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AS PAISA GENS DAS DUNAS DE QUIAIOS, DA GANDARA 
E DA SERRA DA BOA VIAGEM 

1. Dos vanos trabalhos publicados por ANTONIOCAMPAR 
DE ALMEIDA destaca-se, indubitavelmente, aquele que lhe 
serviu de tese de Mestrado -0 Concelho de Anadia, do 
Certima ao rebordo montanhoso. Um contributo de 
Geografia Fisica para o Urbanismo (A. CAMPAR DE 
ALMEIDA, 1986). Ja af, para alcm de se mostrar cuidadoso, 
seguro e born conhecedor da necessaria bibliografia, 
mostrou, tam bern, o seu gosto pelo trabalho de campo, nas 
componentes de observayao e inqucrito, tal como mostrou 
as qualidades intelectuais que, des de o tempo de estudante, 
lhe auguravam urn futuro auspicioso na vida universi
taria. 

Dada a sua Ionga Iigaeyao, como docente, a disciplina 
de Biogeografia, o Lema da tese de doutoramento nao 
poderia deixar de se aproximar o rna is possfvel das materias 
que lecciona. A sua opeyao inicial pelo "estudo ec;ol6gico 
das paisagens a Norte dos campos do Mondego entre o 
litoral e Aneya" foi acertada. 

Tratava-se, todavia, de urn grande desafio. Nunca 
tinha sido feita em Portugal uma tese de Geografia Ffsica 
semelhante e, mesmo no estrangeiro, as poucas de que 
temos conhecimento correspondcm a trabalhos realizados 
a outras escalas. 

0 pormenor a que deveria descer para dar resposta a 
variedade paisagfstica da area escolhida impos, todavia, a 
A. CAMPAR DE ALMEIDA urn a redueyao do espaeyo em estudo. 
A parte daquela area mais rica em termos ecol6gicos ja 
estava abrangida no trabalho - a Serra da Boa Viagem, as 
Dunas de Quiaios e a Gandara; nao seria acrescentando a 
Bairrada que o candidato demonstraria melhor a sua 
capacidadc como investigador. 

A tese agora apresentada e defendida com exito na 
Universidade de Coimbra (29 de Maio de 1995), intitula
-se Dunas de Quiaios, Gandara e Serra da Boa Viagem. 
Uma abordagem ecol6gica da paisagem, corresponde a 
urn trabalho realizado ao Iongo de oito anos, que quase nao 
aproveitou de conhecimentos provenientes de estudos por 
si feitos anteriormente. 

A area estudada e a tematica desenvolvida foram 
diferentes das da tese de Mestrado. S6 alguns aspectos de 
pormenor no campo da Geologia e da Geomorfologia 
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tiveram ligaeyoes com os seus estudos mais antigos. Haque 
reconhecer que a investigae;ao feita na area da Biogeo
grafia e da Pedologia exigiu a A. CAMPAR DE ALMEIDA urn 
grande esfore;o e muito tempo de preparae;ao. 

Na sua forma de livropolicopiado,a tese tern 305 pagi
nas de texto, onde se incluem 100 figuras e 30 quadros, as 
quais se juntam 35 fotografias a cores organizadas em 
9 estampas extra-texto. 

Esta estruturada em seis capftulos, o primeiro dos 
quaisea "Introdueyao" (pp. l-27),o segundoaapresentae;ao 
do "Quadro natural da area em estudo" (pp. 29-83), o 
terceiro a "Caracterizayao bioffsica das Dunas de Quiaios" 
(pp. 85-124), o quarto a "Caracterizae;ao bioffsica da 
Gandara" (pp. 125-144), o quinto a "Caracterizae;ao bio
ffsica da Serra da Boa Viagem" (pp. 145-215) eo ultimo, 
o sexto, intitula-se "Dinamica da paisagem. Sfntese e 
conclusao" (pp. 217-256). Seguem-se a indicae;ao da 
"Cartografia e fotografia de apoio" e as "Refercncias 
bibliograficas" (pp. 257-270), bern como algumas paginas 
de anexos e Indices (pp. 271-305). 

2. A "lntrodueyao" comee;a por urn enquadramento 
te6rico. N em podia deixar de ser, tratando-se de urn estudo 
deste tipo. 

Talvez nao tenha sido muito feliz abrir com a citaeyao 
pessimista de R. BRUNET (1974) ao dizer que a paisagem 
acaba por nada significar (p. 1). No entanto, ao estabele
cer-lhe a Iigaeyao com os estudos de HuMnOLDT, PASSARGE, 
TROLL e outros ge6grafos, logo A. CAMPAR DE ALMEIDA 
demonstra a foreya cientffica da palavra paisagem. 

Neste infcio da Lese, serve-se abundantemente do livro 
de G. ROUGERIEeN. BEROUTCIIACIMLI (1991); nelese inspira 
e dele tira boas indicaeyoes. Outros trabalhos recentes, 
como 0 de J.-P. DucRUC (1985) e 0 de TAKEUCHI (1983), 
tambcm sao utilizados e ate com grande proveito na 
medida em que, no rcspeitante a evolueyao dos conceitos de 
paisagem, bern como a ecologia da paisagem e sua ligae;ao 
ao ordenamento do territ6rio, para alcm de exemplos 
vindosdaAlemanha, daanliga Uniao Sovictica, daFrane;a 
e dos Estados Unidos, introduz tam bern exemplos prove
nientes do C~nada e do Japao. 
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Embora tambCm refira o conhecido ge6grafo frances 
G. BERTRAND (1968 e 1978) e, depois, venha mesmo a 
seguir algumas das suas propostas em termos de 
investigac;:ao, e a escola canadiana, atraves de M. PHIPPs, que, 
do ponto de vista te6rico, parcce te-lo inDuenciado mais. 
Dela vai salientar ideias forc;:a como visao, organizac;:ao, 
espac;:o e globalidade. Talvez seja caso para perguntar: 
porque nao observac;:ao em vez de visao? E porque nao o 
espac;:o em primeiro Iugar? Aparcntemente seria rna is geo
gnifico. Por isso, talvez tivesse sido importante fazer mais 
uma apresentac;:ao crltica do que urn simples resumo .. . 

A. CAMPAR DE ALMEIDA opta pela noc;:ao de "paisagem 
ecol6gica" de PmPPs (1985). E daalguns nomes de Autores 
ligados a ecologia da paisagem, a planificac;:ao ecol6gica 
e "ao CSIRO australiano"; aqui uma pequena "gaffe"
queria rcferir-se aos investigadores australianos do 
CSIRO ... 

Estabelecido o enquadramcnto te6rico, propoe como 
objcctivos (p. 13) a determinac;:ao de unidades e, eventual
mente, subunidades de paisagcm, bern como a explicac;:ao 
das variaveis descritoras e das variaveis chave. Talvez 
tivessesido intcressantcconsidcrartambem como objectivo 
a aplicac;:ao pratica dcstes estudos. No fim do trabalho 
falar-se-a disso, c certo, mas seria de deixar, desde inlcio, 
bern claro que este tipo de estudos podem desembocarem 
casos concretos de apoio ao ordcnamento do territ6rio. 

Segue-sea apresentac;:ao da area de cstudo. Saliente-se 
a preocupac;:ao em explicar o que se tern entendido por 
Baixo Mondcgo e por Gandara; para alcm do facto em si, 
e tam bern urn a mane ira de mostrar que pouca importiincia 
tinha sido dada a originalidade tanto da Serra da Boa 
Viagem, como das Dunas litorais. S6 nao me parcce muito 
feliz, por demasiado superficial, a refercncia as imagens 
de sai.Clite que utilizou (qual satclitc? de quando sao as 
imagens? que cores ou falsas cores significando o que?). 

A "Introduc;:ao" fica completa com urn subcapltulo 
intitulado "Mctodologia". Os mapas utilizados, as fichas 
criadas ou adaptadas para as recolhas de campo, os 
aparelhos e os programas escolhidos para os diferentes 
momentos do trabalho de invcstigac;:ao, tudo e cuidadosa
mente exposto. 

Is to nao quer dizcr que uma ou outra coisa nao pudesse 
ter sido tratada de modo diferente. Por exemplo, e discutfvel 
que seja atribuldo o valor I a reaq:ao ao acido clorfdrico 
quando ela e nula ... ate porque, logo a seguir, se atribui o 
valor 0 a nao ocorrencia de uma determinada cspccie 
florfstica no levantamento com vista a classificac;:ao 
fitossociol6gica. E a explicac;:ao para isto que parece 
corresponder a uma diversidade de critcrios nao 6 
con vi ncen tc. 

3. 0 segundo capitulo intitula-se, como vimos, "0 qua
dro natural da area de estudo". lnicia-se pelo clirna, passa 
pelas caracterlsticas geologicas e gcomorfologicas e 
termina nos solos e na vegetac;:ao. 

Registe-se, desde logo, a boa definic;:ao das caracte
rfsticas mediterrancas do eli rna de todo o pafs. A. CAMPAR 
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DE ALMEIDA defende-as "pelos meses secos no Verao e 
por urn lnvemo de rclativa suavidade termica" (p. 29). 
0 exernplo, para 0 area de estudo, e dado por duas estac;:oes 
mcteorol6gicas proximas; no entanto, uma (Barra do 
Mondego) muito mais proxima do que a outra (Anadia) ... 
E houve urn esquecirnento- na figura nao se diz qual o 
perfodo de tempo que esteve na base dos calculos. S6 na 
pagina seguinte, em nota infrapaginal, e que se fica a saber 
que para o primeiro eo perfodo 1951/80 e para o segundo 
1954/80, o que, na verdade, nao poe problemas quanto a 
comparac;:ao dos valores. 

Para definir rnclhor a sua area, refere-se a trabalhos de 
H. LAUTENSACH, de 0. RIBEIRO e de CusT6oro DE MoRAIS, 
mas e a classificac;:ao climatica deS. DAVEAU que mais !he 
vai interessar. 

Assim, seguindo S. DAVEAU (1980), integra a area de 
estudo em dois subtipos climaticos - "Litoral Oeste", 
"uma estreita faixa com largura de 10 a 15 km e 
desenvolvida a partir da Serra da Boa Viagem para Norte" 
(p. 30) e "Fachada Atlantica", imediatamente a leste 
desenvolvendo-se ate ao Macic;:o Marginal de Coimbra. 
Tendo sido reduzida a area de estudo, como se ve no 
pr6prio titulo da tese e, melhor ainda, no esboc;:o de 
Iocalizac;:ao (fig. 1, p. 16), sera de perguntar sea Gandara 
tern aver com este segundo subtipo, ou se ainda se estava 
a pensar na Bairrada, ou, o que c realmente rna is logico, se 
ha, afinal, duas areas de estudo, urn a am pia e urn a restrita 
como parece, mas nunca e abertamente dito. 

Esta mesma pergunta tera de ser feita quando se nota 
que, alcm das caracterfsticas climaticas de Barra do 
Mondego, Dunas de Mira e Montemor-o-Velho, o Autor 
insiste nas caracterfsticas clirnaticas de Coirnbra-Geoffsico, 
Coimbra-Bencanta e Anadia .. . 

Quanto aos Indices bioclimaticos utilizados, verifica-se 
que o "fndice de secura de Giacobbe" coloca as seis estac;:oes 
num tipo sub-hurnido eo "fndice xerotermico de Bagnouls 
e Gaussen" s6 diferencia ligeiramente Coimbra, conside
rando as outras no subtipo "mesomediterraneo atenuado". 
Curiosamente, mais diferenciados sao os resultados da 
aplicac;:ao dos critcrios para determinar os "Andares 
bioclimaticos mediterrancos", de RivAs-MARTINEZ et al. 
(1990), que dao para Dunas de Mirae Montemor-o-Velho 
urn subtipo "mesornediterraneo sub-humido superior" e 
para a Barra do Mondego "termomediterrtmeo sub-humido 
inferior". A que se devera esta diferenc;:a? Na realidade, 
parecia mais importante responder a esta questao do que 
tentar explicar a diferenc;:a entre a Barra do Mondego e 
Coimbra-Geol'fsico (p. 38). . 

Tal como S. DAVEAU (1980), tambcm A. CAMPAR DE 
ALMEIDA conclui que "o que se salienta mais" em tcrmos 
climaticos "eo contraste intcrior-litoral" (p. 41 ). No en tanto, 
a Serra da Boa Viagem e destacada uma vez que, sofrendo 
ventos predominantemente do quadrante Norte, protegera 
a Barra do Mondego. Esta protecc;:ao merecia ser bern 
explicada em termos de processos topoclirnaticos. 

A apresentac;:ao geologica, a semclhanc;:a da apresen
tayllo cl irnatica, tam bern 6 alargada ate ao Macic;:o Marginal 



de Coimbra. Admite-se, portanto, que as percentagcns 
indicadas para afloramcntos de rochas carbonatadas (43 a 
45%) e de rochas gresosas (49 a 55%) se rcfiram a toda 
essa area que ultrapassa bastante aqucla que foi considerada 
a area de estudo. 

Independentemente disso, ha alguns pormenorcs neste 
subcapftulo que exigem reflexao. 

Em primeiro Iugar, aparecem pontos de interroga<;ao a 
mais para urn trabalho que apcnas dcveria servir de base 
para urn estudo de paisagens - muitos deles nada tern a 
ver com as preocupal!(oes do ge6grafo; outros dcixam o 
lei tor intrigado, como eo caso do ponto de interrogal!(ao a 
seguir a anticlinal de Cantanhede (p. 45). A duvida est:a na 
definil!(ao do anticlinal ou na sua localizal!(ao? Nao parece 
que seja por urn ou por outro motivo, mas a verdade e que 
o ponto de intcrrogal!(llo esta lei e nao se diz porque. 

Mas ha tambCm a indical!(llo de inumeros top6nimos, 
na sua maior parte a prop6sito de formal!(oes gcol6gicas 
devidamentc caracterizadas. Scnte-se a falta de urn mapa 
de localizal!(iiO geraJ e cficaz para 0 conjunto da area 
abarcada; o esbol!(o geologico (fig. 7, p. 44), scndo, em bora, 
urn born documcnto, nao Iocaliza ao pormcnor . .. 

A litologia e a tcct6nica sao cfcctivamcnte os dados 
geol6gicos de base para a comprccnsao das formas do 
rclcvo e ate dos solos. Infclizmcntc, as vczcs, csses dados 
quase se diluem nos pormenorcs pcrfcccionistas da 
estratigrafia ou, mesmo, da paleogeografia, da paleoclima
tologia ou da paleobotanica como, por exemplo, quando 
da refcrencia a TELLES ANTUNES acerca das condil!(oes de 
deposi<;ao dos materiais do Campaniano-Maastrichtiano 
(p. 51). 

Apesar de, sobopontode vista geologico, estarcorrecto, 
este subcapftulo acaba por nao ligar muito bern com o 
subcapitulo scguinte, Gcomorfologia e Hidrografia. 

Neste, o maior destaque vai para o esbo<;o morfo-estru
tural do Baixo Mondego que reprcscnta as lin has gerais do 
relevo dcsde o Macil!(o Marginal de Coimbra ate ao mar. 
Foi adaptado de urn outro publicado por A. CAMPAR DE 
ALMEIDA et a/. (1990). Talvez por isso, nao dcsce ao 
pormenor que o texto, bastante pormenorizado, exigiria. 

Quanta a analise das rcdcs hidrograficas na area 
apresentada (fig. 11, p. 68), que, scm se dizer porque, nao 
e exactamentc a mcsma que foi utilizada para o cstudo 
geomorfol6gico, ha, scm duvida, uma rcla<;llo nftida com 
a estrutura, como se salicnta nos padrocs de drcnagcm, 
primeiro, e nas densidades de drcnagcm, dcpois. Os val ores 
encontrados (baixos, quando comparados com os que sao 
fornecidos as vezcs por ou tros trabalhos) ex pi icam -sc pel a 
utilizal!(aO, em cxclusivo, dos rna pas na cscala de I :25 000. 

Final mente, o subcapitulo dedicado aos solos c a vcge
ta<;ao vern culminar a aprcsental!(lio gcral das paisagcns 
entre o Maci<;o Marginal e o Oceano. 0 Autor preocupa
-se, enllio, com os diversos e numerosos tipos de solos 
assinalados, mas, para os rclacionar com a vegetal!(ao, diz, 
e muito bern, que "a amenidade climatica, a riqueza de 
alguns dos seus solos e a existencia de sitios de facil defesa 
e resguardo tornou-a uma area apetecida pelo homem 
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desde sempre" (p. 75). E lembra urn trabalho de RAQUEL 
VILA<;:A (1988) sobre a Prc-Hist6ria recente do Baixo 
Mondcgo. Nao se pode, portanto, esperar pelo estudo de 
uma "cobertura vegetal natural". 

A. CAMPAR DE ALMEIDA procura dar uma idcia sintetica 
da vegetal!(ao da area, tal como estabelecer conjuntos 
fitossociol6gicos, bascando-se em autores bern conhecidos 
- JULES DAVEAU, H. LAUTENSACH, J . P. MANIQUE E 
ALBUQUERQUE, J. BRAUN-BLANQUET' J. AMARAL FRANCO, 
S . RIVAS-MARTINEZ- ficando a duvida sabre se nao seria 
de referir as divisoes fitoclimaticas de B. BARROS GoMEs 
e A. GIRAO. Alguns daqueles autores te-lo-ao levado a 
escrever que "tern havido urn consenso na consideracao do 
Mondego como limite fitogeognifico entre urn Norte mais 
rico em espccies pr6prias da Europa Ocidcntal e Centrale 
urn Sulmaisricoemespccies mediterraneas" (p. 76), oque 
parece contradit6rio com algo que atras se mostrou acerca 
do clima (p. 32). 

A conclusao do capitulo e, todavia, particularmente 
feliz na mcdida em que, na sequencia de urn trabalho 
prcdominantemente pessoal, se salientam as especics do 
cobcrto vegetal actualmente mais importantes. Urn senao 
- a rcfcrcncia demasiado rapida aos problemas postos 
pclos cucaliptos que vern scndo plantados por toda a 
rcgiao. 

4. Os tcrceiro, quarto e quinto capftulos sao o f ulcro da 
tese e, como seria de esperar pela repetil!(ao dos seus 
titulos, apresentam uma estrutura muito semelhante. Trata
se da caracteriza<;ao biofisica, primeiro, das Dunas de 
Quiaios, depois, da Gandara e, por fim, da Serra da Boa 
Viagem. Em cada urn destes trcs capitulos tudo comeca 
por uma apresentacao das linhas gerais da paisagem, com 
tcxtos que, ate do ponto de vista literario, dao gosto ler; 
segue-sea caracterizal!(ao e distribuil!(ao das componentes 
analisadas, ou seja, das componentes geomorfol6gicas, 
das componcntes pedol6gicas e das componentes florfs
ticas. S6 o quinto capitulo, por se dedicar a uma unidade 
rica em diversidade, tern urn pequeno subcapitulo a mais 
que os outros- "topoclimatologia". 

Em qualquer das trcs unidadcs estudadas fica bern 
salientada a importiincia do trabalho do homcm. Por 
exemplo, a prop6sito das Dunas de Quiaios, A. CAMPAR DE 
ALMEIDA diz que "esta paisagcm co resultadodum confronto 
secular entre o homcm e a natureza" (p. 86). Escolheu 
"secular" .. . mas nunca arriscou o quanta ... Nao arriscou 
qualqucr cronologia - muitos scculos, poucos scculos? 
E ate no pormenor, tam bern nao quis entrar em polcmicas 
cronol6gicas - quando fala no desaparecimento eventual 
do chamado "Pinhal del Rei" entre o seculo XVIII e o 
sec. XIX nao o rclacionou com a possibilidade de urn 
arrefecimento climatico Ua provado com numerosos cases 
conhecidos mesmo em Portugal) e os concomitantes 
recuo do mar, aumento do espaco de areal e avanl!(o dunar. 
Nem no campo das hip6teses . . . 

Do mesmo modo, o desaparecimento da duna prim aria 
na area de Quiaios, tao bern documentado, talvez mcrccesse 
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mais do que a pcquena nota infrapaginal (nota 54, p. Ill); 
estando cmbora de acordo com a razao invocada (acr;ao 
humana), que parece sera principal, porque naoequacionar 
outros motivos? Por exemplo, hoje que tanto se fala em 
mudanr;a climatica global, em subida do nfvel do mar (ate 
com casas concretes, apesar de duvidosos, aprcsentados 
para areas pr6ximas), em descida por subsidcncia de 
alguns locais, na inOucncia de csporoes ou molhes, etc., 
ve-se, tambcm aqui, que o Autor nao quis mesmo entrar 
em polcmicas cientfficas. 

No entanto, o que era fundamental para o trabalho, 
como, por exemplo, a distinr;ao clara entre a dun a prim aria 
eo sistema dunar interior, ou a identificar;ao do chamado 
"TriangulodeQuiaios", forarn bern conseguidas e provadas, 
qucratravcs de Indices pedol6gicos, qucr atravcs de Indices 
florfsticos. Salientc-se o elogio aos Scrvi9os Florestais 
quando da arborizar;ao geral, no que respeita a "vcgctar;ao 
das dunas secundarias do interior" - "sao especics bern 
adaptadas a sccura rclativa destcs ecossistemas arenosos, 
pobres em nutricntes" (p. 119). E salicntc-se, tambcm, o 
estudo dos tamanhos dos pinheiros (pp. 122-124), 
permitindo introduzir variaveis geograficas, como a forma 
das dunas e a sua exposir;ao aos raios solarcs e aos ventos 
predominantes- sao as arvores "atarracadas" em fundos 
de depressao e flancos de dunas e as "mais esguias" em 
superficies planas e no cimo das dunas. 

As caractcristicas gcomorfol6gicas da maior parte da 
Gandara aparecem menos divcrsificadas do que as das 
Dunas de Quiaios. 

Quanto aos processos morfogcncticos, A. CAMPAR DE 
ALMEIDA destaca apenas 0 "splash", para 50% da area, e a 
escorrcncia, para 20%. Talvez dcvesse tcrexplicado melhor 
o significado dcstas pcrccntagcns. Sera mcsmo assim? 
E nao haven! mais nenhum processo que mcrcr;a rcfcrcncia? 
Pelo menos, dcveriam tambcm rcfcrir-sc processos de 
erosao antr6pica. Alias, o trabalho do homcm nesta area e 
bern mais antigo do que nas Dunas - sera "milenar" 
comparado com o anterior que era dito "secular"? Ou tcni 
apenas mais alguns seculos? Aqui, OS documentos 
hist6ricos teriam a j udado m ui to. Alias, elcs forarn uti! izados 
por FERNANDA DELGADO CRAVIDAO ( 1988), que mostrou, ao 
tratar da ocupar;ao human ada Gandara, que ha rcfcrcncias 
desdc o scculo IX. 

Mas e, efectivamcnte, a Serra da Boa Viagem que 
ganha as unidades anteriores em diversidade de aspectos 
geomorfol6gicos, pcdol6gicos e florfsticos. Claro que o 
incendio de Julho de 1993 dcstruindo-lhe 1173,5 hade 
floresta (L. LOUREN<;:O, A. NUNES e F. R EBELO, I 994), nao 
podia deixar de perturbar o trabalho, mas a solur;ao 
encontrada foi a melhor- manter o que estava fcito como 
se nada tivesse acontecido, embora com uma refcrencia 
forte ao projecto de rcOorestar;ao ja iniciado que, a avaliar 
pelos primciros 60 ha, continua a privilegiar o pinheiro 
(pp. 147-I48), embora em mcnor proporr;ao do que 
anteriormcnte. 

Do ponto de vista gcomorfol6gico, a Serra •da Boa 
Viagem mcrecia urn estudo aprofundado. E tcvc-o. Tcvc, 
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por ex em plo, o esbor;o geomorfol6gico de pormcnor mais 
rico dos trcs apresentados (fig. 54, p. 156). Bastantecom
pleto quanta a morfografia e a morfogenese, faltou-lhe a 
morfomctria e a morfocronologia para ser urn born mapa 
gcomorfol6gico, que seria, mesmo a preto e branco. 

0 texto de 30 paginas sobre a gcomorfologia da Serra 
c uma boa sfmese e, de igual modo, urn manancial de 
novidadcs provenientes de urn trabalho de campo Iongo e 
minucioso. Num ou noutro momento pode surgir uma 
duvida ao leiLOr; em regra, porem, sao duvidas que 
facilmcnte se resolvcm numa edir;ao dcfinitiva da tese. 

Por exemplo, e muito estranho falar -se de urn a supcrffcie 
q uedesce dos 50-60 m aos 8-10 (p. 154); nao senl demasiada 
inclinar;ao para algo que teni de ser forr;osamente do 
Quatcrnario? Ou nao se disse superffcie no senti do habitual 
da palavra? Na verdade, nao se apresentam provas de que 
se trate efectivamente de uma superffcie ... 

Do mesmo modo, aquila aqueo Autorchamao "perfil 
longitudinal da Serra" (fig. 5 I, p. 149) nlio e urn verdadeiro 
perfil, mas sim urn conjunto de perfis longitudinais 
projcctados. 

E porque dizer "reptar;ao" quando se refere ao 
"creeping", quando olio se traduziu "splash" e se falou 
varias vczes de "rill wash" como urn caso de escorrcncia? 
A palavra "reptar;ao" tambCm e utilizada para significar 
urn processo elementar de movimentar;ao de partfculas no 
fundo dos lcitos fluviais ... 

Qualquer dcstes apontamcntos crfticos e, todavia, 
pormenor scm importancia quando comparado com o que 
de novidade a tcsc nos traz em diversos aspectos da 
geomorfologia da Serra. 

Por exemplo, a impressionante localizar;ao e analise 
das dolinas detectadas na Serra da Boa Viagem. 130 doli
nas de divcrsos tamanhosl E devidamente rclacionadas 
com os ti pos de calcarios em que ocorrem, com a f racturayao 
e com os vales agora secas onde tambcm se encontrarn, 
para evitar confusoes com eventuais abatimentos ligados 
a antigas explorar;ocs mineiras . 

Do mesmo modo, a identificar;ao dos processes 
morfogencticos e a sua relacionar;ao com os dcclives em 
que sc manifestam - o "creeping" (a que chama "repta
r;ao") detectado a partir dos4 o , mas predominando entre os 
11 e os 20°, os deslizamentos encontrados a partir dos 13 ° 
en~uanto os desabamentos s6 se produzirarn a partir dos 
22 ; e a escorrencia a prcdominar entre os 6 e os 10° 
(pp. 175-177), ou seja, em valores pr6ximos dos que, em 
tempos, observamos na area calcomargosa a Norte de 
Coimbra (F. REBELO, 1982). 

No respeitante as componentes pedol6gicas foi na 
Serra que A. CAMPAR DE ALMEIDA encontrou maior varie
dade, 6 grandes tipos de solos, contra 2 nas Dunas e 3 na 
Gandara - e, talvez por isso, foi agora mais Ionge esta
bclccendo relar;oes entre o pH, a rocha-mae e o uso dos 
solos (p. I88). 

Quanta as componcntes florfsticas, tam bern urn a grande 
varicdade. 0 quadro que aprcsenta para as espccics 
identificadas nos pinhais bravos e mistos (p. 199) parcce, 



em compara9ao como das espccies dos eucaliptais, muito 
mais rico. Creio que era urn born motivo para salientar, ate 
porque e VOZ COrrente entre alguns dos detractores do 
eucalipto que por baixo dele nao ha nada. Ve-se que nao e 
bern assim, mas ha diferen9as apesar de tudo ... Nao seria 
de dizer mais qualquer coisa sobre isso? Mais urn a vez a 
fuga a polemicas ... 

0 quinto capitulo tern, como acima se disse, urn 
subcapitulo que os dois anteriores nao tiveram- "topo
climatologia". Registos de campo quanto a ventos pudcram 
confirmar o que se calculava em termos de aumento de 
velocidade nas partes altas e descobertas da Serra e de 
diferen9Us entre a parte norte e a parte sui consoante os 
rumos. A observa9ilo cuidadosa da inclina9ao das arvores 
permitiu ver quais sao os principais trajectos do vento nos 
vales enos interfluvios. Alguns registos de temperaturas 
permitiram, igualmente, confirmar ideias sobre a frescura 
da Serra nos sltios mais arborizados, muitos deles hoje 
desaparecidos. 

Nao tendo sido fcito urn estudo sistematico suficiente
mente prolongado, os resultados conhecidos, de que sao 
dadas as medias, estatisticamente pouco significativas, 
deverao scr tornados em conta apenas a titulo exemplifi
cativo, mas espera-se que scjam o ponto de partida para 
urn estudo aut6nomo de caracteristicas francamente 
aplicaveis. 

No entanto, em termos de componentes pedol6gicas e 
florfsticas e de elogiar o trabalho de campo minucioso e 
quase interminavcl que esta na base do que se analisa. 

5. 0 ultimo capitulo da tese intitula-se "Dinamica da 
paisagem. Sintese e conclusao". 

Nelecome9am por ser relacionadas entre si as variaveis 
estudadasem cada uma das trcs unidades (Dunas, Gandara 
e Serra) atravcs da analise estatistica anunciada desde 
infcio, na "Introdu9ao". 

Segue-se uma "sfntese geral", onde se aprescntam os 
modelos de rela9oes dinamicas nas paisagens dessas 
mesmas unidades, salientando-se osefeitos ditos positivos, 
de equillbrio, e os efcitos ditos negativos, perturbadorcs. 
E se as rela9oes dinamicas nas Dunas e na Gandara silo 
relativamente simples, como era de prever, a conclusao 
para a Serra da Boa Viagem e bern mais complcxa. Alias, 
para aS erra, A. CAMPAR DE ALMEIDA antes de concluir pelas 
rela90es dinamicas,constroi mesmo urn complcxo "modelo 
estrutural da paisagem", extremamente rico e eficaz 
(fig. 99, p. 248). 

0 ultimo subcapftulo tern urn tftulo bastante sugestivo: 
"Aplicabilidade". Nao sera por acaso que as duas primei
ras refercncias bibliograficas sao a trabalhos assinados par 
J. TRICART. A import.ftncia destcs estudos para o ordena
mento do territ6rio aparece em primeiro Iugar. E, natural
mente, pela import.iincia que revestem no nosso pais, os 
incendios Oorestais sao referidos, ate porque depois deles 
ha que reflorestar e 6 preciso saber como fazc-lo tendo em 
vista fins cientificos, turislicos, de lazer e, claro, mas nao 
somente, de produ91io. 

Notas, Not(cias e Recensoes 

Talvez, como atras se disse, a aplicabilidade devesse 
ter sido tratada logo de infcio como urn dos objectivos 
deste tipo de trabalhos. Agora, depois de tudo o que se 
escreveu s6 se comprecnderia uma aplicabilidade mais 
concreta, rna is profundae realista. Talvez o Au tor pudesse 
ter ido mais Ionge neste subcapitulo ... 

Para o lei tor pouco ligado a esta tematica, os "Anexos" 
silo particularmente interessantes no que respeita a 
identifica9ao das variaveis. Mesmo assim, teria sido uma 
boa ideia fazer tambcm urn glossario, ao menos no ambito 
da pedologia. 

Quanta as "Refercncias bibliograficas", apenas urn a 
palavra de concordancia com a op9llo tomada de apresentar 
exclusivamente os trabalhos citados no texto. E encheram
se quase 14 paginas ... 

6. Para cstudar as paisagens em causa, A. CAMPAR DE 

ALMEIDA teve de desenvolver demorados trabalhos de 
campo e de recorrer ao apoio de Laborat6rios especiali
zados, bern como de Bibliotecas, em Portugal e no 
cstrangeiro. Por isso se revelou fundamental a bolsa para 
dou toramento no pais que !he chegou a ser concedida pelo 
extinto INIC. 

Antes, porcm, tinha ja usufrufdo de uma bolsa 
ERASMUS que !he permitira estabelccer importantes 
rela9oes cientfficas na Holanda, tal como tinha usufrufdo 
de urn pequeno apoio da Universidade de Valladolid que 
!he permitira seguir urn eurso de trabalhos de campo em 
Las Loras, como Prof. Jesus Garcia Fernandez. 

Os primeiros resultados da sua investiga9il0 foram 
aprcsentados na Ill Semana de Geografia Fisica de 
Coimbra (2a5 de Abril de 1990). Vieram aserpublicados, 
logo a seguir, nos Cadernos de Geografia. Nessa reuniao 
iniciou contactos cientificos como Prof. Casilda Ferreras 
Chasco, da Universidade Complutense de Madrid, que 
vieram a manifestar-se bern proveitosos no respeit.ante a 
sua forma9ao no domfnio especffico da fitossociologia. 

Por isso, e porq ue sou be jogar com todas as suas capaci
dades intelectuais, de trabalho e de sacrificio, A. CAMPAR 
DE ALMEIDA pooe levar a born termo csta que c uma das mais 
inovadoras teses de Gcografia Fisica fcitas no nosso pafs. 
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