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1. lntrodu~ao 

A crescente valoriza~ao patrimonial a que se 
tern assistido nas ultimas decadas, fruto de uma maier 
consciencializa~ao social e ambiental e, tambem, do 
maier significado dado as actividades de lazer e de 
ocupa~ao dos tempos livres, tem desencadeado um 
conjunto de iniciativas conducentes a preserva~ao e 
promo~ao das diversas formas de patrimonio. 

Ao nivel do Patrimonio Natural, as ac~6es tem
·se traduzido, mais concretamente, na cria~ao de 
espa~os naturais protegidos, bem como na valoriza~ao 
dos diversos elementos passiveis de ser preservados e 
potenciados, nomeadamente no ambito da educa~ao 
ambiental ou das actividades de recreio, lazer e 
turismo. 

Pelas caracteristicas que o definem, o Patri
m6nio Geomorfologico constitui , dentro do conjunto 
do Patrim6nio Natural, um grupo bastante vulneravel, 
porque constitui a base sobre a qual se desenvolvem 
as actividades humanas e, tambem, porque se tern 
vindo a revelar como bastante atractivo para activi
dades de desporto e lazer. 

Desta forma, tem-se observado, por parte das 
sociedades eminentemente urbanas, uma crescente 
aproxima~ao e, mesmo, consume dos espa~os rurais e 
dos espa~os de montanha, mais deprimidos economi
camente, mas extremamente atractivos e dotados de 
urn conjunto valioso de recursos naturais e culturais, 
indispensaveis para a sua revitaliza~ao. 

A Serra de Montemuro constitui um exemplo 
claro de um espa~o de montanha com fraco desenvol
vimento s6cio-econ6mico, demogrc\fico e cultural, mas 
dotado de elementos naturais e culturais de elevado 
valor. 

2. A Serra de Montemuro 

A Serra de Montemuro (Figura 1) corresponde a 
um relevo essencialmente granitico, vigoroso e com 
vertentes abruptas, atingindo no ponte mais alto 1381 

metros de altitude, sendo 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 
estabelece a fronteira com a Serra do Marao, e a Sul e 
Sudoeste pelo Rio Paiva, que a separa do Maci~o da 
Gralheira. A Oriente, o limite corresponde, grosse 
modo, a uma linha coincidente com o desligamento 
tardi-hercinico Verin- Penacova. 

Do ponto de vista estrutural, a Serra de 
Montemuro integra-se, com o Maci~o da Gralheira e a 
Serra do Caramulo, nas Montanhas Ocidentais do 
Portugal Central, localizadas no sector Ocidental do 
Maci~o Hesperico (Zona Centro-Iberica). 

0 predominio de rochas granitoides, aliado a 
influencia da tect6nica (essencialmente da fractura~ao 
tardi-hercinica, reactivada durante a orogenia alpina) 
e a evolu~ao dos processes morfoclimaticos, condu
ziram ao desenvolvimento de um vasto conjunto de 
formas, desde os espectaculares vales de fractura e 
alveolos graniticos, de dimens6es quilometricas, ate 
aos tafoni ou as pequenas pias, de dimensao metrica e 
decimetrica. 

As caracteristicas da morfologia geral, marcada 
por vertentes abruptas e nuas, associadas as adver
sidades climaticas, desde sempre condicionaram a 
fixa~ao da popula~ao e limitaram o seu desenvol· 
vimento, pelo que o fen6meno de desertifica~ao 

humana dos espa~os rurais portugueses e aqui particu
larmente sensivel. Pela analise da varia~ao popula
cional por freguesias entre 1991 e 2001 (Figura 2), 
observa-se que, em termos globais, se registou uma 
acentuada redu~ao da popula~ao residente, que se 
traduz, ao nivel concelhio, numa diminui~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 
analisarmos estes valores ao nivel da freguesia 
facilmente se verificam perdas superiores a 20% e, no 
caso particular das f reguesias de Meijinhos e 
Pretarouca do concelho de Lamego, na ordem dos 33%. 
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A perda continua e o envelhecimento da popu

lac;:ao, o isolamento das povoac;:6es, a par com urn 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 rna qualificac;:ao dos recursos humanos, 

sao tambem, neste territ6rio, estrangulamentos impor· 

tantes para politicas de desenvolvimento. 

No entanto, tem-se desenvolvido urn conjunto de 

iniciativas na tentativa de ul trapassar os constran· 

gimentos econ6micos e sociais desta regiao, tentando 

revitalizar as praticas tradicionais e culturais que lhe sao 

caracteristicas (artesanato, folclore, gastronomia ... ), 
suportadas, em geral, por programas comunitarios 

(programa LEADER). 
Consequentemente, toma-se urgente potenciar os 

recursos end6genos, particularmente aqueles que maior 

valor apresentam - os recursos naturais - por forma a 

revitalizar este espac;:o economicamente deprimido, mas 

ambientalmente rico. 

3. 0 Pat rim6nio Geomorfol6gico da Serra 

de Montemuro 

No ambito de t rabalhos anteriores (VIEIRA, 2001' 

2003) tivemos a oportunidade de conhecer aprofunda· 

damente a Serra de Montemuro e de desfrutar a beleza e 

variedade das suas paisagens, de que se destacam os 

espac;:os somitais desprovidos de vegetac;:ao e povoados 

por incontaveis blocos graniticos de variadissimas 

dimens6es ou os espac;:os mais ou menos aplanados de 

media altitude onde se desenvolvem pequenos "lameiros" 

para a criac;:ao do gado e alguns socalcos onde persistem 

algumas formas de agricultura tradicional de subsistencia. 
Este espac;:o montanhoso e igualmente caracte· 

rizado por paisagens peculiares, caracterizadas por urn 

cortejo de elementos morfol6gicos, variados na forma e 

na dimensao, cuja genese e evoluc;:ao se encontram 

relacionadas com as caracteristicas fisicas, quimicas e 
estruturais das rochas granit6ides, marcando uma clara 

diferenciac;:ao relativamente aos elementos fisicos de 

paisagens gerados noutros contextos litol6gicos (xistos, 

quartzites, calcarios ... ). 

A genese e evoluc;:ao destas formas graniticas foi 

proporcionada por urn conjunto de factores (de ordem 

climatica, litol6gica e estrutural), interligados entre si, que 
se conjugaram para o aparecimento de uma enorme 

variedade de fonmas, que subdividimos (VIEIRA, 2001) em 

dois grandes grupos: as fonmas 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 conduziu, tambem, a indivi-
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dualizac;:ao de vales que, quando acompanham fracturas 

importantes, sao particularmente espectaculares. 

Com base num conjunto de criterios e pressupostos 

definidos e enumerados em trabalhos anterionmente 

publicados (CUNHA e VIEIRA, 2004; VIEIRA e CUNHA, 2004a, 

2004b), identificamos na Serra de Montemuro diversos 

elementos com caracteristicas morfol6gicas necessarias 

para integrar o chamado Patrim6nio Geomorfol6gico. 

Consequentemente, procedemos ao levantamento desses 

elementos atraves de uma ficha elaborada para o efeito, 

construindo, a partir da infonmac;:ao recolhida, uma base de 

dados do Patrim6nio Geomorfol6gico da Serra de 

Montemuro, posterionmente integrada em ambiente SIG 
(Figura 3). 

Deste modo, reunimos urn conjunto de elementos 

que passaremos a descrever, tendo em conta uma analise 

escalar ou dimensional (CARVALHO, 1999). Partindo de urn 

nivel de analise local, relative a urn unico elemento 

geomorfol6gico ou a urn nucleo restrito com dimensao 

espacial da ordem da dezena de metros, podemos incluir as 

fonmas graniticas de pormenor que, aqui, constituem urn 

cortejo de invulgar originalidade e diversidade. Estas 

formas apresentam uma frequencia elevada, especial

mente nos afloramentos graniticos acima dos 1100 metros, 
rareando a medida que a altitude diminui. As pias e as 

pedras bolideiras serao as mais frequentes, embora 

tambem se observem com alguma regularidade as fissuras 

poligonais, as fendas e sulcos lineares ou as fonmas de 
pseudo-estratificac;:ao, nos diversos afloramentos graniticos 

presentes nas areas mais elevadas. Mais raramente 

encontramos na Serra de Montemuro as rochas em 

pedestal, os tafoni ou os blocos com paredes sobre
escavadas. 

No nivel de analise do sitio geomorfol6gico 

podemos enquadrar as chamadas formas maiores 

salientes, as quais se associ am frequentemente 

algumas formas referidas anteriormente. Sao de 

destacar, pela originalidade e espectacularidade, os 

domos rochosos de Montemuro e Perneval, o castle 
koppie da G r alheira e os inumer os tors 
disseminados pelos pontos elevados da Serra. 

Finalmente, pelo que a dimensao significa em tenmos 
de organizac;:ao dos elementos geomorfol6gicos, a nivel da 

paisagem consideramos os alveolos graniticos, os vales de 

fractura e algumas areas do sector somital da Serra. 

Os alveolos, sempre espectaculares, ate 

pelo aproveitamento agricola que propiciam, 

correspondem a formas deprimidas, de dimens6es 

hectometricas a quilomet ricas, originadas princi

palmente pelo desenvolvimento de processes de 

erosao diferencial. A titulo de exemplo destacam-se, 

o alveolo de Feirao, de forma alongada segundo a 

orientac;:ao NNE-SSW e o Alveolo da Lagoa de 

D. Joao com forma irregular e uma cobertura 
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vegetal exclusivamente herbacea, sendo local propicio 
para o pastoreio do gado bovina, ovino e caprino. 

Quanta a vales de fractura (ou de linha de 
falha), variOS sao OS casas presentes nesta area, 
constituindo o vale do Rio Bestan~a. que acompanha 
rectilineamente a direc~ao NW-SE por mais de 20 Km, 
o exemplo mais espectacular. A espectacularidade 
deste vale e acentuada pelos contrafortes graniticos 
da Serra de Montemuro, mais imponentes a Ocidente 
(margem esquerda do Bestan~a), que contrastam com 
as altitudes 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 
fen6meno, permitindo uma visao completa de todo o 
vale ate ao Rio Douro. 0 vale de fractura propor
cionado pelo acidente tardi-hercinico Verin -Penacova 
e outro bela 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 actua~ao de movimentos recentes. 
Paralelamente a este vale de fractura encontramos 
outro alinhamento, tambem de direc~ao NNE-SSW, a 
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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. 

Resta-nos referir, ainda ao nivel da paisagem, os 
espa~os somitais da Serra de Montemuro, areas 
aplanadas relativamente extensas, correspondentes a 
superficies de aplanamento que testemunham fases de 
erosao que condicionaram a evolu~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 valoriza~ao da 
paisagem, impondo-se como elemento patrimonial de 
valor significat ivo. 

Do ponto de vista da qualidade paisagistica e da 
riqueza de elementos naturais ut ilizados para o lazer 
ou para o turismo (incluindo alguns espa~os estru
turados pelo homem), foi-nos possivel identificar, 
igualmente, um conjunto interessante de locais e 
espa~os de elevado significado paisagistico (Figura 4). 

Destacam-se, quer pela riqueza e diversidade 
biologica, quer pela importancia que representam ao 



Patrim6nio Natural da Serra de Montemuro: 
Factor de potencializac;:ao de uma area de montanha. 

nivel do ordenamento e do enquadramento legal que 
representam, os Sitios integrados na Rede Natura 2000: 

Montemuro e Rio Paiva. 
Estes Sitios, repletos dos inumeros elementos 

geomorfol6gicos anteriormente referidos, estao tambem 
dotados de diversos endemismos da flora iberica e 
portuguesa , bern como de Habitats Natura is bern 
conservados, dos quais se destacam, por exemplo 
nos sectores Norte e Oriental, os bosques caracteris
ticos da vegetac;:ao climax, constituida pelo Carvalho
·negra l e Carvalho-alvarinho, ocorrendo tambem, 
e por vezes em predominio, o Castanheiro. Outro 
con junto vegetal caracteristico na Serra de Montemuro 
sao os lameiros de montanha, tambem designados de 

"prados-de-lima". Estas formac;:oes herbaceas encon
tram-se, geralmente, a altitudes elevadas , margi

nando carvalhais e, a baixa altitude, nas plataformas 
que marginam e acompanham os cursos de agua. Estas 
formac;:6es tern uma importimcia elevada para as comu
nidades rurais da Serra, constituindo uma indispen

savel fonte de alimentac;:ao para o gado bovino, sendo 
utilizado como local de pastoreio por excelencia. 

Tambem ao longo do Rio Paiva, encontramos 
galerias ripicolas bern conservadas, constituidas 
sobretudo por amieiros (Alnus glutinosa) e tambem 
por freixos (Fraxinus angustifalia), borrazeira-preta 
(Salix atrocinerea) e borrazeira-branca (Salix alba) 

(PAIVA, 2000). 
No Sitio Montemuro foram identificados quatro 

t ipos de habitats naturais de protecc;:ao prioritaria 
(Charcos tem poraries mediterran icos ; Charnecas 
humidas atlanticas meridionais de Erica ciliaris e Erica 

tetralix; Formac;:oes herbaceas de Nardus, com riqueza 

de especies, em substrates sil iciosos das zonas 
montanhosas; Florestas aluviais de Alnus glut inosa e 

fraxinus excelsior), bern como no Sitio Rio Paiva 
(Matagais arborescentes de Laurus nobilis; Subestepes 
de grami neas e anuais da Th ero-Brachypodietea; 

Formac;:oes herbaceas de Nardus , com riqueza de 
especies, em substratos siliciosos das zonas monta

nhosas; Florestas aluviais de Alnus glutinosa e fraxinus 

excelsior), sendo tambem de salientar que constituem 
ambos zonas importantes para a manutenc;:ao da 
populac;:ao de lobos a Sui do Douro, por possuirem 
areas de bosquetes naturais bern conservados 

indispensaveis a existencia das presas deste animal em 

perigo de extinc;:ao. 
ldentificamos, igualmente, urn conjunto de infra

·estruturas de apoio as actividades de lazer que achamos 
de importancia elevada neste contexto: miradouros, que 
permitem desfrutar da paisagem; espelhos de agua, na 
maior parte dos casas proporcionados pela construc;ao de 

empreendimentos hidroelectricos (Barragem de Freigil, 
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por exemplo); Parques de Lazer e praias fluviais, ao Iongo 
dos rios Paiva ou Bestanc;:a, como por exemplo o 
Parque de Lazer das Pias, proximo de Cinfaes. 

Consideramos tambem importante integrar os 
elementos do Patrim6nio Cultural construido, pelo que 
procedemos, de igual modo, a sua inventariac;:ao, de 
acordo com criterios ja definidos pela entidade 
responsavel pelo Patrim6nio Construido em Portugal 
(IPPAR). 

Constatamos, sem surpresa, uma concentrac;:ao 
dos elementos nos aglomerados populacionais de 
maior dimensao: Lamego, Cinfaes, Castro Daire, 
Resende. No entanto, outros encontramos dispersos 
por pequenas aldeias do interior da Serra . 

4. Elaborac;ao de percursos na Serra de Montemuro 

Com base na representac;:ao cartografica dos 
diversos elementos patrimoniais, procedemos a 
elaborac;:ao de alguns percursos tematicos, com 
caracteristicas diferenciadas, dirigidos para publicos 
distintos. 

Assim, desenvotvemos dois percursos, de maior 
extensao, para serem realizados com recu rso a 
autom6vel: urn deles vocacionado para a fruic;ao da 
paisagem, no seu conjunto, percorrendo alguns pontos 

de maior concentrac;:ao populacional, onde e possivel a 
visita a elementos do patrim6nio construido; um 

segundo percurso mais voltado para a observac;:ao dos 
aspectos naturais e paisagisticos, podendo incluir-se 
aqui alguns elementos geomorfol6gicos que enqua
dramos ao nivet do sitio e da paisagem. 

Elaboramos, do mesmo modo, urn percurso 
pedestre (que pode ser dividido em percursos de menores 
dimensoes, tomando em considerac;:ao as caracteristicas 
fisicas dos individuos que poderao reatizar o percurso), 
circunscrito as areas mais elevadas da Serra de 
Montemuro, vocacionado quer para os praticantes de 
actividades desportivas em montanha ou para os amantes 

do turismo de natureza, quer para publicos com 
interesses educacionais ou cientificos. Este percurso 
integra essenciatmente elementos do patrim6nio natural, 
com destaque para o patrim6nio geomorfot6gico. 

0 primeiro percurso (Figura 5), com inicio na 

cidade de Lamego, permite, desde togo, desfrutar de 
urn conjunto de elementos do patrim6nio construido 
de valor impar, dos quais se destacam o Castelo e a Se 
de Lamego ou o santuario de Nossa Sra. dos Remedios. 
A envotver este Santuario encontra-se uma area 
arborizada, a Mata dos Remedios, urn 6ptimo espac;:o 
de lazer. 
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Este percurso leva-nos de seguida a Serra do 
Poio (au das Meadas), extrema norte-oriental da Serra 
de Montemuro, onde podemos desfrutar de excelentes 
vistas para a paisagem duriense a partir do miradouro 
ai existente. Tambem ai foi implantado um parque de 
lazer e um parque biol6gico. 

Da Serra do Poio ate a localidade de Rossao 
podemos observar um conjunto variado de elementos 
geomorfol6gicos a varias escalas: 0 vale de fractura do 
Rio Balsemao, entre Penude e Magueij a, constitui um 
optima exemplo de uma adaptac;:ao de um curso de 
agua a estrutura, apresentando uma direcc;:ao NNE
·SSW, caracteristica da fracturac;:ao t ardi -hercinica. 
o acidente Verin-Penacova tera sido o responsavel por 
este comportamento, bem como pelo desligamento 
horizontal que se observa na crista quartzitica de 
Magueija-Meij inhos (afloramento Ordovicico e Silu· 
rico), que ve o seu sector oriental deslocado para NNE 
em relac;:ao ao afloramento ocidental (mais de dais mil 
metros). Observa-se, tambem, um conjunto diversi
f icado de formas graniticas de pormenor e maiores: as 
tors, que constituem conjuntos rochosos residuais, que 
evidenciam uma influencia da alterac;:ao esferoidal nos 
blocos constituintes, o empilhamento praticamente 
geometrico dos mesmos e o seu enraizamento em 
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relac;:ao a superficie em que se encontra; as pedras 
bolideiras, blocos empilhados em conjuntos par vezes 
ruiniformes, em equilibria precario, cuj o desenvol
vimento parece estar associado a uma fase de 
evoluc;:ao sub-superficial, em que ha uma individua
lizac;:ao dos blocos no seio do manto de alterac;:ao, com 
a progressao da meteorizac;:ao proporcionada pelas 
descontinuidades existentes no macic;:o rochoso . 
A remoc;:ao progressiva desse manto de alterac;:ao vai 
permitir o aparecimento destas formas e o abran
damento da meteorizac;:ao em ambiente sub-aereo, a 
sua manutenc;:ao; a pseudo-estratificac;:ao, que consiste 
numa forma de aparente estrat ificac;:ao do granito e 
que, segundo Vidal Romani (1989) se desenvolve, 
normalmente, em zonas grani ticas com deformac;:ao, 
ganhando a aparencia descrita devido ao alivio de 
cargas orig inado pela exposic;:ao e alterac;:ao das 
superficies, e a al terac;:ao da rocha, que actua 
preferencialmente sabre os planos de exfoliac;:ao da 
rocha; e as pias, a forma de pormenor mais usual na 
Serra de Montemuro e que correspondem a pequenas 
depress6es ou simples concavidades que se desen 
volvem preferencialmente nos sectores horizontais au 
pouco inclinados de superficies rochosas. 



Patrim6nio Natural da Serra de Montemuro: 
Factor de potencializal):ao de uma area de montanha. 

2,5 

l. .. lit I opl)le 

(l·posiiO <It ~.w ~~em g&danha• 

* Oc .10 rochoto 

F ")(f., • - .,~ l~e~" 

~ FrsslJI·a , pot.gOI'Ia.s 

1 Paredes Jbre·escavt d:!"l 

'!J ~dr3bo.den 
u Plu 

~ Po;euCIO·t lflbi1C..a~~ 

Rocha tm pedt"al 

8 Tafor• 

A To1 

Ffsura 5 

T"T'TT .A:·teo.o g1anit1co 

............, Cm1a oo.,tz,hCI 

... dt Fraclura 

Pcrcurso Tem3tico na Serra de Montemuro 

• Etpflt.o dt i gu t 

t MlradOUI O ,. 
Ptrqut 

" Pta1~ nuo. al 

lmpress ionante e tambem a paisagem que se 
observa de Cruz do Rossao. Para NE desenvolve-se o 
alveolo granitico de Feirao, forma deprimida alongada 
segundo a direcl):ao NNE-SSW. A sua genese esta 
relacionada com processes de erosao diferencial, em 
que convergem dois mecanismos : em primeiro Lugar, 

o desenvolvimento de uma forte meteorizac;ao quimica 
ligada a condic;oes climaticas em que a temperatura e a 

humidade seriam elevadas (climas quentes e humidos), 
aqui favorecido pela presenc;a de elevada fracturac;ao 
propiciada pelo acidente tardi-hercinico ja mencio· 

nado; posteriormente, a remoc;ao espasmodica dos 
materiais previamente meteorizados, gerada em 

periodos caracterizados pela presenc;a de uma estac;ao 
seca bem marcada e de uma estac;ao humida de 
chuvas intensas e concentradas, capaz de conferir 
adequada competencia aos cursos de aguas. Neste 
alveolo instalou·se o Rio Balsemao, aproveitando 

a espessura de materiais alterados para meandrizar. 
A presenc;a de uma linha de fragilidade tectonica com 

a mesma direcc;ao e refon;:ada pelo vigor da vertente 

cidental. 
Para SW vislumbra-se o sector Sul da Serra de 

Montemuro e parte das unidades morfo-estruturais que 
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caracterizam o Portugal Central (Macic;o da Gralheira e 
Serra do Caramulo, Plataforma do Mondego e os 
relevos da Cordilheira Central). 

Dirigindo-nos para o interior da Serra, o percurso 
revela·nos paisagens caracteristicamente graniticas, com 
alternancia eo1tre retalhos aplanados mais ou menos 

extensos (relacionados com as superficies de aplana
mento que caracterizam o norte da Beira), sulcados aqui 

ou ali por caos de blocos e tors, e entalhes vigorosos 
provocados por falhas frequentemente aproveitados pelos 
cursos de agua para trac;ar o seu leito. 

Alem de varies miradouros, implantados em 
pontos elevados com boa visibilidade, encontramos 

alguns espelhos de agua como a barragem de Freigil e, 
ja proximo de Cinfaes, o parque de lazer de Pias, onde 

se pode aproveitar a praia fluvial ai existente. Nesta 
sede de concelho o patrimonio construido volta a 
marcar presenc;a (pelourinho e igreja matriz). 

0 segundo percurso (Figura 6) e marcado pela 
presenc;a quase exclusiva de aspectos do patrim6nio 
natural e paisagistico. Os varios miradouros localizados ao 
Longo deste percurso permitem observar a caracteristica 
paisagem granitica, marcada por diversos elementos 
patrimoniais geomorfologicos: alveolos graniticos de 
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Feirao (referido anteriormente) e da Lagoa de D. Joao, 
sendo este um alveolo com forma grosseiramente circular 
e tambem influenciado por intensa fractura~ao, embora 
sem direc~ao preferencial; o vale de fractura do Rio 
Bestan~a, que apresenta um tra~ado praticamente 
rectil ineo, sendo quase todo o seu curso condicionado por 
uma linha de fragilidade tectonica de direc~ao NNW-SSE; 
o vale de fractura do Ribeiro de S. Martinho, tambem ele 
condicionado, parcialmente, pelo acidente tardi 
·herdnico Verin-Penacova; eo sector culminante da Serra 
de Montemuro. Este percurso e enriquecido por um 
extenso, variado e original cortejo de formas graniticas 
de pormenor. 

Tambem se podem observar depositos de vertente, 
dos quais destacamos o deposito localizado proximo da 
localidade de Cotelo (no alveolo de Feirao), que apre
senta estruturas designadas por areias em foice ou em 
gadanha" (CORDEIRO, 1993), associadas a dinamicas peri
glaciares e que nos reportam a periodos de frio intenso, 
muito provavelmente ligados ao ultimo periodo frio 
quatemario. 

Estes dois percursos permitem, ainda, a passagem 
por diversas aldeias alojadas no seio da Serra com 
caracteristicas tipicas, nas quais se tem vindo a desen
volver um conjunto de actividades de valoriza~ao do 
artesanato, folclore e gast ronomia local. 
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0 ultimo percurso (Figura 7), desenvolvido com o 
objectivo de ser efectuado a pe, sobre os espa~os mais 
elevados da Serra, utiliza essencialmente caminhos de 
terra batida e trilhos. 

Desta forma, e possivel observar um vasto 
conjunto de elementos do patrim6nio geomorfol6gico. 
Ao longo do percurso encont ram-se nucleos onde se 
verifica uma associa~ao de elementos morfol6gicos, 
como seja a Lagoa Pequena (alveolo granit ico onde 
tambem se desenvolvem tors, blocos apresentando 
fissuras poligonais e pedras bolideiras), o domo 
rochoso de Montemuro (forma d6mica de dimens6es 
hectometricas que tem como caracteristica principal 
o facto de apresentar superficies rochosas nuas 
desprovidas de cobertura; a ele se associam ou tra~ 
formas de pormenor como pias, fissuras poligonais, 
rochas em pedestal ou pseudo-estratifica~ao), o domo 
rochoso do Pern eval (que apresen ta blocos com 
paredes sobre-escavadas, fendas e sulcos lineares 
pedras bolideiras, etc.). Outros elementos aparece~ 
relativamente isolados (pias, ta{oni ... ). 

5. Aspectos conclusivos 

A va loriza~ao e preserva~ao do Patrimoni o 
Natural, e especialmente do Patrim6nio Geomor -



Patrim6nio Natural da Serra de Montemuro: 
Factor de potencializac;:ao de uma area de montanha . 

.J: Cai:lf Vop,·; 

( oO~IIo de "attJU •m tJadanha" 

• Oomoro~o o 
r~nd:u. lllJko& lwluru 

iRI Ft~J ... , i pol9 0t1art 

. , r Jtede-s; sobrt·~·· .rada' 

~ F~dra bol·de ra 

U Pl:u 

~ F "UdO·tgii\HICI 'r '0 

P .. r aem~e3f: •.lJ 

fi) b rorr 

A To1 

Figura 7 

T"T"r'r Al\l9glo S'iW'lrtiCo 

~ Cn::ta qua•ltlCIC~ 

.~le de Fractur11 

......-.... · .. ~ cnur .... do 

Percurso Tem3tico na Serra de Montemuro 

• e.. ... lho dt ag.n 

~ Mf-tdi)UIO .,. 
Parqut 

r. Fh~abrll 

fol6gico, e um pressuposto indispensavel para a revita· 
lizac;:ao dos espac;:os de montanha, ainda afastados do 
desenvolvimento econ6mico das regioes do litoral 
densamente povoadas. 

E fundamental basear esta revita lizac;:ao nos 
recursos end6genos existentes nestas areas, desta· 
cando os aspectos que lhe sao mais caracteristicos: 
0 caracter unico e belo das paisagens de montanha, 
ainda pouco degradadas; o riqui ssimo Patrim6nio 
Natural ai presente, do qual se destaca o Patrim6nio 
Geomorfol6gico, valorizado pela sua singularidade, 
originalidade, espectacularidade, beleza e grandio· 
si dade ; e o vasto Patrim6nio Cultural, de que 
podemos realc;:ar os monumentos, o artesanato 
tipico, o folclore ou a sua gastronomia. 

Assim, e apesar de sabermos que as activi · 
dades de turismo e de lazer, por si so, sao incapazes 
de induzir uma revitalizac;:ao econ6mica, social e 
cul tural destas areas, mas conscientes da sua impor· 
tancia quando integradas em politicas de desenvol· 
vimento mais amplas, deixamos algumas propostas 
que poderao, futuramente, servir de base para um 
planeamento sustentado e estruturado da utilizac;:ao 
do patrim6nio geomorfol6gico e da paisagem como 
recu rso para de sporto, l azer, contemplac;:ao e 
diversao, capaz de atrair visitantes e de dinamizar 
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novas actividades turisticas e, consequentemente, a 
debil economia destes territ6rios. 

E i mportante referi r , t ambem, que este 
exercicio de elaborac;:ao de percursos t ematicos 
desenvolvido neste trabalho, foi realizado tendo 
como suporte os elementos naturais e os elementos 
edi ficados pelo homem e actualmente presentes na 
area em analise. Consequentemente, observaram·se 
inumeras deficiencias ao nivel das infra·estruturas de 
apoio as diversas actividades, quer de lazer turismo, 
quer desportivas e essencialmente educacionais. 

Neste sentido, e i ndispensavel o estabele· 
cimento de infra-estruturas de apoio ao Turismo, 
nomeadamente a criac;:ao de miradouros ou a 
melhoria dos ja existentes, com colocac;:ao de 
descritores de paisagem nesses espac;:os e junto dos 
principais nucleos geomorfol6gicos, 0 que permitiria 
ao visitante t er uma percepc;:ao mais real e um 
melhor entendimento da paisagem e dos elementos 
que a estruturam; a criac;:ao de areas de lazer e 
im plantac;:ao de pontos de agua, para 0 apoio aos 
percursos pedestres; a elaborac;:ao de itinerarios que 
permitam, de uma forma eficaz e clara, apresentar 
percursos alternativos de explorac;:ao e usufruto das 
paisagens. Estes itineraries, um pouco a semelhanc;:a 
daquilo que apresentamos anteriormente, pode-
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riio ser concebidos em fun~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, au uma componente mais 
especifica, destinada, fundamentalmente, aos prati
cantes de turismo 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 conjuntos geomorfol6gicos au ecol6gicos mais 
significativos; a identifica~ao de espa~os para a pratica 
de desportos de natureza ou "radicais" (escalada, rape!, 

canoagem, canyoning, hidrospeed ... ) e cria~ao de 

condi~oes para o seu desenvolvimento. 
No ambito da educa~ao ambiental, seria 

importante a implementa~ao de um Centro de inter
pretac;ao natural e ambiental, bem como a elaborac;ao de 
roteiros e percursos educativos, destinados aos diversos 
niveis de ensino, bem como a formac;ao de guias especia
lizados para a implementa~ao de visitas guiadas. 

A par com os elementos naturais e, particular· 
mente, com os geomorfol6gicos, estas areas incluem 
valiosos recursos patrimoniais a nivel de produtos rurais 
tradicionais, da etnografia au mesmo do patrim6nio 
constru ido que importa conservar, incentivar e, 

sobretudo, incluir nos planos de desenvolvimento locais, 
criando cumplicidades, mais do que hostilidades, em 
relac;ao as populac;oes. 

A implementac;ao deste tipo de iniciativas, supor
tadas par planos estruturados de desenvolvimento de 
turismo ambiental e de natureza mais amplos, com a 
necessaria salvaguarda da qualidade ambiental e dos 

valores sociais e culturais das populac;oes, poderao 
permitir algum desenvolvimento econ6mico e social, 

promovendo algum investimento, gerando riqueza e 
emprego e, consequentemente, fixando, ainda que em 

termos muito parciais, a populac;ao mais jovem destes 
espa~os serranos. 

lmportante, tambem, seria a utilizac;ao de instru
mentos de ordenamento do territ6rio, como pretendem 
ser os Sitios da Rede Natura 2000, para integrar os 
diversos esfor~os de dinamiza~ao econ6mica e social, com 
a indispensavel observancia da sustentabilidade 
ambiental destes espac;os bastante f rageis. 
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