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CRIAC::AO DE UMA AREA DE PAISAGEM PROTEGIDA 
COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

SERRA DA FREITA: POTENCIAL EXE.MPLO NUM TERRIT6RJO DE MONTANHA 1• 

I. NOTA lNTRODUT(>RJA 

0 rcajustamento estrutural e funcional do tecido econ6· 
mico ponugucs ap6s a imegr~ europeia, em especial o 
do mundo rural, com a necessidade de )>rocura de allema
tivas para a agriculnua trndicional. acuvidade prcdomi· 
na.nte das popul~ e foote de riqueu desw iireas, ten· 
de a provoear na actua1idade urn profunda questionar sabre 
·~~as mesmas altemativas. 0 renexo de toda a desagrega· 
~~o dos espa9os de vida tern pMsndo por um envelheci
rncnto da populm;ao e um dcspovoomcnto dos pequenos 
aglomerados de montanha. 

Simultaneameote. tem-se as~istido a uma cre.'iGente pro· 
cum d"' raizcs por parte da popula~ilo urbana que, ao 
debater·se com o ritmo alucinante em que e vivido o dia 
a dia nas grandes cidades, tcm originado uma procura 
cada vez. maior do conheeer ou rovi,itar 3.rcas rurais do 
territ6rio portuguas que at~ h:l pouco eram unicamente do 
conhectmento da popul~Ao aut6ctone e dos investigado
res e amantes das ciCncias naturnis e humanas. 

A complementaridade entre estes do is factos no desen· 
volvimcnto iucegrado das dreas do interior do territ6rio 
nnciona1, pode parccer um pouco Ci'!Cnmhu. No entanto. o 
aproveitamento de todo o potencial end6geno destas regi· 
Oes. associado a uma cada vez mnior procura de um turis
mo altemativo ao aioda dominante turismo Sol/Mar, podc 
Jevar, dcsde que bem avaliado. ao desenvolvimento de 
:lrcas marcadas por limites de margmaJjdade. 

A revaloriza~o das regii!es de montanha e do interior 
do nosso pals. com base na poisagem. nos grandes wrida· 
de$ n:uurais. nos pauim6nios hist6rico. artistico e construi· 
do, hem como nos difercntes aspectos culturais das suas 
genies dever~ ser, em nos.sa opinilio, um factor decisjvo 

1 El.tt trabalho roi inicialmente desenvolvido COin A eolabor~ das 

&e6gnJaJ L.nll Rt.belo e. Maria do ctu S1lva e amda do arque6Jogo 
Fernando S1Jva. vt.sando a apresenla("Jo de uma comu~ e de urn 
posru em mJI'ilo cicmifica em 1993 
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.. A qu#m nos mostrou a l?alidad~ d~ umn gtografio cultural" 

no dcscnvolvimcnto integrado de I'CgiOc.s cujas riquezas 
tCm sido. em norma, esquecidas. 

A inLcrac~o entre os factores humano c naLuraJ dcve, 
no ontanto. sc:r equilibrada, de modo a que proporcionc 
simultaneamente utna melhoria das cotldi~ de vida das 
popul~<)es com a sua consequentc fh~ e a uma pre· 
sc:rv~Ao e melboria ambiental. 

Ser~ por tsso necessaria um profundo conhecimento de 
toda n riqueza end6gena da area, isto de forma a potenciar 
e cqu"cionar as novas linhas de urn de$envolvimento sus
tcntado parn a regiao, fun~iio em que o ge6grafo devera 
assumir p:lpel prepondcrante. 

A Se1rJ da Freita e urn dos casos em que esta rique1,..1 
1Cr4 de ~r equacionada. com vista a um melhor conheci
mcmo por parte das ge~s ~IUUit: C a sua pre~rv~o 
para as ger~ vindouras. E assim que ao Iongo dos 
ultimos anos muitos de n6s t~m dcfcndido a cri~ de 
uma ''Area Protegida", de modo que um verdadeiro pro
jecto de ordenamento seja concn:ti1.ado. cnquadrando-se o 
desenvolvimcnto dcste sector num s6 todo. 

2. I.OCALlZAt;:AO 

Emrc OS nos Paiva e Vouga, no Centro-Norte litoral de 
Portugal, localiza-se um importante conjunto montanboso, 
o qual foi pela primeira vez designado por GtAAo (1922) 
como Maci~ do Gralheira. Porem. E FERWRA (1978) que 
dtfereiiCia. o bloco mais b:Uxo que constitu• a Semo do 
Arestal. do grande bloco hexagonal, que. com valoces 
altitudinrus de mais de 1000 metros, se destingue clara· 
menre do anterior. 

Durante muitos anos. e mesmo em mupas actuais, fez· 
·st 11 distjnc;ao entre Serra dn Freita e Serra do Arestal, 
facto que desde sempre nos pat-eceu ba;,tnnte artificial, ja 
que do ponto de vista estrutural e ntot'fol6g)co esta divisao 
nno parecio fazer sentido. Trata-so de uma designa~ao que 
se ter6 prendido com a divis3o administrativa. ja que os 
concelhos de S. Pe4ro do Sui, Arouca e Vale de Cambra 
e OS distntos de Viseu e Aveiro tern o ~u hmite nesta serra 
(COROOAO, 1988). 
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&tc s«tor de monmnha. que se pretcnde pre:-ervar. e 
ao mesmo tempo dar a coobecer. apre.enta uma locali7.a
~~ preferenctal relauvamente a grandes c mCdios centrex 
populacionais, bem como relativamente a algun• dos ac
tuais eiXos rndovianos nacionais. Ali!!;,, o facto da Serra 
dlt Freitn apreo;enrar uma rela~ilo visual ditccto com •~ 
cidades do Pono, Aveiro e Viseu. e ainda oon1 grande nu· 
mcro d~~ mlcleos populacionais dos dislritos envolvcn· 
ces. bcm como a sua proxim.idade relativa a eixos rodo
VIiirios principni~. 1ais c-omo a Auto--estrada n° I - Porto/ 
/Lhboa eo lcincrario Principal n• 5- Aveiro/Vi lar Formo· 
50 vnl fcvar a que sc Lome num ponto de referCnci3 a 
conhecer pelos difercntes observadores' . 

A propria localiza~ao intermed.ia entre a Reservo Natu· 
r;.l de S. Jncinto e o Parque Nacional da Serra do Estrela 
devero potenciior todo um tipo de n:~Oc:s, da qual ;aoro 
beoeficiada uma """a pro<egida" a scr criada na Serra da 
Fteua 

A lirea de onflu<!ncia que se podcni pcr.spectivar em 
fu~~ desta loeab~. e ainda >em cstar implfcita a 
necessidade de dovulg~ilo e pro~ de•te sector de 
montanha. apresenta uma dimensilo enormc, ultrapM· 
sando as~im, largamenre. os cres concclbos que tern admi· 
niMm90o directa sobre o sector em an:Uisc. 

0 aproveitomento de reeursos eod6genos de regiOcs de 
passogem dos grandes nuxos turfsticos ou mesmo de 
am~l:i< drca< rcpulsivas do ponto de vista econ6onico tor· 
no-se factor primordial para um incegrado e sustcnldvcl 
dcM:nvolvimcnto local e valoriza~ao dos espayOS norais. 

3. ALGUNS CONCEITOS PARA UMA DELIM ITA· 
t;:AO DA AREA A PROTEGER 

A Serra da Freita enferrna. tal como muita< otums •reas 
do tcmt6rio portugues, de urn posicionamento perif~rico 
relalivamentc aos poden:s de decisao, quer seJam eles de 
Indole nactonal. quer scjam de indole autllrquica. Sabre OS 
pontos mais elevados deste sector mon10nhoso. e•llio tm· 
~do.\ 0.1 limites de tres eoncelhos, dois di.llritOI, duas 
Comi;;Ges de Coordena~Ao, duas NUTs e duas RegoOes 
de '1\orismo. 

e o>;im um facto que as difercntts autoridadcs obscr· 
vam 00111 nlguma aten~§o estas areas montanhosa>, fundo
mentahneme em perfodo eJeitoral. e mcsmo uc~scs rno
mentos sempre tendo em linha de contu o peso relativo 
que apre~ientnm nns mais valias eJeitorais estas :lrcas ~emi· 

J Um pouco nuJ1 atastld:l. ~com um cont3CtO v,w.a] dul"'lltt cr•n· 
de p;.rtc do ttu pcrcuno. wmtm o ltu'lenirio Pru.c:tpr.tl n• J. dc\c let' 
coawdr:flldo como um cuo rodoviano imponancr oo con&exlo da St-m 
dl firc.1&&. \C: bem qot: de:'lol"d scr ittkgrado numa Wh~ ~nil~"\'-"' 'lo 
ae rd'm M'\Ui ncu todo oCOftjunco4eacessos ~~ "~eon.cb 
((m a mie ~lA niC'Ional (E..N.)que aln'\USI.OU orc:uadaa ~ ~. 
..... da ~all7~1o do plano de ordeaameruo. e:w an11Jsc dc\tri ~ 
equa:l()nldl 1\1 rei~So enltt: est~ ~ os eixos pn.DCIJ)ln 
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-despovoadas. Esqueeem·>C, com regulandade. em fu~ao 
deste peso. os principai> anseoos da. popul~Oes olhando 
estes sectones onmo algo de cx6tico onde ~ agmd.hel p>.<.<ar 
alguns dos momentos de 6cio. 

A defini~ao do objecto em e>tudo, com vosta ~ criat;ao 
de uma "area protegida'' ncstc sector de mtdoa onontanha, 
ter:i de ser um dos factores iniciais a ter em contn, ao qua1 
$C deverao associar as diferentes rcla.;6es existences cnLrc 
os v:.irios problemas conjuuturais que anigem scctores 
identicos de tres concclhos. Nuona fase scguinte, deverdo 
idcntificar-se e classific.1J-sc as suas principnis riquezas 
cnd6gcnas. 

A velha dclimita~ao administraciva - ~rTa~ da Freita 
e da Arada- foi. como se referou. de;dc M muito uhra
passada pelos ge6grafos, com a defini~Jo do bloco mon
tanhoso superior - a Serra da Freua -, dcsnivdodo do 
bloco mais baixo - Scrro do Are"al - por urn aeideme 
teet6nieo. Estes dois blocos no seu eonjunto constituem o 
Mxi<;o da Gralbeira. cujos limites geognffieos ~cons
tituldos pelos rios Paiva (a None) e Vouga (a Sui) e pelas 
venentes defmidas inicialmentc pelos acidentes tect6nicos 
de Oren~-Bacia da Lou~ (a lc.cc) e de Vale de Cambra· 
rio Douro (a oeste}. 

Na mesma unba, tam~m OS bi61ogos respons~veis pelo 
Programa ·'Corine" deliniram uon ~nico bi6tOilO nos sec.· 
tore.~ mais elevados deste conjunto montanho!<:o: o bi6topo 
da Frcila. 

A unidade possivel num sector dominado por litologin 
coonpnsta por granit6ides e xi>tos de grou de onetamodi· 
za~fto difcrcnciados, mas com o.s gmndcs 11"'.1\'~ gcomorfo-
16gicos e cHm:iticos muito semelhnntes, bcm como, uma 
difcrente forma de povoamento e difcrence~ t~os comuns 
S<lcio-culturais. levou a uma proposlll onicial de delimita
~§o que apnesenta como ~o comum a proximidade da 
altimelria dos 600 metros, embom o fundamental sc pren· 
da com os ua<;os comuns dos aspectos cuhurais das popo-
1~. 

Quando de uma analise inicial dos problemas que afec
ram o espa<;o de montanha anteriormeme definido, bem 
como as soas popula.;Qcs, alguns destes saltam de imedia-
10 ~ vista de um aprendiL destas tem~tieas. 

0 problema fundamental prende-sc com uona profunda 
folio de recursos humanos, isto dcvido b exosrencia de uma 
popula9ao eovelbecida c com baixo nfvel de eseol:oridade, 
o que, associado a escasse< de fc)I'Ona~no profissional, 
oferece a estas popula9oes pouca, allerna1 iva~ de cmpre
go, ou mesmo a possibilidade de ~c in..-;erir num mcrc.ado 
de pluriacrividode nom cspa~o em vias de desnnicula~ao 
social por ro,._a das altera~Ges <-'ruturais no sector agri
cola, do qual estas popui~O.:s dependiam quase que ex· 
clusivameme. 

Ao constatar-se que o es~o de vida de montanha da 
Serra da Freita, pode, num futuro pnS"mo, de.arucular
-se. levando ainda a urn mais sognoficauvo en•elhecimcnto 
e despovoamento desse onesmo cspoo;:o, deve onedotar·sc so
hre as diferemes possibi!idadc• de invencr e>-1<1 tendCncia. 

I 
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Inventariar. potcnciar " di vulgar as rique-Las end6genus 
da Serra da Frcita, pode e deve ser urn dos caminbos a ser 
trilhado, pelo que a criac;~o de uma '•Area Protegida" nos 
parecc ser o objectivo prioritario a atingir. isto de fom>a a 
delinir uma imagem unifieada de urn sector que foi sem· 
pre gcrido de costas voltadas. 

4. 0 JNVENTARJAR DA RIQUEZA E DA VARIF~ 
DADE DOS FA<.."TORI'.S Ji:NDOGENOS 

0 momento primeiro de todo este Iongo caminho deve 
ser. como seria de esperar, o profunda conhecimcnlO da 
Area em quest.ao. Como se poded criar algo~ quando n.ao 
se coohece o objeclo? Desta forma~ e..~sc momcnto do 
deseovolvime.oto do prQjecto deveta >empre passar pela 
inventaria~ao de toda a riqucza end6gcna que constitui a 
possfvel :irea a proteger. Tcm·se forc;osamcnte de snber o 
que sc vai protcgcr. 

Quanto a c:ste ponto, nao parecem exislir duvidas. A 
realiza,.ao de dezenas de trabalhos de fndole cienHfica, e 
nao s6, sobre a diversidadc de factures naturais que deve
riio e.tar na origem do dcsenvolvimento da proposta para 
a elassitica~ilo de "Atea Protegida" pa111 um sec1or signi
ficativo do bloco superior do Maci90 da Gralheira. rcfor
~am estc desejo. 

4.1. Principais aspectos paisagfsticos 

Numa primeira apro~ima~ao. ao obse.rvarem~se os dia 
ferentes sectores e!lvolventes do maci~() monlanhoso. per· 
de-se o vi.sitante no dominio das imensas componcnLes 
paisagfsticas do Portugal Ceotral que em cada curva de 
es1rada se descortina em dias de boa ou razo3vel visibili ... 
dade. 

Mesrno para os simples iniciado~ no funbito das CH~n
cias da Terra. faciJ e desconioar a amplitude da paisagem 
oawral que pode ira SW desde os contrafones da Cordi· 
lheira Central {serra.~ da Estrela, A,.or e Lousa), da• serras 
do Caramulo (a Sui), Montemuro (a Norte) ou mesmo 
mais Ionge da Serra do Marao (a Norte/NordeS!e), ou vis· 
lumbrando a Oriente os sectore:; aplanadqs do Portugal 
Central (Piatafonna do Mondego, Superffcie Superior de 
Viseu e Meseta). ou mesmo a Ocide.nte. uma diversidade 
significativa dos aspectos litorais (Plataforma Litoral, La· 
guna de Aveiro e Platafonua do Porto). 

Do pomo de vista da paisagem humanizada, o mesmo 
se verifica, com a observa,ao dos grandes aglomerados 
populacionais (Porto. Aveiro, Viseu, S. J()ao da Madeim e 
Oliveira de Azemeis. entre muitos outros). ou dos aspec
tos rurais (as povoa~. a arquitectura. os campo<. etc.). 

4.2. Aspectos fundamentais do cnberto v~etal 

0 facto de uroa importante area do sector que se tcr'n 
vindo a propor com v~5ta a sua classifica,ao se aprcsentar 

no 

dorninndo por manchas plantadas de cuealipto c pinbciro 
bravo. niio deve scr factor de menos interesse peJa com
ponente vcgctac;M. Se. s6 por si. o facro de par'<llelamente 
e<istircm ainda alguns redu10s de vegeta940 aut6ctone 
composta por uma mata onde predominam diferentes ti
po.s. de carvalbos (Quercus robur, Qrlercus s11her, Quercus 
I'OTUildijO/ill)'. nao e ffiCUOS verdade que, QUCf em SCCIOfCS 

de matas plantadas. qner em areas onde o estrato arb6reo 
e inexisreoh:. foram jti ideoliftcadas cerca de cemena e 
meia de especles. 

A contfnua observu,.ao do e:;pac;o montaoboso. em es· 
pecial das areas com os referidos valores altimetricos su· 
petlores aos 600 metros, parece indicar, claramente, uma 
divis~o em quatro grandes tipos de vegetayiio, isto de 
aeordo com o referido por Direito ( 1970): matas de pi· 
nheiros. matas de carvalhos, matos seco.o; e higr6filos e 
"relvados". 

No c-aso da..,. matas de pinhciros elas sao compostas 
fuodamentalmente por Pimts pinaster c Pimts .ft'lvestris 
/... .. canro sob a forma de povoamentos mdividuais como 
em povoamentos miStO$. 0 CSlr.ltO herbckco i na grJ.nde 
maioria composto pela carqueja (Chaemae$panium 
tridentauun) e pela urzc (Ericacea). Em situa~Oc.s muito 
pouruais pode aparecc:r um wpctt~ de gramineas como C o 
caso da.5 do gtnero Agrostis ou da Festuco mbro e do 
/,.(}trtS conriculatus L. 

A< matas de carvalltos apresentam-se como o que resta 
da vegetayao tlirnax amcrior ao ln.icJo do irnpaclc antr6pico. 
que como sc sabe e ja multo anugo. Carvalho robte (Quer· 
elL< robur). sobreiro (Quercus suber). azioheira (Quen:us 
rotundifolia) e carvalbo negra! (Quercus pyre11aim) s~o os 
rnais represcntados na Serra da Freita. associando-sc a estas 
intlmeras especics arbustivas e berb<iceas das quais se des
taca.m a Hypericum lilfarU/olium Vahl. ~ 

A vegeta~Ao l\igr6fila desenvolve·se fundamentahnen
te nos solos coluviais de tipo rorfeuu muito comuns nas 
linha.< de agua dos ofveis mais elevados. Espc!c1es como as 
Poremil/a erecta (L.) Riiuscltel. Luu•la c-ampe.stris (L.} De. 
e a Callrma vulgaris (L.) Hull parecem ser as principals. 

No que respelta ~ flotll, a rigueza da Serra da Freita 
ultrapassa largamente o at:nis menciouado. no ~nuuno. 
dcverao referir-se. quer pela sua ratidade, quer pela sua 
distribui~iio restrita. das especies MurbeckieiU. sou.we 

'Outtas- csptcics arb6rea:s: e 31'bustivas tbn o St\l ~nto: o 
medc~n.he1ro (Arbusrus rmcdo), o '9.7.CTelTo (Prunu.t (usitanic"a) e o 
ti5U.nhtiro CCostot1e:n .mtiut) do a.JsUin:l.$ daquela.s que devem encoo
nr~.se rektcwmadasc:::on~ 3 .. ·ege.aQiO priMI!IY-a.. Bastante Jar:o, eueouk~un· 
· !'>¢ aioda o a:r.evlnho (/ieJ.' oqmf.olut~n). o qual pur vias do sco mk'r't'.SM' 
comereiaJ eom:er;:ou rcccorememe a ~r plantGdo. 

• ()$ mat OS tt'l.tis re_prestntado:,. 01\S ve:n:en:es d• kmi e que sao. pode
...se afimp;r, e jma.gem por excclCoc!a da v<.-geta~iio para pastMeio que ,o;e 
vern a desenvolver h! mdtni05. .sao O"!; malo& $CCM-, compQ$1o.s: em gmn
de maJoria pel{! cart~u~jll e pet.a urn. A colot~ao ofetectd~ pela llor~a.o 
destns eli¢cics tomam as verternet. ~os ~ec-to.re~ mal\ elev~dos da man~ 
tanha um taro cspeetAculo de IonS .1marelo:i d11 floc da <'atqueja e 0$ 

vioh:tas da flor da wu. 
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rothnr. Myosotit floloniftra (DC.) uresche &. uviu, 
G-age(J nev(ldtnsis boi.~s. Narci.uu.~ <:yclamineu.f DC.. Tu· 
lipa syi\Jestris e a Droserae. 

4.3. Alguns aspectoo da fauna do bi6topo da Serra 
da Freltu 

A fauna da Serno da Freita, moti vado pel a existeucin de 
habitalf com composo~ao e estrUiura equilibrados para os 
111311\((ero.. c bastantc rica e varioda. Oesm, e de deslaCar, 
pela sua import5ncia nn cadeia alirnentar e pclo ~u sim~ 
bolismo, o Lobo ib6rico (Canis lupus), embora a riqueza 
em aves de rapina sejtl muiro .significm·iva. com a presen~a 
do falcllo peregrino (Falco (J't?grinus), a aguia-de-bonelli 
(lfieratus fO$ciantJ), 4guia cobreono (Cine/us 1/0IIicus), a 
'guia de asa redonda (Buteo buteo), o peneinmo (Falco 
tirmunculos) e o milhnfre-prcto (Mllvius migrtm$). 

0• mamffems, nltm do lobo e das principal• cspecies 
de ca~a (lcbre. coelho e javali), slo muito bem rcpresen
tados por especies como a raposa (Vu/fJ'S •ulpe.t). o texu
go (Meles me/es), o toir~o (M11sttla putorius). a fuinha 
(Marlts [OLuw), a &incta (Gtlltlta 1/flle//a), o guto bravo 
(Felis illvestris) e a lontra (wtra lutra)'. 

No en tanto. muito~ outros animru) habitam a superficie 
culmmante e as vencnte:) mais elcvadas da serra. em es
pecial aves c repreis. Nos primeiros, e ap6s a referenda a_, 
especics j~ mcocionadas, sao de rcferir o noitib6 do Euro
pa (Caprimulgus •urop<~us), o meh'!Kle-agua (Ci11clus). 

Pot ~u lado, os rtpteis sao dominados pelo apareci· 
menro da vlbora negnt (\.f(J'ra /atalttt'), isto pelo cuidado 
que h4 a tcr, em especiaJ no pcriodo mais qucnte, embora 
outta~ cobl'as sejam vistas ne~tn :1rea, como ~ o caso do 
cobrn-de-1\gua (NarriJ, natrix) ou da cobra-de-aguu vipcrina 
(Nauix nam11ra). Muilas ourras e~pOCies se encontram. 
desde o Iagana de '&ua (I.Aurta ,,h,..iberi) ao tritio 
palmado (Trituru.r htl••eticus)'. 

4.4. Alguns aspectos geol6gloos 

0 Maeo~o da Grolhe•ra deve a sua tnvidualidade funda
menrnlmente a factorcs de ordem geol6gica. Deseovol
•·endo-se. A semelhanya de grande parte do Ponugal Cen
lr.tl, em materials do Maci~ H"'perico (me~asoedimentos 
e granit6ides). os seus hmites sao clarameme dommados 
pela componeote rect6ouca. 

Sob o ponto de vi~la tect6nico, e consequentemente 
quanto ~ pr6pria del imita~ilo, a Serra da Freita 6 domina
da, a semelhnn~a das rcstantes Montanbas Ocidcntais do 
Portugal Central (Se1"11U do Caramulo e Montcmuro), pelo 
grande acodcnte tect6n•co Tardihcrcfnico de Orense-Bacia 

'\ &Ia 6tuma esp6c:ie rem $.ido teferidll. f\uxlame.ntalmente no bi6topo 
jo no P.a\'a 

• Sunpb Nlamandr.h (Salaiiiii2'Adro .kll&IM~Md.m). ris (ibmc"a e \t:f· 
dt:), sapo patte1r0 (AI)t'-1 I~JttmCOIU) e W9Q comum (Bufo thtjo) sOO. 
contudo, 111 C!IJ)Ccies ntai5 "ulgares. 

da Lousa. na sua vertente oriental. embora a indi\ idua .. 
I iza~ao do bloco superior da Serra da frcua se efectue, na 
IOlalid;_lde pcln tcct6nica. 0 dcsnivel entt'C os nfveis culmi
nantcs dos dois blocos do Maci~ dn Oralhcira t provo· 
cado pela falha de Prcguonho. dando forma ~ vcnente ~u· 
destc. a falha de Vale Cambra-rio Douro que desnoveln as 
4n:as aplanadns da Superfrcic de Nabni\ dos nfveis da s• 
da Lage. dclimiumdo a scrr:o u ocidente. A falha da Oran
ja. separa OS nfveis que dominam 0 alvtolo de Aroucn dos 
nh eis superiores do Destrelo da Malhada, detemunando 
os declives clevados da vcneme none. 

No que n:speita a lit<>login do sector em analise, csta 
upresenta rnatel'iais que vll.o desde os mclassedimentos do 
Comple.xo Xi~to-Grauvdquico (xistos c grauvaqucs) nos 
&ranit6ides hercfnicos e tnrdihercinicos (quer os penon
centes 8 (nixo. granftica Viseu·Porto. quer os pequenos 
bal61itos de instala~o tardia de Arouca e Regoufc) pas
sando pelos materiais que englobam as cri<tas quartt.fticas 
(xistos e qual17itos. entre outros). 

Esta aparentc pouca d•venidade uansfonna·se, no en
tanto. quando de uma an51isc mnis oprofundada numa 
variedade de f:1cies detcrminuntes muitns ve-L.eS parn os 
diferentes mosaicos dn pai<agem da montanha e dreas 
envoJvenres. 

Pela sua noridade impona referir, mesmo nwru1 an'li"' 
a nfvel mundoal. o caso do granito de Ca>tanheira: ope· 
queno aflorarnento que se observa junto ~ povoa~no de 
Castanhcira nt' superflcie cuhniuame dn Serra da Preita, e 
ponto obrigat6rio de pas.ageon para todos aqueles que "' 
mteressam pelos assuntos das Ciencias da "ll!rno (em es
pecial estudantes e professores de Geologia e Geogra.foa 
ffsica). As conhecidas "pcdrns paridcirus.,, sao a de~igna· 
~ilo popular de urn granito que engloba n6dulos biotfticos 
de dimensAo variavel. lnicialmente apre.entados por As
SU"c;i.o c TUX(JRA (1954), devem, segundo os autores. a 
sua particulandadc a condi~()es pr6prins nos momentos de 
consolida~ilo da$ massns mngm:iticas que el)tiveram nn ori
gem das rocha5 granftica~. 

4.5. Principal'! aspectos geomorlo16gicos 

A constata~rio da existC!ncia da supcrficie cuJmina01e 
bem como dos nfveis aphmatlo~ encomrados nas vertentes 
c ~ propria config~ das veneme~. c numa anih.e 
d•ga-se superficial. deixn. desde logo, •ubenteod•da a 
•mponancin da geomorfologia no "alpecto" dc>tn rtrea 
tnomanhosa. 

Cootudo, e dado o• objectivos que nos prupomos rca· 
li.tar. a an~lise gcomorfo16gica vai incid.r particulannente 
sobre forma> ligadas ao~ chferentes dominios morfoge
n~ticos mais receotes e sobre fonna~ cuja d:imen~fio e 
particularidnde~ podem scr mais perce1>tfvcis aos visiHm· 
tes. e em e.<pecial aos alunos dos difercmcs niveis de es
colaridade. 

Alguma. das fonnas mru.s caracterfsticas prendem-se 
com os Ultimos momento~ frios do QuatcrnUrio. Stmulta .. 

Ill 
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nearnente oo aparccirnento dos glaciares nas serru.s da 
E~trela e do GerCs, nesta monta.nhu desenvolveu·\t urn 
outro tipo de modelado cujo e~udo e conhecrmento t 
decisivo para cntender a imponAncia do frio, a •ua do>tri· 
bui9ao altorudinal c a '"" imensidade: o modelado peri
glaciar. V4rios cortes que apresenraon as camterlsricas da 
associa~no rriparrida. composur rradic ionaloncnte pelos 
comboios de blocos, areias em leitos e areias con foice, 
que cobre gmnde ndmero de vcrtcnres cristalinus de decli
ve atenuado dos maci~ cristalin<X da Europa Ocidental, 
fomm cncontrados na montanha em estudo (CoRooRo, 
1993). Tambem ligados de certa fonna aos dimas frios do 
Quatemarios. aparecem alguns nfvcis da superflcie culmi
name da scrra, que, mesmo resulttmdo de anteriorcs n!vcis 
aplanados de tempos provavehnente terci3rios e aprovei· 
tando pequenos acidentes ou ressaltos nas venentes. tive· 
ram o seu novo desenho a resuhar de uma acumui~OO de 
nUcleos ni't'ais. os quais teriio estado na origem. quer dos 
nichos de niv39ft0, quer do retoque dos nfveis referidos, 
que desta foo·ona sofre riam uonu modela~o pelo gelo, pouoo 
usual nas momonhas nao sujcitas a g.laciarcs. 

Por seu tumo, n riqueza de foronas e fonna90t.s rclncio
nadas claraononte com o Holoc~nico, toma o perlodo mais 
rcccnte do Quatemano como urn dos mais atractiv<X no 
cootexto do modelado da Serra da Freita. 

A grande diversidade de vc5tfgios enconl1'3dos, bem 
como as carncteristicas clim4ticas tao diversificadns em 
todo o conjunto mo11taoho•o c. em especial, o aparcci
mento do Homcm como factor de inrerfereocia nas condi· 
~ naturais. levam a que este periodo necessite de uma 
ana!ise profunda. 

A dat~ilo de urn nfvel intcrrn&lio de inceodios de uma 
pseudo-turfeira cuja genese purece estar ligada aos primei
ros tempos dn nocionalidade. mostra claramente a proxi· 
midade tempoml do desencadeumcnto de formns de.wn
volvidas nas pr6prias pseudo-toorfeiras (CORDEIRO. 1990). 

Uma das formns mais espectnculares e menos comuns 
do temt6rio ponugues encontra-se ligada aos solos turfosos 
e traduz-se por uma enoronc rede de canais subterrAneos e 
de uma grande quantidade de buracos A superffcie - for
ma< ligadns ~ cscorrencia hipodt nnica ou sufosiio. Com o 
coherto vegetal dos solos coluviais de tipo turfe irn a ser 
constitufdo por urn tapetc contfnuo de gramfneas, estlio 
criadas as condi~Oes para uma efodcia diminuta, quer da 
esconincia •uperficial, qucr do "splash''. Oeste modo, o 
escoamento dos gmncles quantiwlovos de pnx:ipita~ao (va
lorcs superiores n 2000 mm). vai-se fa.zer atmvts de ca
nais subten·Uneos situados entre l.lll camadas supcrficiais 
do.< solos e os dep6sitos mais antigos de tipo geli nufdo 
que lhes -.tllo na base (COt<ocoRo. 1987). 

Tambtm nestes solos sc olxc:rvam pequenos degmus 
ligados il decapagem. enquanto que nos vales de alutude 
mais e levada (Alb. da Serr.t, Coclheora, Tebilhiio e Malha 
Piio), onde estes s3o mais espessos e mais pianos, obser
vando-se pequenas fom1as individuais ou eon pcqucnos 
grupos, us q uais habitualmenrc sc designrun "thufur" ou 
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solos em "bossas". No enronto, a grande rnaioria resulta 
do povoamento. por parte das gramineus. dos montes de 
terra resultantcs do trabalho de mamiferos suboeniaeoo 
(Toupeora de 6gua) ou mesmo da inte~o entre os dois 
proccS'IOS (CoRDEIRO, 1990). 

S. 0 I'ERCURSO HIST6RJCO DA RECIAO' 
Os 5000 anos de pu•·oamento 

0 1mpacte antr6poco na Serra da Freiw mergulha as 
suas rafu11 nos rnomencos que se-irio seguir ao oplimum 
clim4tico ap6s a transgrcssao nandriana, ccrca de 5000 
BP. q ue ird inlluir considcmveloneote na Iinha de costa e 
do mesmo modo levar a onodifica~Oes no coberto vegetal 
das 1.0nas montanhosas do interior, pelo aumcnto do gmu 
de huorudade c aquecimento da tempe.ratunt. 

Apesar de as condi~< .ercm mais propfcias ao esta
helecimenro das comunidades humana~. ta l nno significou 
que os vnlores t~rmicos de cnlito fossem jdenlicos aos dos 
nossos dins. A a.rnplilude t6rrnicn seria muito mais acenru
adn. com as esta~OOs a mamerem diferencras entre si. mais 
acusadas que nos dias de hoje. 

Contudo. se oompamdas com tpocas antenores, as oon
di~ scriam propfcias a que, por volta dos oneados/finais 
do 4° miltnio a.C. coon~w;em a estahelecer-se popula
~Oe~t na scrra. Provavehnenre, com os .scus ltab;tau nas 
zonas abrigadas de encosta ou nos pequcnos vnle.~ cncai· 
xados. tois popula~s portadoms jA de uma cconomia de 
espectro alargado. em que a pastorlcia de ovinos-caprinos 
e uma agricuhura incopoente. de COrte e qucima• (o Slash 
and bum dos autores ioglcses) far.l a buonani7J19!Io de uma 
paisa gem. 

Des.ns primciras popula~6cs ficaram-nos as sepultura-= 
ocupando zonas destncadns na paisagem e de grande 
volumecrin. ai enterraram os scus antepassndos. Mas lam

bern, pela posi9iio topogr4fica que tais tumulos ocupam. 
represenuom as mareas temtoriais das pr6prias comunida
des que os construfmm, delimitando muito prova>·elmente 
os tenit6rios princ:ipais de captayiio dos recursos indispen
s6.vcis h sua existCncia. 

De bose predomiountemente agro-pastoril, deixam-nos. 
juntamente coon as sepu lturas dos membros das suas 
comunidades. parte significativa do seu instrumental quo-
tidiano: elementos de projtcteis utilizados oas surtidas de 

'0 leKIO sobce o pt-rcurso hist6noo da regi!io, dcvc-100, nun.a rase 
iniciaf, 10 uque61ogo Dr Fernando Sit .. ·:l. a quem multO te t&radcce. 

' A f~ dos $Clios coluY'Iai" de tipo twfcmt. no ~~ cia Serra da. 
freda k'm "lftdo a lCl con.'Mitnda. como rc:sultado da ~do fac:cor 
aJICI6poo JObre 0 mt:IO nanaral, Utna VU qDe es1c$ nlo J*'OCtCD estaJ 

ditccwnr:ntc rclaciorlados com f.ctOfefO elimibCOl\. No soe1or onental, 
mau prc(:l\ilne:ntt no vale de Cotlheirll., a base dcMC!' dep6s:ilos foi druada 
PQr m~tOOo C14, de ccrca <los SWO 8P. cnquanto que no sector ocidental. 
no vale de 1'cbt1hio, e.sta m¢Sm.D dl11~ft() npresentou vaiOt'ct de cerca dos 
5800 IJP (Co•OEoao, 1992). 



ca~a. de que nos cbegaram apenas as pontas (pontas de 
seUl), elementos de utensOios comp6sitos, de funcionali· 
dade m~ltipla (geometricos. 15minns, etc.), as vasilhas de 
bn•·ro em que terao cozinhado ou a.rmazenado os flens 
alimemares. 

Da nature:za retiraram tudo aquilo que a sua subsistSn
cin nccessitava e. quando as neccssidades uteos_ilares n5o 
encontraram resposta no ecoSSijtcma ambientaJ que os ro
deo\Ya. puseram "¢s ao caminho··. conlactando com ou
tras popula¢es. estabclecendo rode$ locai< e ate regjonais 
de aprovisionamcnto de mat&ias·primas e de produtos 
manufacturados (os utensflios em sOex, rocba que nao ex is· 
tc na regi3o. devenl ter cbegado a est as populayllcs atraves 
de contuctos com ouuas comunidades que delcs tinham 
ranura). 

Por ceres de 3000 anos, ir~ dccorrer sem grandes SO· 

brcssnhos a vida destas comunidade.. Contudo, no tecido 
s6cio-econ6mico deverao ter-se dndo altera~11es estrutu· 
rais de tal modo que a panir dos fioais do 2.• mil~nio a. C .. 
assistiu-se A emergeocia de novas pr.lticas de tumul~3o 
dos meml>ros das comunidades. 

Agora, as sepuhuras niio se 1mp6em A paisagem 
circundante, embora mantendo a aparenc1a de colinas fu. 
nenlrias. a ''olumeuia niio e f'llctor relevame- esta redu~
·se a nfveis 1ais que passa inclusive despc.rcebida, mesmo 
no mai~ aten1o. aconchegadas que t,.'i.ti\o as sepulrura~ nas 
eMs dcprimidas, a "sombra" dos aOoi'Omentos. Tambem 
as clhnara.~ sepulcrais sofrer.un gru.ndc redur;ao. desLina~ 
dus que estao, agora, a reccber ou um individuo ou as suas 
cinzas. Tudo parecc reHectir uma ahcra~o da.~ mentalida· 
des. fruto da cmergeocia prov4vel de elites locais, cujo 
poder se basear.l sobre o conuolo das fomes de materias· 
primas, do seu aprovisionamento e redislribui~. Surgi· 
rio assim, muito prova\rtlmente, as pequenas cbefaturas 
que. em nome das comunidades. privilegjariio o scu pres· 
tlgio pessoal, de que as sepulluras de uadi~5o megalitica. 
serGo com toda a probabilidade o seu nspeeto material 
muis visfvel para n6s. 

A novn dinfimica destas comunidades da ldade do Bron· 
zc. de que ainda pouco se conhece, parecc contudo 
entroncar as suas origens nas primeiras comunidades 
agro-pastoris, e dai a manuten~ilo do aspeeto "mamelar'' 
que as pequenas sepulturas ainda mant~m - o abandono 
destas pnlticas 0>011U3rias de forma t3o radical como o 
ates!Am os entemmentos em sepuhuras planas. aqui n3o 
se conhtce. 

Dos povoados em que se estabelecem, o conhecimento 
6 muito reduzido. s6 aparecendo aqueles melhor docu
mentados para os finais da !dade do Bronze, como aeon· 
te<:e com os povoados de alturn dn Chn do Carvalho e/ou 
provuvelmente, em Parada. Contu~o. nilo deverilo ter ha· 
vido grnndes altera~<ies ao nfvel dos llubiwts. os quais 
terGo seguido seosivelmente o mesmo padrilo organizativo 
de epoca neolftica: pequenos e nuclearizados. dispersan· 
do-se pela paisagem, s6 muito raramente se dispondo nos 
~ de media altitude. 

A fonna de ocupa~o do es~. como seu povoamen· 
to disperse e localizado nos sectores ubrigados da monta· 
nha, dever.lter-se mantido inaltcradn at~ aos dias de hoje, 
cmbora actualmente a popula~ao scja cenamente mais 
reduzid:• do que aquela que exisliu nas epocas pre e proto· 
hist6ricas. 

Esm pcrdura~ao dos modelos anccstrais de povoamen-
10. mesmo durante o sec. I e epocas seguintes. oao devenl 
ter sofrido alte~i'ies significativas, com a popul~ da 
Scm da Frdta a manter uma cena 1ndiferen~ pcranle a 
polftica cenlnllista e uniformizada dos Romanos9

. 

6. ASI'ECTOS CULTURAIS " 

Vi ajar pel a Serra da Freita ~ reviver o passado rural. As 
povoayOes sobressaem ao olhnr do viajante em vinude de 
a.inda conservarem uma tipologia genufna. 0 casario. os 
cani~os e os moinbos de rodfzio eonstituem o patrim6nio 
c:onstrufdo trans:mitindo ex.plictlamente a vivCncia da po-
pul~3o rural. Assim a arquite.:tura popular presente inse· 
re-se hannoniosamem.e na paisagem pela utili~o dos 
materiais da terra (xisto. granito, colmo). Embora espon
Ulneo.. csta arquitectura transmite uma sabedoria popular, 
existindo uma conjuntura perfejta entre os recursos natu .. 
rais, ns exigSncias climaticas c a funcionalidade das cons
tru~Oes. registando a imagcm dcstc ICI'rit6rio. 

A habitny1io tipica da Serra da Freila caracteriza-se por 
um pi so (raramente por do is pisos). Contiguns ~ habita~ao 
situam-se as instala~<ies agrCcolas nomeadamente os 
ca.nastros com urn ~ arquitect6nico a preservar. dada a 
sua originalidadc. 

Nos ultimos anos, alguns aglomerados populacionais 
tern sofrido uma muta~ilo com o aparecimento das 
"maisons" (ex: Albergaria da Serra): os telhados de lousa 
e cohno tcm sido, entretanto, substitufdos por telha, e os 
restuntc.s materiai~ tradicionais ~ao definiti vamcnlc aban~ 
donados. A identifica~ao cultural destas comunidades es!JI 

• Embora alguns ltK1kios (em parucuW a md1~lo oral) apooltlll oo 
J<.Dudo de cr-ae tambem por aqu.t pa:t.SOtJ wn. via imponan~ <b Lusilinia 
ro&:Uftl. que faria a lip;:io dr Vasa~ ao Porto (a Colt>), s6 por si n~oe 
- nlo t .. , • ._para-que left hawlo fon< -~ 
clos Romano< na V.. cia san. 'JUdo pdo coolrino- iJicS<ar que a> 
pop.~ I~ cb Serra Freita se maob\'eram al~ de todO o processo da 
"'Rom1n1~lo'". manttndo-se ~gldos i111 pr6ticu ancesuais. vh-endo 
em parte num c::trto isolarnento. derio,~lldo das pr6prias condi~oes natunis 
dl1 Serra da Pre1ta. 

E!i:IC i'>Olamenlo das populafiGcS dr1 sem. dtweni ler liUio sO qucbrado 
a l)a11lr da ld~de MiWia, pela ucera<> do Mo~ott-lro que, enlretanto criad() no 
Vale de Arouca, SoC.' iria \'Ollar pan~ a mo.nu1.nha, 1'1-' bu.sca das ~rias·
pnma'( que a ,;erra propiciava, perticul,tmtnte ~ ~lras cbs matas ar 
u1,tences t . como al~to da$ zor~u de cuhivo. aJifs como o rt· 
&J:UO poUruo. nas turfeiru. documc:nta (C~ 1992). 

'' 0 rcxto sobre 0$ aspectos c:ultliltalS de\e·S< is &e6&rafas 
o.: • Uha Rebe&oe ~t· do all Sd\'a (Ruu.oe Sa.VA. 1993) aque: muiw .....-. 
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dcste modo amea9ada, sacrificada as exigencias do pro
gresso e do avan~o dos padli)es urbanos, com inova90es 
que pOem em risco o valor paisaglstico da regi~o. 

Porem, a SeJTa da Freita mantem-sc em muitos sectore.~ 
como um verdadeiro museu vivo. Alcm dos seus tra~os 
arquitect6nicos, preserva ainda uma culrura tradicionaJ de 
assina13vel valor. 

Os giros de rega permanecem ainda hoje nas rninUscu .. 
las e pobres leiras da serra. Estabeleceram-se regras quan
to ao direito a ~gua de rega" enquanto que a agro-pastorlcia 
da popula9llo scrrana e testcmunhada niio s6 pelos nomes 
das povoa90es (Aibergaria das Cabras, Cabreiros, Cabrum), 
mas tambem pelos usos e costumes ligados a aclividade. 

AJbergaria da Serm, designa9~0 dada actualmcnte a urn a 
freguesia da Serra. sofreu alterayOes ao Iongo do tempo 
(Aibcrgaria do Monte Fustc, Albergaria, AJbergaria da 
Serra, Nossa Senhor.l da Assunyiio de Albergaria e AJber
garia das Cabras). A sua toponfmia deve-se ao facto de tcr 
existido uma pousada ou albergarias con forme testemunha 
uma l~pide de granito existcnte na parcde do cemiterio". 

A leitura do .. Cancioneiro de Arouca" levou-nos ao 
conhecimento das tradi~Oes do concelbo, bem como de 
grande parte da regiao. Estas que sao ex[l'emamentc ricas, 
dada a sua dhte-rsidade. devem as suas caractcristicas ao 
isolamento da popuJa~lio o qual tera contribufdo para o 
enriquecimenlo das dan~a.~ e cantares da regiao. 

Os festejos religiosos e/ou profanos s~o ainda bojc 
pontos de encomros para os habiranres dos aglomcrados 
serranos. Existem docurnentos que relatam urn aconteci
mento anual que reunia as popula90e-' de Cabreiros e de 
Candal. 1\ procis.>iio a Serra do Coro de Nabo efectuada 
pelos ~rocos da.• dua.• freguesias e designada por Procis
s4o da Mura, realizava-se na primeira sexta-feira e sabado 
do mCs de Junho. Esta manifesta~ao religios:a rjnha cQtnO 
linalidade "afugcntar os pcquenos mam.iferos roedores que 
po_r ali eram comuns e que se delehavam com os frutos da 
terra". 

A Capela da Senhora da Lajc continua a ser local de 
manifesta~Oes rcJigiosas alem de podermos encont:rar oes
te Iugar urn valioso testemunho de arte popular. A babili-

11 Em Albergaria. o rego do rio continua a manter giro...: de reg-u c:1e 
dez em del. dias. E.ste costume Kmonta 3 Cpoc:a em que e~istiam de?.. 
IOOfadore.'i. Na po\'~ de Tebilhlo, os giros eJ':)Jl'l estabeJecidOi por 
proetSSOs natUiais <le medir o 'empo. 0 ioi'cio da rega eta a$Sinalado com 
o apar~imento da esLrela da igua por volta da.'l 23 horus e I hOf'a da 
nwnh!J. 0 giro da l!Strela, como era conhecido. ptolcmga,'a-se atC ao 
t~aSCer do Sol, ahura em que .se iniciava o giro do Sol e durante o dia 
succdiam-se diferentes giros. No centro do po\'oamcnto existi.a uma e~ 
pCcie de relQgin de Sol que detcrminava os girO$ de .\1gua destinados a 
c::lda par¢el~ ou leir:L 

• ~ Esta placa w<:Ootrd~st daltada de 1641, e (az refcrCncin h albergatill 
como te.ndo sido urn abrigo "para pobres e passageirQs. com :t obri,g~ 
de dar duas camas. urru~ para pobre$ e CHI !fa para ricos". Ha\•ia por 
tradi<;io de pagar uma pensao a quem tocusse uma buzina. atf uma de· 
termin:ada hora da ooite. de modo a orientar pas$Sgciros perdidos 1Ul 
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dade de trabalhar madeira esw patentc em varias "tabule
cas" funer<\das do cemit&io. Estas. reconadas em madeira. 
eram decoradas com vidrilhos pimados e sobrepostas em 
folba de alumittio. 

Alen1 do anesanato c dos usos e cosmrnes j(\ mencio
nados h3 a saliemar a rica gastronomia regional, nomea· 
damente a do~aria criada e divulgada durante s~culos pclos 
ocupantes do Real Mosteiro de Santa MafaJda. 

No presetne, este recurso - aspectos cultucais - 6 urn 
dos mais procurados por um seguemento tur(stico de re .. 
c·ursos financeiros e culturais elevados, pelo que o seu real 
aprovcitamento deve ser eqoacionado nao s6 individual
mente, mas em conjunto com os rcstantes aspectos natu
rais ou de patrim6nio coostruldo. 

7. PERSPECTIVAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DA "AREA PRO'I'EGIDA" 

1\ conslata~i!o do potencial end6geno da Serra da Freita 
(natural, bumano, cultural c constrofdo) que sc pcrspccti
va pela an~mse dos pontos antcriores e a qual nrto se trata 
de mais do que uma abordagem superficial de algumas 
das diferentes temc1ticas a analisar no futuro, deixa claro 
que C urn dever das acwais gcrar;Oes preservar urn dos 
rcftigios naturais e culturais que ainda hoje se encontram 
no territ6rio portugues. 

A indescritivel riqueza do "patrim6nio natural" que vai 
do campo paisagistico ao da diversidade dos ecossistemas 
passando pclos pormenores geol6gico, geom01fol6gico, 
florlstico e faunfs tico, e dos quais sc deve real~ar. pela 
necessidade de se classificar como "Monumento Natural", 
os n6dulos biotilicos de Castanheira, ou mesmo de prore
ger algumas especies em pcrigo ou em vias de ext.in9ao. 
deve associar·se a observa-;ao de testcmunhos de uma 
ocupa~4o bumana milenar. 

Encomra-se. desta forma. a Serra da Frcita em perfeitas 
condi90es para nela se criar uma area protegida de indole 
intermunicipal. Com o potenciar das riquezas naturais e 
pao·imoniais atraves da classifica9i!o da Serra da Freita, 
devera ser equacionadn a forma de rentabili7.a~ao dessa 
mesmo figura, caminhando~se para urn desenvolvimento 
integrado com base num conjunto de ac90es tendentes a 
concretiza9ii0 de um Plano de Ordenamemo claborado em 
con junto pclos trSs municipios, e com o apoio de todas as 
institui~Oes pUblicas e privadas que possam vir a ter um 
papel relevante no desenvolvimento integrado da area a 
dcfinir. 

Nesse sentido. e quando sc. observa a estrutlLra s6cio· 
.. econ6mica desce sector. com as freguesias serranas a apre
scntarem uma evolu~.ao negativa da popuJa~ao residcnte, 
com valores de mais de 15% (no caso de Candal e mcsmo 
superior aos -35%), e quando os valores pcrcentuais da 
actividade no sector primario sao superiores a 70% (a 
freguesia de Manhouce alingc mesmo os 90%), ou os 
indices de envelhecimento aprcscntam valores superiore.li 
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a 15%, algo ter3 de scr fc ito imediatamenten. Assim, toda 
a requalificac;ao profissional devc passar por ac~es de 
infonna~ao e forma~iio que observem as necessidades cos 
caminhos que se pre!endem para esta area, perspectivando. 
dessa fonna. uma maior fixa9~0 futura das popula96es 
mais jovens, bern como melborar as condi96es de vida dos 
mais idosos. corn a criat;ao de posslveis actividades alter
nativas ou complememares il actividade principal. 

Se. num primeiro momeolo. esta tentativa de fixa9il0 se 
deve dirigir fuuclameotalmeme para as popula<;Oes serra
nas (em especial aos mais jovens) oum segundo momenco, 
esta deve direccionar-se a todo um conjunto de indivfduos 
(empresarios ou nao) que, com os avanQos tecnol6gicos 
ligados ao espa90 global, (relacionados corn as novas tec
nologias), vaj permitir a instala~ao em sectores perifericos 
de profissiooais habitualmentc encontrados nas grandes 
urbes, mas que por questOe.~ de fi losofia de vida, cada vez. 
mais se instalam fora destas. 

Tambem a obscrva~o dos problemas incrcntes as insu
ficientes e debcis infra-estruturas hotclciras (ondc s6 S. 
Pedro do Sul se aprescnta como p61o de atrac~cro, c mes
mo oeste caso s6 h~ pouco se obscrvou uma tendSncia 
para a rcnova~ao da oferra amiga), devcra ser incrcmentado 
todo urn conjun!o de medidas que levem ~ expans[o. 
medemiza,ao e diversifica~ao da oferta de alojamemo. 
Sob o nosso ponto de vista. inicialmeme tal ac~iio deveria 
visar a cria<;3o de trSs parques de campismo de pequena 
dimeosi\o14

, ankulr1dos entre si, e a l'econstrut;iio de habi-
1a96es nas peqoenas povoa.;6es, isto com vista ao turismo 
rural e de montanha15. 

1..1 VaJores encOfutOO~ a patti.•· d()S dois Uhimos oensos de popula!f'ii.O 
- 1981 e !991. 

14 D:sde o 11no de 1993 que as nossas perspectivas de cris9io de 
parques dt caroplsmo oo S¢CtQf rnais elcv<ldo d.1 Seml da Freita visrun a 
nio edificw;ao de mais do que 1.rCs pequena! unidades. uma pOr cada 
concelho en\'ctlvido. Esta posi~iio \'isava fundu.mentalmente a jun~-iiu de 
duas componcrues funclruncntBis: cri.ar mais possibilidade$ de alojame•uo 
e criar condi~Oes de tiJ>O ta.ahpliO panlobstar a() accss:o ca.6lioo de turisw 
motori.zados que invadern re.gularmeote a sem. Assim. os pontos de. 
emmda da se.rr11 (cada p11rquc. scria instaladn nas ''ias de OCC$M) directo} 
vis.avrun, a pa.rlit de centcos inte(J'retatf,,os {I il's1alru·, a possibilidOOe de 
utili:t.a-;iio dos circuitOS Len~tiCOS OU gentiS li.gados al>$ pdoCipals (ac..'tO· 

res eod~noos, c que poderiam ser reali:r.ado:s., quer a pe, qucr de BTr. 
Retlrava·se, deslo'l (onna. um grande nVme.t'O de \'Cieutos c:la supertkie 
<:ulminante. pOupando uma pressao ele\•ad.a .sobre o mtlo ambiente. cia· 
('amcme p.rejudicial para a Uc-.a protegida. 

" Te.n vi•Kio a ser venriJacb a const~o de t-afz de '' m.'~ est;JJagem, 
na superficie c.uhnioante. Partee· nOS. contudo. que a C()n!it~o de um 
cdiffcio c:Qm csras caracteriuiciLS. habitualmcnte feito dcsinSC"rido do meio 
envoh·erue, dever:1 ser cquacionada, uma vet que el.istindo 'odo um 
conjunto de pOVO~ d.a Me.'i de iruerve~:io que. presentemente .se 
cncomram totaJ ou parcial mente despo\'oodas. podera seguir-se o cami
nho de cri:.~~ de umn cstalagem bascada na reconsm1~ de um conj un
to de edifidos desabitados dos nOC'Jeos habitacionais em degrada~li<l . Esta 
rccon$U'Ut;.i!Q. serviria, alias. de c-XempJo para liS popul"'6es serranas com 
vista ~ tecupera~J!O das suas aldeias, i$10 porque poderi perspectivar uma 
melhoria de ooodj~Oes de. vida., mesn-.o matnendo os materiais e as tta· 
di~Oes da area. 

Com a concrctiza9ao da "<irea protegida" e com o de
senvoJvimemo das acyOes tendcntcs ao desenvolvimento 
de uma nova tipologia de turismo (forma~o profissional, 
alojamento, divtllgac;ao16, etc.). deverao pmenciar-sc varia
das actividades. Toda a riqueza end6gena. poder~ d.esde 
logo visar a c ria,ao de circuitos tem:lticos (ou globais), 
isto do ponto de vista geol6gico, gcomorfo16gico, biol6gi
co. hist6rico. arqueol6gico, arqui!ect6nico e c ultuml. o que 
associ arlo a espectacularidade da paisagern, moti varia, sO 
por s i, uma maior procura por parte de um segmento tu
ris.tico cada dia mais importante: o turista cu1£Ural e ambien
Jal pertence na generalidade a urn estrato populacional 
m&tio-aho, tanto sob o ponto de vista econ6mico como do 
ponto de vlsta cultural 

Pamlelamente devem criar~se as estrunaras que visem 
urn melhor conhccimcn!o do "pais real'' por parte das po· 
pula,6es url>anas (em especial a que tern contacto visual 
com a serra) e o incrementar de rcla~6es E.o;cola/Meio no 
llmbito de todo o universo escolar (biisieo, secundario e 
universitario). Este objectivo, bem como o da educa,no 
ambiental, encontrar~se·ia vocacionado para uma liga~~o 
profunda com os docentes que leccionam Ci@ocias da Terra. 
Alias, a cresceme, e cada vez mais necess~ria interdisci.
plittaridade entre as Ciencias da Terru (Geografia Fisica, 
Geologia. Biologia e Ecologia) e as Ciencias Humanas 
(Geografia Humana, Historia, Arqueologia. Antropologia 
c Sociologia), levam a que este projecto seja efectivado 
rapidamcntc. 

AMs. as dificeis condi96es em que muitas vezes as 
disciplimts Ugadas a estas Cjencias sao leccionada'), com 
os mmeriais de apoio pedag6gico inexistentes ou degrada
dos, parece tomar a cria9ao do "Laborat6rio Natural" um 
importante factor, qucr na defini,ao de projectos Area-es
cola. qucr na lecciona~lio das diferentes mat6rias. 

As riquezas de iodoles natural e humana da Serra da 
Freita inventariadas ao Iongo das ultima.' decadas por 
ge6grafos. ge6logos. b.i6logos. soci61ogos, arquc61ogos 
e historiadores tornam, devido a sua diversidadc, esta 
area como urn local ideal para a criayao desse "Laborat6-
rio NaturaJ" 11. 

Estc laborat6rio enquadrar-se-ia num projecto mais vasto 
de pro!~~o ambiental e desenvolvimcnto integrado, onde 
a ct'ia9ao de uma "Area Protegida" levaria ao e nquadra
tnento de todo urn conjunto de projectos (trea-cscola no 
3mb ito de- uma maior consciencializa~-ao runbientaJ dR.\ 
popula\X>es escolares. 

• A medida seguinte 1\ eri~o de novas infra-i!StllltutaS de,·er<i pas· 
sar. fo~osame.nte, pela real promQrr!lo torCstica das reg-ioes do interior, 
isto conlf'ariruido a e•..Snica iMuftci~ncia (lo mesmo inexistCnciB des.ta. 

" E. pOr todos estes factoce:s que. desde logo. sc considera que esl;l 
!irca se apresenta capaz de se enquadtar cnmo u;n "l.aboral6rio Natttr.al" 
ou •nescno u.m "Museu Vivo do Mundo Rurtl". tendo cumo Qbjecth·o 
prime.iro. uma tapat interli&a~ii.O ao meio cnvol\'ente. Poderiam, deste 
modo. criar-se as C$truturas que visari.am om melbor oollhecimeniO do 
"pa.fs real" por pane dis popul3~0es u.t>anas eo incrementa.r de rei~&$ 
Esco'Ja!Meio no Ambito de todo o unh·erso escolar. 
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Este facto. urn• v~ que na regiilo se encootr•m defi
nidos dois bi6topos (Serra da Freita e Vale do Paiva) ondc 
se encontram esptcics endemicas, raras, vulner.h·cis e em 
pcrigo de extin~. poderia tomar-se decisivo para a for
maylo de urn eonjunto de indivfduos aut6ctones capaz.es 
de se inceressarem pela con.serva~o e desenvotvimento 
ambiental, o que levnria a uma consequeote melhorta das 
condi~Oes ambientais da rcgiao num futuro pr6ximo, bern 
como no gcral da melhoria das condi~oes de vida das 
populu~Ocs loeais. 

Purulelameme, existir~o todas as condi~Oes para pers
pectivur viagens de estudo escolarcs a uma regifio onde as 
grandcs mutn~Oes da paisagem s4o ainda atenuadas, o que 
potenciord a constata~uo de "mundos" difcrenciados (ur
bano e rural) em areas muito pr6>Umas (dentro do campo 
visual), bem como a posslvel com~o. em termos de 
ambicnte notural. entre areas litorais (Rescrva Notural de 
S. Jacinto) c areas de monta.nha (Serra da Fn:ita). e man
tendo sempre presente que no 5mbito do ambicnte: 

A um mt!lhor conht!Cimt!nto - umo melhor prolt!Cfdo. 

TamMm no ambito de uma melboria significativa do 
meio ambiente, e b(O num campo muito mais vasto do 
que a simple• preserva~Ao do espa~ de media monUlnha, 
no futuro plano de ordenamcnto devera sempre ser pensa
do um do~ fnctorcs prirnordiais da cconom.ia destas llreas: 
a Oore;IJl. Assim, e ap6s mais de 5000 a nos de povoarnon· 
to e de inc~ndios, deve ser claramente desenvolvido um 
reordcnomento Oorestal da Serra da Freita, isto atravt; de 
umn importante refloresta~4o, pcrfeitamente enquadrudn 
com as cond1~0es climdticas e edaficas, visando uma 
mclhoria significativa da economia familiar ou comunitd
ria, facto que levar.i ao incentivo da limpe1.a de Oorestas 
e recupe~ de baldios, de foona a que se f~ uma 
eficaz preve~ao dos incendios Oorestai5 e se diminua con
sideravelmentc a erosio hldrica observada em lorgos sec
lores da monlanha.. 

lbdos os "'-pectos turisticos que for.un ja rcferidos pren
dcm-se de umn forma directa com a scrra Porcm. estes 
devcm pu~stlr. antes de mais. pela in~ao num turismo 
regional, o que vai levar a uma maior diversidadc na ofcr
ta tudstica. 

Nesta pel'l<pectiv" deve referir-se o caso dos gronde.~ 
rceursos tcrmais deS. Pedro do Sui, cuja rctoma dcver4, 
antes de tudo, pcln rccstrutura~ao do habitualmcntc desig· 
nado "turismo de saude" e pela cria~3o de novas ofcrtas 
que passariam, entre outras, pela sua liga~llo com o turis
mo a ltcmativo e, de que o ambiental, pedag6gico e cultu
ral da "Area protegida" seria o melbor excmplo. 

Desta forma, o desenvolvimeoto integrado c susten!Jldo 
da Serra da Freita devera pas=. entre outraS forma~. 
pelo incentivo a um turismo altemativo ao turismo Sol/ 
/Praia do litoral com o aproveitamento do imenso poten
cial cnd6geno para o turismo da natureza. de montanha, 
rural. etc. Seria as•im po~sivel uma grande diversidadc na 
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oferta turistica para um segmento cadn \Cl. mnis mai$ 
renllivel, quer no mercado ponugub, quer no int<ma
cional. 

A constata¢o das dificuldades existentes no boa coa
biiJl~Ao entre as popula~Oes, as autarqui3s e as Areas Pro
tegidas. Reservas Naturals e Parques N:uurois, leva .. nos, 
dcsde logo, a alertar, aquando da cria~§o da Area Pro•egi
da dn Serra da Freita, para a necessidade de esta scrvir ncro 
s6 para criar mais valias aos visiHUHcs e h~ au1arquias, 
mas, fundamental mente, para a concrctiT.a~no de mclhores 
condi~Ocs de vida das populo~iks reside01cs, levando-as a 
c<Jnsiderar a construt;ao de um c.'ipa~o de dcscnvolvimen
to, como algo de seu c n5o algo que lhes ~ imposto pelas 
respe.:tivas autarquias, vindo a ser considemdo como algo 
das "gentes dos vales". 

As pr6prias auwquias teriio de assumir que o inve.~ti
mento em aspectos como os da melboria das condi~ 
de sa6de (pennanencia ou visiiJl regular de pessoal m~
dieo e de enfennagcm as freguesias de montanha). das 
vias de comunica¢o entre as pov~ $emlna.s c as se
des de freguesia e de concelho, ou mesmo das infra-es
truturas de saneamento bllsico e pavunento~ilo das vias 
in1ernas das aldeias, LCm de ser encarndas como um inves
timento, cujo retorno poder~ vir a ser demomdo e que s6 
sed visivel quando se sentir o novo pulsar destas ~reas a 
ritmos pr6ximos dos sectore.~ das sedes de coucclho. Que 
melhor retorno do que aqucle que~ o scntir que parte da 
suo Mea de influCncia recuperou a vida e tcm ncsso allura 
um desenvolvimento so~t.entado. 

No entanto, a cria<;ao do "Area Protegidn" do Serra da 
Freita nao deverd ser vista como uma .. ~ao milagrosa•· 
capaz de todo um desenvolvimento suMcntado deste sec
tor c.arenciado. Se o turisroo altemauvo nos parece sc:r urn 
pon1o fundamental para esse descnvolv1men1o, e por as
socia<;ao dos tres coocelbos em que a area estd inserida. 
ele tern que ser pensado, antes de tudo. com o objectivo 
pnmordial da mclboria das condi~ de vida e de fixaylo 
da.< popoi,..CS de forma a estanc:tr-se o bodo populacional 
que se vern observando oas ultimas d6cadas. 
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