimenta91io, desde que haja um suficiente humedecimento desses niveis 
ou dos que !he estao suprajacentes. 

Foro 3 -- Deslizamento e solifluxao nas argilas e conglomerados do Vilafranquiano, nas 
Almas da Domingas. em Anadia. 

E particularmente importante nao serem feitas construc;Oes em vertentes 
acentuadas (mesmo que os seus declives sejam inferiores a 30 %) nestes mate
rials, atendendo a essa instabilidade. Um tcstemunho desta esta no facto 
de a maior parte das eleva9iles encimadas por este deposito, estarem pratica
mente envolvidas por depositos de vertente, muitas vezes de mais de um 
metro de espessura, daquele materiaL E um facto que a movimenta9iio 
deste se teria verificado prin.cipalmente sob outras con.di96es climaticas, 
mais frias e humidas, por exemplo no Plistocenico, mas o equilibrio instavel 
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em que se encontram agora, se for rompido e com alguns Invernos parti
cularmente chuvosos que por vezes temos, podem tentar reconquistar esse 
equilibria perdido, movimentando-se. Em parte da vertente oriental da 
colina a sui de Anadia esta-se a registar uma certa prolifera,ao de habita9oes 
nestas condi9oes, resta-nos ter esperan9a que aquele fen6meno se nao veri
fique, mas e um risco que correm. 

FoTO 4-DepOsito de terrayo sobre as areias marinhas (?), junto do cruzamento da estrada 
Malaposta~Luso com a estrada Famalicao-Pereiro. 

Colmatando ja parte da topografia actual, existem alguns mve1s de 
terra90 (cfr. esbo9o geomorfol6gico) principalmente nas margens dos maiores 
rios, escalonados desde os 2-3 metros de algura, ate aos 20-25 metros. Uma 
constiincia quase absoluta nas caracteristicas fisicas dos materiais que com
poem o corpo principal dos depositos de terra9o, e a sua granulometria bas
tante grosseira, dominando os seixos de quartzo, quartzite, xistos e grau
vaques, normalmente rolados e subrolados (Foto 4), embalados numa matriz 
arenosa, com aspecto terroso e muito pouca argila. Os niveis de terrayo 
mais elevados, apresentam, gerahnente, calhaus com urn menor grau de 
rolamento (h:i muitos subangulosos- Foto 5), para alem de poderem mos-
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trar uma cor avermelhada, herdada com certeza do deposito fornecedor 
desse material, o Vilafranquiano, entrecortada aqui e alem pelos tons mais 
claros das «amendoas» retiradas as areias marinhas pliocenicas. Pela sua 
composi91io e, sobretudo, pela manuten9ao da cor avermelhada, parece que 

FoTo 5- DepOsito de terrat;:o junto do cemit6rio de Ave1as de Caminho. 

a «estadia>> dos rios a estes ruve1s nfio teria sido muito prolongada, tendo 
tempo unicamente para remexer os materiais rochosos dos depositos facil
mente removiveis, subtraindo"lhes, simultaneamente, a maior parte da frac9fio 
mais fina. 

Os outros niveis ja estao constrnidos por urn material lavado, onde 
dominam os seixos de quartzite, de quartzo, de xisto e de grauvaque em 
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matriz terrosa e uma cor cinzento-acastanhada. Quante mais para jusante, 
ou seja para NW da nossa area, a granularidade vai-se tornando menos 
grosseira e os seixos com maior grau de rolamento, o que esta de acordo 
com a esperada diminuis:ao da competencia dos curses de iigua com a proxi
midade do seu nivel de base geral. Por exemplo, em S. Joao da Azenha o 
nivel dos 20 metros (30-33 m de altitude) tern como suporte, sedimentos 
essencialmente arenosos com pequeno nUmero de calhaus no seu seio. 

FoTo 6- Cobertura arenosa fina sobre dep6sito grosseiro de terra9o fluvia1, junto da 
P6voa do Pinheiro. · 

Sobretudo a Norte da margem esquerda (inclusive) do rio da Serra da Cabria, 
aqueles niveis de terras:o estao, frequentemente, colmatados, superficial
mente, por urn deposito arenoso fino de cor acastanhada ou amarelada 
(Foto 6) e cuja espessura pode variar de meio metro ate cerca de 2 metros 
(na P6voa do Salgueiro, por exemplo). Incide principalmente sobre os niveis 
superiores. Pelo seu aspecto macroscOpico, cOr, uma relativa consistencia 
e pela sua granulometria ( diagrama da Fig. 5), aparenta-se bastante com a 
chamada formas:ao «areno-pelitica de cobertura» (M. AssuN<;:Xo ARAUJO, 
1984, p. 73-80). 
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Todo este conjunto de materiais dos terra9os, ou a sua cobertura, sao 
bastante perme8.veis e apresentam j8. uma coerencia suficiente para serem 
est8.veis e fomecerem um suporte born para a construgao, assim nao houvesse 
outros contratempos (cfr. o cap. Elementos pedol6gicos). 

A tect6nica 

Nem sempre a fracturavao das formavoes geol6gicas tern a importancia 
que seria de esperar para as construvtles. Na maier parte dos casas trata-se 
de falhas, ou desligamentos, resultantes de jogos antigos de compress5es 
ou distensOes que ja nao actuam, podendo ser considerados nao actives. 
Porem, M algumas falhas que sao Quatermirias e nunca se sabe se jogarao 
ou nao quando do desencadeamento de um sismo, e mesmo que seja antiga 
podeni eventualmente rejogar, pondo em causa a integridade das construvtles 
que sabre elas estejam implantadas. 

Mesmo que nao haja movimentavao relativa entre os blocos limitados 
por uma falha, e conhecido que esta tern a propriedade de absorver parte 
da energia cin6tica de que sao portadoras as ondas sismicas o que leva a uma 
intensificavao relativa do abalo por cima dela. Finalmente, outra circuns
tiincia que da importiincia geotect6nica as fracturas e 0 esmagamento em 
particulas muitas vezes extremamente pequenas, das rochas por si afectadas. 
Se essa trituravao atinge uma largura importante, por exemplo I m ou mais, 
pela sua riqueza em elementos fines e incoerentes, podem ajudar ao desen
cadeamento de movimentos em massa em vertentes aparentemente estiveis 
(A. C. ALMEIDA, 1981, p. 312). 

Esta area e afectada por um numero importante de fracturas de tal 
modo que a sua topografia teria sido, em grande parte, determinada pela 
sua actuavao. 

Segundo CouRBOULEIX e RossET (1974, p. 42-45) podem detectar-se 
alguns sistemas de falhas com diferentes direcv5es conforme a sua idade. 
Falhas importantes N-S, hercinicas, rejogando posteriormente, determinaram 
por exemplo o degrau topogr:ifico que coincide com o contacto entre o Tria
sica e o Permo-carb6nico, ou teriam forgado o rio C6rtima a desviar-se para 
Norte na sua «caminhada>> para o mar. Urn testemunho desse rejogo parece 
sera fractura do vale do Certima que, no Quaternario, levou o rio a encostar-se 
para oriente (A. C. ALMEIDA, 1985, p. 445). Outra falha do mesmo sistema 
que passa par Monsarros com uma direc9ao aproximada NW -SE, deve ter 
ajudado a levantar o Monte Crasto. 

Tendo tambem urn significado morfologico importante, o sistema de 
fracturas ENE-WSW tem como principal representante nesta area a falha 

28 



que, passando junto a Alpalhao, se prolonga para la de Vila Nova de Mon
sarros. Deve ter sido a actua9ao desta falha, conjugada com outras de 
direc9ao N-S, que contribuiu para a abertura do a!veolo 10 onde esta implan
tada esta povoa9ao. 

Regra geral, estas fracturas importantes, tendo sido aproveitadas pelos 
cursos de 8.gua para se inserirem nos materiais rochosos e para alargarem 
os seus vales, sao praticarnente impossiveis de Iocalizar com precisiio. 
0 mesmo se uiio poden'l dizer daquelas que afectam localmente forma9oes 
plio-quatermirias e sao, portanto, quatermirias. A sua juventude nao impede 
que possam apresentar um rejeito ja importante. E o caso da falha NE-SW, 
em Aguim que faz encostar cerca de 40 metros da forma9ao Vilafranquiana 
as areias pliocenicas e margas liasicas. Se em tao pouco tempo p6de haver 
urn movimento tiio consideravel, nao custa admitir que ainda possa estar 
activa. Na dUvida, esperemos par urn prOximo sismo importante para 
confirmar ... 

Esbo9o geomorfo/6gico 

Este esbo9o geomorfol6gico (Fig. 6) tera, despretenciosamente, como 
objective principal orientar, servindo de base, o urbanista no momenta 
em que pretenda tra9ar o sen plano de urbaniza,iio. lmporta, a este, conhe
cer as superficies menos inclinadas que tern disponlveis, o modo como estao 
limitadas, a sua permeabilidade e seguran9a, a estabilidade ou instabilidade 
das vertentes e os processes morfogeneticos a que estao sujeitas, etc. Nestes 
aspectos funcionara como urn complemento qualitative a carta de declives. 

Apesar do esbo9o estar incomplete, muitos mais fen6menos e processes 
eram posslveis e desejaveis de representar, mesmo para alem dos de ambito 
hidrol6gico e pedol6gico mostrados noutros esbo9os (ver cartas das cheias 
e dos solos a preservar), pareceu-nos indispensavel, para o fim que se destina 
este trabalho, o conjunto de dados por nos recolhidos e aqui registados atraves 
dos slmbolos graficos que nos pareceram mais adequados. 

Estes dados podem subdividir-se em dois con juntos: o das formas e o 
dos processes morfogeneticos. 

Quanta as formas, privilegiamoS OS nlveis aplanados, pais sao aqueles 
que potencialmente apresentam maior capacidade para servirem a uma 

10 Logicamente que esta denominaylio niio tern cunho interpretative da sua genese, 
mas simplesmente descritivo da sua forma. A depressao desenvolve--se em materiais sedi~ 
mentares, neste caso os «Gres de Siives» e nao sobre rochas cristaiinas. E, de facto, uma 
forma depressionB.ria arredondada, aberta para jusante e para montante por vales apertados. 
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urbanizav1io segundo qualquer plano morfologico ou conforme a funvao prin
cipal a que se destina, particularmente se se pretender implantar constru96es 
que exigem amplos espa9os, como e o caso das utilizadas pelas industrias ou 
por actividades de recreio, nomeadamente campos ou complexos desportivos. 

Os niveis culminantes mais extensos sao o que resta dos importantes 
cones de dejec91io que no inicio do Quaterm\rio teriam coberto esta area. 
Com uma inclina91io geral para Oeste, com val ores entre 1 a 4% e desenvol
vendo-se sabre urn material argilo-conglomeratico, embora localmente possa 
ser s6 argiloso, podem apresentar o problema da permeabilidade ser relati
vamente baixa. Felizmente que para o topo e para E, parece mostrar uma 
textura mais grosseira do que para a base (BRUM FERREIRA, 1978, p. 279 
e 285), o que lhe aumenta a permeabilidade o su:ficiente para ser diflcil acon
tecerem estagna,oes de agua. 

Para Oeste, estes niveis vern sendo dissecados pela erosao regressiva 
de uns tantos cursos de agua intermitentes, receptores da agua de escor
rencia com uma certa importancia desgastante neste tipo de material rela
tivamente irnperme:lvel. Essa import§.ncia 6 tanto maior quanta mais se 
teima em surribar os terrenos para o plantio de essencias ftorestais altamente 
exigentes em agua, como os eucaliptos. Surribando, esta-se a oferecer a 
escorrencia uma boa espessura de material fragmentado facilmente deslo
cavel; plantando eucaliptos, contribui-se para urn aumento de dificuldade 
no desenvolvimento de urn sub-bosque espontaneo que pudesse entravar 
significativamente a organiza91io das aguas de escorrencia e o respectivo 
arrastamento dos materiais mais finos, ou seja, o mais nipido desmantela
mento dos niveis originais. 

Estes niveis aplanados apresentam-se, na sua m<ixima expressao, entre 
Boialvo e imediatamente a N de Cerca e S. Pedro; entre urn pouco a N de 
P6voa do Gago e cerca de 1 km a N de Carvalhais; no extremo Sui da area, 
imediatamente a ocidente da estrada Vila Nova de Monsarros-Luso, numa 
extensao de cerca de 1 km. Para alem destes, o que resta do nivel original 
dos cones de dejec91io esta de tal maneira dissecado e alterada a sua posi91io 
pela tect6nica que mais nao resta senao cimos mais ou menos arredondados 
de colinas ou cabe9os. No entanto, podem ainda ter algum significado, 
como seja o caso do cimo da colina entre Anadia e Grada, onde urn nivel 
ainda importante se desenvolve por cerca de 1,5 km, tendo sido, alias, apro
veitado para a instala91io recente de algumas unidades fabris. 

Outro tipo de niveis culminantes 11 desenvolve-se sabre urn material 

11 Por culminantes consideramos os niveis que, nao sendo de terra~o, ocupam a 
posi9iio mais elevada nos inter:flUvios. 
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arenoso, aparentemente de origem marinha e que testemunha a existencia 
de pelo menos uma plataforma marinha. Anteriormente cobertos pelo 
derrame continental, estarao neste memento despojados daquele material, 
pela actua<;:ao dos agentes erosivos) nomeadamente as :lguas de escorrencia. 
Apresentando uma permeabilidade bastante elevada, estes niveis tern ten
dencia a manterem-se mais tempo intactos, porque a agua se infiltra com 
certa facilidade. Nao sendo niveis or:iginais, nao apresentam a platitude 
nem a extensao dos referidos anteriormente, apesar de tudo podem cobrir 
ainda areas importantes, como seja a que esta imediatarnente a E do 
Pereira. 

Profundamente afectados pela tect6nica, estes niveis desenvolvem-se 
a altitudes variadas, podendo ir dos 140 m ate aos 50-60 m (a do Pereira). 
Sao de real9ar o dos 70 m onde assenta Aguim e onde esta implantado o 
cemiterio novo de Anadia. A Este de Vale do Boi encontram-se duas plata
formas relativamente pequenas que sobern suavemente dos 120m para os 
135m e 145m, a do S e a do N, respectivamente. 

Embutidos nos vales, surgem varies retalhos de niveis de terra9os fiuviais 
ou, eventualmente, marinhos (estudo ainda por fazer) que podem Iocalmente 
ocupar importantes extensoes como e o caso dos que ladeiam o rio da Serra 
da Cabria. Regra geral aparecem dois ou tres niveis, com excep9ao do rio 
das Amieiras que apresenta, na sua margem direita, quatro niveis, com uma 
composi9ao granulometrica, como ja referimos, normalmente bastante gros
seira, podem ser ou nao cobertos por urn deposito <<areno-pelitico». Com 
uma forte permeabilidade e uma coesao suficiente, sao superficies que, caso 
nao tenham sido consideradas reservas agricolas, apresentam 6ptimas con
di95es para a instala9ao humana. Uma grande parte da vila de Anadia esta 
assente sobre urn nivel de terra9o do rio da Serra. 

As formas dos valeiros, para alem de, so por si, levantarem diferentes 
problemas quando da realiza91io de obras de engenharia, podem induzir, 
ou favorecer, a actua91io de determinados processes morfogeneticos que nao 
poderao ser esquecidos (S. DAVEAU e A. S. SoBRINHO, 1979, p. 243 e 244). 
Assim, os valeiros em V, apresentando vertentes ingremes que dificultam a 
instala9ao humana tambem sao percorridos, nos periodos mais humidos, 
por aguas com forte poder erosivo. 

Os valeiros em ber9o podem, como os outros, alias, sofrer inunda9iles 
ocasionais quando da ocorrencia de importantes quedas pluviometricas. 
No entanto, serao, talvez, os que apresentam menores limitac;5es. 

Os valeiros de fundo plano mostrando, aparentemente, boa aptidao 
para receber a instala9ao de constru9iles humanas podem apresentar, quando 
0 declive e fraco, deficiencia de drenagem e, portanto, uma certa instabilidade 
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ao nivel das funda<;tles e condic5es mais propicas a uma deterioracao dos 
materiais de construcao, para alem de uma certa insalubridade. 

Igualmente importantes sao OS processes morfogeneticos que podem 
ocorrer em vertentes cuja estabilidade e posta em causa por quaisquer obras 
de engenharia civiL A actuacao destes fenomenos esta directamente rela
cionada com a constituicao petrogn\fica de determinadas formac5es geo-
16gicas, ja que a sua ocorrencia e praticamente exclusiva destas. Pontual
mente poderao acontecer certos fen6menos noutras format;Oes se se alterar 
o seu coberto vegetaL 

Os movimentos em massa, neste caso deslizamentos e solifluxOes, re1a
cionam-se com a grande riqueza em argila de certas formac5es, para alem 
da sua fraca coesiio. Falamos das fases pelfticas dos <<Gres de Silves», prin
cipalmente nos termos B2 e C2, cuja manifesta9iio maior se regista na ver
tente da margem direita do rio da Serra, entre Monsarros e Quintela das 
Lapas (Foto 2); das margas do Carixiano com uma distribukao maior proximo 
de Aguim e de Grada; finalmente das argilas e conglomerados do derrame do 
Vilafranquiano (Foto 3), a formacao que maior iirea ocupa. 

Pela sua fraca permeabilidade, este conjunto de materiais tern a capa
cidade de se saturar rapidamente em itgua, atingindo facilmente o ponto de 

. ruptura ao Iongo de urn plano ou liquefazendo-se mesmo, entrando em des

.locacao rapida vertente abaixo, em periodos de forte intensidade pluvio
metrica. Devem, por isso, ser tornados cuidados especiais na constru9iio 
de edificios sobre estas formac5es quando em situa9ffo declivosa, o mesmo 
se passando com a abertura de taludes. 

Outros processes morfogeneticos como OS derivados da accao das aguas 
escorrentes, como os ravinamentos, para a16m da prOpria escorrSncia difusa, 
manifestam-se principalmente sobre as formacoes de fraca permeabilidade e 
fraca coerencia ( os mesmos referidos para os movimentos em massa), mas 
tambem se fazem sentir sobre as areias de origem marinha, pela sua fraca 
coesao, quando sao despidas da vegetacao ou sobre elas sao feitas cuituras 
agricolas e ha algum declive. 

ELEMENTOS CLIMATICOS 

Quando em trabalhos bitsicos de estudos urbanisticos se apresentam, 
sob varias formas, dados de natureza climatica, 0 seu objective e, em pri
meiro Iugar, fornecer valores definidores de determinadas caracteristicas 
ambientais que deverao ser tidas em consideracao na criacao de condicoes 
de urn maximo conforto na vida dos habitantes. E ao nlvel dos locais de 
habitacao, de trabalho, de lazer, de deslocac5es, etc., que o urbanista vai 
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manifestar essa preocupa<;ao, sempre presente, de eonforto fisico definido, 
antes de mais, por par&,metros ciim3.ticos com base~ por exemplo, na tem
peratura, na humidade e no vento (J. MATTER, 1974, pp. 246-255). 

Em segundo Iugar surge a preocupa<,oiio da seguran<;a de pessoas e bens, 
publicos ou privados. Segurau<;a relativamente a fen6menos que, freqnentes 
ou raros, podem ser, directa ou indirectamente, de origem climcitica: fortes 
precipitay5es concentradas no tempo, ventos violentos, fortes nev5es, tem
peratnras muito baixas ou muito altas, frequencia de nevoeiros e de geadas, 
estagnac;oes de ar poluido, etc. 

Todo o projecto urbanistico deveni ter em considera<;iio este conjunto 
de acidentes climitticos, jit que deve ser elaborado de modo a que sejam con
trariados ao m:iximo, ou se possivel anulados, os seus efeitos nefastos. Tudo 
isto passa pela cria<;iio de condi<;oes de escoamento rapido de elevados can
dais, porum enquadramento paisagistico e topogritfico em particular, correcto, 
distribui<;iio e composi<;iio dos espac;os verdes, etc. 

Finalmente, hit que considerar as potencialidades energeticas que sao 
dadas por alguns dos elementos climaticos. Nesta <<terceira vaga>> em que 
estamos for<;osamente inseridos, a importancia das fontes classicas de energia 
diminuiu substancialmente e vini a diminuir ainda mais no futuro com o 
avan<;o impanivel da ciencia e da tecnica. Cada vez mais hli a tendencia 
para utilizar fontes de energia chamadas <<limpas>>, quer porque o avan<;o da 
tecnica assim o tem permitido, quer porque niio sendo poluentes come<;am 
a ter uma aceita<;iio cada vez maior por uma popula<;iio dia a dia mais cons
ciente dos problemas ecol6gicos mundiais e regionais em particular. E de 
referir tambem, sob urna perspectiva politico~econ6mica nacional e regional, 
a diminui<;iio da nossa dependencia externa quanta a obten<;iio de energia, 
como o facto das novas industrias, os principais factores de desenvolvimento 
regional, pelos postos de trabalho que criam como pela riqueza que pro
duzem, necessitarem de menor quantidade de energia do que as tradicionais, 
podendo esta, obter-se sem poluir o ambiente. 

Ora, essas fontes de energia renovcivei siio~nos fornecidas em primeiro 
lugar pelo Sol, atraves da insolac;ao, e pelo vento. Quer isto dizer que apesar 
do actual fraco aproveitamento destas fontes de energia devido a varios 
factores entre os quais a pouca divulga<;iio, os ainda altos custos da mon
tagem dos aparelhos e um rendimento destes ainda niio muito alto, niio cnsta 
a admitir que num futuro muito proximo esteja generalizada, ate pela parcial 
autonornia que possibilita, a obten<;iio de energia para a vida domestica, como 
ate para actividades comerciais e industriais, utilizando aparelhos daquele tipo. 

Uma urbaniza<;ao virada para o futuro nao pode descurar este conjunto 
de elementos e, portanto, deverit ter isso em considera~ao tauto na implan-
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ta.;:iio das varias zonas do aglomerado urbano, como na disp0si9il0 dos edi
ficios, como ate na forma e :p1~teriais de constru98.o desses mesmos edificios. 

Enquadrarnento climdtico 

Normalmente urn estudo da ocorrencia ou distribui9ilo local de mani
festagoes extremas dos varios elementos . climaticos tern importilncia para a 
definigilo das estruturas de pormenor dum aglomerado urbana. Tendo, 
no entanto, em atew;ao os objectives apresentados, resumidamente, em cima, 
sao val ores mf:dios, normais, que explicam a paisagem existente e que deverao 
ser tides em conta numa urbanizagilo que se pretended sempre o mals bar
mOnica possivel, isto e, bern integrada nessa mesma paisagem. Justifica·se, 
por isso, que seja feito urn enquadramento clim8.tico da :irea que esta a ser 
objecto de estudo. Esse enquadramento sera feito com base nos valores 
fornecidos pelo Posto Meteorol6gico de Anadia 12 que, ocupando uma 
posiyao grosseiramente central relativamente a area, possibilita a generalizayao 
daqueles dados, sem perigo de se fugir significativamente a realidade. Os 
24 anos de registos que aquele Posto possui, parecem suficientes para serem 
considerados praticamente normals, apesar de o Regu1amento Tecnico da 
Organiza9iio Meteoro16gica Mundial, aprovada no II Congresso (1955) 
e rectificada no III Congresso (1959), definir normals climato16gicas como 
sendo <<medias calculadas para um periodo uniforme e relativamente grande 
que inclua pelo menos 3 periodos consecutivos de 10 anoS>>. 

Com uma precipita9iio anual media de I 120 mm, caidos fundamental
mente no semestre de Outubro aM argo (Fig. 7) e uma regiao moderadamente 
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FIG. 7 - Gnifico termopluviometrico do posto de Anadia. 

12 Posto localizado em plena Vila de Anadia, nos terrenos da Estat;fto vitivinicoJa, 
s.uavementeinclinados paraE, para o fundo do vale do rio da Serra que corta em direcyao S-N 
a metade S da area de estudo. 
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Mmida, apesar de ocorrerem dois meses do ano relativamente secas, Julho 
e Agosto, com 25% e 17% dos anos, res pectivamente, com val ores inferiores 
a I mm. Em media verifica-se precipita9iiO durante 127 dias, dos quais 
cerca de urn ter9o, 41 dias, registam valores elevados, ou seja, acima de 10 mm 
(Fig. 8). 

a SUl'ERIO! A ~.1mm 
lllPfRHlR I> 10rnm 

FIG. 8 ~ N. 0 de dias de precipitac;ao sup. a 0,1 e a 10 mm. 

A temperatura media annal e de 150 C, podendo registar-se max1mas 
medias de 270 C em Julho e Agosto e minimas medias de cerca de 4,50 C 
em Dezembro e Janeiro. A frequencia de dias com temperaturas abaixo 
de oo C pode considerar-se pequena, 16 dias, distribuidos principalmente 
pelos meses de Inverno (Fig. 9) o que faz deste uma esta9iio relativamente 
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FIG. 9- N. 0 de dias com temp. inf. a oo e sup. a zso C. 

amena. Ma.is importante e o numero de dias com temperaturas superiores 
a 250 C, 90, o que torna o Verao a esta9iio ma.is saliente e talvez de maior 
impacto quanto a este elemento climatico u. 

IJ E pena que o registo do nUmero de dias com temperaturas superiores a 350 se 
limite apenas a 7 anos, jli que nao tendo o valor estatistico dos outros dados (24 anos), 
pOe em causa as medias obtidas. As temperaturas iguais, ou superiores, 8.que1e valor 
tern uma ac9ao importante sobre a actividade humana, afrouxando-a significativamente, 
alias como sobre os outros seres vivos. Por exemplo a efici&ncia do trabalho em actividades 
industrials e certamente tambem nas outras, baixa para 75% do mlixiroo (J. MATTER, 1974, 
p. 268 e 337). 
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Utilizando uma classiftca9ilo proposta por Suzanne Daveau, em que 
da primordial importil.ncia ao elemento termico, a nossa area de estudo estaria 
inclulda <ma regiao climatica de tipo maritima da fachada atlantica>> que 
apreseuta «clima termJco ainda muito suave, mas com alguns dias de forte 
calor ou de frio senslvel ... E urn tipo climatico relativamente chuvoso e 
caracterizado por forte e persistente nebulosidade>> (S. DAVEAU e col., 1980, 
p. 38). Simultaneamente a autora tenta caracterizar as varias regioes do 
pais pelos contrastes tcSrmicos entre o Verao e o Inverno, tendo em atenc;ao 
a (emperatura maxima media do mes mais quente e a minima media do 
mes mais frio, juntamente com a frequencia media anual dos dias com tem
peraturas maximas superiores a 250 e dos dias com temperaturas minimas 
inferiores a oo. Jogando com estes valores, Anadia apresenta Veroes mode
rados (27,40 c de temperatura maxima media do mes mais quente e 90 dias 
com temperatura maxima superior a 250 C) e Invernos frescos (4,60 C de 
temperatura minima media do mes mais frio a 16 dias com temperatura 
minima inferior a oo C). 

Se utilizarmos uma classiilca9iio climatica que de urn enfase maior as 
condi9oes hldricas, como par exemplo a de Thornthwaite, as conclusoes a 
que chegamos niio sao muito diferentes das da classifica9ao anterior. 0 posto 
de Anadia apresenta um clima tipo B2B'2sa' (1. CASIMIRO MENDES e M. L. 
BETTENCOURT, 1980), ou seja, moderadamente humido, mesotermico, com 
deftce moderado de ilgua no Veriio e com pequena e:ficacia termica nesta 
esta9iio. 

Pode concluir-se que, em termos medios, as condi9oes climilticas desta 
area niio sao de molde a levantar problemas a uma urbaniza9iio, nem a obrigar 
a tomar-se cuidados especiais principalmente quanta ao tipo de habita,ao, 
nem quanta aos materiais a utilizar. A propria instala9ao de espa(:os verdes 
nao sera diflcil ja que as plantas niio sofrerao, termica e hidricamente, danos 
acentuados. 

Perante esta amenidade climatica podemos concl uir que se trata de uma 
area muito boa para a instala(:i\0 humana. 

Anitlise dos elementos climtrticos 

Se as caracteristicas mCdias sao propicias, nem sempre se podeni dizer 
o mesmo quando descemos ao pormenor e tentamos destacar os contrastes 
microc!imaticos de subareas que sempre aparecem quando ha uma topo
grafia mais au menos acidentada, induzindo diferen9as de exposi\'iio, quer a 
Iuz solar, quer ao vento, diferentes ocorrencias de certos fen6menos meteoro
I6gicos como os nevoeiros, as geadas, etc. 
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- Perante este facto, mostrou·se necessaria uma analise que s6 raramente 
se baseou na consu!ta dos dados estatisticos fornecidos pelas Normais ou 
Anuarios climatologicos, Pelo contriirio, baseou-se essencialmente num 
trabalho sabre cartas, utilizando parametres ou medidas previamente cal
cu!ados, ou mesmo num trabalho de campo. 

Temperatura 

Faltlmos ja nas temperaturas rninin1as e mtlximas sob uma perspectiva 
climtitica, ou seja, considerando as minimas e miximas medias normais, 
na tentativa de classificar o clima desta regiao. Utilizando urn processo 
indirecto, mais propriamente pela distribui9ilo, no espa<;o, das maiores fre
quencias de geadas, procuramos deduzir as areas, os locais, onde serao mais 
acentuados os efeitos das baixas temperaturas. Importava comprovar 
com medi96es dircctas a distribui9ao espacial da ocorrencia das mais baixas 
temperaturas, assim como das mais altas, de modo a que possam ser lidos em 
considera<;ao esses constrangimentos em qualquer tipo de urbaniza<;ao a 
ser ai implementada. 

Com urn termometro de resposta relativamente rapida as varia<;oes de 
temperatura e preso ao exterior de urn autom6vel, foi possivel, em movi
mento, ir registando as varia<;5es daquela ao Iongo de percursos previamente 
estabelecidos. Estes percursos foram escolhidos de molde a cobrirem o 
maximo posslvel da area de estudo (Figs. 10 e II), percorrendo simultanea
mente uma topografia variada e podendo ser efectuados num tempo inferior 
a uma hora. Esta limita<;ao no tempo era importante para que entre o 
inicio e. o fim se nlio verificassem variay5es sensiveis nas temperaturas de 
urn mesmo local, o que falsearia os resultados obtidos e tambem para que, 
no caso da determinayao das baixas temperaturas, elas se pudessem registar 
antes do nascer do Sol. Esta ultima diligencia impunha-se pois e sabido 
que, regra geral, e imediatamente antes do nascer do Sol que se verificam as 
minimas ternperaturas diirias e· tambem est3.vamos limitados pelo curta 
periodo do crepusculo matutino para conseguir fazer as leituras. 

Urn outre cuidado a ter foi o de cada percurso center uma pequena 
parte que era repetida no retorno de modo a controlar-se a posslvel varia<;ao 
temporal das temperaturas, cuidado ja preconizado, aliis, por Wilhelm Sch
midt em Viena eA. Peppler em Karlsruhe quando, em 1929, utilizaram este 
metodo de medi<;ao de temperaturas na cidade (GEIGER, 1961, p. 502). 

Para determinar as baixas temperaturas escoihemos dias em que se veri~ 
ficava geada e o ar estava calma. No primeiro caso para garantir que as 
temperaturas erarn mesmo baixas rondando os zero graus, ou sendo mesmo 
inferiores, no segundo caso permitir uma variar;ao mais acentuada com a 
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altitude, ja que nao havendo mistura for9ada do ar este tern tendencia a estra
tificar-se segundo as diferentes densidades determinadas pelas diferentes 
temperaturas. 

Alem de termos tido uma preocupa9ao semelhante na escolha dos dias 
de registo das temperaturas maximas, ou seja maximo por volta dos 300 c, 
pelo menos e dias tambem calmos, para permitir condi9oes semelhantes its 
anteriores, deparou-se-nos o problema da incictencia directa dos raios solares 
sobre o term6metro quando os trajectos tomavam urn sentido para o qua
drante Norte. Mais do que para a medi9ao das baixas temperaturas, auto
maticamente defendida porque era realizada antes do nascer do Sol, nestc 
caso impunha-se a repetivao do trajecto em sentido in verso para, nessa situa
r;ao, o term6metro estar a sombra, nos tramos em que estivera anteriormente 
ao Sol. Como medida de seguran9a, no calculo posterior das medias dos 
valores registados em cada ponto ao Iongo dos trajectos, atribu.imos um peso 
maior aos valores lidos sob condi9oes de sombra 14. 

Na transposi9ao para as cartas das medidas tomadas no terrene nao 
pudemos entrar com os valores absolutes porque estes eram diferentes con
forme os dias em que se registaram. Deste modo tivemos que pondeni-los, 
atribuindo o valor zero a minima temperatura registada em cada dia, entrando 
depois com as diferenc;as como unidades a cartografar, neste caso em classes 
de o,so C de amplitude. Assim se pOde uniformizar os diferentes valores 
registados ao Iongo de varios percursos em igual numero de dias. 

Na constru9iio das isolinhas definidoras das manchas de igual proba
bilidade de varia9iio termica relativamente ao menor valor registado, tenti
mos conciliar o metoda de triangula9ao preconizado por Thiessen que pres
supoe uma distribui9ao em superficie homogenea, com a considera9ao do 
papel desempenhado pela topografia, fazendo aproximar aquelas isolinhas 
do desenvolvimento geral do relevo. Analisando a Fig. 10, relativa as ele
vadas temperaturas verifica-se que o factor mais importante para a explica9ao 
daquela variac;§.o parece ser a exposi<;:[o das vertentes. Como exemplo, 
no fundo do vale do rio da Serra a montante de Monsarros foram registados 
os val ores extremes de temperatura; os mais baixos no tram a em que a estrada 
acompanha o fundo da vertente sombria, isto e, principalmente entre aquela 
localidade e Vila Nova de Monsarros; os mais altos quando a estrada passa 
para a vertente soalheira. As altas temperaturas registadas na estrada 
Anadia-Vale da M 6 responderao, certamente, as mesmas razoes. A men or 

14 Se bern que a velocidade imprimida ao autom6vel, 50 ou 60 km/h, era suficiente
mente grande para haver uma renovat;<lo do ar capaz de anular o aquecimento eventual
mente Jevado a efeito pelos raios solares directos. 
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Fro. 10- Varia~ao espacial das temperaturas maximas: Verao. 
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FIG. 11 - Variac;:ao espacial das temperaturas minimas: Inverno. 
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varia98.o das temperaturas na metade norte da area, corresponded. ao menor 
acidentado do relevo e, portanto, a nm mais baixo contraste termico entre 
vertentes. 

Na Fig. 11, relativa as baixas temperaturas, pode constatar-se que hli, 
em primeiro Iugar, nma rela9ao directa com a varia9ao da altitude e, secun
dariamente, com a disposi9iio geral das formas topognificas. As tempera
turas mais elevadas ocorrem sempre nos cimos das elevac.;:Oes, como e o caso 
da colina que se desenvolve entre Anadia e Grada, ou entao em toda a fachada 
que se eleva gradualmente para Leste ao encontro da «Serra», mas que foge 
urn pouco da nossa area de estudo. As mais baixas temperaturas acontecem 
nos fundos dos vales, como era de prever, mas nao de urn modo generalizado. 
Sao as planlcies dos rios da Serra, de Quintela e da Serra da Cabria, aquelas 
onde se registaram os minimos valores. As raz5es devem estar relacionadas 
com o facto de funcionarem como receptacula de todo o ar frio que vai des
cendo dos montes orientais e se armazena numa situayao relativamente abri
gada das influencias litorais. 

0 vale do rio Certima ja mostra temperaturas Jigeiramente superiores, 
aparentemente devido a ser urn vale amplo e estar, de certo modo, mais 
aberto as influencias marinhas. 

Tal como se nota na figura anterior, e a metade Sui da area que apresenta 
maiores contrastes t6rmicos precisamente pelo maior acidentado do relevo. 

Geada 

Elemento climatico importante pelas suas consequencias principalmente 
ao nivel das plantas pode ser urn indicador precioso dos locais onde se veri
fica com mais intensidade o efeito da acumula9iio do ar frio. Sendo urn 
fen6meno tipico dos meses de Inverno, nao deixa de ter Iugar nalguns 
meses do Outono e na Primavera (Fig. 12), sendo nesta esta9ao particular-

A S 0 N D 

FIG. 12- N.0 de dias de geada. 

mente sentida a ac9iio sabre a vegeta9ao. 0 desconforto natural provocado 
pelo ar frio sabre as pessoas e um motivo mais que suficiente para que estas 
o tentem suplantar por aquecimentos arti:ficiais, os quais cada vez mais sao 
levados a efeito por e!ectrodomesticos. Se uma habita9ao esta implantada 
num local onde e frequente essa acumula9ao de ar frio, maior necessidade e 
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frequencia hit em utilizar esse aquecimento, portanto maior gasto de energia, 
corn irnplica96es a nivel or9amental pessoal e por que nao, a nlvel nacional. 
0 ambiente · criado no interior dessa habita91io pelo seu caracter artificial, 
fon;ado, niio sera provavelmente o .mais aconselhavel a uma vida saudavel. 

Importa, portanto, rnostrar quais os locais particularmente afectados 
por este fen6meno. Para tanto, realiz::irnos un1 Ievantamento de campo 
das areas de culturas que haviam sido afectadas por geadas tardias que sabia
mos terem sido gerais nesta regiao. Base<imo-nos em culturas que sao 
particularmente sensiveis a esse fen6meno como a vinha e algumas horti
colas. Evidentemente que deste modo ficamos limitados as areas que pos
suiarn essas culturas, porem como se trata de culturas extrernamente difun
didas nesta regiao (estamos uo cora9ao da Bairrada), pareceu-nos suficiente 
para se poder tirar conclusOes e, apesar do risco que sempre se corre, poder 
generalizar-se aquelas areas que as nao possuenl. 

Na tentativa de completar o mais possivel a nossa informa9iio, inqui
rimos, sempre que passive!, alguns agricultores que, pela sua experiencia, 
nos indicavam outras areas frequentemente afectadas e, mais do que isso, 
aquelas que s6 muito raramente sofrem esse efeito. 

0 resultado desse trabalho esta sintetizado na Fig. 13. 
Pela distribui9iio das areas afectadas e das raramente afectadas, e possi

vel tirar algumas conclus5es. Tal como GEIGER (1961, p. 480) havia con
cluido, verifica-se que e menor o efeito da geada nas formas de relevo con
vexas do que nas concavas. Nas vertentes de forma convexa o ar frio des
cendente diverge escoando-se com mais facilidade para o fundo das depress5es, 
podendo mais prontamente desviar-se de eventuais obstaculos que lhe tentam 
barrar a passagem. Nas formas concavas M uma convergencia do ar que, 
a custa de qualquer bloqueio levado a efeito por ligeiros obstaculos, como 
vegeta9ffo urn pouco mais densa, muros, etc., facilmente se acumula a mon
tante, fazendo chegar mais alto a sua ac9ao. 

Nas vertentes viradas a Norte, pelo seu menor aquecimento ao Iongo 
do dia, quer em q>Jantidade de horas quer principalmente em intensidade de 
radia9ilo, verifica-se durante mais tempo e sempre com valores de temperatura 
inferiores, a descida do ar frio relativamente as vertentes soalheiras. A ocor~ 
rencia de geada sobe mais naquelas vertentes do que nestas. 

Comparando a ocorrencia de geada nos vales amplos, largos, com a 
dos vales mais estreitos, sem duvida que e mais importante nestes do que 
naqueles. As maiores extensOes de vertentes nao, ou pouco, afectadas pelas 
geadas, encontram-se a !adear fundos de vales amplos (cfr. esbo9o hipsome
trico ), possivelmente porque o ar frio aqui se acumula em camada mais fina 
e pode tambem escoar mais livremente, atendendo a superficie do fundo do 
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FIG. 13 -Areas afectadas pelas geadas tardias, 
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vale. Deve ser esta a exp!ica9ao para que praticamente toda a vertente 
suavemente inclinada da Esta9iio Vitivinicola de Anadia, virada para Este, 
muito raramente seja afectada pelas geadas tardias. Nos vales estreitos, 
apesar de poderem receber a ac91io da contra-radia91io par ocu!ta9ao do 
horizonte (GEIGER, 1961, p. 408), e de receberem calor do solo das encostas, 
o encurtamento do perlodo de radia9ao directa e a mais facil ac9ao de barra
gem efectuada par qualquer obstaculo, leva a que a .descida do ar comece 
mais cedo e alem disso seja constantemente travado, estagnando a maiores 
altitudes e em maior espessura. 

Os vales largos podem ser particularmente afectados quando sofrem 
um estrangniamento, estreitando (GEIGER, 1961, p. 424). Neste caso o ar 
frio vai sentir dificuldade em se escoar para jusante criando-se um regolfo 
de ar frio que enchendo-se, afecta maiores extensoes das vertentes. Assim 
se verifica, par exemplo, junto de Vila Nova de Monsarros em que o vale 
do rio da Serra, para montante, forma como que urna pequena bacia, onde 
vao confluir pelo menos dais valeiros importantes e para jusante, aperta-se 
par urn canal relativamente estreito que vai seguramente dificultar a cir
cula9iio de todo o ar frio acumulado a montante. Tamb6m uma bacia, de 
certo modo ampla, situada imediatamente a Norte de Grada prolongando-se 
par uma distancia de 1,5 km, ve dificultada a sua saida para o vale do rio 
da Serra, seu escoadouro natural, sendo, par isso, palco de geadas parti
cularmente intensas e frequentes nas suas baixas. 

Vento 

Ao lermos trabalhos respeitantes a estudos preliminares de pianos de 
urbaniza91io ou de Pianos Directores Muuicipais 15, constatitmos que, quando 

1s Quadro das Temperaturas registadas as 9 h no Term6metro seco, no Posto Meteoro-
16gico de Anadia. 

I Inverno I Verilo 

I 
n I T(OC) n I T(OC) 

NE 13 7,37 12 18,97 
E 22 ' 7,55 10 j 22,18 

SE 43 I 10,42 13 I 19,06 
s 11 

' 
9,38 9 i 20,53 

sw 16 8,08 13 18,43 
w 6 9,97 15 18,49 

NW I 4 8,80 

I 
25 19,40 

J N I 5 6,84 23 18,05 

Com o intuito de con:firmar, para esta area, estas ideias de ambito geral, peg<imos nos 
valores de temperaturas registadas as 9 h durante os quatro meses mais frios (Dezembr:o, 
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eram feitas referencias aos ventos que afectam as areas em causa, regra geral 
estes eram analisados na sua expressao media annal, ou seja, era feita a des
cri9i'iO do predominio des rumos ao Iongo do .ana .e indicavam-se, tambem, 
as velocidades mais frequentes. Raras vezes foi feita uma descri9i'i0 da 
varia9i'io do predomlnio dos ventos ao Iongo des meses. Mesmo nestes 
casas, a ilustra91io grafica desta varia9ao nao foi apresentada, mostrando-se, 
invariavelmente, uma Rosa Anemosc6pica anual. 

Tambem pudemos constatar que, para estes autores, os ventos, soprando 
de qualquer rumo ou mesmo soprando do mesmo rumo em esta96es do ano 
diferentes, parecem ter igual efeito sobre as pessoas. 

Na tentativa de preencher esta lacuna pareceu-nos que uma ilustra9iio 
grafica de outro tipo, ajuda a ter-se uma percep9ao mais rapida da varia9iio 
mensal do vento, tanto na sua frequencia como na sua velocidade, assim 
como uma analise da qualidade desse vento nos pode mostrar que nao 6 
indiferente sofrer o efeito deste ou daquele rumo, durante o Invemo ou 
durante o Verao. Ventos com velocidades semelhantes podem ser agra
daveis ou extremamente desagradiiveis. 

A Rosa Anemosc6pica (Fig. 14) sintetiza a varia9ao mensal, por rumos, 
da frequencia e das classes de velocidades do vente, assim como das calmas, 
para o Posto Meteorol6gico de Anadia. 

Dois rumos, diametralmente opostos, se destacam nesta Rosa dos Ventos, 
o de NW e o de SE, com predomlnios alternantes, sendo o primeiro nos 
meses mais quentes e o segundo nos mais frios. Ambos sao ladeados por 
rumos que seguem, respectivamente, o mesmo comportamento. Se. os 
ventos de Oeste tern nma ac9i'io reguladora das temperaturas pela humidade 
que transportam, ja os de Norte fazem baixa-la sempre; em plena Veriio 
pede ser aben9oado, mas nas outras esta96es e par norma bastante descon
fortiivel. 0 de NW, sendo o mais frequente e soprando especialmente nos 
meses quentes, 6 o principal responsive! pela amenidade dos Veriles nesta 

Janeiro, Fevereiro e Marc;o) e os quatro meses mais quentes (Junho, Julho, Agosto e Setem~ 
bro), de urn ano, e elaboramos o quadro anexo, com as m6dias respeitantes a cada rumo. 
Apesar daqueles vaJores estarem dependentes_de outros factores (como por exemplo, o tipo 
de massa de ar, a nebulosidade, a precipitac;ao, ... ), no en tanto, confirma~se ·uma certa 
ligayiio entre o rumo de onde sopra o vento e a media aicanyada pelas temperaturas. Assim, 
nos meses mais frios, os ventos de N, NE e E foram os mais frios, enquanto os de SE, W 
e S foram os mais quentes (os de W certainente pela humidade que transportam). Nos 
meses mais quentes, foram igualmente os de N e NE os mais frios, aparecendo os de SW 
e W a emparceinl-los (estes motivados certamente pela humidade que neste caso e urn factor 
de descida das temperaturas). Os ventos de E e S foram os mais quentes, confirmando 
o que se esperava. 
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regrao; no entanto, nos meses frios, em que ainda e importante, e apesar 
de nao ser muito rigoroso, pode ajudar ao arrefecimento. 

Os outros rumos mostram, como se disse, urn comportamento diferente. 
Se se exceptuar o de SW, regular ao Iongo do ano, os outros dominam nos 
meses de Inverno e Outono, podendo subdividir-se em dois pares com efeitos 

"' r· 3S km/h 

u:' " N 20 

" 
'" 

0 u f 
J M M J S N 

s 

Fro. 14- Rosa Anemosc6pica do posto de Anadia. 

bastante contrastados. Os de S e SE fazendo elevar as temperaturas dos 
meses mais frios, sao, deste modo, muito bern tolerados, nO Verao s6 o de SE, 
apesar de pouco frequente, pode criar urn ambiente quase insuportavel pelas 
temperaturas altissimas e pela secura que provoca (e 6 suao). Os ventos, 
regra geral secos, de NE sao usualmente fries, e os de E alternadamente 
fries e quentes, no Inverno e Verao respectivarnente. Sao ventos muito 
desconfortaveis e particularmente penosos para as plantas, ate porque e 
precisamente destes rumos que se registam as maiores' velocidades. 

Apesar de nao estar confirmado cientificamente que saibamos, os ventos 
do quadrante Leste parece terem uma accao perturbadora no comporta-
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. . . 

Fro. 15- Areas mais afectadas pelo' vento. 
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mento de muitas pessoas e que e confirmado por um dito popular regional 
que e costume ser proferido quando alguem anda a ralhar alto e que e 0 
seguinte: «temos suao ... ». 

Podemos entao concluir que os locais expostos aos quadrantes N e E sao 
de evitar, tanto quanto possivel, para instalaylles humanas e mesmo quando 
uma urbaniza9i!o e levada a efeito numa vasta superficie aplanada deve haver 
o cuidado em nao fazer desembocar os principais arruamentos nestes dois 
quadrantes. 

Na Fig. 15, podem ver-se as areas particularmente afectadas por este 
elemento c!imatico. As maiores manchas encontram-se na metade sul da 
area de estudo porque ai o relevo tem uma disposi9ao geral NW -SE, ofere
cendo deste modo e simultaneamente, uma boa parte das suas vertentes 
aos ventos do quadrante Este e aos de Norte. Na metade Norte, como o 
desenvolvimento geral do relevo e feito na direc91io E-W, com uma incli
na9ao para Ocidente, o impacto daqueles ventos nao e tlio acentuado. 

De notar que ha tres localidades particularmente desfavorecidas quanto 
a este factor- Anadia, P6voa do Pereiro e Monsarros. 

Insola9iio 
Elemento importante, principalmente pelos seus efeitos secundarios, 

sobre a temperatura por exemplo, nao pode ser esquecido quando se pre
tende planear uma urbaniza9ao. 

E conhecido o desejo das pessoas que a sua casa seja banhada pelo 
Sol o maior numero de horas possivel, quer porque isso possibilita urn inte
rior menos humido, logo mais saudavel, quer porque se cria urn ambiente 
que se sente ser mais alegre. Alguma da literatura que se debru9a sobre 
temas ecol6gicos conta a hist6ria daquele idoso japones que, habitando urn 
apartamento em T6quio nunca visitado pelo Sol, inventou, na esperan9a 
de ultrapassar a sua tristeza, urn sistema de espelhos que, estrategicamente 
colocados sobre os telhados vizinhos, faziam incidir durante todo o dia os 
raios solares sobre as suas janelas e a partir de entao sentiu-se feliz. Ora, 
e essa a sensa9iio experimentada quando, nos dias frios, a nossa casa e envolvida 
pelo Sol. 

Locais normalmente sombrios sao regra geral humidos o que, se pode 
trazer alguma vantagem para as plantas nos periodos mais secos, nao o traz, 
do mesmo modo, para as habita9oes porque, para alem das mais baixas tem
peraturas que proporciona, essa humidade sera um dos principals factores 
de degrada9a0 dos materiais empregados na sua constru9ao ou decora9ao, 
imp!icando, tambem, urn acrescimo suplementar de energia gasta no reequi
librio termico do seu interior. 
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Os locais soalheiros, pelo contnirio, se poderiio ser considerados desa
gradaveis nos periodos mais quentes, porque ai hA maior concentra9iio de 
calor, esse 6bice poderi ser, em grande parte, ultrapassado com a implanta9ilo 
adequada de espa9os verdes onde dominem as arvores, nilo falando ja em 
espac;os aquAticos, cuja manutenc;ao obriga certamente a run muito maior 
dispendio energetico. 

Ate ha pouco tempo (inlcio da decada de 70), quando os combustiveis, 
essencialmente de origem fOssil, eram relativamente baratos, a import§.ncia 
da insolac;ilo era vista quase somente pelos efeitos acima mencionados, nao 
!he sendo atribuido um papel relevante como fonte de energia. Todavia, 
a partir desse memento, com a subida em fiecha do pre9ci do petr6leo, todas 
as outras fontes de energia passaram a ser olhadas como posslveis substitutas 
daquele que ate agora tern sido o principal sustentacula de toda a produ91io 
industrial e, directa oil indirectamente, o principal suporte do modo de vida 
ocidental, cada vez mais exigente em energia e que para urna grande percen
tagem da popula9lio mundial e tido como .o modele a atingir. 

Se essa subida dos pre9os do petr6leo veio, de algum modo, alterar o 
rumo das investiga9oes e a atitude dos cientistas perante as fontes de energia, 
sem duvida que coube ao relat6rio do Clube de Roma (MEADOWS, 1972) 
o lan9amento final de um alerta que aqui e alem vinha sendo, desde M algum 
tempo, pronunciado sabre os limites do crescimento econ6mico a nivel global. 
Este alerta tocaria na consciencia dos governantes, principalmente nos paises 
mais desenvolvidos, levando-os a dar importfincia, tam hem, as fontes de ener
gia que pudessem, nurn m6dio prazo~ vir substituir as ciassicas, entretanto 
esgotadas porum aumento incontrolado da popula9ilo mundial e de uma exi
gencia cada vez maior daqueles recursos que, finalmente, se concluiu serem 
finites a curto prazo. 

So as fontes de energia renovavel poderao sera alternativa viavel. 0 Sol 
como fonte-mile de todas essas fontes renovaveis e talvoz o mais importante. 
Nao admira que poucb tempo ap6s aquele solavanco dado na economia 
mundial, com os maiores re:flexos na investiga9ao cientifica .e tecnolOgica, 
se come9assem a ver nos telhados ou terra9os das casas, sistemas individuais 
de colectores de energia solar que, se tern ainda uma utiliza9ilo domestica 
limitada, normalmente aquecimento de agua, e uma difusao ainda muito 
restrita, nao deixa de ser o prenUncio de urn -futuro que certamente nao vini 
Ionge. Aqui serao totalmente diferentes as relac;Oes entre as pessoas, as 
suas actividades e as fontes fornecedoras da energia necessaria a essas activi
dades, quer a nivel familiar, quer do trabalho, quer mesmo dos lazeres. 
- « ... a uti!iza9ao da energia solar em grande escala determinarit, inevitavel
mente, uma revolw:;ao sem precedentes no plano social e econ6mico e mesmo 
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no campo politico, ... por ser o imico tipo de energia disponivel em toda a 
parte. Pela primeira vez na Hist6ria, todos os palses e todos os Jugares do 
mundo terao iguais possibilidades de satisfac;ao das suas necessidades ener
geticas>> (EURICO DA FONSECA, 1979, p. 101). 

Pode concluir-se que e importante para OS estabe]ecimentos humanos, 
qualquer que seja a sua func;ao, habitacional, industrial, comercial, de 
lazer, etc., estarern suficientemente expostos aos raios solares, portanto 
sofrerem o maior numero possivel de horas de insolac;ao, pelo menos parcial
mente. 

Mais importante do que saber que esta area de estudo e sujeito, em 
media, a 2407 horas de inso1ac;ao anual, correspondendo a pouco mais de 
metade da maxima passive], importa determinar quais OS ]ocais particular
mente desfavorecidos na rccepc;ao deste elemento fundamental . 

. Noutros trabalhos por nos vistas. e cujos objectives que se propunham 
alcanyar eram semelhantes _aos nossos, quando se referiram a este factor, 
quase invariavelmente o faziam apontando as vertentes viradas a Norte como 
as mais afectadas por uma fraca insolac;ao nao esboc;ando sequer uma ten
tativa de quantificar esses mesmos valores apontados. Foi com· o intuito 
de procurar descobrir os locais que sao afectados por uma menor. insolac;ao 
e durante quanto tempo, que conseguimos determinar aqueles que recebem 
menos uma hora, ou duas horaS, dilirias de'radia9ao solar directa, em condi90es 
de declinac;ao media anual do Sol, ou seja nos Equin6cios. A escolha desta 
posic;ao do Sol deve-se a maior facilidade dos calculos, ja que 0 n>~scimento 

e ocaso correspondem aos pontos cardeais Este e Oeste e tambem porque 
e de facto uma siiuac;ao media anual. 

Quando se esta perante uma topografia nao demasiado acidentada, 
com vertentes de declive praticamente sempre· inferiores a 40% (cfr. carla 
de declives), verifica-se qne aqnelas qne estao opostas ao Sol logo depois 
deste nascer ou pouco antes de se por, portanto com os raios ainda muito 
obliques, sao as mais afectadas- pela sombra, ou seja as viradas a Poente .e 
.a Nascente. Proximo do meio-dia o Sol esta suficientemente alto para poder 
atingir todas as vertentes, mesmo as viradas a Norte. Neste caso nao entra
mos em considerac;ao com a passive!, e alias frequente, cobertura florestal 
dessas vertentes ou do seu cimo, porque entao essas Arvores, desde que cer~ 
radas, funcionam como se a vertente sofresse urn aumento de declive de igual 
valor percentual a sua altura (os pinheiros adultos rondam os 15 metros). 
Pareceu-nos nao ser necess3.rio entrarmos com esse elemento jfi que, quando 
de nOvas, mas nem sempre racionais, urbaniza<;Oes, e frequente proceder~se 
ao desbaste dessa vegetac;ao, ficando os terrenos calvos, correspondendo, 
entao, aos valores calculados. 
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Tambt\m, apesar de durante a maior parte do dia os raios solares atin
girem essas vertentes viradas a Norte, estas nao deixam de ser sempre mais 
frescas e hUmidas que as outras vista receberem aqueles raios com grande 
obliquidade e portanto com um menor efeito termico. 

E um facto que os raios solares aquelas boras da manhii ou da tarde 
tem um menor poder calorlfico pela sua obliquidade, contudo deve atender-se 
a que ja M sistemas de colectores energeticos que oferecem superficies para
bolicas a esses raios de modo a poderem aproveitar a sua ac9iio praticamente 
desde que sao horizontais; tambem sao esses primeiros, ou esses Ultimos, 
periodos de calor os mais desejados pelas pessoas em especial nos dias frios. 

Para determinar o alcance da sombra ao fim de uma hora e de duas 
horas 16 tivemos que calcular a altura do Sol ao fim desses perlodos de tempo 
e simultaneamente os rumos de onde se apresentava. 

Com uns simples ciilculos trigonometricos foi passive! determinar as 
respectivas alturas e rumos, sabendo-se a partida que o Sol descreve em cada 
bora um iingulo de !50, percorrendo urn semiclrculo que esta inclinado de 
cerca de 500 relativamente ao horizonte e cujos extremes indicam os pontos 
cardeais E e W. 

As formulas deduzidas para o efeito foram: 

tg R = tg A . cos I e tg alt = tg A . sen I . cos R 
(para A < 900 e R < 900) 

sendo: alt - altura do Sol em graus; 

A -valor do angulo descrito pelo Sol ao fim do tempo considerado; 

I - inclina9ao do semiclrculo descrito pelo Sol (neste caso 500); 

R- valor do rumo, em graus, a partir de E ou W, respectivamente. 

Deste modo conclulmos que ao fim de uma bora, depois de nascer, ou 
antes de se por, o Sol nos ilumina de uma altura de cerca de II o e do rumo 
de aproximadamente E JOO S, ou W JOO S, respectivamente. Ao fim de duas 
horas apresenta-se a uma altura de cerca de 22,50 e do rumo de E 200 S ou 
W 200 S, respectivamente. 

Entrando agora em considera9ao com a altura relativa das colinas e 
com o declive das vertentes, opostas aqueles rumos calculados, foi passive! 

16 VerificAmos, por tentativas, que s6 ate as duas horas acima do horizonte eram 
provocadas sombras significativas; escolhemos apenas estas duas classes, nao entrando 
com as meia horas, por urna quesHio de nao sobrecarregar a carta e porque se tornava 
penoso determinar as respectivas manchas. 

52 



-<.. Linha de iigtJa 
($;" Curvas de nlve! 
+ ~- + limite administrativo 

w;m 1 hor a a menos de inso!aPn 
W:2h~"as'' u " ·' 

\ 

ilC~:, L, 

""''---""'~ ~-\ 
~1? ~1 

FIG. 16- Carta de deficiencia de insola~ao. 

~ 
~~~~ 

; 

d 
J. .. -~-· ;:;;:: 



determinar a extensao que a sombra dessas eleva95es atingia ao fim daqueles 
tempos. Evidentemente que as respecti vas vertentes teriam que apresentar 
um declive superior ao da altura respectiva do Sol. 

0 resultado desta parte do trabalho esta representado no cartograma 
da Fig. 16, que nao abrange toda a area de estudo, mas s6 uma area-amostra, 
pela mprosidade deste metodo 0 que nos faria gastar bastante tempo. 
A peqU.ena 8.reaAamostra escolhida, nao sendo das m.ais acidentadas, pare
ceu-nos ser suficientemente movimentada e variada topograficamente (cfr. carta 
de declives) para que a utiJiza9a0 deste metodo fosse significative e desse OS 

resultados pretendidos. 
Nesta figura salienta-se, como principal originador .de extens.as scm

bras, o Monte Crasto ao apresentar as dmis maiores manchas de sombra 
de duas horas, como tambem de uma hora. Aliam-se, nestc caso, a sua 
direc9ao, mais ou menos meridiana, com a sua altura relativa, cerca de 60 m 
e o abrupto das vertentes. 

Seguidamente o grupo de colinas localizadas entre Anadia e Aguim, 
com pequenos retalhos de duas horas de sombra e importantes manchas de 
uma hora. 

Quase toda a vertente ocidental do vale do rio da Serra entre Anadia 
e Monsarros mostra manchas de tamanho razmlvel de sombra de uma hora, 
aparecendo raras de duas horas. 

Para alem das vertentes abruptas viradas para Este ou Oeste, tambt\m, 
nalguns casos, o fundo de valeiros particularmente apertados podem ser 
atingidos simultaneamente pela sombra matutina e vespertina, mostrando, 
portanto, duas horas, ou at6 mais, de sombra. 

Nevoeiro 

Pela posi9iio que esta area ocupa relativamente ao litoral e principal
mente pela existencia de largos vales que a cortam transversal e longitudinal
mente, .ha a ocorrencia, apesar de nao muito frequente, de nevbeiros que 
podem ter uma origem diversa. 

Como se pode ver pelo diagrama da Fig. 17, apesar de os meses.de'Inverno 
.··, ' ; 

:~. ;A 
S 0 N 0 

Fxo. 17-N.0 de dias de'Nevoeiro. 
/ 

e Outono apresentarem) em m6dia;·maior nllmero de dias de nevoeiro, este 
fen6meno nao se verifica somente nestas esta95es, distribuind6-se antes por 
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todo o -ano 1 tendo Junho~ ate, um maximo secund8.rio. Ora, este tipo de 
distribui<;ao aproxima-se muito do modelo apresentado por S. Daveau (1980, 
p. 19) para o <<nevoeiro tipo intermedio, misto», cujo exemplo seria o de Dais 
Portos. Aos nevoeiros de Outono, Inverno e Primavera tipicos das baixas 
e que se formam por irradia<;ao e aeumula<;ao relativa do ar mais frio, vern 
juntar-se no Veriio, o «nevoeiro de advecgilo» resultante da invasao de ar 
maritima, geralmente de Noroeste, carregado de hmuidade, do territ6rio 
a ele directamente exposto, como 6- o caso desta regiao. 

Se a importflncia volumetrica deste nevoeiro de Verao e maior, aten
dendo a maior espessura de ar que, carregando as gotas de agua, invade 
depressoes e eleva<;oes cobrindo tudoa sua passagem, o outro tipo de nevoeiro 
de irradia<;ilo nao deixa de ser mais importante quando se trata de ver os 
seus efeitos sabre eventuais instala<;Oes humanas. 0 nevoeiro de Verao, 
como se verifica num periodo quente e normalmente seco pode ate ser ba~tante 
benefice, nao s6 para a vegetagao, ja que e urn suplemento hidrico, funcio
nando como uma precipita<;ao oculta e fazendo diminuir a evapotranspira<;ao, 
mas tambem para as pr6prias pessoas, ja que fazendo baixar bastante as 
temperaturas di8.rias aumenta o grau de conforto desses mesmos dias. Como 
geralmente afectam toda a superflcie da regiao nil.o hi areas particularmente 
favorecidas nem areas desfavorecidas quanta a esta ocorrencia que e, alias, 
pouco frequente. 

Por sua vez, os nevoeiros de lnverno poderao ter consequencias nefastas 
e terem importfi.ncia na determinac;ao das areas desfavor:iveis, ou favoraveis, 
a un1a urbanizac;ao. Como se disse resultam do arrefecimento nocturne 
do ar por irradiac;ao e da consequente acumulac;fio deste nas areas mais 
baixas, especialmente depressoes em que M uma certa dificuldadc no escoa
mento do ar. Resulta daqui urn arrefecimento mais acentuado e principal
mente mais prolongado das depress5es relativamente Us areas mais elevadas, 
vertentes e cimos de colinas. E normal a existencia duma inversao t6rmica 
imediatamente acima do nivel superior do nevoeiro, pelo maior aquecimento 
do ar mais seco, durante o periodo do dia em que aquele permanece, geral
mente de manha. Como esta inversao tem a propriedade de travar os movl
mentos verticais do ar, hfi uma tendencia para a manutenyao da estagnayfio 
do ar subjacente e o consequente prolongamento da situa<;iio de nevoeiro. 

ELEMENTOS PEDOL6GICOS 

Ano ap6s ano vimos assistindo a uma desenfreada invasiio dos melhores 
solos agricolas par parte de todo urn conjunto de obras de engenharia civil 
que, a despeito da existencia de legislavao proibitiva, avan9am quase sempre 
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impunemente perante o olhar condescendente e ate mesmo cumplice, das 
entidades camararias responsaveis pelo ordenamento habitacional do seu 
concelho. 

Gra9as a infeliz coincidencia de os melhores solos agrlcolas serem aqueles 
que oferecem melhores condi9oes, em termos de custos, para a instala9ilo 
de habita9oes, de industrias, de redes viarias e da maior parte das outras 
obras de engenharia civil, devido ao fraco ou nulo declive que apresentam, 
ao seu fticil acesso e a ocuparem, geralmente, superficies amplas, sao indubi
tavelmente apetecidos por todas as empresas ou particulares que se dedicam 
a constru9ao civil, ou dela sentem necessidade. E urn facto que muitas das 
pessoas que constroem a sua habita~ao, o fazem em terrene prOprio, muitas 
vezes uma courela de 6ptimo rendimento agricola, por exemplo em plena 
vfirzea, mas porque nao possuem qualquer outre terrene prOximo da sua 
localidade e nao dispoem de recursos financeiros que !he permitam comprar 
urn espayo mais prOprio, acabam por nao ter alternativa, assim a Camara o 
permita ... 

Caso nilo permita, hi sempre a possibilidade da constru9ilo clandestina 
que, mais tarde ou mais cedo, acaba por ser legalizada perante a realidade 
de se estar face a urn facto consumado. 

A especula9ilo sobre os terrenos potencialmente de constru9iio, tern 
contribuido, tambem, para a proliferayao das habitayoes pelos campos. 
Nao sendo tomadas medidas por parte das autarquias que possam contra
riar esta tendSricia, comprando, por exemplo, terrenos apropriados a cons
tru~ao em :irea suficiente para responder as necessidades e que, ap6s serem 
infraestruturados, seriam vendidos por preyo acessivel aos interessados, os 
efeitos nefastos daquela especulayao nunca mais deixarao de se fazer sentir. 
Efeitos manifestados ao nivel da instala9ao de infraestruturas de saneamento, 
de 8.gua, de electricidade, de telefone, de acessos, etc., vista exigirem, pela 
dissemina~ao e afastamento das habita<;ooes, consumos muito superiores de 
material e de mao-de-obra do que se estiverem agrupadas em bairros ou na 
imediata contiguidade da povoas:ao inicial. 0 espas:o ocupado por um 
arruamento que serve urn conjunto de casas formando urn pequeno bairro, 
teri de ser multiplicado pelo numero de casas se estas estiverem espalhadas 
por uma vasta area. 

Todavia, se essa superficie ocupada por urn tao grande numero de arrua
mentos for de alto valor agricola, entao, rnais importante do que o acrescimo 
de despesa de implantayao e manutenyao, temos de considerar a anula9ilo da 
produ9ao annal de alimentos que cada vez mais sao de vital importancia 
para um pais deles tao carenciado. Se neste momento ainda M uma certa 
facilidade em importar cereais e outros produtos alimentares, sendo tudo 
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uma questao de divisas, num futuro suposto nao muito remota e quando os 
alimentos forem uma das principais armas de guerra, pobres daqueles que 
niio forem autosuficientes. 

Nao nos podemos gabar de possuir grandes e suficientes extensoes de 
solo de boa aptidao agricola, em que se possam obter altos rendimentos de 
produ9ao com custos relativamente baixos- cerca de 18% do territ6rio 
nacional on seja 1500000 ha (ILimo DE ARA(uo, 1979). 

Se a nossa popula9ao nao esta a aumentar, estando quando muito esta
cion8.ria 17, pelo menos procura e procurarft mais no futuro, melhorar a sua 
dieta alimentar, qner em quanti dade quer essencialmente em qualidade: 
ora, estas s6 poderiio ser mais facilmente conseguidas nos solos de boa apti
dao agricola. Se se continuar a proceder como ate agora, sepultando esses 
mesmos solos, nao resta senao aos agricultores valerem-se de solos marginais 
em que, para a obten,ao de igual produ,ao, lhes e exigido maior numero 
de horas de trabalho, maior quantidade de energia e mais investimento na 
sua prepara9iio, ou seja a aquisi91io de menores Iueras, a instala9ao do desen
canto~ o abandono das terras, a invasao das cidades, a necessidade de rnaior 
nUmero de alojamentos nestas, a sua expansao e a consequente ocupac;ao 
de mais solos agricolas, geralmente de boa aptidao. Estamos, de facto, 
perante um clrculo vicioso. Apetece-uos dizer, como ILiDio DE ARAUJO 
(1979, p. 3), estarmos diante de uma <<impressionante manifesta9ao de 
Ioucura colectiva que e essa acelerada destrui91io das terras mais produtivas 
deste pais». E como ele tambem nao vemos <<que seja passive! mostrar-se 
ao povo portugues um mais fie! retrato do nosso su bdesenvolvimento cultural, 
que tam bern e tecnico, e acaba por ser, necessariamente, politico». 

Como eram scibios os nossos antepassados que, imp1antando as suas 
povoayOes nos cimos, ou nas encostas abrigadas das colinas, terrenos sempre 
de mais fraca aptidao agricola (pelo menos nesta regiao ), deixavam Iivres 
para a explorayao as boas terras das va~zeas e ate mesmo as vertentes mais 
suaves e soalheiras que, grayas a existencia de solos barrentos, a custa do 
calcaria margoso e margas, produziam urn maravilhoso vinho desde hii 
muito afamado. Ravia, para alem de urn conhecimento empirico, urn sen~ 
timento de respeito pelo principal factor de produ9ao da sua economia funda
mentalmente ligada it terra. 

t7 A Populac;ao era, no Continente, em 1981 de 9 833 014 (INE- XII Recensea~ 
mento Gera1 da Populacao, Resultados definitivos). Em 1985, de 9 708 400 (ANTONIO 
BRITO RAMOS e MARGARIDA ABECASSIS- Projecc;iio da Popufac;&o activa no Continente 

ate 1990. S6rie Estudos, n.0 37, Lisboa, 1979). 
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Toma-se urgente, portanto, que as Camaras Municipais defendam 
intransigentemente, ao menos os solos das classes de .capacidade de uso A 
e B e da subclasse Ch, de qualquer outra ocupa9ao que nao seja a agricola, 
como preconiza o Decreta-Lei n.o 356/75, contribuindo para a mannten9ao 
de uma Reserva Nacional de Solos Agricultaveis. 

M etodo de estudo 

Perante a importancia patenteada pelos solos de melhor aptidao agricola, 
cumpria-nos a obriga9ao de ptocurar mostrar a sua distribui9ao dentro 
desta area de estudo de modo a poder definir-se mais urn espa90 a preservar 
do implacavel avan9o da constru9ao. 

Alguns problemas se nos depararam quando pretendemos levar a cabo 
essa empresa. 

Antes de mais, nao M publica9ao, por parte do servi9o competente, 
o Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrario (C.N.R.O.A.), 
de qualquer carla de solos ou de Capacidade de Usa dos Solos, para esta 
area, o que nos obrigou a tentar fazer urn levantamento prOprio. Os nossos 
deficientes conhecimentos de pedologia e, neste caso concreto, de agrologia, 
foram o 6bice principal a ultrapassar, para alem da morosidade que sempre 
levam os trabalhos de campo deste tipo, atendendo a sua minucia. A propria 
determina9ao da aptidao, apesar de estar sistematizada por urn conjunto 
de parametres mais ou menos rigidos (Carta de Capacidade de Uso do Solo 
de Portugal- Bases e Normas Adoptadas na sua Elabora9ao, 1983), nem 
sempre e facil, nem pacifica, mesmo por parte dos especialistas. 

Como o que estava em causa eram os solos de melhor aptidao agricola, 
au seja as classes A e B de capacidade de uso que pressupoem a posse de 
caracteristicas fisicas, quimicas e morfol6gicas capazes de suportar um intense e 
rendoso uso agnirio, tentamos delimita-las com base nalguns daqueles carac
teres de mais facil defini9ao e observa9ao e que, coincidentemente, acabam 
por ser os mais importa~tes. Referimo-nos, em primeiro, ao declive, sempre 
inferior a 8% (Carta de Capacidade de Uso do Solo- Normas ... , 1983), 
com urn papel fundamental na preven9ao da erosao e, por via disso, na propria 
espessura; em segundo a espessura, se1npre superior a 35 em 18, essencial 
para uma boa difusao das raizes dos cultivates; em terceiro a capacidade de 
reten9ao da agua, dependente da textura e secundariamente da estrutura; 

ts HR autores, como ILimo DE ARAUJo (1979, p. 15), que vao mais aiem e consi~ 
deram que todos os solos com espessura superior a 25 em, declive inferior a 8% e sem outras 
limita~Oes em elevado grau, deveriarn ser defendidos. 
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finalmente a textura que deve ser equilibrada, por exemplo franca e da qual 
dependem urn born arejamento do solo, a facilidade dos grat\ieios e a reten9ao 
Janto dos constituintes qufmicos, fundamentais as plantas, como da iigua 
jii referida. 

Os aluviossolos, quer modemos quer antigos, assim como os coluvios
solos ou solos de baixas, sao os grupos de solos que mais vulgarmente apre
sentam, em simultaneo, este conjunto de caracteres de modo equilibrado, 
sendo mesmo tipico o fraco declive e a grande espessura, aliiis, directamente 
relacionados com as suas condi9oes morfogeneticas e pedogeneticas. 

Escolhemos propositadamente estes grupos de solos como sendo aqueles 
a preservar, par v<irias raz5es: sao quase invariave1mente dos solos mais 
debs que temos (JEAN POUQUET, 1966, p. 180) pertencendo, portanto, a classe A 
ou a B de capacidade de uso e sao relativamente faceis de delimitar. A sua 
riqueza e devida principalmente a sua elevada espessura 19, a proximidade 
das toalhas freiiticas e a facilidade com que sao granjeados com .qualquer 
tipo de miiquinas e alfaias. 

A facilidade de delimita9ao deve-se ao facto destes solos colmatarem 
formas topogriificas demarciiveis. com pouca diiiculdade no terrene, como 
sao as planicies aluviais, para os aluviossolos e as bases de vertente ou 
depressoes com Jinhas de agua pOUCO importantes, para OS coJuviossoJos. 
Uns e outros podem confundir-se quando a base de vertente coincide com 
o limite do plaino aluvial. 

Nao entr3.mos em considergyao com outros solos mais evoluidos e 
eventualmente rices porque a determina9ao da sua aptidao e mais dificil e 
controversa pois tendo sofrido a ac91io de todos os factores pedogeneticos 
que Jevaram a diferencia9a0 do SeU perfil em Varies horizontes, tomam aque]a 
avalia9ao mais complexa e apenas passive! por parte de especialistas. 

Utilizando fotografias aereas, na escala aproximada de 1/25.000, com 
leitura estereosc6pica, foi-nos passive!, pelas formas topograficas e pelo 
tom do cinzento, deJimitar as areas_ que, em principia, contem aluviossolos e 
coluviossolos. Todos os plaines aluviais actuais e as superficies da maier 
parte dos terrac;os fluviais, principalmente os mais baixos, foram considerados, 
assim como as depressoes de fundo mais ou menos aplanado e pouco decli
vosas. As cartas na escala 1/10.000 ajudaram a confirmar o declive que, 
como dissemos, deve ser inferior a. 8 %- 0 tom do cinzento dii-nos a ideia 

·19 Em Anadia, junto do actual Jardim de Intallcia, foram, e estiio a ser, ocupados 
por constru~Oes, aluviossolos antigos com uma espessura de cerca de 80 em. Em Vila 

·Nova de MOnsarros foram ocupadOs para constrw;ao de urn cemiterio, aluviossolos com a 
espessura de 1 metro. 
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do grau de humidade do solo: quauto mais escuro maior humidade apreseuta 
(Manuel de Photo-interpretation, 1970). Como as fotografias foram tiradas 
de 28 de Abril a 14 de Junho, portanto inicio da esta9ao. seca, a existencia 
de humidade no solo e uma garantia de que ele tern boa capacidade de reten9ilo 
de agua e que ha uma toalha freatica proxima, logo forte probabilidade de 
uma boa aptidao agricola. 

A textura e a espessura foram confirmadas, sempre que possivel, no 
campo. 

Carta dos solos a preservar 

Podem ver-se, na Fig. 18, dois tipos de manchas que correspondem 
a outros tantos grupos de solos. As manchas de tra9o continuo serao as 
dos melhores solos, os que respondem as condi9oes ja apresentadas e que 
seriam aqueles a preservar a todo o custo. As manchas a tracejado serao 
solos que, pela posi9ilo que ocupam, pela rocha-mae de que derivam, ou 
pelo tipo de vegeta9ao que suportam, nao terao a mesma aptidao dos ante
riores, mas poderao ser considerados ainda de interesse agricola, situando~se 
certamente na classe de capacidade de uso C e alguns mesmo na B. A con
firma9iiO da capacidade de USO desteS uJtimos exige a interven91i0 dum espe
ciaJista, no entanto podemus apontar algumas da suas caracteristicas que 
os tornam interessantes. 

M uitas destas manchas ocupam longas superficies aplanadas de origem 
diversa ~ niveis de terra9os fluviais ou marinhos (?), niveis do derrame de 
sope ~ que a custa disso e apesar da sua textura mais grosseira que a dos 
aluviossolos, couseguem apresentar uma espessura bastante elevada que 
lhes confere uma boa capacidade. Referimo-nos principalmeute as manchas 
que ocupam os interfluvios na metade Norte da Carta. Particularmente 
a NE de Avelas de Caminho, estes solos, apesar da sua platitude e de terem 
recebido o contributo de mna cobertura areno-siltosa que lhes confere uma 
boa textura, sofreram desde hit longos anos o efeito da instala9iio do pinhal 
que, induzindo o inicio de mua podzoliza9ao, veio trazer-lhes um empobre
cimento relative. 

As outras manchas mais pequenas correspondem normalmente a colu
viossolos a colmatarem fundos de valeiros de menor expressiio, ou fm1dos 
de vertentes cujo declive e a!go superior aos 8% referidos, niio deixando 
no entanto de apresentar uma espessura e uma composi9iio que lhes concede 
certamente uma boa capacidade de uso. 

E de salientar, e certamente nao e por acaso, que as mais largas manchas 
dos melhores solos se situam na imediata proximidade das principais locali-
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FIG. 18- Carta de solos a preservar, 
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clades da area de estudo, ou estao mesrno a ser ocupadas por estas. Nao 
e de estranhar, alias, ja que, sendo a agricultura o suporte da economia dos 
antigos habitantes desta regiao, mais prosperavam as povoag5es que maiores 
extens5es de bons solos possuiam2°. Com a crescente importancia das 
vias de comunicayao para uma econornia ·regional que via o centro de gravi
dade a deslocar-se irremediavelmente para as actividades secundarias e ter
ciarias, assistiu-se a muitos daqueles solos a serem ocupados por povoa<;5es 
de nipida expansao. Aqui, essa expansao era tanto mais rapida quanto 
mais aumentava a circulagao de trafego na antiga Estrada Real, agora a 
Estrada Nacional n.o L Assim se desenvolveu a Malaposta e, em parte, 
AveHis de Caminho. 

ELEMENTOS HIDROL6GICOS 

Para alem de serem climaticamente mais desfavoniveis ao bem-estar 
e mais propicios a outras utilizag5es que nao a habitacional, os fundos dos 
vales podem set mesmo perigosos para os seus locatcirios quando ocorrem 
situag5es hidricas anormais. Os exemplos de catastrofes, motivadas por 
inundagoes, abundam pelo riosso pais. Os de maJores dimens5es e conse
quencias verificaram-se nos arrectores de Lisboa, nilo s6 pela carga popula
cional dessa regiao mas principalmente pela impbinta<;ao anarquica das suas 
habita<;oes na paisagem, sem obedecer a um planeamento que tivesse em 
considera98.o aqueles elementos naturais que) apesar de nao ocorrerem todos 
os anos (muitas vezes passam-se geragoes sem os verem), a determinado 
momenta desencadei'am-se e -aS consequencias sao desastrosas. 

As· cheias de Novembro de '1967 (ILimo oo AMARAL, 1968, p. 79-84), 
originaram urn nllmero Hio expressive de vitimas e de prejuizos, sem dUvida, 
por causa da ocupa<;ao indevida de areas que deviarri estar libertas para 
urn mais facil escoamento das agnas e lamas que em muito ultrapassaram o 
leito normal, se nao mesmo o leito de chela, das linhas de agua por onde se 
deslocavam. A conjuga¢ao do fen.6meno atmosferico -150 mm de preci
pita9ao no Monte Estoril e 131 mm em Loures, no periodo de urn dia- com 

20 JosE RoDRIGUES no seu estudo sabre «0 couto de Aguim» (1959, p. 19 e 20) alude 
a referencias encontradas em documentos de doac;Oes regias, ou condais, de vArias povoa<;Oes 
desta Area de estudo, no perlodo da Reconquist~ e do inicio da nossa nacionaJidade. Assim 
sao referidas as povoa<;6eS de Aguim, Vila Nova (de Monsarros}, Mon~arros, Anadia, 
Famalidio, Arcos, Moita e Aveias de Cima (se esta povoa;~o assim era denominada, entao 
existiaja a Averas «de Baixo», que seria certamente a actual Avelils de Caminho). Curiosa~ 

mente, todas estas povoa<;Oes estao implantadas na imediata proximidade de extensas super-
ficies de bans solos. 
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a forte impermeabilizaviio dos terrenos pelas obras humanas e a corres
pondente diminuivfio drastica do coberto vegetal, coutribuiram para que a 
afluencia de agua aos rios e ribeiros fosse tao concentrada que arrastou 
tudo a sua passagem. 

0 canicter torrencial do regime da maior parte dos nossos rios e prin
cipalmente ribeiros, atribui-lhes um respeito que deveria ser levado em consi
dera<;iio, o que, geral e infelizmente se nao verifica. Quando o afastamento 
desmesurado das condiv5es hidrol6gicas norma.is acontece, as consequencias 
podem ser muito desagradaveis e dramaticas, como as dos casas apontados. 

Foro 7- Uma inunda9ao no vale do rio Certima junto de AveHis de Caminho vendo-se 
algumas casas e barrac5es rodeados por agua. 

Outros casos h8. em que,. nilo obstante as consequencias serern muito 
menos dramciticas, n:ao deixam de, pela sua frequencia, se tornarem quase 
insuportaveis em determinados periodos do ano. Falamos dos edificios, 
ou outras estruturas, implantados de tal n:iodo que mal as precipitav1les 
se elevam um pouco, imediatamente sao inuudados, sendo al descarregados, 
regra geral, grande quantidade .de detritos efou sendo deteriorado parte .do 
material neles empregado. A titulo de .exemplo basta referir esta noticia 
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de uma Escola Primiria de Coimbra: <<lnunda9oes nos patios da escola em 
numero de vezes igual ao das chuvadas que cairam sobre Coimbrm> (Jornal 
do Sindicato dos Professores da Regiiio Centro, Fevereiro, 1986). Tambem e 
conhecido o caso da Escola Preparat6ria Eugenio de Castro, nesta cidade, 
onde parte das salas e o ginasio, sao inundados mal haja chuvadas concen
tradas. Alias, outra coisa nao era de esperar em escolas que se encontram 
ora junto de urn ribeiro, ora tapando mesmo a salda de urn valeiro, como 
e o caso da Preparat6ria. 

FoTo 8- Inunda9iio do rio da Serra em Arcos, tendo subido a :igua cerca de meio metro 
na cave desta casa. 

A nossa area de estudo e para niio fugir a regra, tambem apresenta alguns 
exemplos que niio sao muito abonat6rios da racionalidade de uma urbani
za9ao que se pretenderia eficiente (Foto 7). 

Em dias de cheia e frequente ver-se no vale do Certima e no vale do rio 
da Serra, especialmente na chamada <<Varzea de Arcos>>, algumas casas, 
ou outros tipos de constru90es, tornadas «ilhas», ou no minima «t6mbolos», 
com todo o piso inferior invadido por igua ate uma altura por vezes consi
derivel (Foto 8). Os prejuizos dal decorrentes e a propria ansiedade experi-
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mentada pelos do nos) que os leva a to mar as atitudes mais dis pares 21, sao, 
s6 por si, raz5es rnais que suficientes para se impedir a construc;ao nestes 
locais. 

E certo que ha muitas areas do pais onde este fen6meno das inunda96es 
nas casas se tornou urn hB.bito, como 6 o caso de algumas povoac;5es do 
Ribatejo. Porem, esta implanta91io e muito antiga e as pessoas sempre se 
mentalizaram de que tern que viver com as cheias, nao sendo isto impeditivo, 
no elltanto, de travarem uma luta secular contra aquelas, utilizando os mais 
variados meios e processes. 

A ocupa98.o das areas inund8.veis na nossa area de estudo, responde a 
outras raz5es que nao as do Ribatejo, ate porque sao extremamente mais 
estreitas e a proxintidade do rio nada podeni explicar. As raz5es estarao. 
certamente, Iigadas com a dificuldade na aquisi91io de terrenos para a cons
truyao, valendo-se as pessoas dos terrenos pr6prios ali situados, como j8. 
referimos. 

M etodo de estudo 

Sendo o objective principal deste capitulo o reconhecimento das areas 
potenclalmente sujeitas as inundac;Oes, importava, antes de mais, fazer o 
levantamento daquelas que sao normalmente afectadas, e daquelas de que, 
nao o sendo normalmente, M memoria de o terem sido. 

Come9amos por delimitar, com base na carta de escala 1/10.000 e na 
parte NW da area, na carta de escala 1/5.000, a por9i'io das planlcies aluviais 
que, pela sua planura e baixa altura, seriam atingidas pelos extravasamentos 
das aguas. Se a primeira carta ni'io permite grande confian9a nos resultados 
porqoo a equidistancia entre as curvas de nfvel 6 de 5 m, ja a segunda, com 
as curvas de nfvel distanciadas de I metro, possibilita urn certo pormenor 
e maior garantia na delimita9i'io tra9ada. A altura de urn metro e aquela 
que frequentemente a agua, em ponta de cheia, atinge acima das margens do 
leito normal dos maiores rios desta area. 0 principal problema foi ter dis
ponfvel unicamente a folha de Sangalhos que abrange apenas a planlcie do 
Certima a Norte da Malaposta. 

Pela fotografia aerea pudemos marcar o ressalto, ou degrau que separa 

21 Talvez sirva de i1ustrayiio a cena que nos foi dado observar no plaino do rio dos 
Fornes, prOximo de Coimbra, em que urn senhor vendo o res-do-chao da sua casa inun
dada ate mais de meio metro de altura, lhe ligou urn motor de rega e, fteumatico, tentava 
tirar para fora do muro de vedayao a <igua que, teimosamente, nele continuava a entrar 
a bundantemente. 
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o nivel mais baixo do plaino, teoricamente inundavel, de urn nivel imediata
mente acima, geralmente por volta de um metro ou metro e meio e que, 
fazendo fe nas afirma96es dos populares, as aguas ja nao alcanyam. 

Mas o conhecimento empirico dos habitantes da regiao tern, muitas 
vezes, maior precisao do que todas as dedu90es te6ricas posslveis. Foi 
precisamente por isso que inquirimos algumas pessoas que, fazendo urn 
breve intervale na sua labuta diaria, amavelmente nos cederam a informayao 
pedida. 

Porem, ao ser feito um planeamento urbanistico, este nao pode ser 
dirigido simplesmente para urn espa9o de tempo de uma gera9iio, o equiva
lente a memOria das pessoas, mas deve ser pensado tendo em vista urn futuro 
de varias gera96es. Devemos admitir, portanto, que os valores registados 
ao longo destes anos, serao, certamente, ultrapassados em qualquer momenta 
de urn periodo suficientemente largo. Teremos de pensar em fun9ao de urn 
periodo de retorno de pelo menos 100 anos. 

0 maximo de precipita9ao diaria registada no posto meteorol6gico de 
Anadia, num perlodo de 24 anos, foi de 80 mm, enquanto Coimbra (Ben
canta) registou, em 30 anos, urn maximo de 149 mm, Coimbra (Instituto 
Geoflsico ), 122 mm e Aveiro (Barra), 170 mm. E muito natural, atendendo a 
proximidade destes postos meteorol6gicos, que, em qualquer dia de urn 
qualquer ano, os valores de precipita9ao ultrapassem siguificativamente 
os 80 mm registados e entllo os niveis de cheia ser1io, tam bern, siguificativa
mente superiores aos de que as pessoas tern memoria. Basta confrontar 
com os valores que deram origem as catastr6ficas inunda96es dos arrectores 
de Lisboa, acima referidos. 

Convinha, portanto, prever quais os locais potencialmente mais arris
cados a sofrer os efeitos dessas eventuais inunda96es. Tendo em conta os 
factores que mais podem infiuenciar o escoamento superficial - caracteris
ticas da precipita9ao, caractetisticas topograficas e caracteristicas geol6gicas 
(A. LENCASTRE e F. M. FRANCO, 1984, p. 282)- tentamos caracterizar as 
bacias hidrogcificas dos principais cursos de agua que atravessam esta area 
de estudo e algumas pequenas bacias hidrograticas onde 0 povoamento e 
particularmente importante 22 (Fig. 19). 

22 Deix8mos de parte a bacia do rio Cfirtima, propriamente dito, porque tern uma 
area ja bastante grande relativamente as outras bacias, cerca de 172 km2, da quai apenas 
uma pequena percentagem se encontra na nossa area de estudo. Outra razao 6 o facto 
do plaino aluviai actual deste rio estar, normalmente, bern delimitado por degraus 
topognl.ficos acentuados os quais jamais serao ultrapassados qualquer que seja a 
precipita~ao. 
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Como as caracteristicas da precipitaviio sao muito semelhantes em todas 
as bacias e as caracterlsticas geol6gicas tambem, salvo nas pequenas (cfr. esbo9o 
geologico), dehru9amo-nos particularmente sobre os indices ou parametros 
fisiograficos que podem estabelecer distin9oes quanto ao comportamento 
dos varies cursos que drenam essas mesmas bacias, fazendo sa1ientar aqueles 
que apresentam maior tendencia para uma grande concentra91io de itguas. 

Analise das bacias 

Nao calcullimos exaustivamente todos os indices ou parametres das 
caracteristicas flsicas das bacias que normalmente sao apresentados pela 
literatura hidrol6gica, porque para alem de extremamente moroso e por 
vezes dificil, muitos deles se repetem pois, utilizando os mesmos dados, pre
tendem mostrar o mesmo fen6meno 23. Utilizamos os indices que, para 
alem de serem de cilculo relativamente ripido, pudessem ser significativos 
quanto aos objeetivos que pretendiamos: mostrar quais as bacias mais pro
picias a inundavoes violentas. 

No Quadro r podem ver-se dois grupos de cursos de agua: OS denomi
nados rios, cuja area, neste caso concreto, e superior a 13 km2 e que d8.o 
normalmente inunday5es e os ribeiros, regueiras e regos, com uma area 
inferior a 6 km2 que rararnente dadio inunday5es importantes, a menos que a 
predpitayao seja particuiarmente intensa e concentrada no tempo, funcio
nando entao, eventualmente) como autenticas torrentes, podendo causar 
prejuizos. 

Dos indices definidores das caracteristicas fisicas das bacias estao incluidos 
nas caracteristicas geometricas- a Area, o Coeficiente de Compacidade, 
ou fndice de Grave!ius (Kcl e o Factor de Forma (K1); nas caracteristicas do 
sistema de drenagem --a Raziio de bifurca9iio (Rb); e nas caracteristicas 
do relevo da bacia-- a Inc!ina9ao Media do Leito (I) e a Declividade da 
Bacia (D;). Todos estes indices sao indicadores da maior ou menor pro
pensi\o do respective curso de agua para as cheias (F. LENCASTRE e F. M. 
FRANCO, 1984, pp. 29-36; S. M. VILLELA e A. MATTOS, 1975, pp. 12-23; 
R. RoBINSON e outros, 1978, p. 3). 

A area infiui naquela propensao de um modo directamente propor
cional, pois quanta maior for a superficie receptora de agua, em igual tempo, 
maior quantidade se poderi acumular no leito. 

23 E o caso, por exemplo, da densidade de drenagem e do percurso m6dio do escoa~ 
mento superficial, dentro das caracteristicas de drenagem que, aiem de morosos, podem 
ser de dificil c<ilcu1o. 0 mesmo se podeni dizer da curva hipsometrica da bacia, nas carac
teristicas de relevo. 

68 



QUADRO I 

fndices e parametres hidrol6gicos das principais bacias da area de estudo 

Rio da Serra 
(p/ Monsarros) 

Rio da Serra 
da Cabria 

Rio da Serra 
(p/ Grada) 

Rio das 
Amieiras 

Rio de 
Quintela 

Rib.a. de 
Canelas 

Rib.a de 
Fonte da Pipa 

Rib.a do 
Vidoeiro 

Rib.a da 
Bessada 

Rib.a da 
Figueira 

Regueira 
do Brejo 

Rib.0 de 
Vale do Boi 

Rib.a do 
Poco 

Regueira do 
Ortigao 

Rego da 
Vila 

Rib.a de 
Vale do Fojo 

Regueira do 
Vinhal 

Mt!dia 
Desvio Paddio 

A P L 
km2 km km 

78,86 50,00 22,30 

31,24 29,60 14,25 

16,19 26,50 12,10 

14,02 24,20 12,25 

13,55 17,65 7,38 

5,84 10,80 4,40 

4,84 IJ,75 4,05 

4,81 9,90 4,20 

3,90 10,65 4,13 

2,91 9,70 4,50 

2,34 10,35 4,95 

2,21 7,80 3,45 

I ,61 6,40 2,85 

1,38 6,08 2,63 

Kc I Kf I Rb I 
1 

Di 
i 1 m/m J % 

Alt 
m 
-~~1-~~---~-~ -··~~-~--

360. i I ,58 0,16 4,42 I 0,016 27,99 

430 1,48 0,15 

410 1,84 0,11 

390 1,81 0,09 

325 1,34 0,32 

200 1,25 0,30 

110 1,50 0,30 

90 1,26 0,27 

190 I ,51 0,23 

180 1,59 0,14 

115 1,89 0,10 

230 1,47 1,47 

220 1,41 0,20 

60 1,38 0,22 

3,43 II 0,030 

4,37 0,034 17,33 

14,70 

4,31 

4,38 

3,43 

4,58 

4,25 

4,61 

3,33 

4,50 

0,19 

3,26 

5,60 

0,032 27,57 

0,044 24,93 

0,045 13,35 

0,027 11,08 

0,021 6,14 

0,046 22,74 

0,040 17,62 

0,023 ! 6,51 

0,067 26,52 

0,077 26,67 

0,023 13,84 

1,36 6,75 3,23 110 1,62 0,13 5,13 1 0,034 12.38 

1,25 

0,94 

1

11,01 
19,20 

5,75 

4,13 I ~::: . ~~~;-~- ~~: -~~:~~ I ::::: - _::::: 
I I 1,51 i 0,20 I 4,23 I 0,041 I 18,98 

. 0,21 I 0,08 0,67 I 0,021 8,92 
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Quanto men or, isto e, mais proximo de 1, for o Coeficiente de Compa
cidade, mais rapidamente conflui a agua, portanto maior altura atinge. 

Este indice, calculado pela formula Kc = 0,28 }A , e definido pela rela9ao 

entre o perimetro (P) da bacia e a circunferencia de um clrculo de igual 
area (A). 

0 Factor de Forma, isto e, a rela<;ao entre a Iargura media e o compri

mento axial da bacia, calculado pela formula Kf = .£,., quanto mais alto 

for, mais tendencia ha para cheias. 

Nas caracteristicas do sistema de drenagem, a Razao de Bifurca9ao, 

Rb = N~~l' em que Nu e Nutl sao, respectivamente, o nlimero de segmentos 

:le ordem u e o numero de segmentos de ordem imediatamente superior 
(A. STRAHLER, 1975, p. 524-525), da uma ideia do grau de concentra9ao 
das aguas no Ieito principal - sera tanto maior quanto menor for aquela 
razao, ou seja, quanta mais prOximo de 2 estiver (R. RoBINSON e outros, 
1978, p. 3). 

As caracteristicas do relevo da bacia referem-se ambas a declives. Evi
dentemente que quanta maiores estes sao mais rapidamente a 8.gua se escoa, 
podendo, no entanto, as consequencias serem ligeiramente diferentes conforrne 
se trata da Declividade da bacia ou da Inclina9ao Media do leito. A pri
meira da uma ideia da velocidade com que a agua caida sobre o terreno 
ating~ os cursos de agua e, do mesmo modo, o leito principal. Para igual 
inclina9a0 media deste, a concentra9a0 das aguas sera tanto maior quanto 
maier o declive das vertentes. Portanto, a tendencia para as cheias esta 
directamente relacionada com a Declividade da bacia. 

A Inclina9ao Media do leito da uma indica9ao do tempo que a agua 
leva a escoar no curse principal. Quanta maior for, mais r3.pido sera o 
curso de agua, maior possibilidade ha de se acumular agua na parte terminal 
da bacia, <<mais pronunciados e estreitos sedio os hidrogramas das enchentes» 
(S. M. VILLELA e A. MATTOS, 1975, p. 21). 

Este ultimo lndice, sendo uma rela9ao entre as diferen9as de altura da 
confluencia do curso de agua ate a nascente e a distiincia horizontal projectada 
desses dois pontos, nada nos inforrna sobre as eventuais varia~Oes de declive 
que o leito sofre ao Iongo do seu trajecto. Estas modifica9oes de declive 
sao extremamente importautes para definir os Iocais onde pode ocorrer 
uma acumula9iiO particularmente importante das aguas. Sempre que a 
inclina9ao do leito diminui, aumenta a dificnldade de escoamento e a 
altura das aguas ten de, tambem, a aumentar ( cfr. perfis longitudinais 
da Fig. 20). 
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Jogando em conjunto com estes indices tent:.imos descobrir quais as 
bacias que apresentam maior tendencia para as cheias, fazendo salientar 
aquelas cujos valores estao para alem da media mais o desvio-padrao, para 
cada indice, no caso dos que aumentam simultaneamente com a tendSncia 
para as cheias, ou para aquem da media menos o desvio-padrao, no caso 
dos que diminuern com o aumento da tendencia. 

Dos 17 cursos de agua ana1isados, hi I 1 que apresentam pelo menos o 
valor de urn dos indices dentro daquelas classes. 

Utilizando os numeros de ordem de cada um dos indices dentro destas 
classes, como val ores, construiu-se o Quadro II. Dividindo o somat6rio 
desses valores para cada curso de agua, pelo seu nUmero elevado ao qua-

QUADRO II 

Escalonamento, por ordem decrescente, das bacias com maior propensao para dar cheias 
repentinas, em funyao do nlimero de indices e da respectiva ordem. 
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drado 24 determinou-se urn valor adimensional que serve para ordenar os 
v::irios curses de agua pela sua maior propensao em dar inundacoes. Esta 
sera tanto maier quanta menor for aquele valor. Oeste modo e passive! 
ordeuar aqueles curses de agua em ordem decrescente da sua propensao, 
em principia, em dar inundac;Oes. 

A ribeira de Vale de Fojo e realmente aquela que apresenta maier ten
dSncia para cheias repentinas, principalrnente se se verificarem chuvas de 
grande intensidade ( os 80 mm num dia, registados em A nadia, sao urn valor 
extremamente elevado, mas que pode ser, muito provavelmente, ultra
passado), pois sendo uma bacia pequena (1,25 km2) pode estar a receber 
quase simuitaneamente em toda a sua ::!rea, essa precipitac;ao. Nestes casos, 
pela forte Declividade da sua bacia, como da Inclina9ao Media do seu Ieito, 
pode funcionar como uma autentica torrente. Nesse momenta qual sera 
o destine do cemiterio, recentemente construido que tapa quase literalmente 
a saida desta bacia para o plaino do rio da Serra (Foto 9)? 

A regueira do Vinbal, apesar das suas caracteristicas geometricas alta
mente favoraveis a concentra91iO de aguas, a fazerem-na figurar em 2.0 Iugar 
no Quadro, nao acreditamos que possa dar alguma inunda91io importante 
atendendo a pequenez da sua area (0,94 km2) e especialmente a fraca 
inclina9ii0 media do sen Jeito e it reduzida declividade media da 
bacia. 

Certamente nao se podera dizer o mesmo dos cinco curses de agua 
seguintes. Uns pela sua area, aJiada a outro indice, como os Rios da Serra, 
da Serra da Cabria e de Quintela; outro principalmente pela Inclina91io 
Media do leito- a ribeira do Po9o; e finalmente outro pela conjuga9iio 
de tres indices geometricos, que e o caso da Ribeira de Canelas, poderiio, 
nas tais condi9oes de precipita91io intensa, dar innnda9oes importantes. 
Um exemplo concreto da importancia da forma da bacia hidrografica sabre 
o valor da ponta de cheia e o rio de Quintela que, correndo a par do das 
Amieiras e tendo uma area menor, apresenta sempre inundac;5es maiores que 
este (cfr. carla das areas inundaveis). 

A ribeira do Vidoeiro apesar de figurar no quadro II, niio dan\ inun
da96es importantes atendendo a fraca Inclina9iio Media do leito e principal-

24 A 16gica do n2 e a seguinte: ao dividir~se o somat6rio dos nU:meros de ordem 
par n, est<i-se a determinar a sua media, ao dividir-se novamente este valor por n, estci.-se 
a dar urn peso suplementar ao nUmero de vezes que o curso de :igua :figura com indices de 
maier propensao para cheias. Em principia, embora os v<irios indices nilo tenham urn 
significado equivalente naqueJa propensao. quanta maior variedade destes indices uin curso 
de :igua apresentar mais propicio sera as inunda¢es. 
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mente it baixa Declividade da sua bacia, associada it boa permeabilidade de 
grande parte dos terrenos que a constituem. 

As outras bacias, em princlpio, terao ponca propensilo para dar inun
da95es importantes, podendo-se, apesar dos seus baixos indices, exceptuar 
o Rio da Serra que passa por Grada, grac;as a ter uma area ja razoavel, cerca 
de 16 km2. 

FoTo 9- Saida do valeiro da Ribeira de Fojo para o vale do rio da Serra, vendo~se o cemi~ 
terio a obstrui-Ia. 

Areas inundtiveis 

Como se pode ver pela carta anexa (Fig. 21), normalmente as inunda,oes 
nao tern uma amplitude igual it da planicie por onde corre o rio, ou ribeiro. 
Isto e devido, principalmente, ao facto de a sua superflcie ser ora inclinada 
de alguns graus para o proprio rio, ora apresentar frequentes degraus laterais 
que, apesar de baixos, 1 metro ou pouco mais, dificilmente serilo ultrapassa
dos com os caudais das inunda101les vulgares. 

Talvez se possa exceptuar o rio Certima por apresentar uma ampla pla
nicie aluvial, muito pouco inclinada, em quase todo o seu percurso pelo 
concelho de Anadia, nilo admirando que sejam as suas aguas a cobrir maior 
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espac;o ao extravasarem do leito normaL A maior Area da sua bacia vern 
juntar-se, neste tramo, 0 fraco declive media do seu talvegue (0,21 %). . 

Sendo como que uma digita9iio daquela planicie, a do rio da Serra, a 
jusante de Anadia, apresenta uma morfologia do mesmo tipo, podendo 
ficar, qUando em cheias de certa import§.ncia, toda a «V<irzea de Arcos» 
coberta de agua. 

Para montante da confluencia do rio de Quintela, o comportamento 
das pontas de cheia e muito diferente consoante a forma do vale. Ate Mon
sarros, e segundo informa96es locais, a cheia tera de ser muito irnportante 
para que a agua invada OS campOS; norma]mente nao 0 faz e quando tal 
acontece pouco se afasta do leito normal. Talvez se deva a inclina91io dos 
campos para este e ao ainda importante declive do talvegue (Fig. 20). 

Entre Monsarros e Vila Nova de Monsarros o vale aperta-se pronun
ciadamente sendo, en tao, todo o seu fundo inundado com frequencia. A mon
tante desta povoa<;ilo e ate ao limite da nos sa area de estudo, o vale e a planicie 
alargam~se e as cheias passam a afectar menor superficie, certamente grac;as 
ao declive importante dos campos em direc<;ao ao rio. 

As mesmas razoes devem assistir ao facto das cheias do outro rio da 
Serra, a Sui, afectarem relativamente pouca superflcie do seu vale, conju
gando-se, neste caso> as caracteristicas hidrol6gicas da bacia que nao sao 
de tendencia para cheias. 

0 rio de Quintela apresenta, proporcionalmente, grandes superficies da 
sua planicie afectadas em regra pelas cheias, grac;as, como se viu, As suas 
caracteristicas hidrologicas. Contem, tambem, pequenos tramos parti
cularmente perigosos quando da existencia de precipita<;oes anormais que 
correspondem aos apertos repentinos do seu vale, em especial junto de Quin
tela das La pas e proximo da Ponte de Sanjalo (liga91io da M oita para Vale 
de Avim). 

0 rio das Amieiras, gra9as a forma estreita e alongada da sua bacia 
(elevado Coeficiente de Compacidade) nao da origem a cheias muito impor
tantes, saltando as aguas a pouca distil.ncia do lei to normal, a jusante de Fer
reiros. A inclina9ao dos campos para o rio tambem contribui para essa 
inoperancia. 

0 rio da Serra da Cabria, ou de Boialvo, praticamente so a jusante da 
confiuencia da Ribeira da Figueira e <<principalmente a jusante da confluencia 
da Ribeira de Canelas>> podera apresentar cheias com algum significado, 
atendendo a acentuada inclina<;ao do seu talvegue ate ai (0,8% a jusante 
ate it confluencia com o Certima contra 1 ,56% a montante, em igual dis
tancia) e ao facto de ver o seu caudal aumentado. Nem toda a mancha por 
nos tra<;ada corresponde it area afectada normalmente pelas cheias dos rios 
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que aqui correm. Em geral, esse area, 6 bastante menor. Porem, e como 
se afirma no inicio deste capitulo, e sempre de esperar que urn dia as condi9oes 
meteorol6gicas conduzam a uma situa91io de tauta precipita9i'io que o leito 
de cheia usual seja hastante pequeno para escoar tanta agua. Por exemplo 
quando se verificarem as chuvas que ocorrem s6 uma vez par seculo. 

Certamente foi a pensar nisto que o governo australiano proibiu a cons
truyao de qualquer edificio financiado pelo Estado dentro da area de cheias 
seculares (IAN DouGLAS, 1984, p. 188-189). 

Born seria que o nosso governo, ou as nossas autarquias, assim actuassem, 
pelo menos ate este nivel. 

CONCLUSAO 

Ap6s a descri9iio e apresenta9lio da distribui9iio espacial, dos elementos 
de ambito geomorfol6gico, climatico, pedol6gico e hidrol6gico que nos 
parecem importantes para a definiQiio das areas com melhores aptidoes 
para uma urbanizayao racional, resta-nos fazer uma sintese conclusiva, 
agrupando OS varioS elementos por COnjuntos de limita96es com impactos 
diferentes sabre a popula9ao. 

Assim, podemos distinguir cinco grupos de Jimita96es: de peri go, de 
desconforto, de conservac;ao, de custos e energ6ticas. 

No primeiro grupo incluimos os elementos ou fen6menos que de algum 
modo podem causar danos pessoais ou materiais, 1nesrno que a sua ocor
rencia seja rara e o seu efeito seja restrito no tempo e no espac;o. Estao 
neste grupo as areas inundaveis correspondentes a parte importante das 
planicies aluviais dos rios que atravessam esta area e a alguns fundos terminais 
de ribeiros com forte potencialidade para dar inunda96es. Todas as vertentes 
que apresentem instabilidade, portanto, com forte probabilidade de ai ocor
rerem movimentac;Oes em massa, nlpidas ou lentas, ou outros processos 
morfogeneticos passiveis de pi\r em risco a estabilidade das constru96es, 
sao incluidas neste grupo. Tamb<im os locais onde passam fracturas qua
termlrias, ou que pelo menos jogaram no Quatern8.rio. Finalmente as ver
tentes com declives superiores a 30 %, niio pela inclina9ilo em si, mas pelas 
facilidades que estas concedem it actuac;iio de grande parte dos processes 
morfogeneticos, para alem dum acrescimo muito grande dos custos de implan
tac;ao. 

Nestas areas deveriam ser totalmente proibidos quaisquer tipos de 
constrw;:Oes exceptuando, logicamente~ as vias de comunicayao~ tendo sempre 
em aten9ao os constrangimentos apontados e tomando os cuidados devidos. 
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As limita<;5es de desconforto podem entender-se como sendo o conjunto 
de elementos clim<iticos que causam, permanente on temporariamente, mal 
estar e sao, eventualmente, insalubres. As vertentes e cimos afectados 
directamente pelos ventos dos quadrantes de N e de E, apresentam estas 
limita<;oes. As mesmas vertentes viradas a Norte, pelo facto de manterem 
sempre maior humidade que as outras, dai a sua relativa insalubridade, tam hem 
entram por, este motivo, no rnesmo grupo. Do rnesmo modo as areas onde 
se verificam as mais baixas temperaturas no Inverno, tambem identificadas 
por ocorrencia frequente de geadas. tardias. Aquelas on de se regis tam as 
mais altas temperaturas no Vedio, apesar de estas n8.o terem o mesmo signi
ficado em termos de desconforto das baixas temperaturas, tam hem nos parecem 
merecer a inclusao neste grupo. 

As limita<;5es de <<conserva<;iio» correspondem as areas que pelo seu 
interesse social niio devem ser utilizadas com outras ocupa<;oes seniio aquelas 
para as quais tern aptidao. Sao essencialmente as manchas que possuem 
solos de elevada capacidade agricola, nomeadamente os das classes de capa
cidade de uso A, B e Ch. Caso existisse algum retalho de vegeta<;ao natural, 
especialmente florestal, seria tambem incluido neste grupo de limita<;oes. 
Infelizmente nao demos conta de nenhum nesta area de estudo. 

Por limita<;oes de custos entendemos o conjunto de elementos que con
tribuem para urn aumento significative do custo final da constru<;iio das obras 
de engenharia civil, ou da sua utiliza<;ao. Sao definidas principalmente 
pelas vertentes cujos declives sao superiores a 16%. As areas pantanosas, 
apesar de serem muito raras e de limitada expressao, tambem aqui sao consi
deradas. 

Quando falamos nas limita<;oes energeticas estamos a pensar em termos 
de futuro, certamente nao muito longlnquo, de utiliza<;ao em grande escala 
da energia solar. Logicamente, as areas que recebem menor numero de 
horas de insola<;ao estarao desfavorecidas quanta a este elemento. 

Na carta da Fig. 22, procuramos sintetizar a distribui<;ao destes grupos 
de limita<;oes 25, em termos de gran des mane has, procurando fazer sa!ientar 
aquelas que nos parecem mais importantes e que devem ser sempre tidas em 
considera<;ao, qualquer que seja a filosofia que oriente a politica de urba
niza<;ao nesta area do concelho de Anadia. Para que saltern aos olhos e 
nao passem despercebidas, as manchas correspondentes as limita<;oes de 
perigo estiio assinaladas por tra<;os mais grossos. A espessura do tra<;o 

25 0 Ultimo grupo nao e figurado porque foi feito o seu estudo somente numa area 
amostra, nilo abrangendo, portanto, a totalidade da carta. 

78 



Fro. 22- Carta s1ntese das limita90es. 
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vai diminuindo simultaneamente com a importiincia e a prioridade com que 
devem ser tomadas em considera<;oes aquelas limita<;oes. 

Depois de sobrepostas as manchas correspondentes a cada um dos grupos 
de Jimita<;oes niio ficam restantes extensas areas disponiveis, no entanto ainda 
se podem referir alguns espa<;os para onde, no nosso entender, se devem 
expandir as povoa<;oes que disso sintam necessidade. Falamos em expandir 
as povoa<;oes existentes e nao na cria<;ao de novas, pelas dificuldades e despesas 
acrescidas que estas apresentam. E mais facil prolongar infraestruturas, 
do que mont9Aas, ou construi-las, de raiz. 

Logicamente que a instala<;ao de industrias nao devera obedecer a estes 
requisites. Neste caso, sao necesscirios amplos espa9os, facilidade de acesso 
e, pela perturbayiio que sempre causam aos vizinhos, urn certo afastamento 
das povoa<;5es. Tambem neste caso se podem apontar areas onde e possivel 
aquela instala<;ao. 

Sem ter a pretensao de ser exaustivo vamos fazer referenda a algun; 
casos concretes de possibilidades de expansao de algumas povoa<;oes e apontar. 
tambem, algumas areas que nos parecem mais aptas a instala<;ao de industrias. 

Como se pode ver pela carta da Fig. 23, Anadia tem possibilidade de 
se expandir em direc<;ao a ocidente, especialmente a norte das escolas Secun
d:iria e Preparat6ria, assim como em direcyao ao Cemit6rio novo, como se 
esta a verificar, aliis. Toda a expansao em direc<;ao ao plaine do Rio da 
Serra deve ser travada. Em direc<;iio a Aguim hi ainda uma mancha extensa, 
s6 que a proximidade das industrias de cerftmica, sao um 6bice importante. 

Aguim pode expandir-se para Sui e para SW em direc<;ao ao Peneireiro. 
Junto a Estrada Nacional n. o 1, deveria ser limitada ao maximo, particular
mente do !ado ocidental daquela. 

Moita e Ferreiros tern disponiveis uma area entre si sem limitayOes, 
para onde se poderiam expandir estas localidades. A segunda pode ainda 
utilizar uma area a NE. 

Avelas de Cima tem disponivel uma ampla area a E. Do mesmo modo 
Boialvo pode caminhar em direc<;ao tanto a N, como a W e a SW. 

As localidades que aparecem mais baixas e pr6ximas do rio C6rtima. 
estao normalmente rodeadas por espa<;os que apresentam um conjunto de 
limita<;oes que poem em causa uma expansao sem problemas. 

Por exemplo, Aveliis de Caminho, Malaposta e Famalicao, estiio rodeadas 
por solos de elevada capacidade agricola ou por baixas inundaveis, o que 
significa a perda de parte desses solos, ou o risco de sofrerem inunda96es 
perigosas. Avelas de Caminho, apesar disso, tem ainda possibilidade de 
ocupar terrenos a E, o Unico problema que se levanta e a existencia de um 
nUmero j:l considenivel de indUstrias, ai primeiramente instaladas. Existe, 
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nao obstante, uma area junto ao cemiterio desta localidade que oferece boas 
condi9oes flsicas para uma ocupayao habitacional. 

E precisamente nesta metade norte da area de estudo que aparecem 
espa9os particularmente vocacionados para a instala9iio de industrias que 
exijam grandes superficies. Apesar de apresentarem uma limita9iio pelas 
baixas temperaturas, as areas entre o Pereiro, Alfeloas e a Moita e a E e NE 
de Avelas de Caminho, ate ao limite norte do concelho, sao as que melhor 
se poderao destinar a este fim. Deve ficar salvaguardada a obriga9ao de, 
pelo menos, nao serem poluentes da atmosfera, jii que, pelo predominio de 
ventos de NW, seriam especialmente afectadas as povoa9oes de Cerca, 
S. Pedro, Aveliis de Cima, Pereira, Moita e Ferreiros. 

E sabido que a evolu9ao actual do povoamento responde a toda uma 
dinamica que nada, ou pouco, tern a ver com os factores fisicos naturais. 
Normalmente e comandada par interesses econ6rnicos que com maior ou 
menor facilidade conseguem fazer inflectir as linhas programaticas, ou os 
principios, por mais rigidos que sejam, dos responsaveis autarquicos, apesar 
das boas inten9oes de que estejam imbuidos. Quer isto dizer que, apesar 
da eventual validade que possua este nosso estudo e da sua passive! aceita9ao, 
mesmo parcialmente, do consignado nestas paginas, por parte dos orgaos 
responsaveis, nao Iemos ilusoes quanta il sua imediata aplicabilidade, precisa
mente porque «valores mais altos se Ievantam», mesmo sabendo ser em 
detrimento da qualidade de vida de muitos, desde que seja em favor da 
«quantidade» de vida de alguns. 

Temos consciencia que este trabalho nao e uma obra acabada, que nao 
foram, certamente, alcanvados todos os objectives pretendidos que, em suma, 
nao estan\ suficientemente caracterizada, sob a perspectiva fisico-geogriifica 
esta area de estudo de modo a poder-se fazer ai qualquer tipo de urbaniza9lio, 
tendo em conta os dados aqui apresentados. Nunca tivemos tal pretensao 
e nem sequer a escala a que e abordada esta tematica o poderia possibilitar. 
0 limite temporal que nos era impasto e os poucos meios disponiveis, foram 
entraves importantes il concretiza9ao de um trabalho mais elaborado e, 
eventualmente, mais valido. 

0 nosso objective principal foi tentar mostrar, utilizando uma area 
concreta, as possibilidades que oferecem os estudos de Geografia Flsica no 
fornecimento de dados de base passiveis de serem utilizados pelos urbanistas, 
ou ainda antes pelos utentes dos cargos autarquicos, ao pretenderem pro
jectar modifica9oes, ou expansoes, no povoamento de determinada area. 
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