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A. CAMPAR DE ALMEIDA 

Os campos do Mondego, a planicie litoral, as colinas, as serras calcarias e 
as matas sao alguns dos elementos naturais das paisagens abrangidas pela area 
do Plano Integrado de Desenvolvimento Regional (PIDR) do Baixo Mondego que 
se podem considerar com interesse turistico. 

No presente artigo, depois de se fazer uma inventaria~ao dos elementos 
naturais com interesse turfstico na area geralmente considerada como Baixo 
Mondego, definem-se tres tipos principais de paisagens (paisagens contrastantes 
de montanha, paisagens tipicamente mediterraneas e paisagens aplanadas de rio 
e de mar) sa!ientando-se locais donde e mais facil a sua observa~o. 

RESUME 

La plaine alluviale du Mondego, Ia plaine littorale, les collines, les mon
tagnes calcaires et les bois se trouvent entre les elements physiques des paysages 
de l'aire du Plan Integre de Developpement Regional du Bas Mondego avec un 
certain interet au point de vue touristique. 

Ainsi, apres inventorier !es elements physiques touristiquement interessants 
dans Ia region du Bas Mondego, on souligne les trois types de paysages identifies 

* Texto elaborado a partir da comunica¢o sobre o mesmo tema apresentada pelos 
Autores, no dia 8 de Junho de 1989, no Col6quio «Desenvolvimento dos Recursos Culturais 
e Turisticos do Baixo Mondego», organizado pela Comissao de Coordena~o da Regiao 
Centro (CCRC) e pelo Gabinete Coordenador do Plano Integrado de Desenvolvimento 
Regional (PIDR) do Baixo Mondego. 
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(paysages contrastants de montagne, paysages tipiquement mediterraneens et 
paysages aplanis a cote du fleuve ou de Ia mer), si bien que les sites les plus beaux 
pour leur observation. 

ABSTRACT 

The floodplain of Mondego River, the littoral plain, the hills, the limestone 
mountains and the woods are some of the natural parts of the landscapes in the 
area of the Regional Development Integrated Plan of «Baixo Mondego» which 
might be classified as touristically interesting. 

In this paper, a record of the potencially interesting places for tourism in 
that area is attempted. Three major types of scenaries are bound to be observed 
from several places: contrasting mountain scenaries, typical mediterranean sce
naries and flood or littoral plain scenaries. 

INTRODU<;AO 

«0 Mondego e o fulcro. 
De todos os rios que drenam o planalto beirao, ele 

sera 0 unico a atingir 0 Mar. Por isso OS outros lhe 
prestam vassalagem- pagam-lhe o tributo das suas 
aguas. 

0 Mondego, essa linha de agua que, logo na ori
gem, se ve ser 'urn rio de choroes e salgueirais', talvez 
porque assim sucede, acorda nas a! mas - Portugal 
alem - mesmo naquelas que nunca o viram, urn nao 
sei que de balada, algo de inefavel beleza, o ritmo doce 
de uma serenata !» 

ALFREDO FERNANDES MARTINS, 

0 Esforf:o do Homem na Bacia do Mondego, 

Coimbra, 1940, p. 77. 

Os estudos de Geografia Fisica implicam uma forte componente de tra
balho de campo. A escala a que normal.mente se processam leva quase 
sempre, ap6s uma primeira fase de pesquisa sobre mapas e fotografias aereas, 
a procura de pontos altos, de bons miradouros, de locais onde seja possivel 
abarcar o maximo possivel do espa9o que, posteriormente, tera de ser per
corrido com aten9lio em busca de elementos que sejam a chave da explica9lio 
do conjunto do relevo. 

0 conhecimento da area em que investiga e, portanto, para 0 ge6grafo 
fisico, uma realidade a tres nfveis. Este facto, se for ligado a uma certa 
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sensibilidade estetica, permitir-lhe-a <~untar o util ao agradavel>>. Dificil
mente se encontrara alguem que esteja em melhores condi~oes para colaborar 
na inventaria~ao das potencialidades turisticas da sua area de trabalho no 
respeitante a patrim6nio natural. 

A chamada area do PIDR (Plano Integrado de Desenvolvimento Regio
nal) do Baixo Mondego corresponde aos Concelhos de Coimbra, Condeixa, 
Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure, ou seja, a urn espa~o que 
pertence, quase todo, a bacia hidrografica do Mondego. 0 seu conheci
mento e para n6s urn objectivo nunca atingido, mas sempre procurado desde 
que tomamos contacto com alguns aspectos da sua problematica pelas miios 
do Prof. Alfredo Fernandes Martins, que sobre toda a bacia tinha feito a 
tese de Licenciatura passam, agora, exactamente, 50 anos 1. 

A tradiyaO de estudo da area dita do Baixo Mondego frutificou entre OS 
ge6grafos de Coimbra. Muitos fizeram pequenas monografias, algumas 
publicadas, outras inectitas. No ambito da Geografia Fisica, as verten
tes do Due~a trouxeram-nos ate Ceira, Castelo Viegas e Almalagues 
(F. REBELO, 1967), como os tufos de Condeixa deram a A. Gama MENDES (1974) 
a possibilidade de mostrar aspectos da paisagem de Condeixa-a-Nova, Con
deixa-a-Velha e Cernacbe. Mais recentemente, foi a vez do estudo apro
fundado das serras calcarias do Circo e do Raba¥al incluido num conjunto 
mais vasto ultrapassando OS limites da area (L. CUNHA, 1988), como e 0 

inicio dos trabalbos para urn estudo das paisagens a Norte da planicie aluvial 
do Mondego 2. 

Desde ha uns 15 a 20 anos, acompanhamos ou dirigimos excursoes e 
trabalhos de campo em toda a area agora definida como do PIDR do Baixo 
Mondego. Se no aspecto cientifico temos duvidas em muitos pontos e o 
seu complete conhecimento sera urn born motivo para nos obrigar sempre 
a novas investiga~oes, no aspecto estetico temos urn significative conjunto de 
certezas que nos autorizam a arriscar urn primeiro inventario como base 
para propostas concretas no quadro da defesa do patrim6nio natural. 

S6 o interesse que temos na aplica~iio do trabalho realizado pode jus
tificar o parcelamento por que optamos na sua apresenta~iio, tanto ao defi
nirmos as caracteristicas geomorfo!6gicas de cada Concelho, como, depois, 
ao analisarmos, caso a caso, cada elemento potencialmente turistico. 

J A disserta<yao de Licenciatura do Prof. A. Fernandes Martins, intitulada «0 Esfor<yo 
do Homem na Bacia do Mondego», foi defendida ern provas publicas na Faculdade de 
Letras de Coimbra em Julho de 1940. 

2 A. Campar de Almeida vern desenvolvendo o estudo ecol6gico da paisagern a 
Norte dos Campos do Mondego entre a Bairrada e o litoral. 
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Legenda: 1 - Sedes de Concelho. 2 - Sedes de Freguesias. 3 - Curvas de nive\ (equidistancia: 50 metros). 4 -- Rios. 
5 - Limites de Concelhos. 



ASPECTOS FfSICOS MAIS IMPORTANTES 

Caracteristicas geomorfologicas 

0 Concelho de Coimbra estende-se por 316,83 km2 e e, sem duvida, dos 
cinco Concelhos que constituem a area do PIDR do Baixo Mondego, o de 
maiores contrastes de relevo. Eles devem-se, em primeiro Iugar, ao facto 
de, na parte oriental do Concelho, passar o contacto entre as duas principais 
unidades estruturais do nosso pais - o Orla mesocenoz6ica, com rochas 
mais recentes e quase sempre mais facilmente desagregaveis, abatida, e o 
Maci~o Antigo Iberico ou Maci~o Hesperico, com rochas mais antigas e por 
vezes mais resistentes, soerguido, profundamente cortado pelo Mondego e 
alguns dos seus afluentes e sub-afiuentes. 

Assim, para Oeste, para Norte e para Sul da cidade de Coimbra, sao 
de baixa altitude (entre 50 e 200 metros) as colinas e os pequenos planaltos, 
gresoconglomeraticos ou calcomargosos, bern como os terra~os :fluviais 
que rodeiam a planicie aluvial do Mondego e as suas penetra~oes em digi
tayao pelos vales afiuentes. 

Para Leste da cidade, em contrapartida, sao de altitudes medias (entre 250 
e 400 metros) os blocos montanhosos de xisto, resultantes do encaixe do 
Mondego e doutros cursos de agua seus a:fluentes, que se disp5em como que 
em escadaria e culminam a 533 metros de altitude ja no Concelho de Pena
cova, na Serra do Roxo-A veleira, Serra incluida no con junto do chamado 
Maciyo Marginal de Coimbra (F. REBELO, 1985). 

Apenas com 141,16 km2 de superficie, Condeixa e o mais pequeno dos 
cinco Concelhos em causa. 

0 Concelho de Condeixa niio e banhado directamente pelo Rio Mon
dego; no entanto, a sua extremidade Noroeste corresponde a areas baixas, 
sejam digitayoes de antigas planicies por onde correm dais dos seus afluentes 
pela margem esquerda, urn dos quais, o Rio dos Mouros, atravessa todo o 
Concelho numa situa~ao quase central, de Sueste para Noroeste. 

Todo o espayo se integra na Orla mesocenoz6ica dividindo-se as rochas 
existentes em dois grandes grupos - as argilo-arenosas e cascalhentas, onde 
ocorrem as menores altitudes (ate cerca de 100 metros) e as calcarias, mais ou 
menos margosas, consoante a area de afioramento seja mais para Leste ou 
mais para o centro do Concelho, onde ocorrem as maiores altitudes (varias 
colinas acima dos 350 metros, uma, a da Serra do Circo, com 406 metros). 

As formas de relevo com algum interesse turistico relacionam-se com 
aftoramentos calcarios. Estes, tanto oferecem extensoes plana.Iticas de baixa 
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altitude (caso dos tufos calcarios pr6ximos da sede do Concelho, Condeixa-a
-Nova), como oferecem paredes verticais de pequena dimensao em vales 
fluviocarsicos ou as referidas colinas, algumas dando ja uma aparencia 
montanhosa sucessivamente mais importante quando se avan9a para Sui 
para os limites do Concelho e para o Concelho vizinho de Soure 
(L. CUNHA, 1988). 

0 Concelho da Figueira da Foz e o mais extenso dos cinco Concelhos 
considerados - 379,43 km2. 

Atravessado praticamente a meio, segundo uma direc9ao sensivel
mente WNW-ESE, por uma linha de relevos salientes de baixa altitude 
(entre 100 e 250 metros), em cuja extremidade ocidental se salienta a Serra 
da Boa Viagem, o Concelho da Figueira da Foz apresenta-se, na sua maior 
parte, como urn espa9o de grandes extensoes planas e baixas (menos de 
1 00 metros) . 

Os pontos mais elevados do Concelho encontram-se ao Iongo da refe
rida linha e correspondem ao afloramento das rochas calcarias do Jurassico 
medio (Dogger) - - Bandeira (258 metros), Monte Redondo (218), Cabe90 da 
Corredoura (215), Buarcos v.g. (214), todos na Serra da Boa Viagem. Local
mente importante e, ainda, a altitude da Serra das Alhadas (153 metros), 
na continua9ao para Leste da mesma linha de relevos. 

A Norte e a Sui desta linha e o dominio da platitude, seja da planicie de 
nivel de base do Mondego, espraiando-se em digita9ao pelos vales da Foja 
e do Pranto, seja da planicie litora1, seja, ainda, dos baixos planaltos quase 
todos arenosos ou cascalhentos correspondendo a praias ou a terra9os plio
cenicos ou quaterm'trios. 

A originalidade do Concelho da Figueira da Foz relativamente aos outros 
Concelhos em aprecia9ao esta, todavia, no facto de ser banhado pelo Atlan
tica e, por isso, oferecer cerca de 33 km de costa, que s6 nao e arenosa na 
area do Cabo Mondego, onde se impoem as arribas, por vezes com mais de 
50 metros de altura, da Serra da Boa Viagem. 

0 Concelho de Montemor-o-Velho ocupa uma superficie de 228,62 km2 
e, dos cinco considerados, e o de cotas mais baixas. 

Atravessado pelo Mondego, segundo uma direc9ao ENE-WSW, na sua 
metade meridional, ai ·se encontram extensoes planas com altitudes inferiores 
a 10 metros (valores entre 2 e 8 metros) correspondendo a planicie de nivel 
de base do Mondego, que chega a atingir 4 km de largura, e a pequenas digi
ta9oes onde desaguam valas ou rios afluentes (exemplo mais importante, a 
Vala de Alfarelos ou Rio dos Mouros). 
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A maior parte da area do Concelho apresenta altitudes entre os 50 e 
os 100 metros, sob formas de relevo planalticas, em geral, pouco cortadas 
por vales, quando muito harmoniosamente onduladas, talhadas quase sempre 
em rochas arenosas e cascalhentas, de fraca coesao. 

Os reduzidos afloramentos calcarios originam as colinas alongadas das 
proximidades da sede do Concelho, onde se encontram altitudes Jigeiramente 
acima dos I 00 metros (Cavalinha, 115), e a pr6pria colina do Castelo de 
Montemor. A Sui do Mondego, na area de Verride, os calcarios, mesmo 
do Jurassico medio (Dogger), oferecem uma paisagem basicamente planaltica, 
recortada por vales meandrizantes. 

Grande parte da metade Norte do Concelho e coberta por areias finas 
de origem e6lica conhecidas pela designar,:ao de Areias da Gandara 
(G. S. CARVALHO, 1964). Para Sul, algumas das extensoes planas corres
pondem a terrar,:os fluviais do Mondego escaJonados em niveis de altitudes 
diferentes. 

Finalmente, situado no Centro-Sui do conjunto dos Concelhos do 
PIDR do Baixo Mondego, o Concelho de Soure estende-se por 263,91 km2 e 
apresenta urn relevo variado. 

0 Mondego serve de limite a extremidade Norte do Concelho e s6 uma 
pequenissima parte da sua planicie aluvial esta incluida na area. As terras 
mais baixas (menos de 10 metros de altitude) correspondem, tambem, a 
parte de duas digitar,:oes (Vala de Alfarelos ou Rio dos Mouros e Vala Real 
ou Rio do Pranto) e a quase totalidade de outra, por onde corre, na sua secr,:ao 
terminal, o principal afluente do Mondego na Orla mesocenoz6ica, o Arunca. 
Este, atravessa o Concelho p1aticamente a meio, de Sui para Norte, desen
volvendo a sua propria planicie aluvial a montante do encaixe que apresenta 
nas proximidades da sede do Concelho - altitudes inferiores a 50 metros. 

A Oeste do vale do Arunca, afloram calcarios, mas as formas do relevo 
sao baixas e recortadas predominando os elementos pianos entre os 50 e 
os I 00 metros de altitude; com caracteristicas plamilticas e altitudes entre 
os 120 e os 140 metros domina ai urn importante nivel pliocenico. Igual
mente colinas e extensoes planalticas de baixa altitude encontram-se na parte 
Norte e Leste do Concelho, seja sobre materiais arenosos e cascalhentos, seja 
sobre calcarios dolomiticos, seja, ainda, sobre as margas do diapiro de Soure. 

A parte mais movimentada e de mais belas paisagens do Concelho 
encontra-se na extremidade SE, na Serra do Rabar,:al e na Serra do Sic6, 
Serras parcialmente pertencentes ao Concelho de Soure, onde se chegam a 
ultrapassar os 500 metros de altitude (532, no Rabar,:al) e onde se veem pro
fundos encaixes, sectores aplanados e aspectos montanhosos devidos em 
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grande parte as caracteristicas de compacticidade dos calcarios do Jurassico 
medio {Dogger) que ai afloram {L. CUNHA, 1988). 

Caracteristicas climaticas 

Em termos muito gerais podera dizer-se que a area do PIDR do Baixo 
Mondego, tal como as regioes do ceotro-litoral vizinhas, «goza de um clima 
temperado de caracteristicas basicamente mediterraneas (veroes quentes e 
secos, invernos suaves e cbuvosos) mais ou menos influenciado pelo Atlan
tico; e grande a variabilidade anual das chuvas, mas as tempe1aturas nega
tivas e a queda de neve sao raras». A proximidade do mar ge1a, todavia, 
algumas diferenc;:as. «Por exemplo, no Iitoral as amplitudes termicas sao 
fracas - na Figueira da Foz, a temperatura media do roes mais frio, Janeiro, 
e de 10,1°C e a do roes mais quente, Agosto, de 19,2°C, enquanto em Coimbra, 
a ce1ca de 40 km da costa, a de Janeiro e de 9,7°C e a de Agosto, de 22,2°C; 
bern maior e a diferenc;:a de valores de precipitac;:ao anual media em func;:ao 
das altitudes e da orientac;:ao das massas montanhosas - Figueira da Foz, 
apenas 627,1 mm, Coimbra, 961,6 mm» (F. REBELO, 1984). 

Na Figueira da Foz nao se registam temperaturas minimas do ar abaixo 
de ooc e o numero de dias de temperatura maxima acima de 25°C e, em media, 
apenas, de 29. Em Coimbra, pelo contnirio, ha, em media, 4 dias por ano 
com temperaturas abaixo de 0°C e I 17 com temperaturas maximas acima 
de 25°C. 

Quanto a precipitac;:ao, na Figueira da Foz, verificam-se 106 dias de 
chuva, em media, por ano, dos quais apenas 83 registam mais de 1 mm e 20 
mais de 10 mm. Em Coimbra, M 138 dias de chuva por ano, dos quais 100 
com mais de 1 mm e 34 com mais de 10 mm. 

No entanto, ao pensar-se em potencialidades turisticas, ha outros ele
mentos climaticos que importa conhecer. 

Sao, sem duvida, de grande interesse turistico os valores de pressao 
atmosferica e de insolac;:ao registados na Figueira da Foz. As medias men
sais de pressao atmosferica oscilam entre 1017,8 milibares {Abril) e 1022,7 mili
bares (Janeiro) sendo a media anual de 1019,5. A insolac;:ao total anual 
mediae de ?627,3 horas sendo a maxima mensal, em Julho, de 312,6 horas; 
mesmo em Dezembro, a minima, e de 141,4 horas. 

Em Coimbra, a pressao atmosferica e mais baixa (media anual de 
1000,8 milibares), mas a insolac;:ao, de 2604,6 horas por ano, e muito 
semelhante 3. 

J Dados extraidos das «Normais Climatol6gicas» (1965). 
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ELEMENTOS DO PATRIMONIO NATURAL 

Planicie aluvial do Mondego 

A planicie ou plaino aluvial do Mondego e, indubitavelmente, o elemento 
de ligar;:ao entre todos os Concelbos da area do PIDR do Baixo Mondego. 

Estende-se quase de Coimbra a Figueira da Foz- «o vale, logo na Por
tela, comer;:a a alargar, o Mondego corre nos terrenos que depositou ... Os 
meandros encaixados cedem o Iugar aos meandros divagantes; o curso e 
urn tanto incerto, sem todavia esquecermos que em dois troc;os parece ter sido 
condicionado por acidentes tectonicos - na travessia dos terrenos Iiassicos, 
a montante de Coimbra, e na goteira de Verride» (A. F. MARTINS, 1940, p. 86). 

A platitude tern a sua beleza intrinseca, mas pode acrescentar-se-lhe a 
ocupac;ao vegetal introduzida pelo homem com arvoredos onde predominam 
os choupos e culturas onde se destaca a do arroz; nesta, sublinhe-se a divisao 
em parcelas de dimensao pequena a media que oferece uma certa originalidade, 
pelo menos em termos europeus - os arrozais do Mondego. 

Obra do Homem, os arrozais integram-se na paisagem natural com 
harmonia e obrigam a agua das inundar;:Oes (quando estas se verificam) a 
permanecer mais longamente no campo. 

Fora da epoca cultural, ou aproveitando talhoes em pousio, podem 
ver-se, por vezes, como e o caso na digitar;:ao da Foja, cavalos a pastar livre
mente; trata-se de uma das actividades tradicionais do Baixo Mondego par
ticularmente na area de Montemor-o-Velho. 

Alem dos arrozais, mas podendo com eles relacionar-se, sao igualmente 
de salientar os pauis. 

0 Paul de Arzila situa-se numa das digitar;:Oes da planicie aluvial do 
Mondego, na sua margem esquerda, mais concretamente, na que e percorrida 
pelas valas que drenam, com dificuldade, as aguas da Ribeira de Cernache 
- Vala dos Moinhos, Vala do Meio e Vala da Costa. Estende-se pela fre
guesia de Arzila (Concelho de Coimbra) e, ainda, pelas de Anobra (Concelho 
de Condeixa) e Pereira do Campo (Montemor-o-Velho) numa superficie de 
cerca de 150 hectares. 

De todos os pauis do Baixo Mondego, o Paul de Arzila e o melhor 
estudado. Nos seus quase 6 Km de extensao vivem ou passam muitas espe
cies animais. Ai foram assinaladas 113 especies animais, com destaque 
para aves, como, por exemplo, o peneireiro cinzento, ave de rapina rara no 
nosso pais, a garc;a vermelha, visitante de Verao, a garc;a boieira, visitante 
de Inverno ; acrescentam-se-lhes outras garr;:as, patos, pombos, poupas, 
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milhafres, etc. Entre os mamiferos destaca-se a lontra, como entre os peixes 
se salienta a enguia, esta de grande interesse econ6mico local (F. Ferrand 
de ALMEIDA et al., 1983). 

Quanto a flora, o Paul de Arzila tern, igualmente, uma grande variedade 
de especies. Predomina o bunho, o cani~o e a tabua, mas ja foram identifi
cadas 150 especies diferentes (J. PAIVA, 1987). 

0 Paul de Quinhendros situa-se numa das digita~oes da planicie aluvial 
do Mondego, mais precisamente, na sua margem direita, entre Montemor-o
-Velho e Quinhendros. Corresponde a uma area de alagamento permanente 
de antigos campos de arroz com uma dimensao proxima dos 50 hectares 
onde se verifica o poiso e a permanencia de numerosas especies de aves que 
ai se encontram em elevadas densidades e das quais se destacam os patos, os 
galeiroes e as gar~as. Todas estas aves podem ser vistas com facilidade a 
partir da estrada Coimbra-Figueira da Foz, estrada que serve de limite Sui 
ao PaUl de Quinhendros, nas clareiras de agua deixadas pela vegeta~ao (cani
~os e tabuas, quase sempre). 

Situado imediatamente a Sul de Casal do Redinho (freguesia de Vila 
Nova de An~os, Concelho de Soure), numa das digita~oes da planicie aluvial 
do Mondego, na sua margem esquerda, a do Arunca, o PaUl da Madriz tern 
uma area de apenas 23 hectares e ocupa o espa~o de antigos arrozais onde a 
agua se acumula e di:ficilmente circula por falta de declives suficientes. Ai 
prolifera uma :flora higr6fila, dominada, tambem, pelo cani~o e pela tabua 
que dao uma certa uniformidade vegetal ao paul. 

No respeitante a fauna, verifica-se que o Paul da Madriz alberga ou e 
frequentado por uma grande quantidade e variedade de animais, especial
mente aves. Foram la reconhecidas (J. PAIVA, ob. cit.) 10 especies de peixes, 
7 de anffbios, 11 de repteis, 14 de mamiferos (entre os quais a lontra, a doninha, 
o texugo e o ouri~o cacheiro) e 84 de aves. Destas, metade sao sedentarias, 
20 invernantes, 13 visitantes de Verao e 2 visitantes de Primavera; 17 delas 
sao consideradas raras pelo que estao legalmente protegidas (caso, por exem
plo, da poupa, do falcao tagarote e do guarda-rios). 

0 Paul da Madriz e cortado quase totalmente por urn caminho que 
permite a sua visita com facilidade. 

Tal como o leito ordinaria do Mondego a partir de Coimbra, tambem 
o seu estuario foi recentemente modificado por importantes obras de engenba
ria civil que o alongaram e estreitaram de modo a tornar mais funcional o 
porto da Figueira da Foz. 

Da nova ponte podem observar-se os diversos cais, mas tambem os 
velhos tabuleiros da seca do bacalhau, alguns vestigios de salinas, o mar e a 
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FoT. 1 - Planicie aluvial do Mondego. Digita9lio da Foja. 

FoT. 2 - Paul de Quinhendros. 



cidade, ao mesmo tempo que se pode refiectir sobre a importancia do Romero 
no aproveitamento das condi9oes favoraveis do estwirio e no controle das 
desfavoraveis, a principal das quais era, sem duvida, o assoreamento progres
sive da foz. 

Na ilha da Murraceira, as aguas da mare avan9am pelos esteiros na mare 
alta (preia-mar) ou abandonam-nos na mare baixa (baixa-mar) deixando 
visiveis os lodes. No pormenor, salienta-se sempre a vegetayiio halofila. 
Quando a funcionar, as salinas ficam separadas pelo fecho de pequenos diques 
rudimentares. Na area, veem-se, ainda, OS armazens de madeira onde se 
guardam o sal e as alfaias necessarias a safra. 

Grande parte desta ilha, constituida por sedimentos depositados pelo 
Mondego ja perto da sua foz, tern sido tradicionalmente o~upada por salinas; 
preve-se que venha, em breve, a ser ocupada tambem por importantes instala
yoes de aquacultura. Para ja, contrastam os tabuleiros de dimensoes variadas 
das salinas, com as suas formas geometricas, e os canais dos esteiros separados 
por estreitas faixas de vegetayiio halofila, uns e outros harmoniosamente em 
equilibria com os avan9os e recuos das mares. 

Planfcie litoral 

Encostada a base Noroeste da Serra da Boa Viagem, a povoayiio da 
Murtinheira pode dispor, tal como a recente urbaniza9iio da Praia de Quiaios, 
na area dos antigos Palheiros de Quiaios, de uma praia de caracteristicas 
climaticas muito proprias, pouco ventosa, e de extenso areal. 

Ai se inicia o Iongo cordiio literal que vai ganhando importancia para 
Norte (A. F. MARTINS, 1946) originando algumas dunas de razoavel altura e 
dando protecyiio quer contra o vento, quer contra a ac9iio destruidora das 
vagas em mementos de temporal (F. REBELO, 1978). 

Na area de Quiaios, perto da localidade de Camaryiio encontra-se uma 
pequena lagoa de forma arredondada, com urn comprimento maximo de 
650 metros e uma largura de cerca de 400. A sua pouca profundidade 
(1 a 2 metros) permitindo o desenvolvimento de vegetayiio aquatica da-lhe 
quase o aspecto de urn paul. Trata-se da Lagoa das Tres Bra9as, ou sim
plesmente Lagoa das Brayas. E visitada ou habitada por grande numero 
de aves aquaticas, com realce para os pates, facilmente vistos ou ouvidos 
das suas margens. 

Na mesma area, mas perto da localidade de Born Sucesso, fica a Lagoa 
da Vela. De forma alongada, com cerca de 2 Km de comprimento e uma 
largura de 300 metros, disposta paralelamente a linha de costa, da qual dista 
uns 5 Km, a Lagoa da Vela apresenta, pela sua profundidade, entre 2 e 
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FoT. 3 - Ilha da Murraceira. Salinas. 

FoT. 4 - Praias da Murtinheira e de Quiaios. 
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5 metros, grandes potencialidades no respeitante a desportos nauticos e a 
pesca desportiva. 

Lagoa interdunica, resultando, portanto, tal como a anterior, do avan~o 
das areias dunares para Leste impedindo assim o normal escoamento das 
aguas correntes para o mar, a Lagoa da Vela encontra-se hoje ligada ao 
Mondego por intermedio de urn pequeno ribeiro que escoa as suas aguas, 
difici1mente, ate ao Rio de Foja. 

Para Norte da Lagoa da Vela, existem duas outras lagoas do mesmo tipo. 
No entanto, seja peJa sua dimensao, seja pela sua profundidade, apresentam 
praticamente o aspecto de pauis. 

Trata-se da Lagoa Salgueira e da Lagoa dos Teixoeiros. A primeira, 
esta situada no limite Norte da freguesia de Quiaios e tern cerca de 450 metros 
de comprimento por 300 de largura. A segunda, mais a Norte, esta ja na 
freguesia da Tocha (Concelho de Cantanhede, fora da ar~a em aprecia~ao). 

Imediatamente a Sui da Lagoa da Vela, encontra-se a Lagoa do Paial, 
com cerca de 250 metros de comprimento por 50 de largura, tambem com 
pouca profundidade e aspecto de paw. 

Para Sui da foz do Mondego, a paisagem e semelhante. Continua a 
costa arenosa, extensa e com cordao Iitoral. As dunas, porem, sao menos 
importantes e as lagoas so irao aparecer ja fora da area do PIDR do Baixo 
Mondego. 

Colinas, serras calcarias e formas associadas 

Antes ainda de passar aos terrenos calcarios da Orla, o Mondego 
encaixa-se na travessia do chamado Maciyo Marginal de Coimbra. Declives 
medios e fortes sao ai oferecidos tanto no vale principal, como nos vales das 
ribeiras afluentes dando, no pormenor, uma paisagem quase montanhosa. 
Ocupada pelo Homem com dificutdade, toda a area se apresenta movimentada 
quanto a formas naturais e a convergir para o elemento dominante- o Rio 
Mondego. No seu leito, ha, em certos areinhos, condi~oes favoraveis para 
se estabelecerem aproveitamentos do tipo praia fluvial. Alguns ate ja sao 
anarquicamente utilizados por banhistas. 

A mais conhecida serra calcaria de toda a regiao e, sem duvida, a Serra 
da Boa Viagem. Com uma orienta~ao sensivelmente WNW-ESE e uma alti
tude maxima de 258 metros (Bandeira), a Serra da Boa Viagem e como que 
o «ex-libris» da Figueira da Foz, tanto no seu perfil, como no verde da sua 
mata, bern visiveis do areal, da avenida marginal e de muitos pontos da 
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cidade. Pelas suas formas de pormenor, pela frescura que oferece nos dias 
de Verao e pelos seus miradouros, a Serra e o complemento natural da praia 
da Figueira da Foz. 

Quem procurar «beleza selvagern» tambem a encontra na Serra da Boa 
Viagem. A alternancia de sequencias de calcarios duros e de calcarios 
margosos e margas, pouco resistentes, do Jurassico medio (Dogger), con
juga-se com a presen~a do mar oferecendo urn nivel de base geral a poucos 
metros de distancia de Iocais que ultrapassam os 200 metros de altitude. 
A esta conjuga~ao se devem diversos vales encaixados em que cornijas quase 
verticais, sem vegetayao, se seguern a taludes relativamente suaves, com 
vegetayao. 

0 Vale de Anta e urn dos mais interessantes. Tal como outros, pr6ximos, 
apresenta mais perto do mar uma cobertura vegetal herbacea ou arbustiva 
nos taludes suaves, desabrigados. Para o interior, a cotas superiores, a 
vegeta~ao torna-se arb6rea, ai dominando os pinheiros mansos e os pinheiros 
de Alepo. Nas cornijas, quase verticais, praticamente nao ha vegeta~ao . 

Sao diversos os valeiros de grande beleza, bem como as escarpas impo
nentes que se desenham na area de arribas do Cabo Moodego e que podem 
ser apreciados da estrada que liga o faro! (a Sui) a Murtinheira (a Norte). 

Muito diferente e a paisagem da parte Sueste da area ern estudo. 
A vasta depressao drenada pelo curso superior do Rio dos Mouros foi 

talhada nas margas e nos calcarios margosos do Jurassico inferior (Lias), 
entre as serras calcarias, a Oeste, e as colinas dolorniticas, a Leste, situadas 
ja no Concelho vizinho de Penela. 

Do conjunto da depressao sobressaem dois pequenos morros encirnados 
por calcarios compactos do Junissico medio (Dogger), embora de fraca 
espessura. Localizados fora da area do Concelho de Condeixa, estes dois 
morros de forma grosseiramente c6nica, antigamente conhecidos como 
Germanelos (irmaozinhos), Castelo do Rabayal, a Norte (na Fot. 6), 
e Gerurnelo, 2 Km a Sui, constituem boos miradouros sobre toda a Baixa 
onde a agricultura se resume praticamente a vinha e a oliveira, numa paisagem 
de caracteristicas bern mediterra.neas. 

Das extensas matas que se sabe terem existido em plena !dade Media 
(S. D. ARNAUT, 1961) praticamente nada resta em termos de vegeta~ao. 
A ausencia da vegeta~ao arbustiva e arb6rea (salvo algumas oliveiras) e a 
consequencia de uma pastoricia intensa e mesmo de queimadas para apro
veitamento agricola. 

A destrui~ao do manto vegetal, aliada as condiy5es lito16gicas, de declive 
e de exposiyao, e as condi~oes climaticas que afectam a maior parte do ter-
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FOT. 5 - Serra da Boa Viagem. Vale de Anta. 

FoT. 6 _:_ Morro do Castelo do Raba~l. 
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ritorio portugues, levam ao desenvolvimento relativamente nipido das ravinas 
entretanto formadas nos vales e valeiros de toda a area. 

Mais para Oeste, nas proximidades de Conimbriga, o Rio dos Mouros 
escavou urn vale profundo (cerca de 50 metros) e estreito nos calcarios 
compactos do Junissico medio. 0 seu leito e pedregoso e o declive longitu
dinal razoavel; so no Inverno e percorrido pelas aguas, por vezes abundantes, 
criando pequenas cascatas e nipidos. 

Este vale de paredes quase verticais, conhecido como o «canham> do 
Rio dos Mouros, constitui praticamente o fosso natural que pelo !ado Sui 
protegia a cidade romana de Conimbriga tendo, scm duvida, sido impor
tante como factor de localiza9ao deste aglomerado. 

Ainda no Concelho de Condeixa, mas agora subindo as serras calcarias 
para Sui de Conimbriga, as formas sao, por vezes, imponentes. 

Por exemplo, na freguesia do Furadouro, junto a povoa9ao de Casmilo, 
pode ver-se urn vale do tipo «reculee». Embora nao se trate de uma forma 
absolutamente caracteristica, este vale termina num amplo anfiteatro natutal, 
onde podem ser observados os sectores verticais das vertentes, as «penas», 
que incluem algumas «buracas» embora de reduzidas dimensoes. 

0 caracter pedregoso das vertentes leva ao aparecimento de muros que, 
mais do que destinados a afrrmar a propriedade individual, revelam a neces
sidade que havia de despedrejar os campos (hoje abandonados) para uma 
magra agricultura de sequeiro. 

Vales bern diferentes sao os que se encontram no cimo da Serra do 
Raba9al, ja no Concelho de Soure, correspondendo ao afloramento de cal
carios margosos e margas. Trata-se de curiosas formas de erosao em cabe
ceiras de pequenos vales sugestivamente conhecidas pelo nome de «barcas>>. 
0 fundo destes autenticos anfiteatros naturais e, hoje, apenas ocupado com 
tufos de oliveiras. 

No en tanto, os vales mais importantes de toda a area sao os que, nas 
Serras, se relacionam com as camadas calcarias do Jurassico medio (Dogger). 

A erosao fluviocarsica levou ao escavamento, por exemplo, do Vale do 
Poio Novo (Concelbo de Soure, freguesia de Degracias, mas com cerca de 
750 metros, no seu sector terminal, ja no Concelho de Pombal). Trata-se 
de urn vale profundo em cujas vertentes se distinguem secyoes absolutamente 
verticais, as «penas», que correspondem as camadas calcarias mais espessas 
e resistentes e sec9oes menos declivosas, que correspondem as camadas cal
carias menos espessas e menos resistentes no conjunto. 
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Na base das «penas» e frequente a existencia de «buracas», designa~ao 
local para pequenas cavidades naturais de desenvolvimento horizontal, que 
raramente ultrapassam a dezena de metros de profundidade e que resultaram 
de complexes processes de fragmenta~ao e dissolu~ao ocorridos em periodos 
frios do Quatermirio (L. CUNHA, 1986). 

A ausencia de cobertura vegetal, as «buracas» e as escombreiras de gra
vidade, conferem urn canicter agreste, mas espectacular, as vertentes calca.rias 
do Vale do Poio, que merecem ser vistas especialmente a partir de percursos 
pedestres devidamente assinalados. 

No pormenor, podem ainda encontrar-se neste vale algumas pequenas 
lapas e alguns algares. 

Igualmente no Concelho de Soure, mas na freguesia de Tapeus, encon
tra-se o Vale das Buracas, urn dos mais belos «canhoes» fluviocarsicos das 
Serras Calcarias de Condeixa-Sic6. 

Algumas das «buracas» foram, ate ha pouco tempo, utilizadas pelo 
Homem como Jocais de resguardo noctumo para os gados, mantendo-se, 
ainda, parcialmente muradas. 

Formas de grande pormenor podem tambem ser observadas nos cakarios 
da regiao. Eo caso, por exemplo, dos campos de lapias (como o do Casmilo), 
originados pelo trabalho mecanico e de dissolu~ao das agtias de escorrencia 
sobre este tipo de rocha. A infiltra~ao em direcyao aos espa~os vazios inter
nos dos calcarios deixa a superficie praticamente seca e sem vegeta~ao. 
A pedra nua impressiona tanto pelo aspecto do conjunto, como pelas formas 
de pormenor, por vezes, de grande beleza. 

0 campo de lapias do Casmilo pode facilmente ser visto de urn caminho 
ja existente. 

Como e sabido, nos calcarios a Iiga9ao das galerias subterriineas com a 
superficie faz-se atraves de lapas e algares. Estes apresentam, norrnalmente, 
entradas de reduzidas dimensoes que muitas vezes dificultam a sua explo
ra~ao. Quando originados por abatimento de ab6badas de galerias sub
terriineas, podem apresentar «bocas» de grande perimetro - e 0 que acontece 
com o Algar da Janeia, cujo diiimetro e de cerca de 30 metros, para uma 
profundidade de cerca de 45. 

Visivel da estrada que liga Condeixa a Penela, e facil estabelecer urn 
caminho devidamente assinalado ate junto do Algar da Janeia, sem duvida, 
uma das formas de dissolu~ao e abatimento mais interessantes dos calcarios 
dolomiticos do Jurassico inferior (Lias) no Concelho de Condeixa. No 
lado contrario da estrada (lado Sui), pode tambem observar-se uma forma 
fechada, de dissolu9ao, do tipo dolina. 
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PoT. 7- Vale das Buracas. Ponnenor. 

FoT. 8 - Campo de Japias do Casmilo. 



Varias grutas foram sendo estudadas na area. 0 chamado Altar da 
Missa e uma das muitas grutas de pequena extensao que se abrem nas ver
tentes abruptas (neste caso, no lado Sui) do «canhao» fluviocarsico do Poio 
Novo (Vale do Poio Novo). A sua bela entrada poderia incluir-se num 
percurso pedestre que se viesse a estabelecer pelo «canhao». 

Exsurgencias e nascentes de agua termais 

A circulac;:ao subterdinea das aguas nas regioes calcarias termina com o 
seu aparecimento a superficie nas chamadas exsurgencias. A essas aguas 
sao, por vezes, atribuidas propriedades curativas. 

Nao e esse o caso da exsurgencia de Alcabideque, na freguesia de Con
deixa-a-Nova. Mas nero por isso ela e menos importante merecendo bern 
ser conhecida. 

A exsurgencia de Alcabideque e alimentada sobretudo pelas aguas infil
tradas no afloramento dolomitico a Leste de Condeixa. 

Com urn caudal medio anual estimado em cerca de 15 milhoes de metros 
cubicos de agua, origina a Ribeira de Alcabideque e permite a rega dos campos 
na vasta depressao (dita «concha» de Alcabideque) em que se insere e onde 
se cultivam produtos horticolas variados, alem de abastecer a populac;:ao 
local e a de outras aldeias proximas. 

Era esta a exsurgencia que abastecia a cidade romana de Conimbriga, 
para onde a agua seguia atraves de urn aqueduto de mais de tres quil6metros 
de extensao. Por este motivo e pelo «espectaculo» que e ver a agua limpida 
a «nascer» as vezes em tao grande quantidade, trata-se de urn local a merecer 
todos os cuidados de preservac;:ao e embelezamento. 

As particularidades hidrologicas dos macit;:os calcarios carsificados tra
duzcm-se essencialmente pela penetrac;:ao das aguas no interior da massa 
calcaria e pela sua saida, depois, na bordadura dos mesmos onde, como no 
caso de Alcabideque, podem alimentar cursos de agua mais ou menos 
importantes. 

A exsurgencia da Arrifana tern urn caudal medio anual estimado em 
cerca de 5 milh5es de metros cubicos; constitui urn dos principais pontos de 
saida das aguas infiltradas no sector setentrional das Serras Calcarias de 
Condeixa-Sic6 e alimenta a parte permanente do curso do Rio dos Mouros, 
a partir dai chamado Rio da Ega. 

Independentemente do aproveitamento de parte das aguas para consume 
local, parece possivel valorizar a exsurgencia e tornar aprazivel o seu enqua
dramento topografico. 
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Nas proximidades desta exsurgencia ainda em principios do seculo XX 
funcionavam os entao chamados Banhos da Arrifana. Num pequeno esta
belecimento termal, hoje abandonado, utilizavam-se as aguas de uma exsur
gencia, que, provindas de circula~lio carsica, «nasciam» com uma temperatura 
ligeiramente acima dos 20oc. 

Urn pouco a Norte deste estabelecimento, uma outra fonte e tida, tam bern, 
como de aguas termais. 

No Concelho de Soure, localizam-se, igualmente, nascentes de aguas 
termais. 

Os Banhos da Amieira estao situados no vale do Rio Pranto, junto a 
estrada da Figueira da Foz para Soure e a linha de caminho de ferro do 
Oeste (Figueira da Foz para Lisboa), na freguesia de Samuel. 

0 tamanho das instalac;;oes directamente destinadas aos banhos da uma 
ideia da importancia que estas termas ja tiveram. No momento, projecta-se 
a sua reactivac;;ao. 

0 caudal da nascente e de 4000 m3jdia; a temperatura das aguas e 
de 25,8°C. As suas caractelisticas potenciam o tratamePto do reumatismo e 
de dermatoses. 

A Norte de Vinba da Rainha, situadas tambem no vale do Rio Pranto, 
as termas conhecidas como Banhos da Azenha ainda sao procuradas, embora 
por poucas pessoas, para o tratamento do reumatismo e de afecc;;oes do 
aparelho digestivo. 0 caudal da nascente e de 123 m3/ dia. As instalac;;oes 
balneares testemunham uma antiga e notavel frequencia . 

Outra das termas do Vale do Pranto, a do Bicainho, situada tambem na 
freguesia de Samuel, apresenta aguas com caracteristicas semelhantes as 
anteriores, ou seja, com potencialidades no tratamento de reumatismo, 
dermatoses e afecyoes do aparelho digestivo. A temperatura destas aguas 
ronda os 28°C calculando-se o seu caudal em 420 m3jdia. As instalac;;oes 
termais encontram-se em adiantado grau de degradac;;ao . 

Tambem no Concelho de Montemor-o-Velho, imediatamente a Oeste de 
Verride, no fundo de urn valeiro, no chamado Tanque do Brulho, brotam, em 
quantidade significativa (400 m3jdia), aguas azotadas e bicarbonatadas calcicas. 

Estas aguas terlio ja sido exploradas para tratamento de doenc;;as da 
pele e do aparelho digestivo; de momento, sao utilizadas pelas lavadeiras e 
pelos agricultores, isto e, para lavar roupa e regar os campos 4. 

4 Os dados referentes as nascentes de aguas termais situadas nos Concelhos de 
Soure e de Montemor-o-Velho foram extrafdos da Noticia Explicativa da Folha 19-C (Figueira 
da Foz) da Carta Geol6gica de Portugal (R. RocHA et al., 1981). 
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Matas 

Sao muitas e de varios tipos as matas com potencialidades turisticas na 
area do PIDR do Baixo Mondego. 

A Mata do Vale de Canas, por exemplo, e urn espa~o parcialmente ajar
dinado, a cerca de 3 Km para Leste da cidade de Coimbra. Estende-se desde 
uma altitude de 270 metros, no topo de urn dos blocos montanhosos inter
medias do Maci~o Marginal, ate perto do Mondego descendo as vertentes 
de urn profundo vale seu aftuente pela margem direita. 

Na parte mais elevada, junto a estrada que pennite acesso directo a 
Coirnbra, encontra-se o jardim, em regra bern cuidado, particularmente apra
zivel na Primavera e no Veriio. E de salientar, desde logo, a impressionante 
riqueza ftoristica resultante da mistura de especies arbustivas e arb6reas 
tipicas de dominios muito diversos. 

Da extremidade Sueste do jardim, de urn pequeno miradouro, pode 
dominar-se uma grande parte da Mata onde se destacam, ocupando uma 
area de cabeceiras do vale afiuente do Mondego, bern como a sua vertente da 
margem direita, eucaliptos antigos, de grande porte (50-70 metros de altura), 
lado a !ado com pinheiros e varias outras especies de dimensoes muito variadas. 
Trata-se, indubitavelmente, de urn espa~o a preservar e, mais do que isso, 
a cuidar para melhor aproveitamento turistico. 

Bern diferente da Mata de Vale de Canas, tanto pela localiza~iio como 
pelas caracteristicas, e a Mata do Choupal. 

A Mata do Choupal esta situada na planicie aluvial do Mondego, a 
jusante da cidade, a cotas de 15-16 metros, entre o canal estabelecido nos 
finais do seculo XVIII, principios do seculo XIX, na sequencia dos estudos 
de regulariza~ao do leito elaborados pelo Padre Esteviio Cabral, e urn velho 
canal, a Norte do anterior, mais estreito, a que se chama Vagem Grande. 
Acompanhando uma ligeira infiexiio do canal, recentemente alargado, apro
fundado e refor~ado lateralmente, a Mata alonga-se por quase 2 Km e apre
senta urna largura media pr6xima dos 200 metros. 

A origem do Choupal remonta ao tempo da execu~iio do Projecto de 
Esteviio Cabral. Nele se aconselhava a planta~iio de ervas e arbustos sobre 
os areais que se estendiam nas margens (A. F. MARTINS, 1940, p. 198). Assim 
se procedeu acrescentando-se, tarnbem, as arvores; os choupos foram as que 
melhor se desenvolveram. Hoje, alem dos choupos, podem destacar-se os 
ulmeiros e os eucaliptos entre muitas outras especies. 

Os trabalhos de regulariza~iio do curso do Mondego, que tern vindo a 
ser feitos nos ultimos anos, criaram ja algumas dificuldades a Mata do Chou-
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pal; o seu valor incalculavel, porem, levou os servic;os oficiais a elaborac;ao 
de pianos para urn reordenamento. 

Outras Matas tern, ainda, de ser referidas na area urbana de Coimbra. 
E o caso do Parque de Santa Cruz, por exemplo, onde, descontando urn 

pequeno campo de futebol, restam perto de 6 hectares de Mata, com limites 
rigidos (ruas) que lhe dao uma forma quase triangular. 

Importante pulmao para a cidade que, crescendo, o isolou completamente, 
o Parque e, ainda, urn espac;o com grande diversidade de arvores plantadas 
em momentos diferentes, algumas de caracteristicas mediterraneas, outras 
folhudas, como choupos, tilias, platanos, mas tambem cedros de grandes 
dimensoes. 

Sulcado de caminhos, o Parque de Santa Cruz e acessivel tanto da Prac;a 
da Republica (entrada principal dando para o antigo recinto do jogo da bola) 
como das duas ruas que dela divergem. 

Por sua vez, com cerca de 200 metros na sua maior extensao, descendo 
do Jardim Botanico para Oeste, na vertente da margem direita do Mondego 
e ocupando ai grande parte de urn valeiro afluente, hoje barrado pelos edifi
cios existentes ao fundo da Rua da Alegria e da ligac;ao a Ladeira do Baptista 
(inicio da velha Estrada da Beira, hoje Rua do Brasil), a Mata do Instituto 
Botiinico e, apesar de pequena, outro importante pulmlio da cidade. 0 acesso 
e dado por urn portlio no Jardim Botanico. Apresenta uma certa diversidade 
de especies com interesse cientifico, mas slio particularmente notaveis pelo 
seu tamanho alguns eucaliptos muito antigos. 

A Norte de Coimbra, mesmo nos limites do Concelho, na freguesia .do 
Botlio, tern vindo a resistir as investidas do tempo e dos homens uma pequena 
Mata de vegetac;lio arbustiva com caracteristicas mediterraneas muito vin
cadas, onde se salientam, entre outras especies, os medronheiros. 

Exposta praticamente a Sueste, ao lado da estrada Botlio-Larc;li, ocupando 
urn espayo reduzido, que se aproxima dos 250 por 150 metros, torna-se quase 
impossivel penetra-la em certos pontos tal e a densidade da vegetac;lio s. 
0 termo frances de «maquis» aplica-se-lhe com propriedade. Dai ser conhe
cida por «Maquis» de Vila Soeiro. 

Mais aberta e, no Concelho de Condeixa, a Mata de carvalhos do Fura
douro. Com efeito, uma bela e rara mancha de carvalhos portugueses pode 
ser vista a partir da estrada que liga Arrifana a Casmilo. Trata-se de urn 
testemunho do que poderia ter sido a cobertura daquela area antes dos dese-

s Inforrna~ao do Dr. Mario A. Matos. 
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PoT. 9- Mata do Choupal. 

PoT. 10 - Mata de carvalhos do Furadouro. 
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quilibrios provocados pelo Homem com a ocupa~ao agricola e, principal
mente, com a introdu~ao da pastoricia, em especial, de cabras. 

0 carvalho portugues aparece, de preferencia nas Serras Calcarias do 
Jitoral entre a da Boa Viagem e a da Arrabida. E de menor porte do que 
o carvalho roble e nao perde totalmente as folhas durante o Inverno. 

Perto, situada a Sueste de Conimbriga, praticamente atravessada pela 
estrada de Condeixa a Penela, a Mata da Abofarda, apesar de nao ser total
mente natural, apresenta, sobre solos de natureza gresoconglomenHica, 
manchas quase estremes de sobreiros e de carvalhos portugueses e urn sub
-bosque rico em especies mediterraneas e atlanticas. 

Urn pouco mais para Sueste, ja sobre calcarios, a Mata ganha caracteris
ticas mais marcadamente mediterraneas com o predominio dos pinheiros 
mansos e dos ciprestes. 

A beleza da vegeta~ao e a sombra oferecida nos dias quentes de Verao 
aconselham a que o local seja devidamente protegido e preparado para as 
popula~t'5es das proximidades e para os turistas em viagem. 0 actual aban
dono e perigoso para a sua propria sobrevivencia. 

De tipo ainda semelhante e a Mata situada nas colinas calcarias de 
Santa Eulalia e Ferrestelo, na freguesia de Maiorca (Concelho da Figueira 
da Foz), junto a estrada que liga Coimbra a Figueira da Foz, onde ainda se 
pode ter uma ideia da vegeta~ao natural da regiao. Salientam-se belos exem
plares de carvalhos portugueses sobressaindo de urn emaranhado de especies 
arbustivas. 

Bern diferente e a Mata da Serra da Boa Viagem, que ocupa grande parte 
da sua superficie superior e de alguns vales que descem para Oeste e 
para Norte. 

Mandada plantar pelo regente florestal Alberto Rei, nos principios do 
seculo XX, a Mata, que tern hoje o seu nome, apresenta uma notavel variedade 
de especies arb6reas, muitas de grande porte, sendo algumas aut6ctones, 
outras ex6ticas. 

Cortada por varias estradas, com acesso facil, quer de Quiaios, quer da 
Figueira da Foz, a Mata de Alberto Rei oferece, nos dias quentes de Verao, 
uma frescura digna de realce. Na mistura de especies arb6reas e arbustivas, 
distinguem-se, principalmente, pinheiros, eucaliptos e cedros. 

Finalmente, nao pode deixar de assinalar-se a existencia de grandes 
extenst'5es de Matas Nacionais, com o domlnio quase absoluto do pinheiro 
bravo, ao Iongo da faixa costeira do Concelho da Figueira da Foz, sobre 
as areias dunares da planicie litoral. 
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SfNTESE E CONCLUSOES 

Paisagens contrastantes de montanha 

Sao varios OS miradouros com grande interesse turistico donde e possivel 
observar paisagens com elementos montanhosos ligados ao Macic;:o Hesperico. 

Em Coimbra, por exemplo, o Penedo da Meditac;:ao e urn dos recantos 
que permitem observar uma paisagem contrastante desse tipo. Trata-se de 
uma cornija gresoconglomeratica, favorecida pela inclinac;:ao fraca para 
Oeste das camadas localmente muito duras do Triassico (Gres de Silves, 
segundo Paul CHOFFAT, 1887 e 1894) e pela actuac;:ao erosiva da Ribeira de 
Coselbas que, na base, parece seguir uma linha de fragilidade tect6nica de 
direcc;:ao geral SE-NW. 

Actualmente sofrendo de urn certo abandono, apesar de ter sido, em tem
pos, ajardinada, esta cornija de paredes subverticais voltadas a NE, situada 
no limite Norte da cidade, domina de uns 50 metros de altura urn vale dissi
metrico onde a vida rural comec;:a a ser invadida pela vida urbana, vale da 
Ribeira de Coselhas, na area de S. Romao, e permite observar a subida 
progressiva do relevo deprimido em materiais triassicos para o relevo saliente 
em xistos do Macic;:o Marginal de Coimbra. 

Do mesmo genera, e, tambem na area citadina, o miradouro romantico 
do Penedo da Saudade. Aqui, a cornija gresoconglomeratica tern sido 
apresentada como parte da margem concava de urn meandro (abandonado) 
do Mondego. 

Arborizada e ajardinada, transformada em recanto de grande beleza e 
encantamento para gerac;:5es de estudantes que la deixaram lapides com 
versos ou simples recordac;:oes dos seus cursos, esta cornija domina a area 
do Estadio Municipal de Coimbra (antigo leito do Mondego?) de cerca 
de 50 metros. 

0 Penedo da Saudade e urn dos mais belos miradouros de Coimbra. 
Em primeiro Iugar, fica-lbe na base o bairro residencial da Solum, duas 
Escolas Secundarias e a Escola Superior de Educac;:ao, o complexo despor
tivo (piscinas e Estadio); urn pouco mais Ionge, ainda a cidade, a Leste 
subindo pelas vertentes do Macic;:o Marginal em direcc;:ao a Mata do Vale 
de Canas, a Sueste e a Sul crescendo em torno do Bairro Norton de Matos, 
antigo bairro de casas econ6micas edificado no princ.ipio dos anos 40. Com 
boa visibilidade, do Penedo e possivel ver uma grande parte do Macic;:o 
Marginal de Coimbra e da depressao que corre a seu ]ado, rigidamente orien
tada N-S, tal como a extremidade ocidental da Cordilheira Central (Serra 
da Lousa). 
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Ainda em Coimbra, e realmente muito facil descobrir urn born mira
douro na area de Santa Clara. 0 Largo da propria Igreja de Santa Clara e 
urn dos melhores. 

No entanto, na margem esquerda do Mondego, o Miradouro do Vale 
do Inferno, preparado para tal na velha estrada de Lisboa, e, sem duvida, 
o melhor. Situado em plena vertente, sobre calcarios dolomiticos do Jurassico 
inferior (Lias), permite ver, desde logo, a planicie aluvial, ainda estreita no 
seu inicio, junto a cidade. Permite, igualmente, ver quase toda a cidade 
- o sitio original e grande parte do seu crescimento actual. Permite, ainda, 
ver o enquadramento regional do espa«;:o urbano - em dias de boa visibili
dade pode observar-se, ao Ionge, de Norte para Sul, a Serra do Bu«;:aco, a 
Serra do Roxo-A veleira e o seu prolongamento para Sui do Mondego (Maci«;:o 
Marginal de Coimbra) e, a fechar o horizonte, a Serra da Lousa. 

Nos arredores de Coimbra, na freguesia de Castelo Viegas, embora sem 
espa«;:o para estacionamento autom6vel, e possivel aproveitar algumas cen
tenas de metros da estrada entre Conraria e Antanhol para observar a extensa 
planicie aluvial do Ceira em perfeita continuidade com a do seu afluente 
Due«;:a, harmoniosamente meandrizantes, bern como a montanha xistosa 
(ainda o Maci«;:o Marginal de Coimbra, mas a Sui do Mondego) ultrapassando 
ligeiramente os 400 metros de altitude, densameute florestada com pinheiro 
bravo. Sao muito vivos os contrastes das formas do relevo, como sao vivos 
os contrastes da paisagem humanizada numa area periurbana em desenvol
vimento a partir de tres pequenas aldeias (Ceira, Sobral de Ceira e Vendas 
de Ceira). 

Subindo e acompanhando quase toda a vertente do tradicionalmente 
chamado anfiteatro de meandro de Ceira, a estrada em causa e uma verda
deira estrada panoramica a merecer toda a aten«;:ao do ponte de vista do 
ordenamento tudstico. 

Mais para Sui, na freguesia de Almalagues, a Volta do Monte e urn 
belo miradouro a aproveitar. Da velha estrada de Coimbra para Penela, 
perto de Rio de Galinhas, pode observar-se, para Leste, uma paisagem 
montanhosa de contrastes profundos em que se impoe a Serra da Lousa 
sobressaindo da depressao marginal na area de Miranda do Corvo. Se as 
condi«;:oes de tempo forem favoraveis e possivel ver, mesmo, as Serras de A«;:or. 

No local poderia, perfeitamente, criar-se urn parque de estacionamento 
aproveitando algumas arvores existentes susceptiveis de dar sombra. 

Outre miradouro a aproveitar seria o do Alto de Maria Pares, perto da 
Serra de Janeanes, na freguesia do Zambujal (Concelho de Condeixa). Local 
de facil acesso, dominando de cerca de 150 metros a depressao do Raba«;:al, 
permite ver, logo na sua base, os ja referidos vales, valeiros e barrancos 
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quase despidos de vegetar;:ao, mas tambem, ao Ionge, as colinas dolomiticas 
e, ainda mais Ionge, a Serra da Lousa. 

No primeiro plano, descendo para a depressao, alguns ressaltos na ver
tente parecem responder a situar;:oes estruturais, enquanto outros tern origem 
em acr;:oes erosivas, tal e o modo como os niveis aplanados biselam as cama
das de calcario margoso - e, atem do mais, uma bela descida em escadaria. 

Paisagens caracteristicamente mediterraneas 

Tambem no Concelho de Condeixa, mas na freguesia de Vila Seca, perto 
da aldeia com o mesmo nome, pode observar-se para Sui, uma paisagem 
caracteristicamente mediterranea, embora quase toda relacionada com o 
trabalho do homem. Trata-se de urn vale seco, bern desenvolvido, com 
vinha e olival enquadrado por colinas calcarias plenas de harmonia. 

Nao muito Ionge, na freguesia do Furadouro, a Serra do Circo impoe-se 
no conjunto da paisagem calcaria das Serras de Condeixa-Sico como uma 
grande colina de 406 metros de altitude. Visivel de varios angulos, mas 
muito particularmente da estrada nacional n. 0 1 (Porto-Lisboa), desde a 
area de Cernache, para Sui, a Serra do Circo e, tambem, urn ponto de obser
var;:ao para todas as direcr;:oes. 0 acesso e facil podendo subir-se por estrada 
ate ao topo; durante a subida, vao-se impondo as caracteristicas mediterra
neas da vegetar;:iio. 

Para Sui, a Serra do Rabar;:al, com 532 metros de altitude, e uma das 
mais elevadas entre as Serras Calcarias de Condeixa-Sico. Do seu cume, 
em dias de boa visibilidade, pode observar-se uma vasta area que, para Oeste, 
se estende ate ao Oceano Atlantica. 

Ao aspecto desolado dos cimos nus e pedregosos, opoe-se a aparente 
fertilidade das areas deprimidas onde se acumulam formar;:oes superficiais 
que permitem o desenvolvimento de solos agricultaveis. Esta fertilidade e, 
realmente, aparente, pois se existem os solos, falta a agua, que se perde em 
profundidade, atraves das fendas dos calcarios ; por isso, alem das manchas 
de oliveiras, apenas se cultivam batatas, favas e alguns cereais, mas sempre 
em sequeiro, logo de fraco rendimento. No conjunto, porem, toda a pai
sagem revela uma harmonia de formas agradavel a vista e merecedora de 
protecr;:iio. 

Paisagens de planicie, rio e mar 

A Costa de Arnes, na freguesia de Alfarelos (Concelho de Soure) e uma 
cornija de calcarios apinhoados do Cenomaniano-Turoniano (Cretacico), 
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orientada praticamente N-S. As camadas calcarias apresentam pendores 
para Este oscilando entre 10 e 25°; a reduzida vegetayao permite o aces so facil 
a maior parte de forma, de declives fortes para Oeste e relativamente suaves 
para Este, subestruturais, por vezes, como permite, tambem, uma boa obser
vayao dos campos do Mondego, em especial para ocidente de Montemor-o
-Velho. 

0 acesso e possivel pela estrada de Alfarelos para Verride na margem 
direita do Arunca, junto ao pontao. Trata-se de urn local a preservar mere
cendo urn estacionamento cuidado e indicayoes para urn agradavel passeio 
de pouco mais de urn quil6metro a pe. 

A altitude do vertice geodesico da Costa de Arnes e de 64 metros, o que 
favorece o dominio nao s6 sobre os arrozais da planicie aluvial do Mondego, 
mas tambem sabre planaltos e colinas da margem direita, particularmcnte 
sobre a colina-cornija de Santa Eulalia-Ferrestelo. 

Belissimo miradouro e a colina do Castelo de Montemor-o-Velho. 
No seu conjunto, apresenta-se como urn relevo alongado segundo uma 
direcyao NE-SW, com cerca de 700 metros de comprimento por 300 de Iar
gura maxima, dominando de perto de 50 metros a planicie aluvial do Mon
dego. Sitio original de Montemor-o-Velho, vila que se estendeu para fora 
das muralhas medievais descendo a vertente SE e parte das vertentes E e S, 
voltada para o seu rio, toda a colina e talhada em calcarios compactos do 
Jurassico media (Dogger) e separa-se perfeitamente do relevo em crista que 
se lhe segue para NE atraves de urn colo, bern como do relevo aplanado que 
a rodeia em todos os outros quadrantes. 

Do alto das muralhas pode observar-se grande parte da planicie aluvial 
do Mondego, ai incluindo a area de crescimento urbana actual, o antigo leito 
ordinaria do rio, o leito canalizado nos finais do seculo XVIII, principios 
do seculo XIX, segundo os estudos feitos pelo ja referido Padre Estevao 
Cabral, os trabalhos em curso para a regularizayao dos caudais, os campos 
de arroz, as digitayoes da planicie com valas afluentes, etc. 

Do cimo da colina, das muralhas da antiga Montemor, em dias de boa 
visibilidade, pode, ainda, observar-se uma parte do relevo calcaria da Serra 
de Sic6 e, mesmo, para alem da regiao de Coimbra, a Serra da Lousa. 

Boas fotografias das cheias do Mondego na area de Montemor-o-Velho, 
nos finais dos anos 30, foram publicadas por A. Fernandes MARTINS (1940). 

Para quem nao queira ou nao possa subir ao Castelo, impoe-se uma 
paragem nos Estaleiros das Obras de Hidraulica do Mondego, mesmo ao 
lado da estrada Coimbra-Figueira da Foz, na area da colina chamada Cumeada 
(vertice geodesico de 62 metros). A vista para Sui e particularmente bela 
no respeitante aos arrozais da planicie aluvial do Mondego. Quanta ao 
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conjunto da paisagem, ha grandes semelhanc;;as com o que se ve do Castelo 
para Sui - planaltos e serras calcarias. 

Mais adiante, ja no Concelho da Figueira da Foz, na freguesia de Maiorca, 
a colina de Santa Eulalia (ou Santa Olaia), para ah!m da atnis referida mata, 
tern interesse, tambem, pelo miradouro que oferece. 

Pequena saliencia de relevo talhada nos calcarios apinhoados do Ceno
maniano-Turoniano, a colina de Santa Eulalia domina de pouco menos 
de 20 metros a planicie aluvial do Mondego e a sua digitayao da margem 
direita chamada da Quinta da Foja. 

Outro miradouro importante a assinalar e, na margem esquerda do 
Mondego, a Quinta da Almiara, ainda no Concelho de Montemor-o-Velho, 
mas na freguesia de Verride. Da Quinta da Almiara ve-se a cornija da Costa 
de Arnes, como seve Montemor-o-Velho e a cornija e colina de Santa Eulalia
-Ferrestelo. Antes disso, veem-se os arrozais e as obras ja feitas para a regu
larizayao do Mondego. Nao e urn ponto alto, mas a paisagem que permite 
observar e interessante. 

Igualmente na margem esquerda (freguesia de Abrunheira), pode encon
trar-se urn born ponto de vista sobre o Mondego no Alto de Reveles. Dos 
114 metros de altitude desce-se rapidamente para a planicie do Mondego, na 
area fortemente apertada- «goteira» de Verride, como !he chamava A. Fer
nandes MARTINS (1940). Desde que se evite a vegetac;;ao, e possivel des
cobrir varios locais para observar, a ocidente, a parte vestibular do Mondego. 

Bern diferentes sao OS miradouros da Serra da Boa Viagem. Desta
quemos os dois mais conhecidos. 

Do miradouro do Alto da Vela, situado na extremidade ocidental da 
Serra da Boa Viagem, a 202 metros de altitude, pode ter-se a mais completa 
visao panonlmica da area urbana da Figueira da Foz, do estmirio do Mon
dego, das praias do Cabo Mondego, Buarcos, Figueira da Foz, Cova, Costa 
de Lavos e, ate, em dias de boa visibilidade, da Leirosa. Alem disso, pode 
ver-se a planicie litoral, densamente florestada, que se estende para Sul e 
Sueste como que de encontro as colinas e serras calcarias do Concelho de 
Soure. Mais perto, pode facilmente observar-se o casario disposto pela 
vertente Sul da Serra da Boa Viagem embrenhando-se pela mata desde a 
base ate aos cimos. 

Por sua vez, situado a uma altitude de 258 metros, sabre calcarios do 
Jurassico media (Dogger), o Alto da Bandeira e o local exacto para observar 
a terminayao Norte da Serra da Boa Viagem, com os calcarios quase nus, 
cortados rigidamente em vertente de forte declive, tal como a descida brusca 
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para o mar, a Oeste, e uma boa parte da Mata Alberto Rei, com a sua riqueza 
floristica, a Leste. 

Em dias de boa visibilidade, o Alto da Bandeira, ou simplesmente a 
Bandeira, e o miradouro que permite ver a longa fita ?e areias que se estende 
para Norte da Serra, rectilineamente, a perder de vista, bern como a planicie 
litoral; nao e facil ver-lhe as dunas que vao sendo maiores para Norte a 
medida que estao mais afastadas da Serra, mas salienta-se a mancha verde 
da vegeta<;:ao quase toda de pinhal. 
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