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TNTRODU<;AO 

E normalmente aceite que o acelerado desenvolvimento econ6mico veri
ficado nas Ultimas decadas nem sempre tern sido acompanhado dos neces
saries estudos de ordenamento territorial. Sabe-se hoje que o caracter 
desordenado deste desenvolvimento acabou por acarretar importantes trans
forma9oes sobre o ambiente, degradando-o progressivamente e criando lesoes 
que, por vezes, sao praticamente irreversiveis. Por isso, urn pouco por todo 
o mundo, o estudo e a preserva9ao da qualidade do ambiente sao temas de 
grande pertinencia e actualidade. 

Desenvolvimento nao tem que significar, necessariamente, ruptura ou 
desequilibrio nas condi96es ambientais, pelo que sao hoje muitas as preocupa-
9oes de especialistas de varias ciencias, de grupos ecologistas, de politicos 
e governantes e dos cidadaos em geral, no sentido de evitar ou reduzir ao 
minimo as agressoes que o necessaria desenvolvimento econ6mico implica. 
Assim, temas que ainda ha poucos anos eram timida reivindica9ao de grupos 
ecologistas ou de associa9oes cientifi.cas, mais esclarecidas, estao hoje na 
ordem do dia, a ocupar grandes espa9os nos 6rgaos de comunica9ao social 
e a chamar a aten9ao de um grupo cada vez maior de pessoas. 

Entre esses temas merece especial destaque a preserva9ao do patrim6nio 
natural, sendo frequente, mesmo no nosso pais, o debate de questoes ligadas 
a polui9a0 das aguas e do ar, a preserva9a0 de especies Vegetais OU animais 
em extin9li0, a problematica da reconversao da floresta, a preserva9a0 da 
paisagem em areas de grande beleza natural e a redu9li0 dos desequilibrios 
ecol6gicos em areas que, pelas suas caracteristicas intrinsecas, ou pela sua 

,. Comunica98-o apresentada na III Semana de Geografia Fisica (2 a 5 de Abril de 1990). 
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intensa utilizac;:ao de que sao alvo, sao particularmente sensiveis em termos 
ambientais, como acontece, por exemplo, com as areas carsificadas e com o 
litoral. 

Com a presente nota pretendemos mostrar como, dadas as suas carac
teristicas intrinsecas, as areas carsicas sao particularmente sensiveis em ter
mos ambientais, tratando, a titulo de exemplo, uma area bern nossa conhe
cida, as Serras Calcarias de Condeixa-Sico-Alvaiazere, onde temos desen
volvido urn conjunto de estudos tendentes a compreensao dos principais 
problemas geomorfologicos que aqui se colocam I . 

APRESENTA<;AO GERAL DA AREA 

Em termos gerais pode dizer-se que as Serras Calcarias de Condeixa
-Sico-Alvaiazere, tal como as entendemos, correspondem a urn conjunto de 
relevos calcarios, calcomargosos e calcodolomiticos que, estendendo-se entre 
os paralelos de Condeixa e Alvaiazere, numa extensao de cerca de 430 Km2, 
pertencem, do ponto de vista administrative, aos concelhos de Condeixa, 
Soure, Pombal, Penela, Ansiao e Alvaiazere (fig 1). 

Sem constituir, no seu todo, urn verdadeiro macic;:o calcario, trata-se, 
no entanto, de urn conjunto relativamente soerguido em relac;:ao as areas 
deprimidas marginais. A Leste e aproveitando o caracter brando das for
mac;:5es essencialmente detriticas da base do Mesozoico, por relac;:ao quer 
com os calcarios dolomiticos lhisicos, quer com as rochas predominante
mente xistosas do Macic;:o Hesperico, abre-se uma ampla depressao que, em 
grande parte, e aproveitada pelo curse do Rio Duec;:a. A Sui e sobretudo 
a Oeste das Serras Calcarias encontra-se urn conjunto de baixas colinas talhadas 
nos materiais tambem essencialmente detriticos do Cretacico e do Terciario. 

0 proprio interior desta area modelada nos materiais carbonatados 
jurassicos esta Ionge de constituir, em si mesmo, uma unidade. A sobre
posic;:ao de calcarios dolomiticos (Liasico inferior), calcarios margosos e 
margas (Liasico medio e superior) e de calcarios (Dogger) bern como a com
plexa tectonica que os afectou sao responsaveis pela compartimentac;:ao interna 
do relevo, podendo, em ttac;:os gerais, distinguir-se: 

- As colinas dolomiticas que se estendem desde Coimbra ate urn pouco 
a Sui de Penela e cujos cimos mais ou menos aplanados raramente ultrapassam 
os 300 metros de altitude; 

1 L. CUNHA (1986a, I986b e 1988) e L . CUNHA e A. Ferreira SoARES (1987). 
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F1o. 1 - Aspectos morfol6gicos re\evantes das Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-Aivaiazere. 1 - cimo de 
vertente escarpada de motivac,:iio estrutural; 2 - escarpa de falha; 3 - campo de lapias; 4 - dolina; 
5- grande depressiio carsica; 6 - idem, com contornos mal definidos; 7- vale cego; 8 - canhiio fiuvio
carsico; 9- «recu!ee»; 10 - exsurgencia permanente; 11 - exsurgencia temporaria ; 12 - lapa com desen
volvimento superior a 100 metros; 13 - algar com profundidade superior a 30 metros; 14 -limite da 
area considerada com interesse paisagistico (possivel «parque natural)»; 15 - limites das subdivisoes 
internas: I - area calcaria de carso exumado; II - area calcaria pouco soerguida e carsificada ; 
III- area calcaria de carso parcialmente enterrado; IV - depressiio calcomargosa do Rabac,:al; 



-As depressoes calcomargosas, das quais a principal sera a do Rabac;al 
drenada pelo curso superior do Rio dos Mouros e que estabelece a passagem 
das colinas dolomiticas, a Este, para as serras e planaltos cald.rios que ficam 
para Oeste; e 

-As serras e planaltos calcarios que ocupam a grande maior parte da 
area em analise e onde podem ser encontradas as cotas mais elevadas. 

Nesta unidade morfol6gica distinguem-se dois grandes blocos. No mais 
extenso, o ocidental, o relevo estrutura-se, em func;ao da tect6nica quebradic;a, 
num conjunto de pequenas serras que se elevam progressivamente em direC91io 
a Sui (Serras da Avessada, Ponte, Alconcere, Cruto, Circo e Rabac;al, onde se 
atingem os 532 metros), dando passagem depois ao Planalto de Degracias
-Alvorge, com cotas da ordem dos 300 metros, e indo culminar nas imedia
c;oes de Pombal, com os 553 metros do cimo da Serra de Sic6. No bloco 
oriental, que corresponde a uma estreita faixa meridiana de calcarios de 
Dogger, as cotas elevam-se tambem progressivamente para Sul, passando 
dos 347 metros do Castelo do Sobral, para os 447 metros da Serra de Mouro, 
os 533 metros da Serra dos Ariques e os 618 metros da Serra de Alvaiazere, 
cujo vertice geodesico corresponde ao ponto mais elevado de toda a area 
em estudo. 

Destas 3 unidade~, as serras e planaltos calcarios sao aquela que, pelas 
suas caracteristicas, mais importancia tern para o tema em discussao. 

A presenc;a dos calcarios, rochas fortemente «permeaveis em grande» 
e soluveis na agua na presenc;a do di6xido de carbono, condiciona de modo 
bern visivel a morfologia geral e de pormenor. Os trac;os mais caracteristicos 
advem do desenvolvimento de fen6menos carsicos que, em primeira analise, 
conduzem a uma forte penetrac;ao das aguas superficiais no interior da massa 
calcaria, atingindo as a1eas marginais, mais baixas, atraves de uma rede de 
galerias hipogeias que, na area aqui em tratamento, apresentam urn desenvol
vimento bastante apreciavel. 

A superficie seca, a rocha nua e as vertentes ingremes e pedregosas 
impoem-se na paisagem. A falta de agua a superficie e o caracter descon
tinuo dos solos condicionam o desenvolvimento da vegetac;ao que, para alem 
dos tufos arbustivos a base do carrasqueiro e das oliveiras, apenas conta 
com alguns pequenos retalhos de matas de pinheiros e eucaliptos, por vezes 
a mistura com carvalho portugues e sobreiro, quando sobre os calcarios 
estiio presentes as coberturas gresosas que permitem o seu desenvolvimento . 

Para as populac;oes rurais serranas o principal problema continua a ser, 
ainda hoje, 0 da falta de agua, tanto para uso domestico, como, sobretudo, 
para as actividades agropecuarias que constituem o seu modo de vida. 
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Praticam uma agricultura pobre, de sequeiro, feita essencialmente no 
fundo dos vales secos e das depress<5es carsicas onde, merce das condic;<5es 
topograticas favoraveis, se acumulam formac;<5es superficiais que permitem 
o desenvolvimento de solos agricultaveis. Esta agricultura pobre, mas de 
importante significado local, e complementada pelo pastoreio de gada miudo 
(ovino e, sobretudo, caprino), verificando-se actualmente a tendencia para a 
criac;ao de gado bovina, em regime estabular, dado o seu maior rendimento. 

E este territ6rio, rico em paisagens naturais de rara beleza, mas pobre 
no que respeita ao estado actual de desenvolvimento das actividades s6cio
-econ6micas da sua populac;ao, que une pelos seus sectores mais deprimidos, 
os seis concelhos atras referidos numa associac;ao de municipios com fortes 
responsabilidades nao s6 no desenvolvimento como tambem na preservac;ao 
da qualidade do ambiente na area, a ADSIC6. 

A PAISAGEMl 

Embora corresponda a «urn todo, percebido atraves dos varios sentidos» 
(G. ROUGERIE, 1970), para entendermos uma paisagem e a sua dinamica 
torna-se muitas vezes necessaria dissocia-la nos seus varios compqnentes. 

Entre os componentes principais da paisagem das serras calcarias dis
tinguiremos, as formas de relevo (a geomorfologia), a vegetac;ao e os solos 
que lhe servem de suporte (a biogeografia) e ainda aqueles que resultam 
directamente da intervenc;ao das sociedades humanas, que, por sua vez, estao 
dependentes da densidade populacional, das tipo de actividades praticadas e, 
ainda, do nivel econ6mico e socio-cultural das populac;<5es. 

A principal especificidade geomorfol6gica desta area calcaria esta, cer
tamente, no desenvolvimento de urn conjunto de formas carsicas tipicas e 
atipicas, de superficie e de profundidade. 

Entre essas formas, ja tratadas em anteriores trabalhos, inventariamos 
aquelas que, sem duvida, contribuem para a especificidade e espectaculari
dade da paisagem carsica: lapias, dolinas, grandes depress<5es carsicas e canhoe~ 
fluviocarsicos, com ou sem as caracteristicas «buracas», dentro das formas 
de superficie, e lapas e algares, dentro das formas carsicas de profundidade. 

1 A utiliza~ao dos termos «paisagem» e «paisagem natural» entre os ge6grafos nao 
e totalmente destitufda de polemica (cfr., por exemplo, G. B ERTRAND, 1982). Apesar de 
eventualmente se prestarem a confusoes e a equivocos quanto ao seu significado, estes 
termos, Jigados ao objecto de estudo da Geografia (e da Geografia Fisica), pareccm-nos, 
no entanto, os que melhor se adaptam para a descri9iio e interpreta~iio sistemica do espa~o 
geografico, numa perspectiva ambiental. 
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Apesar de as formas carsicas mais tipicas, as dolinas, e de certo modo 
tambem as grandes depressoes carsicas, se distribuirem por todo o afl.ora
mento de calcirios do Dogger sem concentra9oes dignas de registo especial, 
a distribui9ao espacial das restantes formas, tanto de superficie, como de 
profundidade, mostra que estas apresentam uma clara preferencia pelos 
sectores mais fracturados e soerguidos em rela9ao as areas marginais. Este 
facto tern a ver nao so com a necessidade de fractura9ao e de soerguimento 
para a «permeabilidade em grande» dos calcarios, mas tambem com urn outro 
facto que diz respeito ao modo com ao longo dos tempos geologicos se fez a 
evolu9ao dos mecanismos carsicos na area. 

Com efeito, a carsifica9ao registada nas Serras Calcarias de Condeixa
-Sico-Alvaiazere e uma carsifica9ao antiga e com uma historia complexa 
(cfr., a prop6sito, L. CUNHA eA. F. SOARES, 1987 e L. CUNHA, 1988), na qual 
se distinguem diversas fases, que progressivamente contribuiram para a pai
sagem carsica nossa contemporanea. Sabe-se hoje que uma das principais 
fases de carsifica9ao sera anterior ao soterramento das formas entao geradas, 
por depositos gresosos em tudo semelhantes aos Arenitos de Carrasca/1. 
No Cretacico inferior, estes depositos gresosos terao coberto todo ou quase 
todo o afl.oramento calcario, soterrando uma topografia provavelmente 
pouco vigorosa e pouco soerguida no seu conjunto, mas em que as formas 
carsicas (lapias gigantes, dolinas e grandes depressoes carsicas) tinham ja 
uma imporHincia fundamental. 

A medida que, durante o Terciario e ja mesmo no Quaternario, se fez 
o Ievantamento diferenciado das serras calcarias, as areas mais Ievantadas 
vao sendo exumadas e expostas a carsifica9ao subaerea, ao mesmo tempo 
que nos blocos deprimidos se conservam os depositos cretacicos, se depositam 
remeximentos destes e, muito Ientamente, continua a actuar a carsifica9ao 
sob uma cobertura que nao e totalmente impermeavel. 

Nao admira, assim, que ainda hoje se assista a uma diferencia9ao espa
cial na reparti9ao de algumas formas carsicas (lapias, lapas e algares, por 
exe-mplo) que se concentram, sobretudo, nos sectores mais fracturados, ele
vados e, consequentemente, «limpos» de depositos. Merce da tectonica que 
afectou estes sectores e do modo como os cursos de agua subaereos se insta
lam, e tambem aqui que se encontram as vertentes mais ingremes e especta-

1 Reconhece-se uma fase de carsificac,:ao anterior, intrajurassica, marcada pelo 
preenchimento de depress5es carsicas abertas nos calcarios do Dogger, por margas gresosas 
e argilitos vermelhos tidos como do Maim. Esta fase, importante para a compreensao da 
sedimentac,:ao jurassica e dos seus condicionalismos, nao tent urn significado digno de registo 
especial quando se trata de explicar a morfologia carsica actual. 
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culares, quer se trate de simples escarpas de falha ou das vertentes dos canhoes 
e «recult~es» de natureza fl.uviocarsica. 

Essas areas de maior concentra~ao de formas carsicas correspondem a 
todo o sector ocidental das serras calcarias e sobretudo as Serras do Circo, 
Raba~al e Sico e as areas da Sr.a. da Estrela e dos Poios, no Planalto de 
Degracias-Alvorge, a Ocidente, e as Serras de Ariques e Alvaiazere, a Oriente. 
A estas areas de rocha nua e lapiasada, perfurada interiormente por uma rede 
mais ou menos densa de galerias, opoe-se, por exemplo, a grande maior 
parte do Planalto de Degracias-Alvorge, onde apesar da existencia de dolinas 
e uvalas, de alguns pequenos campos de lapias e de algumas poucas lapas e 
algares, se desenvolve uma morfologia de tipo essencialmente fluvial, ainda 
que os valeiros, hoje quase sempre secos, nao tenham a funcionalidade de 
tempos idos. A preserva~ao destas f01mas revela o grande preenchimento 
(quase se poderia dizer fossiliza~ao) de carso epidermico por depositos _gre
sosos de varias gera~oes, mas que virao, pelo menos, des de os tempos cretacicos. 

A diferencia~ao entre areas de carso nu ou parcialmente exumado das 
areas de carso coberto ou enterrado por depositos gresosos, vai necessariamente 
repercutir-se na distribui~ao dos solos e da vegeta9ao. 

Com efeito, enquanto os sectores mais elevados e exumados, com rocha 
nua e com magros solos descontinuos nas fendas dos lapias, apresentam uma 
vegeta9ao degradada de tipo «garrigue» com tufos de carrasco, algumas oli
veiras e apenas alguns tufos de vegeta9ao ar b6rea ( carvalho portugues, pinheiro, 
eucalipto) junto aos fundos de vale onde se concentram os escassos depositos 
de cobertura que permitem o desenvolv~mento de solos com uma certa espes
sura, os sectores mais deprimidos ou aqueles que ainda conservam grandes 
quantidades de depositos gresosos, como acontece com a grande maior parte 
do Planalto de Degracias-Alvorge, mantem uma vegeta~ao relativamente 
exuberante com carvalho portugues e sobreiro, restos da antiga vegeta~ao de 
caracteristicas mediterriineas, a que se associam, na maior parte dos casos, 
os pinheiros e os eucaliptos de introdu~ao mais recente. 

Embora correndo o risco de urn certo simplismo no raciocicio e ate de 
urn «determinismo» exagerado, pode afirmar-se que esta diferencia9ao vai 
ainda manifestar-se no rendimento agricola dos solos, tendo for~osamente 
consequencias na distribui9ao actual da popula9ao que, presa a actividades 
socio-econ6micas muito ligadas a agricultura e a pastoricia, se afasta dos 
sectores de carso exumado, manifestando uma clara preferencia pelas area 
de carso coberto (fig. 2). Quer o numero de povoa~oes, quer sobretudo a 
densidade populacional, variam muito no interior da area aqui em analise, 
apresentando os valores mais baixos nos sectores das serras calcarias, que 
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FIG. 2 - Popula91io das Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-Alvahl.zere, por Jugares, em 1981. 
Ver legenda da fig. I. 



se apresentam mais soerguidas, exumadas e carsificadas em termos super
ficiais. Com efeito, para o ano de 1981, a densidade populacional dos seis 
concelhos a que pertence a area varia entre 60,7 hab/Km2 em Penela 
e 98,2 habfKm2 em Condeixa. No conjunto das serras calcarias em analise 
a densidade populacional e bastante mais baixa, da ordem dos 33,5 hab/Km2, 
e mais baixa ainda sera no sector de carso exumado, onde se encontram 
valores de 22,0 hab/Km2 no bloco que vai da Serra do Circo a Serra de Sic6 
e de 6,6 hab/Km2 nas Serras de Ariques e Alvaiazere. Em contrapartida, 
no sector do Planalto de Degracias-Alvorge em que o carso permanece soter
rado por depositos gresosos e as condic;:oes agricolas sao mais favoraveis, a 
densidade populacional atinge os 67 hab/Km2, valor que se aproxima do 
valor medio de alguns dos concelhos em causa. 

Fica assim demonstrada claramente a existencia, nas serras e planaltos 
calcarios, de dois tipos de paisagens que, ainda que comandadas directa ou 
indirectamente por processos carsicos, sao bern distintas. 

Nos sectores de carso exumado, a paisagem carsica revela-se em toda a 
sua grandiosidade selvagem: rocha nua, perfurada e lavrada em campos 
de lapias; vertentes escarpadas, a que as «buracas» e as escombreiras de gra
vidade aumentam a espectacularidade; existencia frequente de lapas e algares 
que estabelecem a comunicac;:ao entre a superficie e as galerias interiores; 
vegetac;:ao arbustiva e arborea escassa e restrita a algumas oliveiras, a tufos 
arbustivos a base de carrasco e a raros tufos arb6reos de carvalho portugues 
e por vezes, pinheiro e mesmo eucalipto. A intervenc;:ao humana sobre os 
componentes naturais desta paisagem tern vindo a ser progressivamente redu
zida a medida que a populac;:ao abandona estas areas de fracos recursos. 
As marcas maiores da acc;:ao humana estao patentes no desaparecimento, 
provavelmente ja em tempos historicos, de grande parte do coberto vegetal 
atraves do pastoreio de gado caprino e ovino e das queimadas com vista ao 
aproveitamento de terrenos para a pastoricia e o cultivo. Outras marcas, 
harmoniosamente inseridas nesta paisagem de pedra, sao os muros e os mon
ticulos de pedra solta, Iigados a terefa de despedrega dos campos para a 
magra agricultura de sequeiro que aqui se pratica ou praticou ate tempos 
muito recentes. 

Nos sectores em que a exumac;:ao do carso foi incompleta, como acontece 
com a grande maior parte do Planalto de Degracias-Alvorge, embora estejam 
presentes algumas formas carsicas de grandes dimensoes (casos dos depres
soes de tipo uvala de Ramalheira e do Alvorge), a presenc;:a das coberturas 
gresosas com caracter mais ou menos continuo, ainda que nao permita a 
retenc;:ao superficial da agua que continua a faltar, e responsavel por urn maior 
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desenvolvimento da cobertura vegetal a rborea e por urn aproveitamento 
agricola muito mais significative. 

Para alem das areas de paisagem carsica propriamente dita, merece ainda 
referencia especial a paisagem que pode ser observada nas depressoes cal
comargosas do Rabagal, de Torre de Vale de Todos e do Campo-Camporez 
e nas areas que envolvem as duas primeiras, nomeadamente as que dizem 
respeito aos relevos do Castelo do Rabagal, Juromelo, Cruzeiro, Ateanha 
e Monte de Vez. Encimados por calcarios compactos do Dogger, estes 
morros destacam-se bern numa paisagem de terras baixas e praticamente 
despidas de vegetagao, que corresponde aos calcarios margosos e margas 
do Liasico medio e superior. 

As caracteristicas climaticas da area bern como o desaparecimento da 
vegetagao das vertentes calcomargosas, muitas vezes recobertas por casca
lheiras moveis, em associagao com condigoes favoraveis de exposigao e de 
declive, tern levado ao aparecimento e desenvolvimento relativamente rapido 
de ravinas (F. REBELO, 1982 e F. REBELO et al., 1986), urn dos elementos 
morfologicos de ordem secundaria desta unidade paisagistica. 

0 aproveitamento agricola do fundo destas depressoes e nomeadamente 
a presenga abundante da oliveira e da vinha, contribuem para dar a esta area 
a marca de uma paisagem de caracteristicas tipicamente mediterraneas. 

Pela relativa platitude dos cimos e pela fraca carsificagao superficial 
e profunda, as colinas dolomiticas nao apresentam uma paisagem com a gran
diosidade e a variedade daquelas que podem ser observadas nas serras e pla
naltos calcarios ou nas depressoes calcomargosas e relevos envolventes. A pro
pria vegetagao, que corresponde a extensas e monotonas matas de pinheiro e 
eucalipto, com raros carvalhos ou sobreiros, e a intensa utilizagao agricola de 
que sao alvo os fundos dos vales fazem com que, do ponto de vista paisagis
tico e em nossa opiniao, as colinas dolomiticas se assemelhem mais aos terre
nos gresosos e baixos que as marginam a Oriente, ou mesmo com as serras 
do Macigo Hesperico, do que com as areas atras apresentadas. 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 

Como foi ja referido, merce das suas caracteristicas geomorfologicas, 
hidrologicas e bioticas, as serras e macic;:as calcarios carsificados sao areas 
particularmente sensiveis em termos ambientais. 

. Os principais problemas que nestas areas se colocam e que tern levado a 
tentativas de protecc;:ao e de preservagao do ambiente, consentaneas com a 
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promo<;iio economica, social e cultural das populac;:oes rurais que as habitam, 
como acontece com o «vizinho» Maci<;o Calcaria Estremenho I , sao : 

- a preservac;:ao da paisagem «natural>>, sui generis e de grande beleza ; 

- a preserva<;ao da qualidade e da quantidade da agua; 

- a preservac;:ao da fauna e da flora naturais ; e 

-a preservar;ao dos ambientais subterraneos. 

Sobre estes dois ultimos aspectos niio cabeni, talvez, ao geografo pro
nunciar-se, dada a sua falta de formar;ao especifica neste dominios. No 
entanto, em relac;:iio aos aspectos biologicos e biogeognificos deste espar;o, 
sera pelo menos de referir a importancia de algumas raras matas de carvalho 
portugues e de alguns belos exemplares isolados de Quercus faginea, teste
munhos da vegetac;:iio natural de tempos idos, bern como a importante reserva 
cinegetica que esta area constitui do ponto de vista faunistico. 

Em relar;iio aos ambientes subterraneos, merece especial destaque o 
importante trabalho desenvolvido pelas equipas de espeleologos amadores. 
Apesar das condir;oes deficientes de trabalho, por falta de apoios materiais, 
estas equipas tern desempenhado uma tarefa altamente meritoria na inven
tariac;:ao, explorar;ao, estudo e mesmo protecr;ao das cavidades subterraneas. 
Acresce, ainda, o facto de nao haver cavidades sujeitas a explorar;ao turistica, 
reduzindo-se, assim, significativamente, as agressoes sobre os ambientes 
subterraneos. 

Preserva9ao da paisagem natural 

Registamos, atras , a diversidade de paisagens que aqui se pode constatar 
e que resulta de conjugar;ao de caracteristicas geomorfol6gicas e pedologicas 

·diversas, de coberturas vegetais distintas e de pressoes humanas e graus de 
degrada<;iio igualmente diferenciadas. 

Para evitar a degrada<;ao futura de uma paisagem ainda relativamente 
proximo do scu estado natural, pelo menos nalguns sectores, impoe-se a 
criar;ao de urn parque natural2, que inclua pelo menos as Serras de Alcon-

1 0 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, criado atraves do Decreto-Lei 
n.o 118/79 de 4 de Maio, engloba praticamente todo o Maci"o Calcaria Estremenho, com 
exclusiio da grande maior parte do Planalto de S. Mamede. 

2 Segundo o Decreto-Lei n.o 613/76 de 27 de Julho, urn parque naturale «uma area 
do territ6rio, devidamente ordenada, tendo em vista o recreio, a conserva~ao da natureza, 
a protec<;ao da paisagem e a promo<;ao das populac;:Oes rurais». 
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cere, Cruto, Circo e Rabac;al, as areas da Sr. a. da Estrela e dos Poios, a Serra 
de Sic6 e as Serras que se estendem desde o Castelo do Sobral a Alvaiazere. 

A esta area de paisagem carsica, que do ponto de vista espacial mantem 
uma certa descontinuidade, dever-se-ao juntar, garantindo uma soluc;ao de 
continuidade ao conjunto da area, os restantes sectores ainda que pouco 
carsificados, do afioramento de calcarios do Dogger, as depressC>es calcomar
gosas do Rabac;al e de Torre de Vale de Todos e ainda os relevos envolventes 
(Monte de Vez, Ateanha, Cruzeiro, Juromelo e Castelo do Rabac;al). 

0 interesse do parque natural a ser criado nao se restingira aos aspectos 
geomorfol6gicos, bi6ticos e humanos que directamente se manifestam na 
paisagem, ja que esta area apresenta tambem urn significative interesse nos 
dominies geologico, hidrol6gico, espeleol6gico e hist6rico-arqueol6gico, a 
justificar a sua criac;ao. 

Sendo o parque natural uma area em que a protecc;ao do ambiente decorre 
em consonancia com a promoc;ao econ6mica, social e cultura das populac;C>es, 
havera dentro desta vasta area, outras mais restritas, cuja dinamica especi
fica talvez justifique uma protecc;ao de tipo integral, como acontece com os 
vales das Buracas e dos Poios, e com a area da escarpa da Sr.a. da Estrela. 
Para estas, e eventualmente para outras areas a fixar, talvez se justifique a 
figura juridica de reserva natural. 

Uma das principais formas de agressao paisagistica, e portanto ambien
tal, que normalmente atinge as serras e macic;as calcarios e a que resulta da 
extracc;ao da pedra. Com efeito, a pedra, o calcario, extraido para os mais 
diversos fins (rocha ornamental, industrias cimenteira e da cal, saibro, ou 
mesmo p6 para calagens) constitui urn dos principais recursos naturais destas 
areas pobres. 

Sem pretender entrar em grandes considerac;oes ou mesmo em polemicas 
sobre esta materia, pode no entanto afirmar-se que as pedreiras, tal como 
hoje se apresentam na area aqui em analise e na generalidade do nosso pais, 
constituem, de facto, urn a violenta agresslio a paisa gem t, mas que a explo
rac;iio da pedra pode e deve mesmo desenvolver-se desde que nlio seja feita 
de forma perfeitamente anarquica e selvagem, mas desde que sejam obser
vadas as normas ja previstas na Lei 2. Entre essas normas salientam-se a 

t Para alem do seu efeito de agressao estetica na paisagem, as pedreiras, depois de 
abandonadas sem qualquer trabalho de recuperac;ao, representam urn serio perigo para as 
populac;oes, niio so pelas movimentac;oes de terrenos que nelas podem ocorrer, como pelo 
facto de normalmente serem utilizadas como vazadouros de !ixo e entulhos, contribuindo 
para poluic;iio dos aqufferos hipogeios. 

2 Oecreto-Lei 89/90 de 16 de Marc;o. 
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necessidade de proceder a estudos de localizayao e de avalia9ao do impacto 
ambiental das unidades a instalar, o correcto dimensionamento das explora-
90es em fun9ao do enquadramento paisagistico e, por fim , a obrigatoriedade 
da recupera~ao paisagistica no final da explora9ao. 

Estas e outras normas, quer dizer o cumprimento da Lei vigente, poderao 
vir a permitir a valorizayao econ6mica desta areas deprimidas, sem que os 
custos em termos ambientais sejam demasiado elevados. 

PreservafYliO da quaJidade e da quantidade da agua 

A agua, ou melhor, a sua falta, constitui talvez o principal problema 
das popula9oes serranas. No entanto a agua que escasseia a superficie, onde 
rapidamente se infiltra ainda que de forma difusa, abunda no sistema carsico 
interior, percorrendo galerias hipogeias e saindo nos sectores marginais mais 
baixos atraves de exsurgencias bern localizadas. 

Com efeito e pensando apenas no sistema carsico principal, aquele que 
diz respeito aos calcarios do Dogger, no conjunto das serras calcarias aqui 
em apre9o deverao circular cerca de 155 x 106m3 por ano, dos quais cerca 
de 90 x 106 m 3 serao drenados pelo con junto de exsugencias do vale do An9os, 
0 mais importante sub-sistema de toda a area. 

Com uma circula9ao que, sob pressao ou apenas sob a ac9ao da gra
vidade, se faz em condutas mais ou menos amplas, a agua em circula9ao 
embora sofra decanta9oes sucessivas nao passa por nenhum processo eficaz 
de filtragem natural desde a sua entrada nas fendas superficiais do calcario, 
ate a sua saida nas exsurgencias. 

Esta agua, hoje ja utilizada no abastecimento publico as popula9oes 1 

constitui uma importante reserva em termos futuros, pelo que alguns cuidados 
terao de ser tornados para manter a qualidade desta agua em niveis aceitaveis. 

Os principais problemas que se colocam a este respeito sao a falta de 
rede ou de qualquer tipo de saneamento basico para os cerca de 7000 habi
tantes que habitam o sector dos calcarios do Dogger, a utiliza9ao dos algares 
como vazadouros de lixo e como cemiterios de animais e a progressiva intro
du9ao do gado bovino criado em regime estabular. Pensando mais em 
termos de acautelar situa9oes futuras do que no que hoje acontece, poder-se-ia 
acrescentar a instala9ao de industrias poluentes dos aquiferos, que no momento 
actual se limitam a duas pequenas unidades agro-alimentares. 

1 Estiio instalados sistemas de capta~iio nas exsurgencias de Arrifana, Ouriio e 
Olhos de Agua de Ansiiio. 
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CONCLUSOES 

Embora correndo o risco de uma certa superficialidade nas propostas 
que se irao apresentar, pensamos que a resolw;:ao ou a tentativa de resolu9ao 
dos problemas de ambiente nas Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-Alvaiazere 
passani sempre, para alem das medidas de caracter juridico-administrativo, 
tais como a cria9li0 de urn Parque Natural efou de Reservas Naturais para 
areas mais chcunscritas e de caracteristicas especificas, por: 

1. Avalia~iiofestudo do estado actual do ambiente e da sua dinamica. 
Tal estudo em grande parte ja realizado ou em vias de realizat;:ao, tera de 
ser entendido numa perspectiva interdisciplinar e para alem dos ge6grafos, 
cientistas privilegiados para estabelecer esta primeira caracteriza9lio do estado 
do ambiente, devara contar com a participa9lio de ge6logos, bi6logos, espe
le6logos, historiadores, agr6nomos e outros especialistas cuja participa9lio 
se venha a revelar pertinente para este estudo de caracteriza9lio. 

2. Melhoria das condi~iJes de vida das popula~iJes, tanto do ponte de 
vista s6cio-econ6mico, como do ponto de vista cultural. De grande pre
mencia e 0 problema da cria9li0 de infra-estruturas que permitam esta melhoria. 
Estlio em causa a instala9lio da rede de distribui9lio de agua ao domicilio, 
encontrar uma solu9lio para o problema do saneamento Msico e continuar 
o esfor9o ja feito no senti do de do tar a area serrana de urn conjunto de estradas 
e caminhos que permitam o facil acesso a todas as povoa90es. 

3. Sensibi/iza~iio das popula~iJes, quer para a protect;:lio do ambiente 
em termos gerais, quer para o risco que envolve o lan9amento de lixo e de 
cadaveres de animais para os algares. 

4. Incentivo a retoma de prr:iticas e culturas tradicionais, como 6 o caso 
dos frutos secos, do azeite e do mel, a par com a produ9lio do ja celebre 
queijo (Queijo do Rabat;:al). 

5. Resolu~iio dos problemas levantados pelas pedreiras, tarefa que com
pete essencialmente as autarquias e aos organismos oficiais responsaveis 
pelo licenciamento e fiscaliza9ao da actividade de extrac9ao da pedra. Pen
samos que com a aplica9lio rigorosa da Lei em vigor, grande parte dos pro
blemas serao resolvidos. 

Com estas medidas que mais nao visam que o comprornisso entre a 
promo9lio s6cio-econ6mica das popula9oes e a preserva9lio da qualidade da 
paisagem e do ambiente em termos mais gerais, este espa9o pode ganhar 
uma outra rentabilidade, eventualmente acrescida atraves do aproveitamento 
turistico das serras calcarias. A beleza da paisagem e a singeleza dos modes 
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de vida sao susceptiveis de atrair pessoas interessadas na pratica do cha
mado «turismo rural», mas tambem e sobretudo no «turismo de passagem». 
Para tal impoe-se a marcac;ao de itineraries e a criac;ao de miradouros cri
teriosamente estudados de modo a fazer ressaltar a riqueza paisagistica 
da area. 

Por outro lado, impoe-se a criartio de pontos de estudofobservartio e 
mesmo de Laborat6rios Naturais. Trata-se, de facto, de urn espac;o privi
legiado para o desenvolvimento de estudos cienti:ficos de grande interesse, 
que muito poderao vir a contribuir para a divulgac;ao e prestlgio, portanto 
para a valorizac;ao, desta area. 

Ainda que sem caracter exaustivo, referem-se alguns dos temas a estudar 
ou alguns dos pontos de interesse cientifico mais relevantes: no ambito da 
geomorfologia, o estudo de processos erosivos actuais ( dissoluc;ao dos cal
carios e ravinamentos, por exemplo); no ambito da geologia, a :fixac;ao de 
cortes geol6gicos de referencia quer para o estudo litostratigrafico, quer 
para o estudo das condic;oes tect6nicas que condicionaram a sedimentac;ao 
carbonatada; no dorninio da biologia e da ecologia, o estudo da dinamica 
de povoamentos vegetais em extinc;ao; e, para terminar esta lista meramente 
exemplificativa, no dominio da espeleologia, o estudo das condic;oes ambien
tais subtenaneas. 

Ao fecbar esta nota, gostariamos de deixar bern expressa a convicc;ao e 
a esperanc;a tanto no trabalbo das entidades governamentais a nivel regional 
e local, como e sobretudo na capacidade do sacrificado mas generoso povo 
das Senas Calcarias de Condeixa-Sic6-Alvaiazere, para que ao proceder as 
inevitaveis mudanc;as estruturais que o desenvolvimento futuro acarreta, se 
articulem as soluc;oes de modo a evitar a degradac;ao de urn espac;o e de 
urn ambiente, ao mesmo tempo muito belo e muito rico. 

BIBLIOGRAFIA REFERIDA NO TEXTO 

BERTRAND, Georges (1982)- «Construire Ia geographic physique». Herodote, Paris, XXVI, 
pp. 90-135. 

CUNHA, Lucio (1986a)- «A carsifica<;ao profunda nas Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-
-Alvaiazere». Aetas, IV Col6quio Iberico de Geografia, Coimbra, pp. 903-915. 

CuNHA, Lucio (1986b)- «As buracas das Serras Calcarias de Condeixa-Sic6». Cadenzas 
de Geografia, Coimbra, 5, pp. 139-150. 

CUNHA, Lucio (1988) - As Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-Alvaicizere. Estudo de 
Geomorfologia. Diss. Doutoramento, Coimbra, 329 p. 

141 



CuNHA, Lucio e SOARES, A. Ferreira (1987)- «A carsificafYiio no MacifYO de Sic6. Prin
cipais fases de evolufYiiO». Cadernos de Geografia, Coimbra, 6, pp. 119-137. 

REBELO, Fernando (1982)- «Considera96es rnetodol6gicas sobre o estudo de ravina
mentos». Comunica~oes, II Col6quio Iberica de Geografia, Lis boa, 1. 0 vol., 
pp. 339-350. 

REBELO, Fernando, CUNHA, Lucio e CORDEIRO, A. M. Rochette (1986) - «Sobre a origem 
e a evolu9iio actual dos ravinamentos ern calcarios margosos na area de Condeixa». 
Aetas, IV Col6quio Iberica de Geografia, Coimbra, pp. 875-882. 

RoUGERIE, Gabriel (1970) - Geographie des paysages. P. U. F. Coil. «Que sais je?», 
n.0 1362, Paris. 

142 




