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No curso de mestrado em Geografia, cuja parte cur
ricular decorreu nos anos lectivos 1989/91, foram 
apresentadas e discutidas 16 dissertas:oes. A estrutura 
curricular deste mestrado incluiaA.reas cientificas comuns 
(Geografia Actual : Teoria e Aplicayiio; Cartografia, 
Fotografia Aerea e Detecs:ao Remota; Suportes Geograficos 
do Planeamento Urbanistico; Suportes Geograficos do 
Planeamento Regional), Areas de Especializa~iio (em 
Geografia Fisica- Evolus:ao de Vertentes, Climatologia 
Regional e Local, Evolus;ao Recente de Vertentes na 
Regiao Centro, Sedimentologia e Investigac;:ao 
Geomorfol6gica; em Geografia Humana - Evolus;ao dos 
Espas;os Rurais, Evolus:ao dos Espayos Urbanos, 
Demografia Portuguesa, Portugal e as Comuni~ades 
Econ6micas Europeias; em Geografia Regional -

- Metodologia do Planeamento Regional, Geoeconomia 
Regional, Analise Critica dos Pianos Regionais, T~cnicas 
de Obtens:ao e de Analise de Dados) e urn Estagio, sob 
orientayiio cientifica de urn dos professores das diferentes 
especializayoes. 

Embora as dissertas:oes de mestrado sejam discutidas 
publicamente, a sua divulgayiio para os meios cientificos 
e para o publico em geral e, com frequencia, bastante 
restrita. Como tal, julgou-se pertinente efectuar a 
apresentayiio nos Cadernos de Geografia, de urn pequeno 
resumo, que integrasse as principais proposis:oes e resulta
dos dos trabalhos entao concretizados. Dessa pretensiio 
resultaram as sumulas, da responsabilidade dos autores de 
cada uma das dissertayoes, como forma de veicular o 
merit6rio trabalho de investigayao cientifica efectuado. 

COIMBRA: A FUN<;AO COMERCIAL DO CENTRO 
Caracteristicas e evolu~iio 

Apesar do titulo sugerir urn estudo evolutivo das 
transformayoes da funs:ao comercial no centro de Coimbra, 
o trabalho apoia-se fundamentalmente na comparayiio das 
caracteristicas comerciais em dois momentos: Janeiro de 
1978 e Fevereiro de 1992. 

Sem propor em termos bibliograficos urn a diversidade 
significativa de sugestoes, podemos considerar que a 
estrutura do trabalho revela urn certo cariz didactico. 
Fundamenta teoricamente todas as fases do estudo 
efectuado e ilustra com diferentes formas graficas a 
realidade em estudo, a! em de conter em anexo urn ficheiro 
e varios quadros-sintese que permitem a utilizas;ao dos 
dados para outros tipos de analise. 

E nossa intenyao que a divulgas:ao deste trabalho 
possa motivar a sua consulta. Neste senti do, seguindo 
a estrutura do trabalho, seleccionamos para cad a uma 
das partes e respectivos capitulos o que nos parece 
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poder dar, a quem nao o conhece, uma ideia da 
melhor forma de vir a aproveitar o esfors;o ja 
dispendido. 

INTRODU<;AO - Apresenta razoes de ordem pessoal 
para a escolha do tema e faz a apresentas:ao da estrutura e 
do conteudo de cada uma das partes. 

I PARTE- Fundamenta{:iio te6rica do trabalho- Como 
a pr6pria designayao sugere apresenta uma discussao de 
crit~rios possiveis para a delimitayiio do centro e do 
pericentro (cap. I), fundamenta a nos:ao de funyiio 
comercial adoptada (cap. II), sintetiza num quadro varias 
classificas:oes de com~rcio (cap. III) e conclui que os 
"shoppings" da Baixa de Coimbra nao sao Centros 
Comerciais mas sim "corpos estranhos" sem sucesso 
(cap. IV). 

II PARTE - Metodologia adoptada na recolha e 
tratamento dos dados - Tern urn caracter quase 



exclusivamente descritivo sugerindo uma classificarrao da 
qualidade estetica dos estabelecimentos comerciais. , 

III PARTE - Analise da informar;ao recolhida - E 
basicarnente uma aplicarrao ao caso em estudo da tematica 
tratada na I PARTE. 

No capitulo I e feita a delimitarrao do centro e do 
pericentro a partir da cartografia de alguns tipos de comercio 
mais significativos. 

No capitulo II caracteriza-se a funrrao comercial no 
centro e no peri centro em 1992, com base na sua composirrao 
comercial, analisando tendencias de localizarrao de alguns 
comercios e em face disso, propondo uma hierarquizarrao 
das ruas do centro e a delimitarrao de varios nucleos no 
peri centro. 

No capitulo III a compararrao das caracteristicas da 
funrrao comercial em 197 8 e 1992 surge nao s6 com base 
na composirrao mas tambem na organizarrao espacial dos 
comercios. Esta organizarrao tern em conta a delimitayao 
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do centro e dos m1cleos do pericentro. Sao ainda 
cartografados os comercios em regressao no centro e os 
comercios com sinais de estagnayao. 

No capitulo IV, em bora com algumas dificuldades, por 
falta de elementos, faz-se uma tentativa de caracterizayao 
da dinamica comercial no periodo em estudo, ilustrando 
este fen6meno como ritmo de aberturas de diferentes tipos 
de comercio. 

IV PARTE- Sfntese das analises efectuadas- E quase 
uma pre-conclusao em que se procura no capitulo I resumir 
os resultados da analise realizada na III PARTE e no 
capitulo II fazer urn a compararrao com a evolurrao verificada 
noutras cidades europeias. 

CONCLUSAO- 0 que de mais significativo contem a 
conclusao e a perspectiva de futuro apresentada para a 
evolurrao comercial do centro de Coimbra com base na 
evolurrao verificada nestes ultimos anos. 

0 ESPA<;O URBANO DE BRAGA EM MEADOS DO SECULO XVIII 
Ensaio em Geografia Urbana Hist6rica 

A cidade de Braga e por meados do seculo XVIII a sede 
de urn extenso senhorio eclesiastico sem correirrao regia, 
dominado por Arcebispos de sangue real que ostentam o 
titulo de Primaz das Hespanhas. Braga e ainda urn dos 
baluartes da Contra-Reforma na cristandade e urn dos 
expoentes do Barroco em Portugal. 

Como principal instituirrao corporativa, o Cabido da Se 
- por sinal o principal proprieUirio urbano- realiza, entao, 
urn vasto levantamento cadastral dos seus bens e proventos, 
do qual destacamos oMappadas Ruas de Braga e os indices 
dos Prazos das Casas . 

0 primeiro documento descreve, de urn modo particular, 
uma imagem sincr6nica muito aproximada da configurayao 
real da cidade no anode 1750. 0 segundo e compos to por 
4 volumes que reunem o espectro diacr6nico dos prazos 
urbanos do Cabido celebrados entre 1406 e 1905. 

A investigarrao que desenvolvemos teve como primordial 
objectivo apresentar a reconstituirrao do esparro urbano de 
Braga setecentista, nas suas dimensoes morfo16gica e 
funcional, to man do como referenciao cruzamento dasreferidas 
fontes. Nesse sentido, como ponto de partida, concebemos urn 
modelo cartografico de suporte, desenvolvido a partir das 
confrontarroes cadastrais das casas representadas no Mappa 
dasRuasdeBragaarticuladascomascartografiasmaisremotas 
da urbe. Com este modelo foi possivel reconstituir o esparro 
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urbano desagregado ao nivel de cada fogo, permitindo, 
simultaneamente dispormos de uma imagem global da cidade 
e usar urn instrumento susceptive! de elaborar diversas 
cartografias tematicas de elevada precisao locativa. Para este 
efeito recorremos, seguidamente, ao manancial informative 
contido nos Indices dos Prazos que nos perrnitiu recriar urn 
conjunto multidimensional de imagens urbanas. 

S... "-•"n "'"- .. 

~; ::$."G.i:,~:-:r4 
Fragmento do "Mappa das Ruas de Braga"- 1750 (Rua 

de Maximinos - N° 22) 
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0 COMERCIO ALIMENTAR NUM CONTEXTO DE MUDAN~A 
A actividade retalhista na cidade de Coimbra 

0 pequeno comercio alimentar, objecto central deste 
estudo, encontra-se hoje, em Coimbra e mesmo em todo o 
Pais, perante profundas transformas;oes que tern gerado 
entre os pr6prios comerciantes mas tambem entre as 
organizas;oes associativas, sindicais, politicas e tecnicas 
intensa polemica. 

E, se podemos reconhecerque este levantar de duvidas, 
este confronto, e urn elemento importante como motor 
daquelas e de novas transformas;oes, como tern sido 
reconhecido por numerosos autores quando estudaram 
outros casos entre os paises com estruturas comerciais 
mais evoluidas, tambem e verdade que a necessaria 
moderas;ao que o Estado deve desempenhar, como elemento 
regulador fundamental dos sistemas econ6mico e social, e 
colocada em duvida no caso particular das mudans;as no 
comercio. 

0 papel do Estado neste ambito pode ser estruturado 
segundo duas linhas: a definis;ao de politicas de 
ordenamento do territ6rio e, consequentemente, de 
ocupas;ao do espas;o, e de apoio a modernizas;ao da 
economia onde se integra o sector comercial. 

No primeiro caso, revela-se exemplar o facto da 
legislas;ao que enquadra as novas actividades ter sido 
produzida com importantes atrasos e alguma ambiguidade 
particularmente em relas;ao aos grandes marcos da 
transformas;ao do sector em Portugal: os supermercados, 
os centros comerciais e os hipermercados. Desta forma, o 
peso da pratica na definis;ao dos principios legislativos 
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torna-se excessivo, contrariando, a partida, o que deveriam 
ser os seus objectivos basicos. 

No segundo caso, o comercio nao tinha beneficiado, 
ate ha poucos anos, de apoios a nivel financeiro, tecnico ou 
de formas;ao, quer fossem especificos para o comercio 
quer fossem gerais para as PME. Mais recentemente esta 
situas;ao evoluiu e, actualmente, destaca-se o apoio a 
modernizas;ao do comercio atraves de urn sistema de 
incentives a fundo perdido (SIMC), integrado no 
QCA 89/93 para Portugal e que tera continuas;ao no novo 
QCA 94/99. 

A analise regional e sectorial dos projectos aprovados 
(ainda que nao na totalidade do programa) coloca em 
evidencia o facto de serem as regioes e os sectores com 
estruturas comerciais mais modernizadas aqueles que mais 
beneficiaram dos apoios. Esta situas;ao faz-nos 
reequacionar algumas caracterlsticas elementares dos 
comerciantes: elevada idade media, baixa escolaridade e 
formas;ao profissional, reduzido caracter empresarial, 
donde reduzido interesse (ou capacidade psicol6gica, 
tecnica, financeira, etc.) para se envolver em mudans;as 
profundas no seu comercio. 

Daqui se aponta para uma evolus;ao do pequeno 
comercio retalhista baseada na substituis;ao geracional 
quer dos estabelecimentos quer dos comerciantes, rna is ou 
menos acelerada pel as grandes inovas;oes comerciais que 
ja hoje sao uma presens;a no quotidiano dos portugueses, 
em geral, e dos conimbricenses, em particular. 

A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BEIJAMES 
(SERRA DA ESTRELA - VERTENTE SE) 

Aspectos geomorfologicos da evoluyao das vertentes 

Na sua globalidade, a area em estudo insere-se no 
Macis;o Antigo, mais precisamente naZona Centro Iberica. 
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A bacia hidrografica do rio Beijames, localizada no flanco 
SE da Serra da Estrela, insere-se num sector onde a 



separa9ao entre o nivel culminante da Serra e a Cova da 
Be ira, e feita por uma complexa escadaria de falhas. Numa 
pequena bacia com 56,1Km2 de area, encontramos urn 
desnlvel de 1189m,desdeov.g. dePoiosBrancos (1704m), 
a SW da bacia, e 515m na confluencia do rio de Beijames 
com o rio Zezere, a NE da bacia. 

A constituiyii.o geol6gica da area em estudo, pode 
esquematizar-se em dois conjuntos principais: as rochas 
xistentas (59,7% da area), que exibem certa variedade 
litol6gica, e urn a mancha de rochas granit6ides ( 40,3% da 
area) em que as caracteristicas petrograficas, geoquimicas 
e tect6nicas individualizam diversos corpos. 

E nitido o controle estrutural da rede de drenagem 
principal da area em estudo, imposto pel a fractura9ii.0. Nii.o 
nos parece ser muito importante, nem evidente, o controle 
litol6gico da mesma, a nii.o ser em casos muito pontuais. 

A evoluyii.O das vertentes na area estudada resultou da 
actua9ao de todo urn conjunto de processes morfogeneticos 
ocorridos no Terciario e Quatemario. As litologias em presen9a 
responderam, de mane ira diversa, amorfogenese caracteristica 
dos dominies morfoclimaticos daqueles Periodos. 

Apesar da forte actividade dos fen6menos ligados aos 
climas fries quaternaries na area em estudo, encontramos 
ainda testemunhos de formas mais antigas, que poderao 
ser relacionadas com outros processes morfogeneticos 
diferentes dos associados a climas de caracteristicas 
periglaciares, ainda que retocadas ou recobertas por 
dep6sitos relacionados com tais processes. 

Encontramos testemunhos de heran9as terciarias, 
sobretudo nas rochas graniticas: os niveis de aplanamento 
mais elevados, a existencia de perfis de alterayii.o e de 
certas forrnas (por ex. castelos de blocos), localizadas nao 
s6 nesses niveis, mas tam bern nas vertentes dos vales neles 
entalhados, demonstrando uma alterayii.O profunda que e 
dificil de explicar atraves de processos morfogeneticos 
diferentes dos ocorridos no Terciario. 

A Serra da Estrela, levantada por impulses sucessivos 
ao Iongo do Terciario (Mio-Pliocenico) e Quaternario, 
sofreu retoques sucessivos de erosao. 

Na explicayii.o das formas das vertentes da area de 
estudo, a acyii.o da tect6nica revelou-se preponderante: e 
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responsavel, nao s6, pelo desnivelamento de superficies 
aplanadas, mas tambem pela forma das vertentes, por 
vezes com "degraus"; esta na origem do embutimento de 
nlveis de erosao ( o tr090 superior do rio Beijames embu tido 
no nivel dos ±1400m); condiciona fortemente o tra9ado e 
desenvolvimento da rede de drenagem, que explora prefe
rencialmente as areas mais fragilizadas , sejam elas simples 
fracturas ou "faixas de esmagamento", como resposta ao 
apelo do nivel de base local - o Zezere. A import§ncia 
litol6gica revela-se mais a nivel das formas de pormenor. 

0 model ado das vertentes parece dever-se sobretudo a 
ac9~0 de processes morfogeneticos do dominic periglaciar. 

E sobretudo no Plistocenico superior que a sua ac9ii.o e 
mais marcante, tanto pelas formas como pelos dep6sitos. 
Com base nas diferencia96es dos climas frios quaternaries, 
ou seja, na varia9ao da intensidade do frio e da quantidade 
de humidade, esses dep6sitos vao apresentarfacies diversas. 
Naturalmente, M aqui a interferencia de outros factores, 
como, a litologia, o declive e a exposi9ilo da vertente. 

Nas condi96es climaticas dos finais do Wiirrn, na mais 
importante fase de gelifracyao (Pleniglaciar superior), o 
frio intense e a secura contribuiram para o destacamento 
de quantidades consideraveis de material das litologias 
presentes na area de estudo. 

Ap6s o Pleniglaciar superior comeyou a verificar-se a 
existencia de frio mais atenuado e maior humidade: e o 
Tardiglaciar wurmiano. Estes aumentos da humidade e da 
temperatura proporcionaram importantes solifluxoes que 
movimentaram muito material anteriormente englobado 
nos dep6sitos atras referidos. Por vezes, estes dep6sitos, 
de que sao exemplos os horizontes superiores dos dep6sitos 
de Verdelhos, apresentam caracteristicas de deposiyii.o 
"catastr6fica" o que parece indicar urn maior e brusco 
aquecimento. 

Como clima actual, os processes erosivos, Jigados a 
agua, continuam o mode Jar das vertentes, seja pelo retocar 
de formas antigas, seja pela cria9ii.0 de novas formas -
microformas. Pelo menos nos niveis mais elevados da 
area, a acc;ao da neve e do gelo continua a ser significativa 
na alterac;ao das rochas. 

TIPOLOGIA E PADROES DE LOCALIZA<;:AO DA INDUSTRIA TRANSFORMADORA 
EM PORTUGAL CONTINENTAL 

Analise shift-share (1971-1988) 

0 tema proposto insere-se no estudo da evolu9ii.o das 
industrias transformadoras em Portugal Continental, 
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atraves da analise shift-share, no periodo compreendido 
entre 1971/88. 
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Este metoda foi escolhido porque, no dominio da 
industria, procuraanalisar as altera~oes regionais e permite 
avaliar a estrutura de cada regiao, comparando-as com as 
diferentes taxas de crescimento das industrias a nivel 
nacional. Por outro !ado, tern tambem como objectivo a 
analise da expressao espacial do crescimento econ6mico 

das sub-regioes integradas numa regiao que se toma para 
base territorial de estudo. 

Neste estudo foi considerada a classifica~ao proposta 
por Stilwell que considera 6 tipos de sub-regioes, que se 
transcreve no quadro 1: 

OS TIPOS DE SUB-REGIOES SEGUNDO STILWELL (1969) 
I M>O S>O Cresci men to rapido, estimulado e com fortes potencialidades 

2 R-N>O M>O S<O Cresci men to rapido, com fanes potencialidades, mas travado 

3 M<O S>O Cresci men to rapido, com fracas potencialidades, mas estimulado 

4 M>O S<O Crescimento Iento, com fortes potencialidades, mas travado 

5 R-N<O M<O S>O Crescimento Iento, com fracas potencialidades, embora estimulado 

6 M<O S<O Crescimento Iento, com fracas potencialidades e travado 

R-N- Componente da varia~iio /fquida - poe em evid13ncia o crescimento relativo da sub-regiao comparando-o 
como crescimento da regiao; M- Componente proporcional- poe em evid13ncia as activida<ies mais dinamicas 
a nfvel nacional, apresentando fortes potencialidades de crescimento e especializada nos sectores que mais 
cresceram; S - Componente diferencial - poe em evidl3ncia a dinamica dos sectores, relacionando-a com o 
crescimento estimulado. 

Este metoda foi aplicado as seguintes variaveis: numero 
de estabelecimentos, emprego e V.B.P. referentes as 
industrias transformadoras, em dois intervalos de tempo 
1971/84 e 1984/88, a nivel distrital. 

Ap6s o estudo feito e baseado na tipologia preconizada 
por Stilwell chega-se as seguintes ila~oes: 

- Os distritos com uma posi~ao mais favoravel sao 
Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria e Viseu, que apresentam 
fortes potencialidades de crescimento, seja resultante de 
uma componente diferencial positiva (S>O) ou de uma 
componente estrutural positiva (M>O) ou ambas as 
situa~oes. 

- Os distritos de Beja, Bragan~a. Evora, Faroe Guarda 
apresentam urn crescimento inferior a media nacional em 
ambas as variaveis e em ambos os periodos, embora 
apresentem fortes potencialidades de crescimento 
relativamente ao V.B.P. 

- 0 distrito de SetUbal, em ambos os periodos e em 
ambas as variaveis, centra-se na posi~ao 6, sendo-lhe 
atribuida a situa~ao mais desfavoravel e regressiva, visto 
que apresenta todas as componentes negativas. 

Perante esta situa~ao, a poHtica regional mais adequada 
seria o fomento da implanta~ao de industrias, com sectores 
de taxas de crescimento mais elevadas, de modo a corrigir 
a desfavoravel composi~ao sectorial eo melhoramento de 
infraestruturas, a favorecer a competitividade dos seus 
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sectores e a facilitar o acesso aos factores de produ~ao e 
aos mercados. 

Ao ser feito o estudo por sectores de actividade e 
reflectindo sobre as caracteristicas da estrutura e da 
tipologia das industrias em Portugal, verifica-se que nao 
sofreram altera<;oes significativas, sobressaindo as 
industrias de mao-de-obra intensiva, o que mantem a 
fei<;ao estrutural tradicional verificada ao Iongo dos tempos. 

Constata-se, ainda, que a distribui<;ao espacial das 
actividades industriais segue o padrao mais geral de fortes 
assimetrias entre o litoral (faixa SetUbal - Braga) e o 
interior, apesar de alguma politica emanada por sucessivos 
governos no sentido de colmatar esta situayao de 
desequilibrio. 

Perante o acentuar do desequilibrio dever-se-a 
desenvolver industrias/sectores que tenham competitivi
dade internacional apontando preferencialmente para areas 
onde ja se possui infraestruturas de enquadramento de 
modo a realizar as necessarias mudan<;as econ6micas 
estruturais. 

Por outro !ado, as opyoes deverao ter como objectivos 
prioritarios o desenvolvimento, a moderniza<;iio e a 
internacionaliza<;ao da economia portuguesa de modo a 
promover areas mais desfavorecidas industrialmente e a 
permitir a competitividade da industria portuguesa. 
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VIANA DO CASTELO: OBRAS PUBLICAS E 
EVOLUyAO DO ESPAyO URBANO 

(1855-1926) 

Na segunda metade de oitocentos, a exemplo do que 
sucedeu na generalidade das cidades do reino, Viana 
viu-se beneficiada, mas tambem confrontada, com a 
constru9ao de estradas (predominantemente nas decadas 
de 50 e 60) e do caminho de ferro (nos anos 70), que, 
cruzando a cidade, colocaram problemas e condicionaram 
opyoes na estruturayao do seu espa9o urbano. 

0 Dec. de 31/12/1864, sobre a "constru9iio, 
conservayao, e policia das estradas e abertura de ruas", 
obrigando apenas as cidades de Lis boa e Porto a elaborarem 
urn Plano de Melhoramentos, possibilita no seu art0 52°, 
paragrafo 1°, que Se proceda a elaborayiiO daque]e plano 
para outras "cidades, vilas e povoa9oes do reino ( ... ) 
quando as respectivas Cfimaras Municipais o reclamarem". 

Viana reclamou-o, mandando fazer o levantamento e 
cartografia da cidade. Em 1871, foi aprovada a Comissao de 
Melhoramentos, que de imediato iniciou a sua actividade em 
estreita colaborayiio com o poder murucipal e a direc9ao de 
obras publicas distrital. A regularizayao e alargamento de 
ruas, a abertura de outras eo controle decidido das repara96es 
em edificios ou de novas edifica96es nao se fez esperar. 

Neste estudo abordam-se as diversas fases deste 
processo: a intervenyiio do poder central, a ac9ii0 do poder 
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municipal e algumas das realizay5es mais significativas 
para a concretizayao das ideias centrais do planeamento 
urbano oitocentista em Portugal - fomentar a limpeza e 
salubrizayiio, facilitar a fluidez de circulayao e regular a 
edificayao. 

Em sintese, nesta dissertayiio de Mestrado analisa-se, 
por urn lado, a incidencia das obras publicas, ligadas a 
melhoria das infraestruturas dos transportes e da 
responsabilidade do Estado, no interior de Viana do Castelo 
(Capitulo 4), por outro, a forma como o poder municipal 
as complementou com realiza9oes 9e sua iniciativa e as 
integrou na gestiio do seu espayo urbano, atraves dos 
instrumentos legais de que dispunha na epoca 
(Capitulo 5), avaliando-se, ainda, o significado das 
realizayoes da segunda metade do sec. XIX na estruturayao 
do actual plano urbano de Viana. Como preambulo de 
enquadramento da nossa analise, abordamos a bibliografia 
disponivel sobre esta tematica e epoca (Capitulo 1), 
caracterizamos o plano urbano vianense do sec. XIX 
(Capitulo 3), para cuja compreensiio elaboramos uma 
sintese evolutiva do crescimento da povoayao a partir da 
ldade Media (Capitulo 2). 

0 PORTO DE LEIXOES E A SUA AREA DE INFLuENCIA 

No presente trabalho pretende-se evidenciar como este 
porto de mar nasceu e se foi organizando em funyao das 
necessidades comerciais da cidade do Porto e do norte do 
Pals, como foi preponderante no seu desenvolvimento 
econ6mico, e como interferiu na transformayiio e 
organizayiio do espayo circundante, pese em bora seja hoje 
considerado como urn estorvo as recentes perspectivas de 
desenvolvimento urbano do concelho de Matosinhos. 

Abordam-se inicialmente os condicionalismos que 
levaram a sua construyao, em consequencia da progressiva 

Ant6nio Carlos Ferreira 

obsolescencia do porto fluvial do Douro, na cidade do 
Porto, e as vicissitudes por que pas sou ate ter sido decidida 
a sua constru9iio e posterior ampliayiio e equipamento, que 
decorreu ate ao infcio dos anos 70. 

Como consequencia desse crescimento houve que 
analisar tambem as alterayoes que motivou nas vias de 
comunicayiio do concelho de Matosinhos e suas ligayoes 
pr6ximas, fruto do movimento crescente de navios, 
passageiros e mercadorias, questoes que .tambem se 
abordam. 
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Revelou-se tambem relevante conhecer os espayos 
geograficos de origem e destino das mercadorias, ou seja, 
o "hinterland" e o "foreland" do porto, como forma de 
detectar a sua implantayiio espacial, para o que se 
localizaram as actividades econ6micas utilizadoras do 
porto no territ6rio nacional, estudo que permitiu tambem 
averiguar o seu comportamento e distribuiyiio espacial nas 
freguesias de Matosinhos e de Leya da Palmeira, a sua 
atracyiio e repulsao pela infraestrutura portuaria, e como a 
sua estrategia locativa se foi alterando no tempo. 

Por fim, observa-se como o porto de Leixoes foi viti rna 
das transforrnayoes socio-econ6micas e polfticas recentes, 

das crises econ6micas mundiais, da concorrencia de outros 
portos vizinhos, da inovayiio tecnol6gica e na organizayao 
do trabalho, que inviabilizaram o seu sucesso e 
questionaram o papel das instituiy6es publicas e privadas 
que nele operam, ainda indisponfveis para aceder as 
exigencias de uma nova conjuntura. 

Espayo de conflito, prejuizo e subutilizayiio, inverte as 
vantagens econ6micas esperadas, o que se repercute na 
actividade empresarial nortenha, na balsa dos 
consumidores, sendo conotado como o porto mais caro da 
Europa. 

0 CLIMA URBANO DE COIMBRA 
Aspectos termicos estivais 

0 clima urbano de Coimbra - Aspectos termicos 
estivais, constitui o titulo de urn trabalho apresentado a 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com 
vista a obten9iio do grau de Mestre em Geografia (variante 
de Geografia Fisica), defendido em prova publica no dia 1 
de Abril de 1992, perante urn juri constitufdo pelos 
Professores Doutores Jose Manuel Pereira de Oliveira 
(presidente) e Fernando Manuel da Silva Rebelo 
(orientador), ambos da Universidade de Coimbra, e pela 
Professora Doutora Maria Joiio Alcoforado (arguente) da 
Universidade de Lisboa. 

Para alem de uma Introdu9iio e da Conclusiio, o trabalho 
estrutura-se em 4 capitulos ( 170p. + 80p. extra texto de 
figuras e mapas). 

A lntrodu~iio (pp. 8-18) contempla uma breve 
caracterizayao flsica da area em estudo (a aglomerayiio de 
Coimbra), a descri9iio da localizayiio das estay6es 
meteorol6gicas utilizadas e a inventaria9ao dos estudos 
anteriores dedicados ao clima de Coimbra. 

0 "corpo" do trabalho pode considerar-se dividido em 
duas partes que agrupam respectivamente os capitulos I e 
II e os capitulos III e IV. 

A primeira parte focaliza a analise nos dados fornecidos 
pela estayiio meteorol6gica do Institute Geofisico da 
Universidade (IGU), utilizada como esta9ao de referencia, 
representativa do clima de Coimbra a escala regional, 
embora nao o seja a escala local do clima urbana. 

No primeiro capitulo (Cap. I -lnsola~iio e temperatura: 
regimes anual e mensa[, pp. 19-51), caracterizam-se os 
regimes anual e mensa! de temperatura e de insolayiio a 
partir de series seculares ( 1891-1990) de razao de insolayao 
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e de temperaturas maximas e mfnimas, bern como de 
temperaturas maximas absolutas do semestre quente do 
ano (meses de Maio a Outubro). Neste capitulo, 
caracterizam-se o regime media a partir dos val ores medias 
e a sua variabilidade, e o regime provavel com base em 
calendarios de probabilidades, analisando-se tambem a 
evolu9iio da razao de insolayao e das temperaturas nos 
ultimos I 00 anos, utilizando mode los de regressao simples. 

No capitulo segundo ( Cap.ll- Temperaturas ditirias e 
tipos de tempo de veriio, pp. 52-82) estudam-se as 
temperaturas diarias e OS tipos de tempo de verao. 
Comeyam-se por analisar as relay6es numericas entre as 
temperaturas maximas, as temperaturas minimas e as 
amplitudes termicas, e entre estas e outros elementos 
climaticos (razao de insolayiio, nebulosidade, humidade 
relativa e vento), a partir de regress6es simples. 

Na tentativa de compreender as causas dinamicas 
subjacentes as temperaturas estivais e a sua combinayiio 
com outros elementos climaticos, define-se uma tipologia 
de condiy6es de tempo a partir da analise de situayoes 
sin6pticas, baseada numa amostragem restringida aos 
meses deJulho do periodo de 1981 a 1988. Distinguem-se 
9 tipos de tempo, deterrninados por condi96es sin6pticas 
caracteristicas, determinando por sua vez caracterfsticas 
combinayoes de temperatura com os outros elementos 
climaticos, os quais constituem os "cenarios" onde 
decorrem as diferentes "cenas" (repartiyao local da 
temperatura) que sao analisadas na segunda parte do 
trabalho (capftulos III e IV). 

Nesta segunda parte, capitulo terceiro (Cap. ll/ -
Contrastes termicos estivais entre o centro e a periferia 



urbana, pp. 83-1 09), entra-se na problem{ltica das 
diferenyas de temperatura entre acidade e os seus arrectores, 
postas em evidencia a partir do tratamento estatistico das 
series de desvios termicos entre as estayi'ies meteorol6gicas 
do IGU e de Bencanta. Comeyam por analisar-se os 
desvios normais de temperatura no periodo 1931-60, 
evidenciando-se desta forma as diferenyas medias nos 
regimes termicos entre o IGU e Bencanta. Em seguida 
analisam-se os contrastes termicos diarios a partir do 
tratamento dos desvios termicos correspondentes 
exactamente a mesma serie-amostra utilizada no capitulo 
II (meses de Julho de 1981-88), caracterizando-os de 
acordo com os diferentes tipos de tempo. Evidenciam-se 
tambem, utilizando modelos de regressao simples, as 
rela96es entre as diferen9as diarias de temperatura maxima, 
temperatura minima e de amplitude termica IGU
BENCANTA, e os valores de outros elementos climaticos 
(insolayiio, nebulosidade, humidade relativa e vento) 
observados no IGU. 

No ultimo capitulo (Cap. IV - Repartifao local das 
temperaturas estivais, pp. 11 0-147) estuda-se a reparti9ao 
local da temperatura na aglomerayao urbana, a partir de 
dados ineditos colhidos directamente no terreno, durante 
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o verao de 1991, em diferentes pontos da cidade, 
estrategicamente dispersos ao Iongo de urn percurso de 
autom6vel, previamente definido. As temperaturas assim 
obtidas foram depois transformadas em temperaturas 
relativas ao IGU (es~9ao de referencia). 

Caracterizam-se estatisticamente as temperaturas 
relativas, diurnas e nocturnas, de cada local de observayao 
e analisam-se os factores intervenientes na reparti91i0 
termica local, estabelecendo rela9oes numeric as (regressi'ies 
lineares) entre os parametros estatisticos destas 
temperaturas e a cota e o coeficiente de ocupa9ao do solo 
de cada urn dos locais de observa91io. 

Por fim, analisam-se os padroes de reparti91io das 
temperaturas diurnas e nocturnas na aglomerayao urbana, 
para alguns dos diferentes tipos de tempo definidos no 
capitulo II, com a ajuda de cartas de isotermicas e de perfis 
termicos. 

A Conclusiio (pp. 148-153) do trabalho constitui uma 
resenha das principais conclusoes tiradas ao Iongo dos 
diferentes capitulos e subcapitulos, e suas inter-rela9i'ies, 
permitindo uma visao de conjunto de aspectos termicos 
estivais do clima urbano de Coimbra. 

A BACIA HIDROGRAFICA DA RIBEIRA DE COJA 
Estudo de Geomorfologia 

A Ribeira de Coja, sub-afluente do Rio Mondego, e urn 
dos principais afluentes do Rio Alva. Localizando-se na 
sua margem esquerda, tern a confluencia na Vila de Coja 
e as cabeceiras na Lomba da Picota. 

0 estudo, dividido em tres capitulos, apresenta no 
primeiro urn a descri9ao dos principais aspectos da litologia 
e da tect6nica, uma analise das vertentes (relativamente a 
hipsometria e aos declives) e uma pesquisa de testemunhos 
de antigas superficies de aplanamento. 

Ainda no primeiro capitulo, com base na rede 
hidrografica, procuraram-se indicios de actividade 
tect6nica recente nas montanhas de xisto da Cordilheira 
Centrale apresentaram-se algumas hip6teses explicativas 
para a ocorrencia das diversas quedas de agua da area, 
as quais se localizam nas barrocas de Degrainhos e do 
Vale. 
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Segue-se, no segundo capitulo, uma apresenta9ao dos 
dep6sitos presentes na area, ou seja, dep6sitos de base de 
vertente e dep6sitos de vertente, baseada no estudo 
(observa9iio de campo e analise laboratorial) dos mais 
significativos. 

No terceiro e ultimo capitulo, principia-se pel a analise 
da evoluyao da popula91io da area, de forma a entender a 
necessidade que o Hom em sentiu, no pass ado, de modificar 
as formas dos vales e vertentes, bern como, de 
posteriormente abandonar a area. 

Seguidamente, descreveram-se quais os processos 
utilizados e quais as modifica9oes por ele introduzidas. 

Descreveu-se igu almente o resultado dessas 
modifica9oes e muito em especial do abandono a que 
for am sujeitas, nomeadamente no que respeita a evolu91io 
actual das vertentes. 
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TERCIARIZA<;AO EM ESPA<;OS RURAIS 
Analise de duas freguesias do concelho de Cantanhede: Febres e Tocha. 

A "terciariza91io" e urn fen6meno que assume particular 
importancia nos paises desenvolvidos de economia de 
mercado. Esta a ser objecto de discussao, tanto no que se 
refere ao pr6prio conceito como no que diz respeito ao 
pr6prio processo. Apesar de Portugal nao fazer parte das 
economias desenvolvidas de mercado interessou-nos 
estudar o fen6meno da terciarizayao em duas freguesias do 
concelho de Cantanhede: Febres e Tocha. Estas duas areas 
sao consideradas rurais e perifericas relativamente a outras 
do litoral portugu~s. 

0 trabalho divide-se em duas partes: a primeira onde sao 
apresentados os pressupostos te6ricos sobre terciario, 
terciarizayaO, processes de terciarizayaO, ( ... ); analise das 
transformayoes dos espa9os rurais; estudo da evoluyao do 
sector terciario em Portugal Continental e sua estrutura; a 
segunda consta da analise do sector terciario no concelho de 
Cantanhede, nas freguesias ja mencionadas, bern como da 
sintese das ideias concretizadas com base nasfontesutilizadas 
no trabalho - essencialmente inqueritos e entrevistas. 

Com base na referida metodologia foi-nos possivel 
verificar algumas transformayoes no sentido da expansao 
do sector terciario, fundamentalmente, de "restaurayao", 
de serviyOS domesticos, bern como o enraizamento dos 
servi9os de apoio A produ9iio, particularmente servi9os 
financeiros, serviyos tecnicos, servi9os de contabilidade e 
servi9os judiciais. 

Esta "terciariza9ao" teve como motor, por urn !ado a 
transforma91io social que se verificou nestas areas, ao 
nivel da instru91io, dos Mbitos alimentares, das condi9oes 
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de habitabilidade, e do aumento dos tempos livres que 
proporcionaram a procura de servi9os de consume pela 
popula91io. Por outro !ado, deve-se tam bern ao importante 
papel dos investimentos efectuados, em dominies diversos. 

Os investidores sao, em geral, indiv!duos com urn 
percurso s6cio-profissional e geografico bastante 
diversificado -de evidenciar, por exemplo, os emigrantes 
regressados. A agricultura foi a primeira etapa ja que os 
seus progenitores se dedicavam quase exclusivamente a 
essa actividade. Saliente-se que estes investidores 
pertencem a "gerayaO da mudan9a", de uma sociedade 
marcadamente rural para outra, diferente, mais instruida e 
menos ligada a agricultura. 0 comercio adquire particular 
importancia em rela9ao A actividade profissional da 
populayiio inquirida. 

A aquisi91iode estabelecimentos comerciais e sobretudo 
· de iniciativa individual, tendo como origens de capital as 

poupan9as individuais e com algum peso as poupan9as de 
origem estrangeira. 

Registou-se a pluriactividade na maioria dos 
proprietaries dos estabelecimentos comerciais. A 
explora9ao do tipo familiar ou com urn numero 
relativamente baixo de empregados tern tambem alguma 
representatividade, encontrando-se em conformidade com 
a media nacional. 

Relativamente a localiza91iO do sector terciario, ba 
tendencia, nas duas freguesias, para a sua centralizayiio 
nos centros de Febres e Tocha enos lugares contiguos ao 
Iongo das principais vias de comunica91i0. 

TELECOMUNICA<;OES, DESENVOLVIMENTO 
E ACTIVIDADE EMPRESARIAL NA REGIAO CENTRO 

0 impacto que a evolu91io tecnol6gica tern vindo a 
produzir nas telecomunica96es e, consequentemente, em 
toda a sociedade, tern reflexes espaciais, que se traduzem 
em disparidades regionais e no ordenamento do territ6rio. 
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Estas disparidades, que se apresentam em estreita correla91i0 
com todo o processo de desenvolvimento s6cio-econ6mico, 
pod em ser evidenciadas pel a desigual expansao dos servi9os 
de telecomunica96es e pelo trafego originado. 



A adesao tardia de algumas areas marginais ils novas 
tecnologias e serviyos, e a lenta penetrayao e cobertura de 
infra-estruturas conduz, necessariamente, a menor 
competitividade destas areas. Perante este cenario tern 
sido implementadas pelos organismos nacionais 
responsaveis pelo sector das telecomunicayoes, politicas e 
program as que visam a vulgarizayao dos novos serviyos de 
telecomunicayoes, bern como fomentar a sua procura. Esta 
politica tem-se intensificado com a adesao de Portugal a 
CE em 1986. 

A integra9ilo econ6mica e social de todo o espar;o 
comunitario, e a consequente aproximar;ao geografica 
pass a pel a utilizayao crescente das telecomunicayoes e das 
novas tecnologias de informayao. Deste modo, esta a 
apoiar-se a competitividade dos sectores produtivos que 
tern, cada vez mais, necessidade de obter informar;ao 
actualizada e fiavel para poder subsistir em mercados cad a 
vez mais internacionalizados e altamente concorrenciais. 

Notas, not{cias e recensoes 

0 presente estudo pretende demonstrar a crescente 
imporHlncia do sector das telecomunicay5es na sociedade, 
em geral, e na actividade empresarial, em particular. 
Pretendemos desta forma efectuar uma leitura geografica 
dos processes que and am associados a expansao e difusao 
no territ6rio das telecomunicayoes e as implicayoes que 
dai advem sobretudo para as actividades econ6micas. 
Questionam-se as assimetrias regionais verificadas na 
cobertura e densidade dos servir;os e equipamentos de 
telecomunicar;oes em Portugal, designadamente a 
instalar;ao de novas redes e servir;os de telecomunicayoes 
que se inscrevem numa estrategia de optimizayao dos 
investimentos por parte das empresas operadoras. 

Sao, ainda, estabelecidas as relayoes entre a actividade 
empresarial e as telecomunicar;oes, atraves dos consumes 
e equipamentos das empresas da Regiao Centro, sua 
inserr;ao nos mercados e necessidades futuras. 

TRANSPORTES COLECTIVOS RODOVIARIOS NO GRANDE PORTO 
Ensaio de Geografia Humana 

Uma das formas de observar a rapida expansao das 
areas urbanizadas que se tern verificado nas duas ultimas 
decadas, pode ser atraves do crescente numero de 
deslocay5es que os seus habitantes efectuam diariamente 
e pel a difusao de uma, cada vez maior, diversidade de usos 
de solo. 

Assim, os meios necessaries para efectuar as ligar;oes 
entre os diferentes usos e facilitar os movimentos dessa 
popular;ao, evidenciam-se como elementos pertinentes de 
reflexao. 

Neste Ambito, os transportes colectivos rodoviarios 
merecem especial enfase, ja que, numa area como a do 
Grande Porto, onde OS problemas de tr§nsito nao param de 
aumentar, "pensar colectivo" tern sido o lema. 

Procuramos entao responder a tres tipos de questoes: 
1. quais os elementos que maior importAncia tiveram 

na estruturar;ao da rede de transportes colectivos que hoje 
conhecemos; 

2. como se relacionam e estruturam as redes de 
transporte colectivo publico (S .T.C.P.) e privados 
( camionagem); 

3. que tipo de servir;o prestam a colectividade. 
Concluimos que: 
1. A rede de transportes colectivos do Grande Porto 

desenvolveu-se em funr;ao dos mais importantes nucleos 
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de povoamento. Porem, em fases mais recentes, quando se 
iniciaram os processes de concorrencia, mediante o 
crescente congestionamento de linhas, parece ocorrer urn a 
inversilo do processo, isto e, as carreiras obtem concessilo 
mesmo sem haver procura que justifique, porque sabem 
que cedo poderao funcionar como urn atractivo para a 
fixar;ilo da popular;ao. 

2. 0 servi9o de transportes colectivos da cidade e a 
camionagem ja coexistem neste espar;o geografico desde 
os anos 20 do nosso seculo e, sempre se complementaram. 

0 S.T.C.P., desde a decada de 40, presta urn servir;o, 
em exclusividade, na cidade do Porto e, com priori dade de 
opr;ao de linhas, nos arrectores pr6ximos. A camionagem 
opera no restante territ6rio dos concelhos limitrofes. 

3. As fun9oes de cada serviyo de transportes colectivos 
foram diferentes ao Iongo do tempo, especialmente para 
os transportadores privados, uma vez que, e ao contrario 
do S.T.C.P., a camionagem prestava inicialmente urn 
servi90 de tipo regional, passando na ctecada de 70 a servir 
a populayao numa malha cada vez mais apertada dentro 
dos concelhos limitrofes do Porto, chegando, mais 
recentemente, a efectuar (como o atestam as 8 das 41 
empresas privadas) urn servi9o de tipo urbano na 
peri feria. 
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CONTRIBUTOS PARA 0 PLANEAMENTO DO DESTINO FINAL 
DOS RESiDUOS S6LIDOS URBANOS 

A sobrevivencia em meio urbano implica urn grupo 
importante de recursos naturais que sao de oferta 
relativamente escassa: agua, combustiveis e alimentos. 
Estes transformam-se em bens de consumo, serviyos e 
outras comodidades indispensaveis aos cidadaos em casa, 
no trabalho e no lazer. Uma vez usados, estes bens 
adquiridos deixam deter urn a utilidade e sao habitualmente 
rejeitados e eliminados. 

Os residuos s6Iidos urbanos (vulgarmente conhecidos 
por rsu) sao a parte desses materiais rejeitados sobre a qual 
este estudo se debruya. Assim, o principal objectivo que se 
pretende alcanyar ~ o de demonstrar como a produyllo de 
rsu constitui uma caracteristica das actividades urbanas, 
uma vez que os mesmos se consideram parte integrante de 
urn sistema, no qual se devem eleger metodologias de 
controlo e de eliminayao que ofereyam os maiores 
beneficios globais. Neste contexto, pretende-se conhecer 
as quantidades de rsu produzidas assim como a sua 
composiyilo para os remover eficazmentee lhes dar destino 
adequado. 

A dissertayaQ desenvolve-se em tres partes. Na primeira 
parte, procura-se enquadrar e justificar teoricamente o 
tema num contexto alargado. No primeiro capitulo, e 
como ponto de partida metodo16gico, estabelece-se uma 
analogi a entre alguns conceitos desenvolvidos pel a Teoria 
Geral dos Sistemas e o sistema urbano, no qual as 
necessidades energeticas surgem como indispensaveis ao 
referido sistema e os rsu como resultantes da sua actividade. 
No segundo capitulo considera-se que a extensao das 
formas de vida urbana conduziu a novas esferas tecno
-econ6micas, politicas e culturais. Estas legitimaram a 
corrida individual pela melhoria do nivel de vida e a 
resultante sociedade de consumo foi a responsavel por 
uma crescente produyao e alterayilo da composiyao 
tradicional dos residuos. Seguidamente, sao equacionados 
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alguns conceitos fundamentais e o seu enquadramento 
legislativo no territ6rio nacional. Evidencia-se, deste modo, 
a crescente importancia que os rsu estilo a assumir no 
contexto das preocupay5es das pollticas de controlo da 
qualidade ambiental. 

A segunda parte incide sabre as infra-estruturas que se 
orientam para a resoluyao do problema dos residuos s6lidos, 
a uma escala global. Assim, o terceiro capitulo inicia-se 
com a apresentayiio de algumas das estatisticas disponiveis 
acerca da produyiio dos rsu a nivel mundial e enfatiza as 
diferenyas que esta questao levanta entre as nay5es, como 
resultantes do seu grau de desenvolvimento, no tempo e no 
espayo. Procura-se ainda analisar os aspectos respeitantes 
ao sistema de rsu, dando especial destaque as varias 
soluyOeS existentes para o seu destino final, exemplificando 
o seu uso no territ6rio nacional e estrangeiro. A t6nica 
colocada na valorizayao dos rsu ~ propositada, pois 
assume-se que estes constituem parte dos novos recursos 
urbanos. 

A terceira parte constitui o ponto de partida para o 
estudo do tern a a escala local, para o qual serviu de base a 
cidade de Lis boa. No quarto capitulo, procura-se encontrar 
atraves da analise multivariada, uma associayiio entre as 
quantidades, acomposiyiio fisica dos rsu e a popula~o que 
os produz. A partir do padrao de distribuiyiio encontrado, 
propuseram-se soluyoes alterhativas as comuns praticas 
de eliminayiio dos rsu que simultaneamente trouxessem 
mais beneficios sociais e que fossem menos agressoras do 
ambiente. 0 estudo efectuado permitiu concluir que a 
estrutura social e material urbana, esta na base da gerayao 
de determinadas quantidades e tipos de residuos quanto a 
sua composiyao fisica. Conhecer a hierarquia social urbana 
implica, pois, poderem estabelecer-se estimativas de 
tipologias de residuos s6lidos e com estas estimar-se a 
eficacia econ6mica e social do seu aproveitamento. 
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A RESIDENCIA SECUNDARIA NO AMBITO DA GEOGRAFIA 
DOS TEMPOS LIVRES: ANALISE COMPARATIVA DOS CASOS DE 

S. PEDRO DE MOEL E PRAIA DA VIEIRA 

Com o trabalho em referencia procurou-se analisar a 
residencia secundaria de urn ponto de vista geografico, 
integrando aquele fen6meno na dimensao e no contexto 
mais vasto dos Tempos Livres. 

Na abordagem da tematica escolhida foram utilizadas 
duas esc alas de investiga~ao: urn a de ordem geral e te6rica, 
onde se pretendeu reflectir sobre as varias contribui~oes 
cientlficas disponiveis, questionando-as e, mediante uma 
reflexao pessoal, perspectivar novas aproxima~oes A 
realidade da residencia secundaria; outra, de ordem pratica 
e espedfica, que se traduziu no estudo casuistico das duas 
praias em epigrafe, privilegiando-se, assim, a residencia 
secundaria do litoral. 

A Tese divide-se em tres partes, referentes, 
respectivamente, A metodologia e fontes no estudo das 
residencias secundarias, aos contributos para urn 
enquadramento te6rico da residencia secundaria eo estudo 
da residencia secundaria no centro litoral portugues, 
nomeadamente os casos deS. Pedro de Moel e Praia da 
Vieira. 

Na primeira, esbo~am-se as linhas orientadoras da 
investiga~ao desenvolvida e as fontes potencialmente e 
realmente utilizadas, bern como as suas limita~oes e 
virtualidades. 

E de mencionar a dificuldade sentida na obten~ao de 
dados estatisticos especificos quanto As residencias 
secundarias, tendo-se con tornado este obstaculo lan~ando 
mao de dois indicadores disponiveis: o m1mero total de 
alojamentos em cada praia e o m1mero de famllias ai 
residentes permanentemente, determinando-se 0 numero 
de residencias secundarias mediante a opera~ao de 
subtrac~ao ao m1mero total destes do m1mero daquelas, 
partindo do principio de que a cada familia residente 
permanente corresponderia urn unico alojamento (a sua 
residencia principal). 
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As fontes mais importantes foram a Bibliografia (para 
a I e II partes) eo Inquerito lan~ado, por amostragem, aos 
residentes secundarios nas duas praias (com vista A III 
parte). Para alem destas, tambem as estatisticas, a matriz 
predial do concelho, a cartografia e a fotografia aerea, 
entre outras, foram usadas. 

A segunda parte e constituida pela apresenta~ao nao 
apenas do conceito de residencia secundaria, recortando-o 
de no~oes afins, como da sua inser~ao na Geografia dos 
Tempos Livres; sao desenvolvidas ainda as causas e 
consequencias (impactos) deste fen6meno. 

0 conceito operativo mais importante do estudo 
realizado e a defini~ao de residencia secundaria e em que 
se caracteriza como tal todo o alojamento que, nao sendo 
a residencia principal do utilizador (ou de outrem, nos 
casos de arrendamento ou emprestimo), e ocupado por 
aquele, sua familiae/ou amigos, em ferias, fins-de-semana, 
"pontes" ou outros tempos Iivres, com fun~oes recreativas 
ou de lazer. 

Esta no~ao e definida por do is vectores fundamentais: 
urn que o delimita negativamente (a residencia secundaria 
nao e residencia principal de ninguem) e outro que o 
perpassa pel a positiva (a residencia secundaria e sobretudo 
e essencialmente urn alojamento de lazer). 

Caracterizada deste modo, a residencia secundaria 
estara na encruzilhada da Geografia da Recrea~ao e da 
Geografia do Turismo, porque nasce e se desenvolve 
enquanto realidade geografica na dupla dimensao espacial 
e temporal. 

Na terceira parte, depois de uma breve panoramica 
hist6rica e geografica das duas est§ncias, caracterizam-se 
as residencias secundarias nelas implantadas, seus 
utilizadores e impactos que provocam no meio de 
acolhimento, em termos actuais e futuros . 
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AS SERRAS DE CAMPELOS E MARAGOTOS 
Contributo para urn estudo de morfologia granitica 

Os estudos ligados a alterayao das rochas granit6ides, 
constituem urn item fundamental para explicar a genesee 
evoluyao morfol6gicado Noroeste de Portugal. Com efeito, 
sea tect6nicaexerceu uma acyao extremamente importante 
no contexto global desta vasta area, nao podemos ignorar 
o contributo dos processos de alterayao/erosao diferencial, 
explorando uma litologia especifica sob influencia de 
paleoclimas favoraveis a uma alterayao intensa. 

Na sequencia deste raciocinio, o presente trabalho tern 
como objectivo principal avaliar a importancia da 
coexistencia de diferentes tipos de granit6ides, na 
morfologia das Serras de Campelos e Maragotos. Assim, 
ap6s urn a analise das caracteristicas estruturais desta Area, 
que assenta basicamente na descriyiio dos principais 
e lementos da litologia e da tect6nica, o trabalho 
desenvolve-se principalmente em torno de duas 
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problematicas essenc1a1s: definiyao de uma escala de 
resistencia dos varios tipos de granit6ides a alterayao, 
elaborada com base numa analise de aspectos ligados a sua 
composiyiio quimico-mineral6gica, textura, porosidade/ 
permeabilidade e grau de fracturayao (macro e micro); 
analise da importancia que a alterayao assume nesta area 
especifica, atraves do estudo das modificayoes fisicas, 
quimicas e mineral6gicas observadas em alguns perfis de 
alterayao. 

Conjugando as informa9oes obtidas, a parte final deste 
trabaJho e dedicada a diSCUSSaO dOS principais trayOS 
geomorfol6gicos das Serras de Campelos e Maragotos, 
dedicando-se uma aten9ao especial ao conjunto de 
depressoes que se desenvolvem na sua periferia e cuja 
genese e sem duvida condicionada pelos processos de 
alterayao/erosao diferencial. 

EROSAO FLUVIAL EM AREAS CARSICAS 
Os vales do Lapedo, da Quebrada e da Fonte Nova -

- Bordadura Setentrional do Maci~o Calcario Estremenho 

As formas fluviais assumem em meio carsico uma 
especificidade e uma espectacularidade unicas, 
merecedoras de estudos especiais com vista ao seu 
entendimento. 0 estudo realizado teve exactamente como 
objectivo esse entendimento e para o efeito foram 
escolhidas formas fluviais desenhadas no sector setentrional 
do Maci9o Calcario Estremenho, o principal maciyo 
calcaria carsificado do pais. 

0 trabalho inicia-se pela analise das bases 
litostratigraficas e tect6nicas, tidas como pe9as 
fundamentais para a compartimentayao do desenho da 
rede hidrografica e mesmo para a explicayao da forma dos 
vales. A partir dessa analise escolheram-se tres areas
-amostra, estudadas com mais pormenor, com vista a 
comparayiio, entre si, dos vales mais importantes que se 
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desenvolvem em cada uma delas - o Vale do Lapedo, 
na area do Sinclinal de Pousos; o Vale da Quebrada, na 
area da escarpa do Reguengo do Fetal eo Valeda Fonte 
Nova, na passagem, em flexura, da Plataforma de Fatima 
para a Bacia Cretacica de Ourem - salientando a 
originalidade de cada urn, bern como os aspectos comuns 
que eles encerram. 

A semelhanya de formas e talvez de processos que 
estiveram na origem destes vales podera indicar uma 
evoluyao sensivelmente identica e a decorrer 
sincronicamente? 

A resposta encontrar-se-a na analise pormenorizada 
das forrnas das vertentes destes vales e dos dep6sitos que 
com elas se relacionam. Como testemunho dos processos 
que concorrem para a elaborayao das vertentes produzem-



-se dep6sitos dos quais os mais antigos parecem ser 
constituidos por forma96es tipo "greze" que, actualmente, 
apresentam diversos graus de consolida9ao e que, por 
analogi a com os dep6sitos estudados por outros auto res, se 
atribuem provavelmente ao Riss. Garantidamente 
posteriores a estas forma96es, mais ou me nos consolidadas, 
estao os dep6sitos estratificados de vertente, ora de 
tipo "greze", ora mais de tipo "groise", eventualmente 
ligados a processes de solifluxao, e as escombreiras de 
gravidade que se apresentam sem consolida9ao e atribui
das por varios autores ao Wiirm, ou mesmo ja ao 
Holocenico. 

Notas, not{cias e recensoes 

Embora seja extremamente dificil correlacionar os 
epis6dios evolutivos dos tres vales, parecem, no entanto, 
encontrar-se processes similares e a ocorrerem, 
provavelmente, em tempos muito pr6ximos, dando origem 
a dep6sitos que, apesar de algumas diferen9as nas suas 
caracteristicas morfol6gicas e morfometricas, parecem 
ser, na sua genese, identicos. Com base nesta correla9ao 
foi tentada uma sintese interpretativa da evolu9ao destes 
tres vales, a qual permite avan9ar com algumas hip6teses 
explicativas para a interpreta9ao e reconstitui9ao das fases 
de evoluyao do relevo da bordadura setentrional do Maciyo 
Calcario Estremenho. 
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