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Resumo 

Para actividades de turismo e lazer, para actividades desportivas ou tratamento terapeutico, para investiga
c;iio cientifica ou educac;iio ambie ntal, os espac;os rurais e, particularmente, os espac;os de montanha tem vindo a ser 
progressivamente procurados, utilizados e fruidos, mas tambem consumidos e vendidos a sociedade urbana dos nossos 
dias. Se o patrim6nio natural (e, dentro deste, o patrim6nio geomorfol6gico) potencia a procura, a fragilidade 
ambiental dos espac;os rurais, em geral, e dos espac;os de montanha, em particular, implica rigorosos cuidados de 

gestao de modo a niio delapidar um patrim6nio que niio e s6 de agora, nem s6 de alguns. 
Com este texto pretendemos estabelecer alguns principios orientadores para o estudo do patrim6nio geomor

fologico, definindo criterios de classificac;iio com vista a valorizac;ao do patrim6nio de dois espac;os rurais tradicionais 
de montanha do Centro de Portugal, as Serras de Sic6 e do Montemuro. Nestas serras, integradas na rede Natura 2000, 
as actividades turisticas formais estiio ainda numa fase muito incipiente, ainda que sejam sistematicamente visitadas 
por grupos informais de passeantes e, sobretudo, muito utllizados para actividades desportivas de sabor radical (mon
tanhismo; escalada; "slide"; canoagem e "rafting"; "rappel"; espeleologia), pelo que esta tentativa pode constituir 
um instrumento de ut ilidade para autarquias e outras entidades com responsabilidade de gestao do territ6rio. 

Palavras-chave: Patrim6nio Geomorfo16gico. Lazer e Turismo. Educac;ao Ambiental. Macic;o de Sic6. Serra de 

Montemu ro. 

Resume 

Potrimoine geomorphologique, ressource pour le developpement local dans des espaces de montagne. Exemples au 
Portugal Central 

Pour des activites de tourisme et de loisir, pour des activi tes sportives ou du traitement therapeutique, pour 
de la recherche scientifique ou de l'education environnementale les espaces agricoles et, particulierement, les 
espaces de montagne sont venus a etre progressivement cherchees, utilisees et jouies, mais aussi consommes et 
vendus a Ia societe eminemment urbaine de nos jours. Si le patrimoine nature! (et, a l'interieur de celui-ci , le 
patrimoine geomorphologique) exploite la recherche, la fragil ite environnementale des espaces agricoles en general et 
des espaces de montagne, en particulier, implique rigoureux soins de gestion pour proteger un patrimoine que n'est 
pas seul de maintenant, ni seulement de quelques-uns. 

Avec cet article nous pretendons etablir quelques principes orientes pour !'etude du patrimoine 
geomorphologique, definissant criteres de classement en vue de !'evaluation du precieux patrimoine de de ux espaces 
agricoles traditionnels de montagne du Centre du Portugal, les Montagnes de Sic6 et du Montemuro. Dans ces 
montagnes, integrees a le Rede Natura 2000, les activites touristiques formelles sont encore dans une phase naissante, 
malgre systematiquement scient visitees par des groupes informels de promeneur et, surtout, beaucoup utilises pour 

1 Este texto tern como base duas comunica~oes recentemente apresentadas ao Ill Semlndrlo Lotlno·omericono de Geogrofio Fisico, realizado em 

Puerto Vallarta (Mexico) em 2004: 
• VIEIRA, A. e CUNHA, L. (2004) • "Patrimonio Geomorfolc)gico - tentatlva de sistemat iza~ao" . Ill Seminario Lo!ino·omericono de Geogroflo Fisico. 

Puerto Vallarta. 

• CUNHA, L. e VIEIRA, A. (2004) - "Geomorfologia, patrlm6nlo e actlvidades de lazer em espac;os de montanha. Exemplos no Portugal Central". 

Ill Semindrlo Lotino·omericono de Geogro{io Fisico. Puerto Vallarta. 
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activites sportives de saveur radicale (escaladee; "slide"; "rafting"; "rappel"; speleologie), par laquelle cette tentative 
peut constituer un instrumen t d'utilite pour des autarchies et des autres entites avec responsabilite de gestion du 

territoire. 

Mots-des : Patrimoine Geomorphologique. Monuments Nature lles. Loislr et Tourisme. Education Envi ronne
mentaie . Macis;o de Sic6. Serra de Montemuro. 

Abstract 

Geomorphological heritage, a resource for local development in mountain areas. Examples {rom Central Portugal 

Agricultural spaces, a nd particularly the mountain spaces, are gradually being searched, used and enjoyed, 
but also consumed and sold to the urban society of our days, for activities of tourism and leisure, sport or therapeutic 
treatment, scientific research or environmental education. If the natural heritage (and the geomorphologic heritage, 
inside it) increases the search, the environmental fragili ty of the rural spaces, in general, and mountain spaces, in 
particular, implies sharp cares of management, in order to protect a heritage that is not of now, nor of some. 

With this article we intend to establish some orientation principles for the study of the geomorphologic 
heritage, defining criteria of classification with the objective of valuing of the heritage of two traditional rural 
mountain ranges of the central region of Portugal, the Maci~o de Sic6 and the Serra de Montemuro. In these mountain, 
integrated in the Rede Natura 2000, the formal tourism activi ties are still in an incipient phase, even if often visited 
by informal groups of walkers and especially, much used for radical act ivities (mountain climbing, slide; rafting; 
rappel; speleology), that is why this attempt may be an instrument of good use to the local and regional entities with 
responsibility of land management. 

Key-words: Geomorphological Heritage. Natural Monume nts. Leisure and Tourism. Environmental Education . 
Macis;o of Sic6. Serra of Montemuro. 

lntrodw;:ao 

Os espac;:os rurais portugueses e, particular
mente, os espac;:os de montanha registaram nas ulti
mas decadas significativas transformac;:oes. Depois de 
terem representado urn importante papel no sistema 
agro-silvo-pastoril do mundo rural ate meados do 

seculo passado, as areas de montanha e as paisagens 
que the sao pr6prias foram votadas a urn progressive 

abandono, mesmo pelas sociedades ru rais mais tradi · 
cionais (a nos 60 a 80), para passarem a ser, depois, 
sistematicamente apropriadas pelas sociedades urba· 
nas que, sobretudo, a partir da decada de 90 as utili
zam para fins desportivos, de lazer ou de turismo 
(CUNHA, 2003). Esta ultima modificac;:ao de USOS, pro
cesso chave da revitalizac;:ao de espac;:os economica
mente deprimidos, coloca no entanto algumas ques
toes em termos de gestao de recursos ambientais, em 
particular dos que se ligam com as formas de relevo 
que, quase sempre, funcionam como suporte para os 

ge6topos mais procurados, e que; em muitas situa
r;oes, pelas caracteristicas particulares de que se 
revestem em termos de interesse cientifico, raridade, 
originalidade, grandiosidade, espectacularidade ou 
beleza, constituem verdadeiro pat rim6nio geomorfol6-

gico, razao de ser de muitas das procuras para educa
r;ao ambiental, desporto, lazer e turismo dos espar;os 

de montanha. 
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Se a riqueza e a beleza do pat rim6nio geomor

fol6gico potencia a procura, a fragil idade ambiental 
dos espar;os em questao implica rigorosos cuidados 

de gestao de modo a nao delapidar urn patrim6nio 
que nao e so de agora, nem s6 de alguns. Esta questao 
e particularmente sensivel porquanto, pelo menos 
em Portugal, se alguma preocupar;ao tern havido 
em relac;:ao ao patrim6nio construido, sobretudo o 
de caracter hist6rico, menos sensibilidade parece 
existir para a preservac;:ao do patrim6nio natural, 

sobretudo para aquele que, por nao envolver directa
mente quest6es de biodiversidade, e tido como lateral 

as preocupar;oes maiores dos grupos "ecologistas" de 
pressao. 

No entanto, sao os elementos geomorfol6gicos, 
as formas de relevo conjugadas a diferentes escalas 
que, de per se, ou como suporte de vida ou do arranjo 
paisagistico, justificam o interesse patrimonial de 
muitas das areas protegidas do nosso pais, como 

acontece com a maior parte dos elementos da rede 
de areas protegidas (Parque Nacional da Peneda

·Genf!s, Parques Naturais da Serra da Estrela e das 
Serras de Aire e Candeeiros, para dar apenas t res 
exemplos). 

Correspondendo, aparentemente, a urn tema de 
interesse recente por parte dos investigadores de 

Geomorfologia, os estudos sobre inventariac;:ao, classi
ficar;ao e valorizac;:ao do patrim6nio geomorfol6gico 
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tern vindo a desenvolver-se nos ultimos anos2
• No 

entanto, e numa primeira aproxima~ao a esta tema
tica, colocam-se-nos alguns obstaculos de concretiza

~ao e sentimos, mesmo, algumas debilidades na for
mula~ao de hip6teses. Estas decorrem, em primeira 

analise, da tentativa (talvez perigosa !) de agrupar 
tipologicamente elementos morfol6gicos com caracte· 

risticas e, sobretudo, com processos evolutivos muito 
dispares que, na dependencia de localiza~6es diversas 
e de tempos de evolu~ao distintos, decorrem de dife· 
rentes composi~6es litologico/estruturais do substrata, 
de processes geneticos com dinamicas diferenciadas e 
gerados em paleoambientes bioclimaticos tambem 

diferentes. 
Assim, o processo de sistematiza~ao que aqui 

propomos e elementar, simples, generico e abran

gente, pretendendo ser apenas urn ponto de partida 
para uma classifica~ao mais elaborada, que tenha em 
considera~ao as caracteristicas especificas dos espa~os 
em que venha a ser aplicada, o que the permitira 
ganhar objectividade e especi ficidade. 

A Problematica do Patrim6nio Geomorfol6gico 

Uma questao que se coloca, logo de inicio, a 
defini~ao de qualquer tipo de patrimonio cultural, seja 

ele artistico, hist6rico ou natural e, portanto, tambem 
ao patrim6nio geomorfol6gico, prende-se com a 

importancia que as sociedades atribuem aos diferentes 
bens postos a sua disposi~ao e a necessidade de classi· 

fica~ao, recupera~ao e preserva~ao dos considerados 
mais importantes enquanto heran~a das gera~6es 

' Para referir apenas alguns exemplos na escola geogratica de 

Coimbra cftamos os trabalhos de REBELO, CUNHA e ALMEIDA (1990) sabre o 

contribute da Ge~raffa Fisica para a inventarla~ao das potenclalldades 

turisticas do Baixo Mondego, de CUNHA (1993) sabre a especlficidade 

genetica, valoriza<;:tlo e necessidade de protec~ao de muitas das formas 

carsicas do Maci~o de Sico e de CORDEIRO (1998) sobre a importancia de 

formas e depOsitos para a proposta de cria~ao de uma area de paisagem 

protegida na Serra da Frelta. Merecem tambem referenda os trabalhos 
de PEREIRA (1 995) sabre o patrimonio geamorfologico no lltoral Sudoeste 

de Portugal e de CARVALHO (1999) que com o titulo generico 
"Geomonumentos" (em que inclui o patrimonio geomorfologico) propoe 

urn conjunto de regras para a caracteriza~ao dos geomonumentos 

nacionais e seu enquadramento num projecto nacionat de defesa e 

valoriza~iio do Patrimcinlo Natural. 

Mais recentemente, e na sequencia da cria~ao do grupo de 

trabalho sabre "Geomorphol~ical Sites" no seio do Associa~ao lnterna· 

clonal de Geomorfologos, muitos trabalhos tern sido desenvolvidos sabre 

esta materia. A titulo de exemplo, no II Congr~sso Nocionof de Geomor

{ologia rcalizado em Coimbra em Novembro de 2004, fof dedlcada uma 

sessao de trabalho a este tema, tendo sido apresentados mais de uma 
dozena de trabalhos em que 0 patrimonio geomorfol6gfco e estudado sob 

dfferentes designa~oes , com diferentes abordagens e tratando diferentes 
areas do pais. Estas comunica~6es serao publlcadas no n' 3 das Publico· 

{Oes do APGeom. 

passadas e legado para as gera~6es vindouras. No 
entanto, esta preocupa~ao pelos valores patrimoniais 

e pela sua preserva~ao vai-se desenvolvendo a par 
com o proprio desenvolvimento s6cio-econ6mico, 

verificando-se, mesmo ao nivel legislative, uma maior 
actividade no ambito da sensibiliza~ao e conserva~ao 
patrimonial nos paises tidos como mais desenvolvidos. 
Nestes casos, o patrimonio e cada vez mais identifi· 
cado com uma heran~a colectiva a preservar para 

passar as gera~6es vindouras, de forma a perpetuar OS 

vestigios directa ou indirectamente ligados a Hist6ria 
do Homem e da Sociedade. 

Neste sentido, podemos, tambem, associar o 
patrimonio geomorfologico a Hist6ria recente da Terra 

e, em consequencia, a Historia do proprio Homem. A 
importancia dos elementos naturais e, em particular, 
dos elementos geomorfologicos na vida das sociedades 

ja tera sido, seguramente, muito maior do que e hoje. 

Em sociedades primitivas e , mesmo, em sociedades 
mais antigas alguns elementos geomorfol6gicos tinham 
uma importancia que ultrapassava o utilitarismo do dia 

a dia para atingir a dimensao simb6lica. Urn exemplo 
esta no modo como os nativos americanos considera· 

vam as pradarias, os rios, as cascatas, os vales 
enquanto patrimonio colectivo (HERNANDEZ e TRESSERAS, 
2001). 

Actualmente, as sociedades e a opiniao publica 
revelam urn maior interesse em rela~ao as tematicas 
relacionadas com o estado do ambiente, com a valori· 
za~ao da paisagem e sua protec~ao e com o patrim6· 
nio natural, em grande parte decorrente do progres· 
sivo agravamento das condi~6es ambientais provocado 

pelas actividades humanas. A consciencializa~ao dos 
perigos que a polui~ao e a degrada~ao ambiental 
constituem para a saude publica e para a qualidade de 
vida, a par com a multiplica~ao de movimentos ecolo· 
gistas ou ambientalistas, tern contribuido para o 
entendimento generalizado da necessidade de prote· 
ger os elementos naturais, recursos de inestimavel 

importancia para a preserva~ao da vida, em geral, e 
da qualidade de vida do Homem, em particular . 

Uma abordagem realizada em 1995 por CUNHA e 
JACINTO para estudar a percep~ao que os jovens estu
dantes tinham do ambiente e dos problemas que the 

andam associados, permitiu reter tres aspectos impor· 
tantes: em primeiro Iugar, a import ancia que os meios 
de comunical):ao social tern na forma~ao da conscien
cia ambiental dos cidadaos, bern como a ac~ao dos 
grupos ecologistas enquanto instrumento formativo e 
de divulga~ao de mensagens "pro-ambientalistas"; em 
segundo Iugar, o destaque que e dado ao valor das 

ac~6es de sensibiliza~ao, consciencializa~ao e infor· 
ma~ao, como forma de alertar as consciencias para a 
necessidade de evitar a degrada~ao ambiental; e, por 

17 



fim, 0 realce que e dado a cooperac;:ao internacional e 
acc;:6es concertadas de apoio aos paises menos desen
volvidos e, a nivel interno , a importancia dada as 
autarquias locais no papel de agentes de defesa e 
gestao do ambiente. 

A importancia atribuida pelos inquiridos as ques
t6es de sensibilizac;:ao e protecc;:ao ambiental nao sao, 

no entanto, acompanhadas da consciencia do valor do 
patrim6nio natural e, mais especificamente, do patri

m6nio geomorfol6gico e da sua importancia enquanto 
recurso ambiental, educative, turistico ou, mesmo, 
enquanto suporte de vida e das actividades humanas. 
A reduzida considerac;:ao por este tipo de patrim6nio e 
particularmente grave ao nivel das elites governativas, 
condicionando o desenvolvimento de politicas de pro
moc;:ao, de preservac;:ao e de divulgac;:ao. 

Ao analisarmos a situac;:ao portuguesa cons
tatamos que as medidas e estrategias implementadas 

se caracterizam pela abrangencia no que diz respeito 
ao patrim6nio natural, definlndo urn conjunto de 

instrumentos legais que, nao sendo 0 ideal, e positive 
no sentido da manutenc;:ao e preservac;:ao do potencial 

natural existente. Apesar da frequente referencia, nas 
diversas figuras legais, de conceitos como patrim6nio 

natural, paisagem, sitio, monumento natural e, inclu
sivamente, ocorrencia natural, parece-nos necessaria a 

definic;:ao de legislac;:ao especifica q ue estabelec;:a 
criterios concretes baseados em argumentos cientifi
cos validos, capazes de funcionar como instrumentos 
eficazes de protecc;:ao do patrim6nio natural e geomor
fo l6gico, tal como previsto pela Lei de Bases do 

Ambiente (Artigo 2°, no 2). 
Esta Lei (n° 11/87, de 7 de Abril) previa ja o 

"reforc;:o de acc;:oes e medidas de defesa e recuperac;:ao 

do patrim6nio cultural, quer natural, quer construido" 
(Artigo 4°, a linea k), apontando para a criac;:ao de 
"uma rede nacional continua de areas p rotegidas, 

abrangendo areas terrestres, aguas interiores e mari
timas e outras ocorrencias naturais distintas · q ue 

devam ser submetidas a medidas de classificac;:ao, 
preservac;:ao e conservac;:ao, em virtude dos seus va le

res esteticos, raridade, importancia cientifica, cultu
ral e social ou da sua contribuic;:ao para o equilibria 

biol6gico e estabilidade ecol6gica das paisagens" 

(Artigo 29°, n° 1 ). 
A importancia desta Lei, no que diz respeito ao 

patrim6nio natural e, em particular, ao geomorfol6-
gico, revela-se pela proposta de definic;:ao da Rede 

Nacional de Areas Protegidas (Decreta-Lei n° 19/93 de 
23 de Janeiro) e da Estrategia Nacional de Conservac;:ao 
da Natureza e da Biodiversidade (Resoluc;:ao de Conselho 
de Ministros n° 152/2001 de 11 de Outubro de 2001 ). 

No primeiro caso, o n° 2 do Artigo 1° define que 
devem ser classificadas como areas protegidas "as 
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areas terrestres e as aguas interiores e maritimas em 
que a fauna, a flora, a paisagem, os ecossistemas ou 
outras ocorrencias naturais apresentem, pela sua rari
dade, valor ecol6gico ou paisagistico, importancia 
cientifica, cultural e socia l, uma relevancia especial 
que exija medidas especificas de conservac;:ao e ges
tao, em ordem a promover a gestao racional dos 
recursos naturais, a valorizac;:ao do patrim6nio natural 
e construido regulamentando as intervenc;:6es artifi
ciais susceptiveis de as degradar". 

Alem disso, aponta como objectives da classifi

cac;:ao de areas protegidas, entre outros, "a preserva
c;:ao de bi6tipos e de formac;:6es geol6gicas, geomorfo
l6gicas ou espeleol6gicas notaveis" (Artigo 3°, alinea c). 

Este Decreta-Lei estabelece, tambem, dentro da 
t ipologia das Areas Protegidas, a categoria de "Manu
menta Natural", que e definida como "ocorrencia 
natural contendo urn ou mais aspectos que, pela sua 
singularidade, raridade ou representatividade em 
termos ecol6gicos, esteticos, cientificos e culturais, 

exigem a sua conservac;:ao e a manu tenc;:ao da sua 
integridade"3 (Artigo 8°). 

No que diz respeito a Estrategia Nacional de 
Conservac;:ao da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 
sao apresentados 10 objectives principais, de que 
destacamos: 

"1) Promover a investigac;:ao cientifica e o 

conhecimento sobre o patrim6nio natural, bern como a 
monitorizac;:ao de especies, habitat s e ecossistemas; 

( ... ) 
3) Promover a valorizac;:ao das areas protegidas 

e assegurar a conservac;:ao do seu patrim6nio natural, 
cultural e social ; 

( ... ) 
5) Desenvolver em todo o territ6rio nacional 

acc;:6es especificas de conservac;:ao e gestao de espe

cies e habitats, bern como de salvaguarda e valoriza 
c;:ao do patrim6nio paisagist ico e dos elementos nota
veis do patrim6nio geologico, geomorfol6gico e 
paleontol6gico." 

Define, ainda, directivas de acc;:ao, das quais se 
destaca a alinea o): "elaborar urn plano de acc;:ao para 
o patrim6nio geologico, geomorfol6gico e pa leontol6-
gico, dinamizando para o efeito a comunidade cienti
fica com o objective de inventariar, caracterizar e 
avaliar os elementos notaveis daquele patrim6nio, de 

modo a permitir a criac;:ao de uma rede de monumen
tos naturais e a identificac;:ao de medidas para a sua 
salvaguarda, divulgac;:ao e visitac;:ao". 

Deste modo, e enquadrada legalmente a impor
tancia de protecc;:ao do patrim6nio geomorfol6gico, 

' 0 subllnhado e nosso. 
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dando abertura a defini~ao de conceitos e cri terios de 

classificac;:ao e a selecc;:ao de elementos que possam 
ser preservados e protegidos por Lei e, assim, passiveis 

de ser enquadrados em projectos com suporte finan
ceiro, indispensavel para uma efectiva conservac;:ao 
deste tipo de pat rim6nio. 

Concluindo, verificamos a necessidade urgente 
em divulgar e valorizar o patrimonio geomorfol6gico, 
tarefas que devem ser antecedidas por urn processo de 
estudo, sistematizac;:ao, classificac;:ao e inventariac;:ao, 
por forma a desenvolver urn esforc;:o concertado de 
recuperac;:ao, preservac;:ao e conservac;:ao dos elemen

tos identificados como tal. 

A Classificac;:ao do Patrim6nio Geomorfol6gico 

Relativamente aos aspectos conceptuais que 

rodeiam a problematica do patrimonio geomorfolo
gico, pensamos ser de importancia vital a defini~ao de 

conceitos precisos que permitam identificar concreta
mente os elementos com caracteristicas adequadas as 

tipologias estabelecidas, bern como o estabelecimento 
de criterios claros e rigorosos que evitem interpreta
c;:6es erroneas ou que permitam uma utilizac;:ao abusiva 
em nome de interesses menos claros e serios. 

Neste sentido, parece-nos clara a inclusao de 

dois tipos de ocorrencias geomorfologicas como ele-

Criterios: 

mentos do patrim6nio geomorfol6gico: as formas de 
relevo e os depositos correlatives, que de per se ou 
em conjunto sao representatives de determinados 
processes morfogeneticos. Depositos e formas, grandes 

e pequenas, isoladas ou formando conjuntos sistemi
cos, valerao, no entanto, em func;:ao do caracter de 

excepcionalidade e originalidade, associada ou nao a 
raridade que apresentam. 0 grau de vulnerabilidade 
que apresentam e que os podera, inclusivamente, par 
em causa, a forma como se combinam na paisagem, 
natural ou antropizada, a par com o valor cientifico 
que estes elementos evidenciam, a sua importancia 
enquanto recurso pedag6gico e didactico e o seu valor 
cultural e ambiental, deverao estar sempre presentes 
no processo de classificac;:ao. 

Segundo PANIZZA (1999) e PANIZZA e PIACENTE 

(2003) urn elemento do patrim6nio geomorfologico 

deve ser considerado, para alem do seu interesse 
cientifico (que inclui o interesse didactico), pela 
importancia que tern em termos culturais, pelas suas 
potencialidades SOClO-economicaS e pelo caracter 
cenico e simbolico de que se reveste. Os Autores che
gam mesmo a propor formulas matematicas suscepti
veis de quantificar o interesse e valor de urn elemento 

patrimonial. Nao nos atrevendo a tanto, cremos, con
tude, ser importante o estabelecimento de alguns 

criterios que justifiquem a determinac;:ao valorativa do 
patrimonio geomorfol6gico: 

Valor Oecorrente da sua importancla enquanto objecto de estudo. 

Pode ser avaliado pelo Interesse que desperta o seu estudo pela comunidade clentifica. 

01.-ersidade E avaliada a associa~ao existente entre vitrias ocorrencias geomorfol6gicas, valorlzando-se a multlpltcidade de 
fen6menos em proximidade fisica. 

Conservac;ao lmportancia dada a qualtdade de informa~oes que fornece relatlvamente a sua genese e evolu~ao , decorrendo, em 

parte, do seu estado de conservatao, sem lnfluenclas externas (amr6picas, nomeadamente). 

Data~ao Posslbilidade de observa~ao de formas, dep6sitos ou processes morfogeneticos que se formaram e evoluiram em 

tempos geol6gicos passados, testemunhando ambientes morfogeneticos passiveis de ser datados, permitindo obter 

lnforma~oes no ambito da paleogeografia. 

Rarldade/ Originalidade t: vatorizada a caracteristica de ser Unico ou pouco frequente, quer no que diz respe1to a forma, ao processo ~enetico 

ou ao enquadramento, quer a especificldade estetica ou originalidade que apresenta. 

Vulnerabilidade Grau de pressao ou ameasa (de orl~em natural ou antr6plca) a que determinado elemento geomorlol6gico esta sujeito. 

Recurso pedag6gico Capacidade de sensibiliza~ao e divulga~ao de mensagens de caracter amblental, que permita mostrar os processes 

morfol6gicos e ambientals que conduziram a elabora~ao das formas actuals do globe terrestre, junto do grande publico 

ou face a grupos especiflcos (escolas secundarias, universidades, turistas ... ). 

Recurso didactico Possibilidade de utiliza~ao do patr im6nio geomorfol6glco enquanto recurso didactico, func ionando como aulas praticas 

ou de campo, complementando os conteUdos ministrados nas aulas, e direccionadas, quer para o ensino b3sico e 

secundario, quer para o ensino superior. 

Valor ambiental Oecorre, porum lado, da utilfdade dos elementos enquanto veiculo de mensagens censer acionistas e, por outro, pelo 

seu enquadramento dentro de areas protegidas de ambito naturale ambiental. 

Situa~ao Valorlta~ao de elementos locallzados em espa~os francamente antroplzados, acessiveis a urn publico mais numeroso, 

s6clo-geografica mas, tambem por esse factor, sujeltos a um risco mais elevado, em situa~ao de grande vulnerabilldade. 

Valor hist6rico lmportancia das rela~oes entre o naturale o cultural pela ocorrencia de acontecimentos hist6ricos relacionados com os 
elementos geomorfol6gicos (ex.: Serra do Butaco). 

Valor espiritual Relatao estabelecida entre determinadas formas do rele•o eo cui to c cren~as religiosas ou lendas pagas (ex: grutas). 
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A lmportancia da Escala de Analise 

Ate porque, do ponto de vista pr<itico, diferen
tes escalas de analise, de aprecia~ao e de classifica
~ao conduzem a valores patrimoniais diferentes, pro
blemas de conserva~ao diversos e modos de gestao e 
valoriza~ao distintos, os criterios para classifica~ao e 
valoriza~ao do patrim6nio geomorfol6gico, nao podem 
deixar de ter em conta a questao da escala. 

A. M. Galopim de CARVALHO (1999), urn dos gee
logos portugueses mais entusiastas pela protec~ao, 

divulga~ao e valoriza~ao do patrim6nio geologico, em 
que inclui o geomorfologico, distingue claramente tres 
niveis de geomonumentos4

, de acordo com a escala a 
que se apresentam os aspectos geol6gicos que, pelas 
suas caracteristicas intrinsecas, merecem conserva~ao: 

- nivel de afloramento, ou seja o nivel local 
absolute, relacionado, em regra, com urn (mica ele
mento geologico ou geomorfol6gico e com dimensao 
da ordem da dezena de metros; 

- nivel de sitio, em que, em regra, se combinam 
ja varios elementos geol6gicos ou geomorfol6gicos e 
com dimensao da ordem da centena de metros, mas 
ainda susceptive! de delimita~ao rigorosa, e 

- nivel de paisagem, em que se conjuga um 
todo geologico e geomorfologico passive! de ser abar
cado a partir de urn ou mais pontos de observa~ao. 
Neste ultimo caso, as dimens6es consideradas sao ja 
da ordem do quil6metro e os aspectos geol6gicos e 
geomorfol6gicos sao muitas vezes refor~ados ou valo
rizados por aspectos bioticos e, mesmo, geo-humanos. 

Nesta considera~ao de geomonumentos, se a 
nivel de afloramento (ou local) imperam, essencial
mente, valores de ordem geologica (jazida paleontolo
gica; aspectos litologicos particulares) ainda que 
possam estar presentes valores de ordem geomorfol6-
gica (dolinas, grutas, exsurgencias, tors e outras for
mas graniticas, cascatas e formas fluviais de porme
nor, depositos de diferentes t ipos, dos glaciares e 
periglaciares aos de duna e de praias levantadas), a 
nivel do sitio e, sobretudo, a nivel da paisagem sao, de 
facto, os valores geomorfol6gicos que imperam e 
ditam, em regra, a condi~ao de geomonumento (cam
pos de lapias, vales de diferentes tipos, arribas e 
formas litorais de grande dimensao, para dar apenas 
alguns exemplos). 

Temos a clara no~ao que, sobretudo a nivel dos 
elementos do patrimonio geomorfologico, nao e facil 0 

• De acotdo como Decreto-Lei 19/93 de 23 de Janeiro, que pro

pOe a Rede Nacional de Areas Protegidas, entende-se por monumento 

natural uma ocorrencia naturat contendo um ou mais aspectos que, peta 

sua singularldade, raridade ou representatividade em termos e-col6gicos, 

esteticos, cientiHcos e cutturais, exigem a sua conservac;:ao e a manuten

~ao da sua integrldade. 
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enquadramento em niveis escalares bern com
partimentados. Nao se trata apenas de uma questao 
de dimensao das formas, depositos ou paisagens consi
derados, ja de si muito variavel, mas tambem do modo 
de associa~ao e articula~ao dos seus diferentes com
ponentes. Alem disso, e do ponto de vista cartogra
fico, OS elementos patrimoniais podem ter caracter 
pontual, linear ou areal e, sobretudo neste ultimo 
caso, nem sempre de facil delimita~ao espacial. Mui
tas vezes, ainda, considera-se como elemento patri
monial apenas uma parte do elemento geomorfol6gico 
considerado que, no entanto, mantem um solidarie
dade genetica e funcional com o todo mais amplo em 
que se integra. 

Apesar destes e de muitos outros problemas i ne
rentes a propria utiliza~ao do conceito de escala em 
Geomorfologia, como, por exemplo, o da articula~ao 
entre espa~o e tempo na genese e distribui~ao das 
formas, pensamos ser interessante e poder ser apli
cado o esquema proposto por CARVALHO (op. cit.). 

Assim, come~amos por considerar um nivel 
elementar (que talvez se possa chamar local) relacio
nado, em regra, com urn (mico elemento geomorfolo
gico (forma ou deposito) e com dimensao da ordem da 
dezena de metros; Seguir-se-a um nivel intermedio5 

em que se combinam ja varios elementos geomorfol6-
gicos, podendo integrar varios locais, e com uma 
dimensao da ordem da centena ou do milhar de 
metros, mas ainda susceptive! de delimita~ao rigorosa. 
Finalmente, um nivel geral, mais amplo (que talvez 
seja o que melhor corresponde ao conceito de paisa
gem de base geomorfol6gica) que consiste numa arti
cula~ao, de elementos geol6gicos e geomorfol6gicos e 
que apenas pode ser percepcionado, sempre de di fe
rentes modos conforme o tipo de leitores, a partir de 
um ou mais miradouros ou pontos de observa~ao. 
Neste caso, as dimens6es consideradas sao ja, em 
regra, da ordem do quil6metro ou da dezena de qui
l6metros e os aspectos geomorfol6gicos sao, quase 
sempre associados, refor~ados ou valorizados por 
aspectos bi6ticos e humanos. 

Em sintese, parece-nos que o processo de 
estudo, inventaria~ao, classifica~ao e divulga~ao do 
patrim6nio geomorfol6gico de diferentes tipos e anali 
sado a diferentes escalas passa por um complexo 
conjunto de etapas que sintetizamos na Figura 1. 

5 Talvez se pudesse utilizar para os elementos geomorfol6gicos 

conslderados a este nivel intermedio a deslgna~ao de sitlo, tal como 
propOe A.M. Galopim de CARVALHO (ob. cit.). No entanto, pela amblgul· 

dade e polissemia do conceito que, ora nos aparece quase como sln6-

nimo de l ocal (ou lugar), ora como expressao singular de elementos 

geo<norfologicos de valor patrimonial, independentemente da escala a 

que se apresentam (sitio geomorfol6gico, por trad~ao directa de 

Geornorphosite) preferimos a nao utiliza~ao deste termo no contexto da 

hlerarqula escalar que utilizamos. 
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Figura 1 

Educa~ao 
Ambiental 

0 processo de slstematiza~iio do patrlm6nto geomorfolcigico 

As Serras de Sic6 e de Montemuro - breve apresen· 

tac;:ao 

Os elementos geomorfol6gicos condicionam o 
desenvolvimento dos solos, o coberto vegetal e, 
mesmo, muitas actividades humanas como a pastori· 
cia, a agricultura e o uso florestal, resultando assim 
como factor estruturante de distintos geossistemas e 

paisagens. Pelo menos no caso especial das areas de 

montanha, temos sempre de pensar nas formas do 

Actividades de lazer , 
desporto e turismo 

relevo como componentes do sistema ambiental que, 
pela sua originalidade, singularidade e raridade e, 

mesmo, pela sua capacidade estruturante, permitem 
dotar a paisagem de caracteristicas e dinamicas muito 
pr6prias que lhe conferem um cunho particu lar e uma 
identidade propria. 

As duas areas de montanha do Cent ro de Portu· 
gal (Figura 2) que nos propomos analisar , o Macic;:o de 
Sic6 (618 m) e a Serra de Montemuro (1381 m), sao 
disso claros exemplos. 
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Relacionado com os processes carsicos que esti
veram na sua genese e que condicionaram a sua evolu

~ao, o Maci~o Calcaria de Sico encerra actualmente 
um conjunto diversificado de elementos geomorfologi
cos (grutas, exsurgencias, dolinas, campos de lapias, 

canh6es fluviocarsicos) que em muito contribuem para 
a imagem de marca da regiao, ja que constituem, 
cada um de per se e no seu conjunto, um valioso 
patrim6nio a investigar, proteger e, mesmo, explorar 

de forma sustentada. 

Ftgura 2 

Localtza<;ao das areas de montanha em anattse 

Quanta a Serra de Montemuro, esta apresenta, 

tambem, um patrimonio geomorfologico vastissimo ligado, 
sobretudo, a morfologia granitica, aqui ainda mais valo
rizado por corresponder a formas e paisagens muito 
pouco conhecidas e pouco alteradas, que, no seu 
conjunto, constituem uma especie de reserva de imagens 
e mesmo de sentimentos de um passado agro-pastoril 
com que se identifica a memoria de muitos portugueses. 

0 Maci~o de Sico (CUNHA, 1990) e um dos princi
pais maci~os calcarios carsificados da Orla Mesoceno-
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zoica Ocidental Portuguesa e corresponde a um con
junto pouco elevado (Sico, 553m; Alvaiazere, 618m) 
de serras e planaltos calcarios que se estendem por 
cerca de 430 km1 a Sul de Coimbra. Do ponto de vista 
geomorfologico corresponde, genericamente, a um 
paleocarso com uma historia complexa e polifaseada 
que actualmente se encontra em fase de exuma~ao. 

Situa-se na "faixa literal", ou seja na por~ao do 
pais que apresenta maior dinamismo econ6mico, 
localiza-se proximo da cidade de Coimbra, e servido 
por centros urbanos como Condeixa, Soure, Pombal, 
Penela, Ansiao e Alvaiazere e conta com um conjunto 
de infra-estruturas rodoviarias de qualidade. Ainda 

assim, as condi~oes naturais, decorrentes do processo 
de carsifica<;:ao, tem feito com que, localmente, o 

Maci~o de Sic6 assuma, ainda hoje, formas significati· 
vas de marginalidade territorial, com implica~oes ao 

nivel demografico, econ6mico, social e cultural. 
Os processes de carsifica~ao sao responsaveis 

por uma paisagem sui generis, em que a rocha nua 
perfurada e lavrada em espectaculares campos de 
lapias, as vertentes ingremes e pedregosas associadas 
a profundos canhoes fluviocarsicos ou a falhas recen
tes e as depressoes fechadas, por vezes com pequenas 
lagoas de arranjo antropico para dessedentar o gado, 
sao marcas bem caracteristicas. 

A magreza e descontinuidade espacia l dos solos 
e a generalizada falta de agua a superficie come~am 

por condicionar o coberto vegetal que apenas assume 
fei~ao florestal em pequenos retalhos e sempre em 
consequencia da existencia, sobre os ca lcarios, de 
coberturas gresosas de diferentes cronologias (cretaci· 
cas, terciarias e quaternarias) e significados geneticos, 
que em muito terao ditado os tempos e os modos de 
carsifica~ao superficial e profunda e, tambem, justifi
cado a influencia dos processes fluviocarsicos na cons
tru~ao da paisagem actual. Com excep~ao das peque

nas manchas florestais, em regra de pinheiro e 
eucalipto, mais raramente de carvalho cerquinho em 
associa~ao com sobreiros e azinheiras, e o reino da 
pedra revestido de forma descontinua de forma~oes 
arbustivas (em que o carrasco e a especie mais repre

sentada) e herbaceas, com destaque para as odorife
ras mediterraneas que encontram na secura da super

ficie muita da justificac;:ao para a sua presen~a e 
abundancia relativa. 

Ate muito recentemente, uma magra agricultura 
de sequeiro nos fundos das dolinas, doutras depressoes 
carsicas e dos vales secas implicou um arduo trabalho 
de despedrega de que os muros de pedra solta ou 
simples amontoados de pedra (os "moroic;:os") sao hoje 

testemunhos harmoniosamente inseridos na paisagem 
pedregosa. A pastoricia, em regra de pequenos reba

nhos de caprinos e ovinos, ja tera tambem conhecido 
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melhores dias e hoje ja nao e responsavel pelo aspecto 
calvo de serras e planaltos. Mantem·se, no entanto, 

bem nitidos na paisagem os pequenos abrigos de pas· 
tor, totalmente construidos em pedra salta. 

Como acontece com a generalidade das areas de 
baixa montanha carsica, o Macit;o de Sic6, com muito 

fracas densidades populacionais (abaixo dos 50 hab./Km2
, 

em 2001 ), nao tem parado de perder populac;ao (nal· 

gumas freguesias mais de 20%, de 1991 para 2001 ). 
Uma populac;ao envelhecida, com baixos niveis de 

instruc;ao e dedicada basicamente a actividades do 
sector primario constitui um dos principais estrangu
lamentos ao desenvolvimento local e regional. 

A Serra de Montemuro corresponde essencial

mente a um relevo granitico, vigoroso e com vertentes 
abruptas que atinge, no ponto mais alto, 1381 metros 
de altitude e que corresponde a forma de relevo mais 
elevada a Sul do Douro, se exceptuarmos os volumes 

da Cordilheira Central. 
Localiza-se no sector ocidental do Norte da 

Beira e e limitada a Norte pelo Rio Douro, que esta

belece a fronteira com a Serra do Marao, e a Sul e 
Sudoeste pelo Rio Paiva, que a separa do Macic;o da 

Gralheira. A Oriente, o limite corresponde, grosso 
modo, a uma linha coincidente com o desligamento 

tardi -hercinico Ourense-Bacia da Lousa. 
Do ponto de vista estrutural, a Serra de Monte

mum integra-se, com o Macic;:o da Gralheira e a Serra 
do Caramulo, nas Montanhas Ocidentais do Portugal 

Central, localizadas no sector Ocidental do Macic;:o 

Hesperico. 
0 predominio de rochas granit6ides, aliado a 

influencia da tect6nica (essencialmente da fracturac;:ao 

tardi-hercinica, reactivada durante a orogenia alpina) 
e a evoluc;:ao dos processes morfoclimaticos, conduzi
ram ao desenvolvimento de um vasto conjunto de 

formas, desde os espectaculares vales de fractura e 

alveolos graniticos, de dimensoes quilometricas, ate 
aos ta{oni ou as pequenas "pias", de dimensao 

metrica e decimetrica. 
As caracteristicas gerais da morfologia, marcada 

por vertentes abruptas e nuas, associadas as adversi 

dades climaticas, desde sempre condicionaram a 
fixac;ao da populac;ao e limitaram o seu desenvolvi 
mento. 0 fen6meno de despovoamento dos espac;:os 
rurais portugueses e particularmente sensivel na Serra 
de Montemuro. A analise da variac;:ao populacional por 
concelhos entre 1991 e 2001, mostra que, em termos 
globais, se registou uma acentuada reduc;ao da popu
lac;:ao residente, que atinge uma diminuic;ao de 9,2% no 
concelho de Resende, 6,9' . em Lamego, 6,6~~ em 
Castro Daire e 4,7% no concelho de Cinfaes. Se anali
sarmos este valores ao nivel da freguesia facilmente se 
verificam perdas superiores a 20% e, no caso particular 

das freguesias de Meijinhos e Pretarouca do concelho 
de Lamego, mesmo da ordem dos 33%. 

A perda continua e o envelhecimento da popula
c;ao, o isolamento das povoac;:oes, a par com um vasto 
conjunto de factores econ6mico-sociais, com destaque 
para a reduzida diversificac;:ao da estrutura econ6mica 
regional, a resistencia estrutural a mobilidade intra e 
inter-sectorial e a ma qualificac;:ao dos recursos huma
nos, sao tambem, neste territ6rio, est rangulamentos 

importantes para politicas de desenvolvimento. 

0 Patrim6nio Geomorfol6gico das Serras de Sic6 e do 

Montemuro 

0 patrim6nio geomorfol6gico do Macic;:o de Sic6 

esta, como foi ja referido, intimamente relacionado 
com os processes carsicos de construc;:ao da paisagem. 
Seguindo a diferenciac;ao escalar proposta por A. M. 
Galopim de CARVALHO (1999) para os seus geomonu
mentos, podemos encontrar formas interessantes em 
qualquer dos tres niveis. A nivel elementar ou local, as 
"buracas", as inumeras grutas6

, muitas vezes com 
significative interesse arqueol6gico, as exsurgencias, 
principalmente as que pelos caudais ou pela qualidade 
da agua que proporcionam tern interesse publico, 
algumas dolinas e outras formas isoladas de pequenas 

dimensoes. A nivel intermedio ou seja de elementos 
geomorfol6gicos que podem integrar numa forma mais 

ampla diferentes tipos de formas e depositos de carac
ter elementar, sao tambem muitos os elementos 
patrimoniais presentes, com destaque para os espec

taculares canh6es fluviocarsicos dos Poios e das Bura
cas, cuja grandiosidade paisagistica e valorizada pelas 
"buracas" que se abrem nas vertentes escarpadas e 
cujo interesse cientifico aumenta com a presenc;:a de 

depositos correlatives; sao tambem os inumeros cam
pos de lapias, imagem sugestiva do "deserto de 

pedras" que e o carso. No terceiro grupo, a nivel da 
paisagem de ca riz geomorfol6gico, poderemos referir 
o interesse que muitas das pequenas Ser ras (Serra do 

Circa; Serra do Rabac;:al; Serra de Sic6; Serra de 
Alvaiazere) apresentam, ao conjugarem os campos de 
lapias parcialmente exumados com uma cobertura 
vegetal esparsa de carrascal, a grande depressao 
calcomargosa do Rabac;:al, o vale do Anc;:os e o seu 
conjunto de exsurgencias e, mesmo, algumas peque-

6 Como atras referimos, para muitas formas nao sera facn, e 
muito menos pacifica, a sua inser~ao num destes nivels escalares. Por 

exempto, quando pensamos numa gruta, a sua entrada, cartografada em 
regra como urn ponte, podera ser conslderada como elemento geomor· 

fol6gico de nivel el ementar. No entanto, quando pensamos no conjunto 
da cavidade, na expressao da sua dimensao, par vezes hectomfotrica ou 

quilometrlca, ou no conjunto diversificado de formas e depositos que 
encerra, eta tera que ser considerada ja no nivel escalar tntermedio. 
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nas matas de carvalho cerquinho que abundam nos 
sectores central e meridional do Macic;:o em relac;:ao 
directa com as coberturas gresosas que cobrem parte 
do Macic;:o, soterrando uma superficie carsificada ainda 
nao totalmente exumada. Uma referencia especial 
merece o afloramento de tufas calcarios de Condeixa 
(SOARES et at., 1997), quer pelo seu funcionamento 
carsico proprio, quer pelo significado de que se 
reveste para o entendimento da evoluc;:ao quaternaria 
do Macil;o de Sic6. 

Na Serra de Montemuro podem observar-se 
paisagens peculiares, caracterizadas por um cortejo 
de elementos morfol6gicos, variados na forma e na 
dimensao, cuja genese e evolUI;:ao se relacionam 
indubitavelmente com as caracteristicas fisicas, qui
micas e estruturais das rochas granit6ides, diferen
ciando-se claramente dos elementos fisicos de paisa
gens gerados noutros contextos litol6gicos (xistos, 
quartzites, calcarios). 

Na genese e evoluc;:ao das formas graniticas 
vamos encontrar urn complexo de factores de ordem 
climatica, litol6gica e estrutural, interligados entre si, 
que confluiram para o aparecimento de uma enorme 
variedade de formas, que subdividimos (VIEIRA, 2001) 

em dois grandes grupos: as formas de pormenor, de 
dimensao centimetrica a metrica ("pias", tafoni, 
fendas e sulcos lineares) e as formas maiores, de 
dimensao hectometrica ou quilometrica (tors, castle 
koppie, domos rochosos e alveolos). A particularidade 
das tacticas de erosao fluvial em rocha granitica con
duziu a individualizac;:ao de vales que, quando acom
panham fracturas importantes, sao particularmente 
espectaculares. 

A nivel elementar ou local podemos considerar, 
individualmente e em pequenos conjuntos, as formas 
graniticas de pormenor que, aqui, constituem urn 
cortejo de invulgar originalidade e diversidade. Nos 
afloramentos graniticos acima dos 1100/1200 metros 
estas formas aparecem com grande frequencia, 
rareando a medida que a altitude diminui. As mais 
frequentes sao as "pias" e as "pedras bolideiras", que 
podem encontrar-se em quase todos os afloramentos 
acima dos 1100 metros. No entanto, tam bern ocorrem 
com alguma frequencia as fissuras poligonais, as fen
das e sulcos lineares, bern como as formas de pseudo
·estratificac;:ao. Mais raramente, encontramos na Serra 
de Montemuro as "rochas em pedestal", os ta{oni ou 
as paredes sobre-escavadas. Tambem neste nivel 
escalar deverao ser consideradas algumas formas 
elementares salientes, como os inumeros "tors" dis
seminados pelos pontes elevados da Serra. 

A nivel intermedio, destacamos, pela originali
dade e espectacularidade, os "domos rochosos" de 
Montemuro e Perneval, o "castle koppie" da Gralheira 
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e alguns alveolos graniticos. Estes, sempre espectacu
lares, ate pelo aproveitamento agricola que propi
ciam, correspondem a formas deprimidas, de dimen
soes hectometricas a quilometricas, originadas princi
palmente pelo desenvolvimento de processes de ere
sao diferencial. A titulo de exemplo, destacam-se o 
Alveolo da Lagoa Pequena, de forma circular, o de 
Feirao, com forma alongada segundo a orientac;:ao 
NNE-SSW e o da Lagoa de D. Joao, com forma irregular 
e uma cobertura vegetal exclusivamente herbacea, 
sendo local propicio para o pastoreio do gada bovine, 
ovino e caprino. 

Pela sua dimensao e pelo valor paisagistico de 
que se revestem, os vales de fractura (ou de linha de 
falha) presentes na area entram, claramente, no que 
chamamos nivel geral. 0 vale do Rio Bestanc;:a, que 
acompanha rectilineamente a direcc;:ao NW-SE por 
mais de 20 Km, e o exemplo que nos parece mais 
interessante. A espectacularidade deste vale e acen
tuada pelos contrafortes graniticos da Serra de Mon
temuro, mais imponentes a Ocidente (margem 
esquerda do Bestanc;:a), que contrastam com as altitu
des mais modestas e as vertentes com declives menos 
acentuados a Oriente, a sugerir o jogo da falha. A 
visao que se tern do soberbo miradouro das Portas de 
Montemuro para Noroeste e elucidativa deste fen6-
meno, permitindo uma visao completa de todo o vale 
ate ao Rio Douro. 0 vale de fractura proporcionado 
pelo acidente tardi-hercinico Ourense-Bacia da Lousa 
e outro belo exemplo, responsavel pelo desligamento 
da crista quartzitica de Magueija-Meijinhos, obrigando 
o Rio Balsemao a adaptar-se a estrutura. Na passagem 
deste curso de agua pela referida crista, e possivel 
observar belos exemplos de escarpas de falha que 
denunciam a actuac;:ao de movimentos recentes. 
Paralelamente a este vale de fractura encontramos 
outro alinhamento, tambem de direcc;:ao NNE-SSW, a 
favor do qual se instalam o Ribeiro de S. Martinho e o 
Alto Balsemao. Estes constituem, em conjunto, outro 
belissimo exemplo de vales de fractura paralelos. 

Ainda enquadrados ao nivel da paisagem, encon
tramos, nos espac;:os somitais da Serra de Montemuro, 
areas aplanadas relativamente extensas, correspon
dentes a superficies de aplanamento que testemu
nham fases de erosao que condicionaram a evoluc;:ao 
do relevo no Norte da Beira, marcadas, aqui e ali, por 
relevos residuais como o referido "domo rochoso"de 
Montemuro e inumeros "Tors" e blocos graniticos. 

Em sintese, na Serra do Montemuro, a varie
dade, a peculiaridade e excepcionalidade das formas 
graniticas, presentes a todas as escalas de analise, 
constituem urn excelente factor de valorizac;:ao da 
paisagem, impondo-se como elemento patrimonial de 
valor significative. 
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Figura 3 
Patrim6nlo gemorfol6gico no Maci~o de Sic6: exemplo< a nivel elementar (Buraca< da Caveira na E<earpa da Sr' da E<trela), intermedio (Vale da< Buraca<) 
e geral (paisagem na area do Furadouro), respectivamente 
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Figura 4 

Patrlm6nio Gemorfo16gico na Serra de Montemuro: exemplos a nivel elementar (tor junto a Perneval), lntermedio (alveolo de Lagoa Pequena) e geral 
(Vale de Bestan,a visto de SE) 
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Conclusao: Gestao do Patrimonio Geomorfologico e 
Valoriza~ao de Espa~os de Montanha 

0 interesse do patrimonio geomorfologico 
decorre de diversos factores que lhe sao inerentes 
(singularidade, originalidade, espectacularidade, beleza, 
grandiosidade) e que lhe conferem importancia do 
ponto de vista cientifico, lhe reforc;:am o significado 
socio-cultural e lhe dao valor enquanto recurso edu
cativo e , mesmo, turistico. 

Neste sentido, e importante desenvolver estra
tegias capazes de promover o patrimonio geomor
fo logico, estrategias que devem passar por um pro
cesso de sistematiza~ao do patrimonio baseado e m 
criterios com forte base cient ifica, por medidas de 
protecc;:ao e conserva~ao com car<kter legal, dotadas 
de figura juridica e suportadas por financiamento 
estatal, e por ac~iies de divulga~ao e sensibiliza~ao. 

Os elementos geomorfologicos, formas e deposi
tos, isolados, conjugados ou mesmo integrados em 
geossistemas mais amplos, cont ribuem decisivamente 
para que o Maci~o de Sico e a Serra de Montemuro, 
assim como muitos outros espac;:os de montanha em 
Portugal, constituam, alem de palcos naturais de 
excepcional beleza, areas de significativa importancia 
cientifica e cultural em termos das riquezas que 
encerram. A estas caracteristicas geomorfologicas 
associam-se outros valores naturals, particularmente 
os ligados a biodiversidade, e culturais, em rela~ao 

com actividades tradicionais de sociedades agro-pasto
ris, que fazem dos espac;:os de montanha territorios de 
procura e de consumo para diferentes actividades de 
lazer e de recreio ao ar livre e , particularmente ,. para 
actividades desportivas relacionadas com a frui~ao 

destes espa~os naturais e com os desafios que eles 
colocam (montanhismo, passeios pedestres, escalada, 
espeleologia , entre outros) . A par com estas activida
des, o Turismo Natureza e o Turismo em Espa~o Rural, 
enquanto formas organizadas de promover a visita e o 
alojamento de visitantes, come~am tambem a marcar 
presen~a. No entanto, seja pela intensidade da dina
mica geomorfologica, seja por um desequilibrio ecos
sistemico ja sentido (pastoricia; incendios florestais), 
seja, e nfim, pela presenc;:a de popula~iies muito fragi 
lizadas, estas areas de delicados equilibrios ambientais 
e sociais apenas poderao ser rentabilizadas para acti
vidades de lazer e turismo no quadro de rigorosos 
programas de gestao, tarefa que parece de dificil exe
cu~ao nestes dois casos ja que, independentemente do 
seu valor, estas areas de montanha nao tem estatuto 
de protec~ao legal que permita, por exemplo, enqua
drar legalmente as actividades de Turismo Natureza. 

0 Macic;:o de Sico e a Serra de Montemuro, ape
sar de bem distintas nas suas caracteristicas gerais e 

de pormenor, apresentam, no entanto, algumas carac
teristicas, virtualidades e problemas de gestao comuns 
que importa salientar. 

Uma das mais importantes e a sua localizar;ao 
nas proximidades de areas que funcionam hoje como 
importantes polos de atracc;:ao turistica: a estar;ao 
arqueologica de Conimbriga com cerca de 200.000 
visitantes por ano, para o caso de Sico, e a cidade de 
Lamego e a area vinhateira do Douro, classificada 
como patrimonio mundial pela UNESCO, para o caso do 
Montemuro. Apesar da qualidade deficiente das aces
sibilidades ao interior das areas serranas, mais patente 
no Montemuro que em Sico, um plano de desenvolvi
mento turistico para estas areas tera necessariamente 
de contar com a canalizac;:ao dos fluxos de visitantes ja 
existentes, propondo novas rotas e percursos, bem 
como uma diversificac;:ao das actividades de laze r e de 
fruic;:ao do espa~o que hoje existem. 

0 baixo d inamismo demogrilfico e economico 
registado ao longo das ultimas decadas nos dois terri 
torios analisados, que persistem hoje como areas 
muito marcadas por actividades de caracter rural 
tradicional, se e um dos principais problemas para a 
implementar;ao de politicas de desenvolvimento local 
e regional, trouxe como consequencia uma fraca 
degradac;:ao das condic;:iies ambientais que representa, 
agora, uma das principals mais-valias destes espa~os. 
A propria eleir;ao destes espac;:os como areas a prote
ger no ambito da chamada Rede Natura 2000 contribui 
para a sua valorizar;ao. 

Assim, e apesar de sabermos que as actividades 
de turismo e de lazer, por si so, sao incapazes de 
induzir uma revitalizar;ao economica, social e cultural 
destas areas, mas conscientes da sua importancia 
quando integradas em politicas de desenvolvimento 
mais amplas, deixamos a lgumas propostas que pode
rao, futuramente, servir de base para um planeamento 
sustentado e estruturado da utilizar;ao do patrimonio 
geomorfologico e da paisagem como recurso para 
desporto, lazer, contemplar;ao e diversao, capaz de 
atrair visitantes e de dinamizar novas actividades 
turisticas e, consequentemente, a magra economia 
destes territorios. 

Em primeiro lugar, consideramos absolutamente 
premente a elaborar;ao de cartografia detalhada des
tes espa~os, com eventual marcar;ao de itinerarios que 
permitam, de uma forma eficaz e clara, apresentar 
percursos alternativos de explorar;ao e usufruto das 
paisagens. Estes poderao ser concebidos em funr;ao de 
uma componente mais generalista, destinada a um 
sector de visitantes mais interessados pelos aspectos 
culturais e pela contempla~ao da paisagem no seu 
conjunto, ou uma componente mais especifica, desti 
nada , fundamen talmente, aos praticantes de turismo 
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de natureza, propondo-se a elabora~ao de percursos 
pedestres, inclusivamente com a marca~ao no terrene 
e com passagem pelos sitios de implanta~ao dos con
juntos geomorfologicos ou ecologicos mais significati
vos. Oeste modo, faria todo o sentido dotar estas 
areas de infra-estruturas de apoio a este t ipo de 
turismo, com a cria~ao de infra-estruturas de apoio a 
pratica de alguns desportos ditos radicais (slide; rap

pel; espeleologia; escalada; BTI; etc. ), a instala~ao 

de "refugios" atraves da recupera~ao de alguns abri· 
gos de pastores, o funcionamento de centres de aten
dimento e informa~ao nos centres urbanos sede de 
concelho que ficam na base das Serras e, mesmo, a 
cria~ao de equipas de preven~ao convenientemente 
prepa~adas para situa~iies de emerg€mcia em monta
nha ou para resposta a acidentes. 0 aproveitamento 
dos principais miradouros com coloca~ao de descrito
res de paisagem nesses espa~os e junto dos principais 
nucleos geomorfologicos permitiria ao visitante ter 
uma percep~ao mais real e um melhor entendimento 
da paisagem e dos elementos que a estruturam. 

Este conjunto de tarefas so parece exequivel 
com um melhor conhecimento cientifico destas Serras 
ou, pelo menos, com o aproveitamento e divulga~ao 
dos trabalhos entretanto realizados, (re)vistos numa 
perspectiva de Educa~ao Ambiental. Parece nao so 
fundamental como, sobretudo, urgente a inventaria
~ao do patrimonio geomorfologico existente, bem 
como a sua interpretac;:ao cientifica, simples mas 
correcta, que permita uma eficaz divulga~ao pedago· 
gica e cultural. 

Como referimos, a par com os elementos natu· 
raise, particularmente, com os geomorfologicos, estas 
areas incluem valiosos recursos patrimoniais a nivel de 
produtos rurais tradicionais, da etnografia ou mesmo 
do patrimonio construido que importa conservar, 
incentivar e, sobretudo, incluir nos planes de desen
volvimento locais, criando cumplicidades, mais do que 
hostilidades, em rela~ao as popula~iies. A implemen
ta~ao deste tipo de iniciativas, suportadas por pianos 
estruturados de desenvolvimento de turismo ambiental 
e de natureza mais amplos, com a necessaria salva· 
guarda da qualidade ambiental e dos valores sociais e 
culturais das populac;:iies, poderao permitir algum desen· 
volvimento economico e social, promovendo algum 
investimento, gerando riqueza e emprego e, conse
quentemente, fixando, ainda que em termos muito par· 
ciais, a popula~ao mais jovem destes espa~os serranos. 
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