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Sem duvida que se encontravam ge6grafos no meio dos muitos inscritos 
nos do is ultimos Congresses do Algarve. Alguns eram nossos conhecidos; 
entre eles, antigos colegas ou antigos alunos hoje a trabalhar na regiao. 
Poucos, todavia, apresentaram comunica~oes. Mas a geografia, essa, esteve 
bern mais presente nos trabalhos de muitos congressistas nao-ge6grafos mos
tt an do uma importancia de que os ge6grafos por vezes parecem nao se 
aperceber ... 

No 5.° Congresso do Algarve, realizado entre 20 e 23 de Janeiro de 1988, 
por exemplo, sucederam-se pequenas, mas interessantes comunica~oes sobre 
temas arqueol6gicos, etnograficos e hist6ricos em que a geografia estava 
mais ou menos directamente implicada. 

Salientemos alguns casos. 
Ao tratar de «moinhos de mare no rio Arade», Antonio Eduardo Men

donya tocou ao de !eve em questOes geograticas embora se tenha ficado 
quase s6 pela sugestao fotognifica. Quase o mesmo se passou com Laureano 
Baptista ao referir-se a Pedras d'El Rei, a sua hist6ria e caracteristicas actuais. 
Por sua vez, Luis Palma foi urn pouco mais Ionge nas considera~oes de ambito 
geognifico introdut6rias a sua comunicayiio sobre «azenhas, moinhos de 
rodizio e moinhos de vento do Concelho de Louie». 

No entanto, mais importantes para os ge6grafos teriio sido as comuni
ca~oes na area da sociologia. Sobre «delinquencia numa regiao em mudan9a», 
Maria Viegas explorou a ftutua9iio demogrcifica e as ocupa9oes profissionais 
a nivel do conjunto do Algarve. Joao Baptista Pereira Neto deu «o perfil 
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socio-religioso da popula<;ao do Concelho de Lagos», enquanto A. Vermelho 
Corral, para o mesmo Concelho, se preocupou em analisar os estrangeiros 
que ai fixaram residencia. Por seu lado, Maria Joao Rebelo tentou dar o 
«perfil antropologico da comunidade piscatoria de Alvor>>, ao mesmo tempo 
que Maria Angelica Avila de Abreu procurava caracterizar «a mulher de 
Lagos». 

Estudos que podem considerar-se praticamente geograncos foram apre
sentados por alguns congressistas. Licenciado em Politica Social, America 
Telo falou sobre «destila<;ao e comercio de aguardente na Serra de Moncbique» 
fazendo aquilo a que chamou <mma abordagem ecologica». Tambem Joao 
Gomes Horta, dedicando-se a urn caso de reabilita<;ao patrimonial (Vila 
Real de Santo Antonio) e Jose Antonio de Jesus Martins fazendo uma breve 
resenha sobre Feiras do Algarve deram contribui<;oes de interesse com carac
teristicas muito proximas daquelas que entendemos por geograncas. 

Apresentando-se como geografo, Rui Miraldes Rato, Licenciado por 
Coimbra, dissertou sobre o contribute da Geografia para a regionaliza<;ao 
salientando certos aspectos dos programas do ensino secundario; comuni
ca<;ao urn tanto teorica, mas indubitavelmente uma cbamada de aten9ao de 
alguem que sabe ate que ponto 0 conhecimento do meio e fundamental 
para qualquer ideia de regionaliza<;ao. 

No ambito das chamadas Ciencias da Natureza houve, igualmente, 
muitas comunica9oes. Algumas tambem nos interessaram. Foi o caso de 
uma sabre «a altera9ao e a conserva<;ao da Cruz de Portugal, em Silves», da 
autoria de Elda de Castro e de Delgado Rodrigues; trabalho de tecnicos em 
altera<;ao de calcarios e no modo de recuperar monumentos neles construidos 
mostrou o que sabre a materia ja se conhece e ja se faz em Portugal. Inte
ressou-nos, do mesmo modo, uma rapida comunica((ao sobre «o estudo hidro
geologico das nascentes dos Olhos de Agua» de T. Kellner e U. G. Lange, 
uma outra de J. Farinha Ramos, A. Casal Moura e J. Grade sobre «rochas 
ornamentais algarvias» e, ainda, uma de Filipe Telmo sobre os sedimentos 
do cordao litoral da «ria» de Faro. Sobre esta ultima designa9ao convira 
notar que os cientistas presentes se dividiram entre «ria» e «laguna» predo
minando, infelizmente, os que se inclinavam para a «ria» .. . 

Os recursos hidricos do Algarve estiveram em discussao tendo sido 
apresentadas varias comunica9oes sabre o tema, todas de grande interesse 
geografico quando nao autenticos trabalhos de Geografia Fisica, como a de 
Joao M. Loureiro sobre o «regime bidrologico dos rios do Algarve». 

Os ecossistemas lagunares foram tratados nas suas multiplas facetas. 
Palou-se muito, tambem, de ordenamento e de «desenvolvimento» da «ria» 
Formosa. Para aprofundar esses aspectos, todavia, sera, sem duvida, par-
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ticularmente importante «o estudo em modelo reduzido da ria de Faro», 
por agora anunciado em comunica<;ao por dois engenheiros do LNEC, 
JUlio Barcelo e J. E. de Sousa Magalhaes. Nas palavras dos seus autores, 
«embora se trate de urn modelo que visa essencialmente a resolu<;ao de pro
blemas de hidrodinamica e fisiograticos, procurar~se-a que possa contribuir 
tambem para a resolu<;ao de problemas de outras areas, em particular do 
Ambiente». Os geografos deverao, pois, estar atentos. 

Sobre questoes ambientais concretas houve diversas comunica<;oes, algu
mas das quais com interesse geognifico. Joao A. Santos, Licenciado em 
Biologia, procurando o maximo da correc<;ao nas bases geograficas que uti
lizou, propos urn plano rigoroso de «defesa do ambiente no Concelho de 
Louie». 

Geografia Rural e Geografia Urbana estiveram presentes em varias 
comunica<;oes e, por vezes, em contraponto. Joao Baptista Pereira Neto 
expos «a evolu<;ao da agricultura algarvia no seculo XX» fazendo o que 
chamou «uma abordagem antropologica», M. Ladeiras e J. Valamatos Costa 
falaram sobre 0 «emparcelamento da propriedade rus_tica» numa freguesia 
de Silves, A. F. Leal de Oliveira dissertou sobre «interliga<;oes agro-urbanis
ticas e desenvolvimento regional equilibrado» e Jose Arez analisou «a pressao 
urbanistica e a decadencia da funcao agricola no espa<;o rural do Concelho 
de Vila do Bispo». Se a profissao de geografo so foi vagamente invocada 
pelo ultimo ao apresentar-se como post-graduado em Etnologia e Geografia, 
a verdade e que estas quatro comunica<;oes tin ham urn forte caracter geografico. 

A agricultura e as pescas, a industria, o comercio e o turismo foram 
largamente discutidos. Quanto ao turismo, uma vez mais Joao Baptista 
Pereira Neto apresentou uma comunicacao importante, agora sobre «a evolu
<;ao do turismo no Algarve nas ultimas quatro decadas»; mesmo considerando-a 
ua «perspectiva de urn autropologo» foi uma sintese interessante. Outras, 
talvez mais geograficas, trouxeram numeros, mas foram menos sinteticas. 

Os geografos estiveram activos em materias ligadas ao turismo. Susana 
Faisca (geografa da CCRA) dedicou-se ao «investimento imobiliario estran
geiro no Algarve» escolhendo o exemplo do periodo 1980-1985 e ilustrando 
o seu traba1ho com cartogramas de grande eficacia e Maria de Lourdes 
Poeira (geografa da Universidade Nova de Lisboa) apresentou urn tema de 
canicter mais geral- «turismo, ambiente e desenvolvimento». Mas, a parte 
Jose Carlos Pinto (tambem docente na U.N.L.) que, com Concei<;ao Dias, 
ao tratar do «planeamento municipal no Concelho de Lagos», focou alguns 
aspectos relevantes para o aproveitamento turistico, nao foram os geografos 
quem chamou a atencao para casos concretos a promover no campo do 
turismo como a Serra de Monchique, o Barrocal ou, simplesmente, Aljezur. 
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Apesar das muitas comunica96es de ambito cientifico altamente espe
cializadas, a maior parte das comunica9oes ao 5.° Congresso do Algarve 
apontava para o invenhirio hist6rico, geografico, antropol6gico e econ6mico 
da regiao no sentido de demonstrar uma unidade, talvez uma identidade 
cultural, justificativa para a exigencia de uma regionaliza9ao que no mais 
curto prazo de tempo concedesse uma certa autonomia ao Algarve. De 20 
para 23 de Janeiro de 1988, viveu-se no Hotel Montechoro, em Albufeira, 
urn clima de aumento progressive de fervor regionalista que atingiu o maximo 
da intensidade, com as maiores ovar;oes, quando se sucederam trabalhos 
sobre regionaliza9ao e desenvolvimento com referencias abertas a necessidade 
de uma regiao administrativa. No conjunto desses trabalhos distinguimos 
o de Jose Correia da Cunha, intitulado «0 Algarve e o Futuro», que insistia 
«no facto de o Algarve poder constituir no futuro a ponta de lan9a do nosso 
processo de regionaliza9ao ou seja , a regiao-piloto do Continente portugues». 
A sua forma9ao de ge6grafo e a sua grande experiencia profissional terao 
influenciado essa excelente sintese que, passando por referencias ao desen
volvimento integrado, ao ordenamento do territ6rio e as rela9oes entre o 
Algarve e a Europa, culminava na conclusao de que «o Algarve dispoe de 
experiencia e meios para conquistar uma certa margem de manobta no con
texte nacional». 

Realizado no mesmo local, entre 14 e 17 de Fevereiro de 1990, o 6.° Con
gresso do Algarve perdeu em fervor regionalista o que ganhou em valor 
cientifico e aprofundamento da tematica algarvia. 

Hist6ria, Arqueologia, Hist6ria de Arte, Etnologia, Sociologia, Litera
tura, Economia e Biologia estiveram representadas por muitas comunica96es. 
A algumas delas nao se podeni negar urn certo interesse geografico. Por 
exemplo, Antonio Eduardo Mendon9a debru9ou-se sobre «moinhos de mare 
no rio Guadiana», tema que facilmente interessaria qualquer ge6gr::tfo. 
Susana Anacleto falou sobre o «desenvolvimento hist6rico» do Concelho de 
Louie seccionando-o «por seculos» atraves de mapas que apresentam certo 
interesse para os cultores da Geografia Hist6rica, mas que, no respeitante 
as formas litorais, deixam muitas duvidas aos ge6grafos fisicos. Maria 
Ercilia Rodrigues, Licenciada em Sociologia, numa comunica9ao intitulada 
«Atlas demognifico: uma tentativa de esbo9o», apresentou urn estudo sobre 
a evolu9ao demografica no nordeste algarvio que poderia perfeitamente servir 
de base para urn born estudo de Geografia da Popula9ao. 

Importantes por conterem informac;ao geognifica ou por se enquadrarem 
mesmo no ambito dos estudos geognificos, merecem referencia algumas 
comunica9oes de outras areas. Destaquemos a de Silverio Godinho, «Pre-
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cipita91io maxima provavel no Algarve», a de Joao M. Loureiro e Maria da 
Concei9ao Almeida, «Caracteriza9ao hidrometeorologica das cheias de 
Outubro, Novembro e Dezembro de 1989 no sotavento do Algarve», a de 
Jose L. Leitao, «Cheias do sotavento algarvio, causas e solu9oes», e a de 
Leitao de Freitas e Peixinho de Cristo, «Hidroqufmica da agua subterranea 
relacionada com a sua explora9ao- campina de Faro, Algarve». 

Alt~m destas, no ambito dos estudos ambientais foram particularmente 
interessantes as comunica9oes de A. F . Leal de Oliveira, «Subsidios para a 
delimita9ao do Parque Natural de Monchique», e de Joao A. Santos, «Pro
jecto de interven9ao ambiental no vale da Benemola (Louie)», ambas uti1i
zando cuidadosamente conceitos geograficos, geologicos, biologicos e outros 
no sentido de valorizar as areas em causa nao s6 para o turismo, mas tam
bern para as diversas actividades econ6micas que permitam o desenvolvi
mento economico em equilibria com as riquezas da natureza. Muito mais 
tecnica, mas nao menos importante foi, nesse mesmo ambito, uma comu
nica91io sobre risco de erosao de solos no sotavento algarvio apresentada por 
urn conjunto de investigadores da Esta9ao Agronomica Nacional (A. Antunes 
da Silva e colab.). 

Os geografos mais ligados a Geografia Econ6mica ganharam certamente 
em ouvir Armando Bernardo, sobre o «sistema energetico do Algarve», 
Joao Correia, sobre o Projecto «Mercalgarve», Mercado Horto-Fruticola do 
Algarve, Joao Baptista Pereira Neto, sobre «a empresa algarvia num processo 
de mudan9a», e Lisete Madeira, sobre a estrutura economica do Algarve». 

Outras comunica9oes tiveram, ainda, interesse geografico, apesar de nos 
seus titulos tal nao se descortinar com facilidade. Salientamos o caso de 
uma intitulada «Desenvolvimento cultural do Algarve - A cultura e a socie
dade» da autoria de Isilda Martins. 

Quanta aos geografos, a sua presen9a notou-se mais na assistencia 
passiva, apesar de nos debates um ou outro aparecer com breves interven9oes, 
embora nunca se assumindo como tal. 

Rui M. Rato, porem, voltou a estar activo no Congresso do Algarve, 
mas desta vez colocou-se numa perspectiva de Geografia Historica analisando 
urn contributo de Leon Poinsard, em Le Portugal lnconnu (Paris, 1910), 
o estudo de quatro familias, «hortelao e salineiro de Faro, aldeao e carpin
teiro de Monchique» que «seriam, em seu entender, familias da regiao mari
tima e da montanha definidoras da sociedade da epoca» ou seja, dos prin
cipios do seculo XX. 

A polemica «Via do Infante» originou trabalhos e vivas discussoes, 
mas nao chegou a ser abordada com a isetwao cientifica que interessaria ao 
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ge6grafo. 0 mesmo aconteceu com muitas das cornunicac;oes sobre turismo 
e sobre regionalizac;ao. 

Como acirna dissemos, foi rnais a Geografia do que os ge6grafos que 
encontn'tmos nos dois ultimos Congressos do Algarve. Se pretende defender 
a sua disciplina, a sua ciencia, a sua profissao, o ge6grafo tern de ser mais 
interveniente. Se nao quiser intervir, o ge6grafo teni, pelo menos, de apa
recer em manifestac;oes deste tipo. Ha sempre muito de irnportante para 
escutar. 

Nas suas 1309 paginas contendo 187 comunicac;5es, as Aetas do s.o Con
gresso do Algarve sao urn manancial de informac;ao sobre quase todas as 
materias que podem interessar a urn ge6grafo . 841 paginas constituern as 
Aetas do 6.° Congresso; em grande parte das 122 comunicac;5es publicadas 
encontra-se, igualmente, muita informac;ao. Note-se, todavia, que, ao come
morar o 10.0 ano da realizac;:ao do 1.° Congresso eo 20.0 da sua fundac;ao, o 
Racal Club de Silves como entidade organizadora apostou, ainda mais, na 
qualidade. Efectivamente, se alguns dos fervorosos adeptos da regionaliza
c;ao nao se sentiram tao contentes como no 5.° Congresso, os observadores 
imparciais puderam comprovar que o Algarve e agora melhor conhecido em 
todas as areas e que isso se deve ao cad a vez maior ntimero de cientistas 
ligados a Universidades (Coimbra, Lisboa, Porto, Evora, Tras-os-Montes, 
Algarve) e a organismos estatais de investigac;ao aplicada (Estac;ao Agron6-
mica Nacional, Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil, Laborat6rio 
Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Instituto Nacional de Inves
tigac;ao das Pescas, etc.) que se dedicam a estudos na regiao juntando os 
seus esfon;os ao& de todos os que desde ha mais tempo ja nela vinham 
trabalhando. 
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