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RESUMO 

A analise dos paleo-ambientes holocenicos e habitualmente realizada 
segundo uma nitida dicotomia entre as condi<;oes naturais ao Iongo de prati
camente todo o Holocenio e a ac9lio antr6pica dos ultimos seculos. No en tanto, 
ap6s o estudo dos perfis Freita 1 e Prova (data<;oes a C14 e inicio dos estudos 
polinicos e granulometricos), esta analise parece necessitar de uma diferente 
orienta<;ao. 

Com urn Holocenico inferior em que os parametros naturais (clima e vege
ta<;iio) forneceram, ap6s a incisao vertical do final do Tardiglaciar, as condi<;oes 
para a pouca importancia da erosao nas vertentes das serras da Freita e do 
Caramulo, a introduc;ao do factor antr6pico, ao adicionar-se a rela<;ao entre os 
factores naturais, vai provocar uma nova dinamica dos processos erosivos. 

Os primeiros vestigios de erosao significativa, nas vertentes destas mon
tanhas remonta ao Atlantica medio (cerca de 6 000 BP). 0 Homem, atraves 
de incendios, parece ter procurado conquistar espa<;os para a pratica da pastoricia 
provocando, com o desaparecimento momentaneo da cobertura vegetal rasteira, 
o inicio da erosao, a qual deu origem a formac;ao de pseudo-turfeiras nos vales 
mais elevados das serras. 

Entre o Neolftico medio (Atlantica medio) e a instala<;iio romana (?) na 
area, o impacto da acc;ao humana foi not6rio, embora a vegeta<;iio continuasse a 
desenvolver-se naturalmente. Contudo, a erosao refiectia urn continuo cres
cendo, mostrando desse modo uma reac9lio bern nitida do meio natural ao 
impacto antr6pico. 

Com a reconquista crista (seculo X), uma importante fase da erosao comec;a 
a desenvolver-se, primeiramente com uma fase de incendios, seguida do mais 
importante momento erosivo, ao tempo do abandono dos terrenos cultivados no 
seculo XII e, por fim, de uma nova fase de incendios anterior ao seculo XIX. 

" Bolseiro do I.N.I.C. 

6/ 



62 

As actuais vertentes das Montanhas Ocidcntais reflectem, assim, a ac~o 
erosiva do Holocenio superior sobre os dep6sitos wiirmianos que as modelavam, 
compreendendo-se deste modo a importancia do factor antr6pico na morro
genese holocenica. 

RESUME 

L'analyse des paleo-environnements holocenes est habituellement realise 
avec une nette dichotomie entre les conditions naturelles, pendant pratique
meet tout !'Holocene, et une action anthropique tors des derniers siecles. 
Apres !'etude des profils Freita-1 et Prova (datations au C14, analyses pollini
ques et granulometriques), cette analyse semble devoir faire !'objet d'une autre 
orientation. 

U convient Ia distinguer un Holocene inferieur oil, apres !'incision verticale 
de Ia fin du Tardiglaciaire, les parametres naturels (climat et vegetation) fournirent 
les conditions d'une faible erosion sur les «serras» da Freita et du Caramulo, et, 
avec !'introduction du facteur anthropique s'ajoutant a Ia relation entre les 
facteurs naturels, un Holocene superieur oil les processus erosifs vont prendre 
une nouvelle dynamiquc bien avant ce qui est habituellement mentionne. 

Les premiers vestiges d'erosion intense sur Jes versants de ces montagnes 
remontent a !'Atlantique moyen (aux alentours de 6 000 BP). L'Homme, par 
Je truchement d'incendies, chercha a conquerir des espaces visant Ia pratique 
pastorale, provoquant ainsi, avec Ia disparition de Ia couverture vegetale, Je 
debut de !'erosion donnant origine, a Ia formation de pseudo-tourbieres dans les 
vallees Jes plus elevees des Montagnes Occidentales. 

Entre Je Neolithique moyen (Atlantique moyen) et l'installation romaine, 
!'impact de !'action humaine fut notoire, bien que Ia vegetation ait continue a 
se developper naturellement. L'erosion refletait une croissance continue, 
demontrant, de Ia sorte, une reaction bien nette du milieu nature] a !'impact 
anthropique. 

Avec la reconquete chretienne (Xeme siecle) une importante phase d'erosion 
commence a se developper. En premier lieu, elle se caracterise par une augmen
tation des incendies, suivis des moments erosifs les plus importants a l'epoque de 
]'abandon des terres cultivees au Xlleme siecle elle se termine au moment d'une. 
nouvelle recrudescense les feux avant Ia XIXeme siecle. 

Les versants actuels des Montagnes Occidentales refletent ainsi !'action 
erosive de !'Holocene superieur sur les depots wiirmiens qui les modelaient. 
On comprend de Ia sorte !'importance du facteur anthropique sur Ia morphogC
nese holocene. 

ABSTRAT 

The analysis of Holocene palaeo-environments is usually conducted accor
ding to a clear-cut dichotomy whereby a consideration of the natural conditions 
verified during practically the entire Holocene is combined with a focus on the 



anthropic action of the last centuries of the period in question. However, after 
the completion of the study of profiles Freita-1 and Prova (14 C datings, pollen 
and granulometric analysis), such analysis seems to need a different orientation. 

Given a lower Holocene period in the course of which, after the vertical inci
sion that took place towards the end of the Tardiglacial, the natural parameters 
(climate and vegetation) provided the conditions that led to the relative unimpor
tance of erosion in the slopes of Serra da Freita and Serra do caramulo; and 
given also the emergence of the anthropic factor - wich only added to the 
interaction of the natural factors -, the erosive processes acquired a new dyna
mics before the time at which it is commonly said to have happened. 

The earliest vestiges of intense erosion in the slopes of these mountains date 
back from the middle Atlantic period (c. 6 000 BP). Through forest fires, Man 
sought to conquer space for the practice of pastoralism. As a consequence, the 
low vegetable cover disappeared temporarily and erosion began its course, cau
sing the formation of pseudo-peat bogs in the highest valleys of the Western 
Mountains. 

The impact of human action from the middle Neolithic (middle Atlantic) 
to the time of the Roman settlement in the area is notorious, even though the 
vegetation continued to develop in a normal way. However, erosion continues to 
increase more and more, thus evincing on the part of the natural environment a 
clear reaction to anthropic impact. 

The Christian Reconquest (lOth century) sees the beginning of a signi
ficant erosion process. In its first stage, this process is characterized by forest 
fires, after which comes its most important erosive moment- when, owing to 
a considerable decrease of the population, there occurs an abandonment of the 
cultivated fields in the 12th century-, and finally ends with a new fire wave 
prior to the 19th century. 

Thus, today the slopes of the Western Moutains reflect the erosive action 
of the upper Holocene upon the Wiirm deposits that used to shape them, which 
accounts for the relevance of the anthropic factor in the Holocene morphogenesis. 

INTRODU~AO 

A realizayao do estudo sobre a importancia da ac9ao do Homem nos 
paleo-ambientes holocenicos, levou a constatayao da profunda modificayao 
no coberto vegetal das Montanhas Ocidentais do Portugal central e, em 
especial, da dimensao do impacto daquela acyao sobre a erosao. 

Ao observar-se a superficie culminante da serra da Freita praticamente 
sem estrato arb6reo e com grande numero de vertentes desprovidas de depo
sitos de cobertura, compreende-se perfeitamente as profundas modificay5es 
que aquelas mesmas vertentes sofreram ao Iongo do Holocenico. Nesse 
momento as vertentes deveriam apresentar-se cobertas por depositos de carac
teristicas frias (a sua origem remontava aos periodos frios do Quaternario) 
e por extensas florestas de vidoeiros, pinheiros e carvalhos. 

63 



Tambem, quando se tenta compreender como e que uma das mais impor
tantes cidades romanas do territorio portugues - Conimbriga- foi a partir 
do seculo V completamente fossilizada por sedimentos com pelo menos 
3 metros de espessura, constata-se da importante ac~ao de modifica~ao do 
meio e da consequente erosao ao Iongo dos ultimos seis milenios e em especial 
dos ultimos seculos, nao so nas montanhas de altitude media, mas tambem 
nas areas onde OS desniveis altitudinais SaO pequenos. 

Para se compreender como estas importantes transforma~oes se veri
ficaram, tera de recorrer-se ao conhecimento dos paleo-ambientes holocenicos 
do territorio portugues. Os trabalhos mais recentes realizados quer por 
palinologos (C. R. JANSSEN e R. E. WOLDRINGH, 1981; W. VAN LEEUWARRDEN 
e C. R. JANSSEN, 1985 e van den BRINK e C. R. JANSSEN, 1985), quer por 
geografos associados a palinologos (G. Couo:E-GAUSSEN eM. DENEFLE, 1980) 
ou ainda por arqueologos (F. REAL, 1985; 1. ZILHAO, 1985, J. E. MATEUS, 1985, 
P. F. QUEIROZ, 1985 e C. TAVARES DA SILVA eta/, 1986), come~aram a for
necer todo urn rr:anancial de informa~oes, capaz de come~ar a clarificar os 
ambientes climatico-vegetais dos ultimos milenios e a sua rela~ao com os 
processos morfogeneticos 1. 

Os trabalhos da equipa de C. R . JANSSEN, com base nas sondagens rea
lizadas na Lagoa Comprida (serra da Estrela), sao os que ate ao momenta 
abrangem maior espar;:o de tempo, com o espectro polinico estudado a ana
lisar urn periodo continuo entre o Pre-Boreal (cerca de 9 200 BP) e os tempos 
do inicio da Reconquista Crista (850 BP), resumindo-se os outros trabalhos 
a periodos mais curtos ou mesmo intermitentes. 

Contudo, se os estudos sabre a vegeta~ao holocenica, abrangem todo o 
Holocenico, os estudos sobre a relar;:ao existente entre a vegetar;:ao e a erosao, 
debrur;:am-se essencialmente sobre os tempos mais recentes. Assim, ALFREDO 
FERNANDES MARTINS, em 1940, relacionou o inicio do assoreamento do 
Baixo Mondego com o importante arroteamento florestal dos seculos medie
vais, o qual tera provocado uma intensificar;:ao da erosao nas vertentes da 
bacia hidrografica. Para explicar o aparecimento dos ravinamentos da 
area Condeixa, tambem F. REBELO em 1980 e 1981, relacionou o incremento 
das explorar;:oes silvo-pastoris dos seculos XVII e posteriores, com o inicio 
do desencadeamento daquelas formas de erosao. 

Sobre a relar;:ao existente entre o factor antropico e a modificar;:ao do 
meio, A. GIRAo, em 1955, apresentou urn pequeno trabalho onde, sob urn 

l Recentemente, S. DAVEAU (1988) apresentou urn trabalho de sintese extrema
mente importante sobre esta tematica. 
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ponto de vista descritivo, fez referenda a ac~ao do Homem, apresentando, 
assim, esta tematica pela primeira vez em Portugal. 

Com a realiza~ao deste trabalho, pretende-se dar inicio ao estudo da erosao 
holocenica e da sua rela~ao com o clima e a vegetac;ao na regiao centro-Iitoral 
de Portugal e mostrar a infl.uencia decisiva do Homem no desencadeamento 
e intensifica~ao da erosao. 

Parimetros naturais como factores decisivos na morfogenese bolocenica 
inicial (11 000 a 6 000 BP) 

No seguimento do rapido e relativo aquecimento do Tardiglaciar poste
rior aos depositos de solifluxao concentrada nas serras do Caramulo e da 
Freita, cujo inicio se devera ter verificado cerca de 15 500 BP I (A.M. RocHETTE 
CoRDEIRO, 1990), parece ter-se iniciado cerca dos 10 000 BP urn Iento e pro
gressivo aquecimento ate :finais do Atlllntico, o qual teni culminado com o 
periodo a que vulgarmente se designa pelo «6ptimo climatico holocenico» 
(H. H. LAMB, 1977; H. FLOHN e R. FANTECHI, 1984 e J. NICOD, 1986). 

0 aquecimento posterior ao inicio do Holocenico tera provocado uma 
rapida conquista por parte dos cinturoes florestais das areas onde 0 gelo 
teve papel determinante (H. H. LAMB, ob. cit. eN. C. P. GARMENDIA, 1989), 
quer durante o Wtirm, quer no final do Tardiglaciar (Dryas recente). 0 novo 
povoamento vegetal tera provocado uma diminui~ao quase total da e:ficiencia 
da morfogenese holocenica no dominio climatico temperado, a qual parece 
ter levado ao nao aparecimento de depositos nestas montanhas reflectindo 
assim a ideia de as vertentes se terem tornado, como as designa J. BunEL (19n), 
em «vertentes mortas». No entanto, uma fase de incisao parece ter-se 
desenrolado entre o inicio do Holocenico e o Atlantico nas Montanhas 
Ocidentais 2 (A. M. RocHEITE CORDEIRO, ob. cit.). 

Sob diferentes pontos de vista este facto 6 referido por varios autores, 
quer em Portugal, quer na restante Europa Ocidental, ou ainda na Bacia 

1 Esta datac;:ao prende-se com urn recente estudo de urn paleossolo na Serra do 
Caramulo, o qual e posterior ao prirneiro momento solifluxivo concentrado. 0 infcio da 
pedogenese e do reaparecimento da vegetac;:ao ter-se-a verificado cerca dos 15 500 BP. 
Contudo, o infcio do aquecimento tardiglaciar e habitualmente apresentado na Europa 
Ocidental, cerca dos 13 000 BP. 

2 A incisiio ter-se-a verificado muito provavelmente na transic;:iio do Tardiglaciar 
para o Holocenico, ja que neste momento a grande quantidade de agua de fusao dos gelos 
teria enormes capacidades erosivas. 
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Mediterranea, o que parece levar a uma certa conjugagao de posigoes I : 

na Alta-Provenga (Franga), M. JoRDA (1980, citado por M. JoRDA e 
J. VAUDOUR, 1980) verifica que no periodo seguinte ao Pre-Boreal a morfo
genese caracteriza-se pela formagao de pequenos depositos aluviais e colu
viais, existindo mesmo urn momento, entre os 7 000 e os 6 400 anos BP, em que 
o abrandamento da morfogenese e total. 0 mesmo se verifica na Lucania 
(Su1 da ltalia), onde, segundo KAYSER e NEBOIT (cits. M. JORDA e 
J. VAUDOUR, ob. cit.), os depositos encontrados sao demonstrativos de uma 
pequena eficacia morfologica no periodo compreendido entre os 11 I 70 e 
os 6 000 anos BP. 

Em Portugal, embora nao exista nenhuma referenda directa a actuagao 
dos processos erosivos no Holocenico, com base nos trabalhos realizados 
na Serra da Estrela (C. R. JANSSEN e R. E. HoLDRING, ob. cit. e van den 
BRINK e C. R. JANSSEN, ob. cit.), depreende-se que a partir do final do Boreal 
(8 300 anos BP), e praticamente durante 5 milenios a erosao nas vertentes 
devera ter sido minima, visto o espectro polinico da Lagoa Comprida reflec
tir uma certa monotonia, com a floresta de carvalhos (Quercus) a manter-se 
predominante ao Iongo deste periodo, embora os polens de pinheiro (Pinus) 
e vidoeiro (Betula) se apresentassem mais ou menos significativos. 

Quando se analisam as actuais taxas de erosao em florestas semelhantes 
(nas actuais regioes mais a Norte ou mesmo em areas de cobertura vegetal 
identica a da area em estudo 2) verifica-se que a taxa de erosao hidrica e 
reduzida. Assim, a eficacia erosiva seria praticamente nula nas vertentes 
das montanhas portuguesas, ja que estas se manteriam desde cerca dos 
9 200 BP e durante quatro a cinco milenios, segundo urn geo-ecossistema 
estavel pouco propicio a erosao. 

0 aquecimento verificado, primeiro rapidamente e por dois momentos 
no Tardiglaciar (A. M. RocHETTE CoRDEIRO, ob. cit.) e depois lentamente 
durante alguns miienios, tera estado na origem de urn avango do mar, moti
vado pelo degelo das calotes glaciares do Hemisferio Norte. Este avango 
devera ter atingido o seu maximo nos finais do Atlantico 3, provocando 

1 Este tipo de conjugayao entre areas relativamente pr6ximas pode tornar-se pro
blematica, tendo em conta que se trabalha com o territ6rio portugues. Efectivamente a 
interdependencia existente entre os factores e as influencias climaticas que caracterizam 
os diferentes dominies que o afectam, torna dificil a comparayao com outras regioes mais 
a Norte ou mais a Oriente. Deste modo, s6 em situa~5es que se verificam simiditures 
entre as diferentes regioes, e que se refere a conjuga~lio de posiyoes. 

2 Cfr. N. CORTEZ e A. M. Roc HETTE CORDEIRO (em publicaylio). 
3 Esta bip6tese de loca!izaylio prende-se, entre outras razoes, com a existencia de 

uma intensa actividade dunar, anterior a uma acumulayao e6lica, hoje consolidada, que 
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modifica(foes significativas nas margens dos cursos de agua, bern como nas 
areas envolventes, levando provavelmente a uma linha de costa com locali
za(fao muito proxima daquela que nos e fornecida, para este momenta, 
por A. F. MARTINS (1947), e da qual se depreende a menor dimensao do 
territorio habitavel a Oeste das Montanhas Ocidentais. 

Paralelamente a redu(faO relativa dos territories, 0 avan'fO «tecnol6gico» 
das popula9oes neoliticas tera estado na origem do aumento dos recursos 
alimentares, e ainda do inicio da utiliza'fao de recursos alimentares sazonais, 
0 que ten! oferecido melhores condi!foes de sedentariZa!faO as popula!foes 
neoliticas. Por sua vez, a sedentariza'faO fornecia nao s6 aos individuos 
adultos, mas em especial as crian9as, uma melhoria das condi9oes de vida, 
o que motivava uma reac(fao em cadeia, provocando assim uma pressao 
demografica (R. VILA9A, 1988). 

0 Homem como factor de ruptura na evolu~ao natural 

E oeste quadro que no contexto da Europa Ocidental uma importante 
fase de desfl.oresta(fao com origem antropica parece tet-se verificado em deter
minado momenta: assim, na vizinha Galiza uma generaliza!fao da agricultura 
com base cerealifera a partir de desfl.oresta!foes, parece ter sido urn facto 
consumado desde a segunda metade do Atlantica (M. J. AIRA RoDRIGUES 
et al., 1985) ; tambem na Gra-Bretanha solos pantanosos se estenderam 
rapidamente em fun!fao da desflorestayao neolitica e do aumento de humi
dade atmosferica (P. E. J. WILTSHIRE e P . D. MOORE, 1983 citado por 
L. STARKEL, 1987). 0 mesmo parece ter-se verificado na Bacia Mediterranea, 
onde, segundo M. JoRDA e J. VAUDOUR (ob. cit.), se tera veri:ficado uma 
evolu!fao catastrofica da cobertura vegetal em especial devido ao refor'fo 
da actividade humana sabre o meio, aliada a uma degrada9ao climatica 
posterior ao Neolitico (aridez relativa) 1, 

Alias, o mesmo facto, parece ter-se verificado nas montanhas portuguesas, 

cobre em Magoito (Norte de Siotra) uma esta9iio epipaleolitica, datada de cerca de 
9 500 anos BP (Pre-Boreal) e pela data9ao a C 14 no Cabe9o da Arruda (area vestibular 
do rio Tejo), na qual uma data9ao de 5 130 ± 300 anos BP parece indicar o maximo da 
transgressiio flandriana (S. DAVEAU, 1982). 

1 Verifica-se que simultaneamente parecem existir duas diferentes tendencias sob 
o ponto de vista climatico, com o aumento da humidade nas Ilhas Britanicas e uma teo
dencia para aridez na Bacia Mediterranea pelo que duas ideias se devem retirar deste facto : 
por urn Iado, o reforc;o da ideia ja referida das dificuldades de conciliac;ao entre as diferentes 
regioes e, por outro, o da importancia da ac9iio antr6pica, pois que, mesmo em condic;5es 
climaticas diferentes, esteve na origem de importantes desfloresta96es. 
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ja que C. R. JANSSEN e R. E. HoLDRING evan den BRINK e C. R. JANSSEN 
(obs. cits) apresentam no espectro polinico da Lagoa Comprida (Serra da 
Estrela) no final do Atlantica, p6lens de oliveira (Olea) e cereais (Cerealeae), 
o que podera deixar antever uma certa actividade humana, no minimo nas 
vertentes mais baixas dessa regiao. 

Tambem na Serra da Freita (Montanhas Ocidentais do Centro-Norte) 
os solos escuros de caracteristicas turfosas que se sobrepoem aos depositos 
pleniglaciares e tardiglaciares foram considerados de formayao holocenica 
(A. M. RocHETTE CoRDEIRO, 1986). No entanto, com o estudo mais por
menorizado dos solos, verificou-se a existencia no nivel inferior, de grande 
quantidade de macro-restos vegetais calcinados, o que deixou subjacente 
uma possivel acyao antr6pica (A. M. ROCHETTE CoRDEIRO, 1988). Poi com 
base neste ultimo pressuposto que se deu inicio na area em causa ao estudo 
polinico 1 de dois perfis destes solos (Freita-1 e Prova), bern como das datayoes 
absolutas a Carbono 14, nao s6 da base, mas tambem de niveis onde o apare
cimento de restos vegetais calcinados tambem se verificava e a sua impor
tancia o justificava. 

Com base na datayaO a cl4 do nivel inferior destes solos, tem-se como 
bastante provavel que algo se tera verificado perto dos 6 000 anos BP, capaz 
de provocar uma ruptura com as condiyoes naturais que tinham comandado 
a morfogenese nos tempos holocenicos anteriores (A. M. RocHETIE CORDEIRO 
e M. DENEFLE; a aparecer). Os resultados dos estudos polinicos em curso, 
parecem revelar a existencia de uma continuayao das caracteristicas climaticas, 
que estiveram no facto da nao existencia de vestigios geomorfol6gicos signi
ficativos ao longo de varios milenios ap6s o Tardiglaciar, ja que o espectro 
polinico do nivel inferior da sondagem Freita-1 apresenta urn AP 2 de cerca 
de 70%, com predominio esmagador do vidoeiro e urn NAP 3 constituido 
essencialmente pelas gramineas 4 (Fig. 1). Deste modo, deveriam estar os 
pontos mas elevados das Montanhas Ocidentais, cobertos por uma floresta 
de vidoeiros e, provavelmente, com estrato herbliceo continuo. A cobertura 
vegetal deixava, assim, antever urn terreno pouco propicio a erosao, embora 
o clima se apresentasse bastante humido, visto as condiyoes ecol6gicas do 
vidoeiro assim o exigirem. 

1 Estudo a ser realizado em colabora<;ao com M. D ENEFLE do Lab. de Geographic 
Physique «Pierre Birot» do C.N.R.S., de Meudon (Fran~a). Este estudo encontra-se em 
fase adiantada, pelo que alguns dados sao desde ja apresentados. 

2 AP. - P6lens arb6reos. 
3 NAP - P6lens de especies niio arb6reas. 
4 Neste nivel tambem os p61ens de carvalho e o amieiro (alnus) sao de certo modo 

significativos. 
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E, assim, a entrada em jogo de urn outro factor que ira provocar, nos 
periodos menos humidos, uma altera9ao significativa nesta cobertura. Este 
factor foi o Homem, ao qual esta ligada a prolifera9ao dos monumentos 
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FIG. 1 - Diagrama polinico simplificado de Freita J. 

neoliticos na area em causa e dos quais o «Dolmen», da Portela da Anta 
e 0 mais conhecido 1. A realizayaO da datayao a c14 dos macro-restos 
vegetais calcinados da base dos solos de caracteristicas turfosas forneceu 
uma idade proxima dos 6 000 anos BP z. Esta data9ao permitiu, devido a 

0 monumento em causa deveni ser do Neolitico mectio ou superior, segundo 
comunicac;:ao oral do arque6logo, Dr. Fernando Silva, do Grupo de Arqueologia de Arouca. 

2 Realizaram-se duas dataryoes a C14, ambas no Laborat6rio de Radiocarbono 
do LNETI (Sacavem-Portugal). 0 resultado dos macro-restos vegetais calcinados for
neceu 5 970 ± 200 e o dos acidos humicos 5 840 ± 70. 
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correspondencia existente, apontar para a hipotese de os monumentos e os 
solos serem originados pelos mesmos grupos humanos. 

Seria, deste modo, a utilizac;ao de incendios pelo Homem neolitico a 
razao para o corte com as condic;oes naturais de cobertura, favorecendo o 
aparecimento de uma situac;ao propfcia de ataque aos depositos de caracteris
ticas frias por parte da erosao hidrica, ja que, com o desaparecimento do 
estrato herbaceo, esta seria facilitada 1, comec;ando assim, em conjugac;ao 
com a rna drenagem provocada por aqueles depositos, a formac;ao de turfeiras 
numa situac;ao de tipo topogenico (M. CAMPY e J. J. MACAIRE, 1989). 

A importancia do Homem na degrada~ao do meio natural 

1/a~iJes preliminares a retirar dos espectros polfnicos nas montanhas 

portuguesas 

Com o mtcto da realizac;ao dos estudos polinicos na serra da Freita, 
urn a ideia desde logo se retira: a existencia de urn hiato no conhecimento 
das caracteristicas do revestimento vegetal, pelo menos entre 2 500 e 
I 000 anos BP 2. 

0 estudo palinologico dos sedimentos turfosos da superficie culminante 
parece indicar, em termos muito gerais, para o periodo compreendido entre 
os 5 800 e os cerca de 2 500 anos BP, a existencia, de tres diferentes periodos 
climaticos dos quais resultaram mutac;oes, de certo modo significativas na 
cobertura vegetal. Por outro lado, a analise dos proprios sedimentos parece 
indicar a possivel existencia de quatro ou mesmo cinco fases de incendios, das 
quais a primeira foi a que esteve na origem dos pr6prios solos parecendo bas
tante independente das condic;oes climaticas que se verificavam nesse momento. 

0 primeiro periodo, cujo inicio se verifica no perfil cerca dos 
5 900 anos BP, deve tratar-se da evoluc;ao final do Iongo e lento aquecimento 
verificado desde o inicio do Holocenico o qual parece culminar com o «optimo 
climatico holocenico», a volta dos 5 000 a 4 500 anos BP. Neste periodo, os 
valores percentuais dos p61ens parecem indicar a existencia na superficie 

1 A utilizacao dos incendios, de modo a clarear floresta para pastagens, deveria 
tomar a forma das queimadas que abundam na actualidade nas regioes centro e norte de 
Portugal, no inicio do Outono. As chuvadas outonais e invernais encontrariam deste 
modo o solo desprovido de vegetac;ao herbacea, o que motivava uma elevada taxa erosiva. 

2 Este hiato deve-se a deteriorac;ao dos p6lens destes nfveis, o que nao permitiu 
uma contagem significativa de p6lens e consequentemente a nao construc;ao do perfil 
poHnico. 
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culminante de uma importante fioresta de vidoeiros, encontrando-se as ver
tentes mais baixas cobertas por uma fioresta aberta de carvalhos (Fig. 1). 

Refiexo do culminar da referida evolu9ao climatica, vai aparecer o segundo 
periodo, cujo termino se verifica cerca de 4 210 ± 50 anos BP, e no qual 
existe uma proporyao NAP/AP sensivelmente identica (50%), motivado 
essencialmente pelo drastico abaixamento percentual dos p6lens do vidoeiro 
(abaixo dos 20%) eo aumento invulgarmente elevado dos das gramineas (entre 
os 20 e os 40%) e dos da urze- ericaceae (22%). 0 aumento significative 
dos p6lens de carvalho deveni refiectir o seu aparecimento nas areas mais 
elevadas da serra, o que aliado a observayao esporadica de taxons de especies 
mediterraneas, parece deixar antever uma modificayao dos factores climaticos 
nesta regiao, com urn abaixamento significativo da humidade e urn aurnento 
relativo das temperaturas. 

A estas transforma9<1es do rneio, podenis ter respondido o Homem, nas 
areas rnais baixas, com o inicio das actividades agricolas, verificando-se 
nestes niveis aparecimento espon1dico de taxons de cereais {Cerealeae), e 
oliveira (Olea). 

0 terceiro periodo, com inicio cerca dos 4 200 anos BP, vai ter o seu 
final no caso do perfil Freita-1, urn pouco depois dos 2 900 anos BP e 
mostra urna inversao no sentido do anteriormente verificado. 0 vidoeiro 
com valores superiores aos 65%, volta a assumir-se como a especie mais 
representada na superficie culminante, o qual se vai reflectir claramente no 
diagrama NAP/AP, com as especies arb6reas a atingirem valores superiores 
aos 80%. 

A realizayao do estudo comparativo entre o perfil Freita-1 e os restantes 
ja efectuados em Portugal e areas vizinhas de Espanha, em especial com os 
perfis da Lagoa Comprida (C. R. JANSSEN e R. E. HoLDRING; ob. cit. evan 
den BRINK e C. R. JANSSEN obs. cits.), leva a considerar, quer da constata9ao 
de seme1hanyas entre eles, quer da existencia do que parecem ser contradi9oes. 

Urn destes factos contradit6rios, e o do momento inicial das activida
des antr6picas em areas de montanha, ja que sao normalmente atribuidas 
a urn momento proximo dos 4 300 anos BP (van den BRICK e C. R. JANSSEN, 
ob. cit. e S. DAVEAU, 1988). Contudo, o inicio do desenvolvimento das 
pseudo-turfeiras da Serra da Freita teve origem numa desflorestayao datada 
de 5 840 ± 70 anos BP, o que mostra uma antecipayao de mais de urn milenio, 
no inicio do impacto antr6pico sobre o meio, em rela9ao aquela data 1. 

1 Contudo, van den BRINK e JANSSEN (ob. cit.) apresentam no seu trabalho urn 
diagrama polinico esquematico, com uma fase cultural anterior a 4 340 ± 90 BP na qual 
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Apos urn periodo do qual ate ao momenta nao foi possivel realizar o 
estudo polinico, o perfil da Prova, localizado num sector xistoso da Serra 
da Freita e a uma altitude ligeiramente inferior, parece reflectir uma total 
modificayao do meio por acyao do Homem. Com uma data91io a C14 rea
lizada nos materiais do nivel intermedio de incendios (460 ± 150 BP), esta 
modificayaO parece estar intimamente ligada a instalayaO no seculo X, do 
Mosteiro de Arouca (M. H. C. COELHO, 1977), mostrando uma novae due
rente fase da ac91io antropica. Alias, o estudo polinico reflecte esse 
mesmo facto, ao Iongo de todo o perfil com a presen9a dominante das urzes, 
a presen9a constante de oliveira e ainda as presen9as esponidicas dos cereais 
e da vinha (Vi tis). 

A importfmcia do Homem no desenvolvimento da acriio erosiva no Holo
cenico superior 

A forma91io de uma turfeira, realiza-se atraves da acumula91io de mate
dais organicos e minerais, ligados a areas onde a drenagem apresente grandes 
dificuldades e onde as especies mais representaticas desta turfeira se desen
volvam a partir de si pr6prias. Facilmente se constata numa amllise macros
copica que os depositos negros que se encontram nas Montanhas Ocidentais 
nao correspondem a verdadeiras turfeiras, ja que a presenya de macro-restos 
vegetais calcinados em determinados niveis e de areias graniticas e xistosas 
noutros niveis parece demonstrar a origem antropica de parte da acumu
layiio. Estes leitos arenosos reflectem uma escorrencia capaz de erosionar 
os materiais dos depositos pleistocenicos, os quais no transporte pelos cursos 
de agua e ao encontrarem a vegetayaO rasteira nas areas de rna drenagem 
vao-se depositar. Por esse motivo, aqueles depositos devem ser conside
ra:dos como pseudo-turfeiras, embora muitos dos niveis sejam perfeitos niveis 
de turfa. 

Da ana.lise das caracteristicas sedimentares dos materiais depositados 
(relay5es entre as curvas e os parametres granulometricos), da presenya de 
macro-restos vegetais calcinados, da evoluyao do revestimento vegetal e 
da realizayao de datayoes atraves do metoda do C14, retiram-se importantes 
informay5es sobre os mementos em que o Homem parece ter actuado sobre 
o meio e ainda dos reflexes desta mesma acyao sobre a vegeta9ao. 

os cereais fazem o seu aparecimento, o que deixa vislumbrar tambem na Serra da Estrela , 
o inicio do impacto antr6pico sobre o meio urn pouco mais antigo. 
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De urn estudo sumario das granulometrias do perfil Freita-1 (figs. 2 e 3), 
algumas ideias se podem desde logo referir:- (1) granulometricamente, os 
niveis onde se encontram os macro-restos calcinados sao sempre mais gros-
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Fro. 2 - Curvas granulometricas dos niveis 
do perfil Freita 1 (niveis de incendios .. . ; 
niveis onde nao se observa vestigios de 

Fro. 3 - Compara~ao entre as curvas granu
lometricas dos niveis de incendios e sem incen
dios (1 - niveis onde nao se observa vestigios 

incendios - ) de incendios ; 2 - niveis de incendios). 

seiros quando comparados com os niveis anteriores, nao sujeitos a incendios ; 
- (2) existem grandes diferen9as granulometricas entre os niveis I e 3 o mais 
e o menos grosseiro; - (3) granulometricamente os niveis nao afectados 
pelos incendios vao-se tornando mais grosseiros a medida que se aproximam 
da superficie, ou seja, dos tempos actuais. 

Estas diferenyas devem-se a ac9ao do Homem, que, de uma forma cres
cente, mas com pequena intensidade, actua sobre o meio de media montanha 
granitica desde o Neolitico (cerca dos 6 000 anos BP). Foi este, sem duvida, 
o momento mais significativo sob o ponto de vista erosivo desde o momenta 
da incisao vertical do final do Dryas recente. 

Da curva granulometrica do nivel 1, e devido as diferen9as granulome
tricas com os outros niveis, depreende-se que esta fase de incendios iniciais 
parecia visar a obten9ao de uma importante modificayao no coberto vegetal. 
Por sua vez, as fases de incendios que se verificaram na superffcie culminante 
da serra da Freita ap6s os 4 200 anos BP, parecem ter abrangido somente 
pequenas extensoes, visando essencialmente o estrato herhaceo 1, A conser-

1 Os estudos sobre os restos calcinados encontra-se em realiza~ao, pelo que a con
firma~ao desta hip6tese sera efectuada proximamente. 
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vac;:ao de elevadas percentagens de p6lens arb6reos, em especial os de vidoeiro, 
deixa entender que a fioresta, mesmo com a acyao destruidora dos incendios, 
se mantinha. Esta acc;:ao, com vista a urn melhoramento das pastagens, 
Jevava a desaparecimentos momentaneos do coberto herbaceo, possibili
tando, assim, o aparecimento da erosao. 

Parece ser esta a justifica9ao para o aparecimento de uma granulometria 
mais grosseira e, mesmo em alguns casos, de Jeitos de areias nos niveis onde 
tambem aparecem os macro-restos calcinados (a diferenc;:a pode mesmo ser 
minima, como e o exemplo dos niveis 12 e 13). 

A sucessao das fases de incendios que se verificaram entre os 6 000 e 
cerca dos 2 900 BP, parecem ter motivado urn aumento crescente da erosao 
nas fases mais estaveis (sem incendios). Este aumento podera dever-se, por 
urn lado, a uma continua destruic;:ao do estrato herbaceo, a qual na regenera
c;:ao tornava-se mais descontinua e, por outro lado, a existencia de condic;:oes 
propicias sob o ponto de vista natural: o aumento dos p6lens do vidoeiro 
a partir dos 4 200 BP parece deixar transparecer um aumento significative da 
precipita9ao. Deste modo, a uma maior quantidade de precipita9ao corres
pondia uma cobertura herbacea menos densa, e que devera ter estado na 
origem do aparecimento de granulometrias continuamente mais grosseiras 
nos niveis mais recentes. 

Com tres momentos de incendios e cerca de 30 em de materiais sem a 
possibilidade da realizac;:ao do estudo dos p6lens, o perfil da Prova refiecte, 
conforme o anteriormente referido, o periodo mais recente, mas tambem o 
mais importante, da acc;:ao antr6pica so bre o revestimento vegetal nas Mon
tanhas Ocidentais. 

A datayao a C14 do nivel intermedio de incendios (420 ± 120 BP), bern 
como de uma elucidativa rela9ao entre a reac9a0 da vegeta9ao as actividades 
agricolas, clarificam pouco a evoluc;:ao das referidas actividades ap6s a Recon
quista Crista. 

A instalac;:ao das popula9oes, posterior ao Imperio Romano e anterior 
a funda9ao do convento de Arouca, processou-se essencialmente no rico 
vale do Arda, em especial junto ao nucleo que mais tarde veio a criar a vila 
de Arouca (G. GurMARAES, 1987) I . Ap6s a fase de acalmia, posterior 
a Reconquista Crista, nomeadamente a conquista do Castelo de Coimbra 

l Segundo este mesmo autor, o povoamento no periodo Suevo-Visig6tico era situado 
fundamentalmente ao rector de Arouca (onde passava a estrada romana Castro Daire-rio 
Douro) e no periodo arabe ele estendeu-se urn pouco para Oeste, em direc<;iio a uma estrada 
mourisca que passava nesse sector. 
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(ano de 1064) e sob a protecc;:ao do convento, comec;:ou a desenvolver-se a 
agricultura em areas afastadas da vila (G. GUIMARAEs, ob. cit.). 

Este desenvolvimento da agricultura parece traduzir nos resultados pre
liminares do estudo polinico, quer pelo aparecimento nos niveis iniciais da 
pseudo-turfeira de p61ens de cereais, de oliveira e de vinha, produtos consi
derados fulcrais na estrutura alimentar da populac;:ao medieval mas tambem, 
pela presenc;:a significativa da Plantago, a qual parece ser indicador seguro das 
actividades agrfcolas do Homem (B. VAN GEEL, 1978). Parece assim existir 
urn periodo de forte actividade antr6pica nos sectores baixos e medios da 
Serra da Freita ap6s o seculo X . 

0 inicio desta acc;:ao que se efectuou sob a forma de incendios teni tido em 
vista a obtenc;:ao de espac;:os para o cultivo motivando a intensificac;:ao da erosao, 
fen6meno que tera provocado o aparecimento da pseudo-turfeira da Prova. 

No entanto, a partir dos niveis 3 e 4 (90/80 em de profundidade), tudo 
se altera, com o desaparecimento (ou abaixamento significativo) de alguns 
indicadores e tambem com o aumento da erosao, a qual em determinados 
sectores de maior declive junto a pseudo-turfeira, provoca mesmo o apare
cimento de calhaus de dimens5es superiores a 5 em, denunciando assim uma 
intensificac;:ao dessa mesma erosao. 

Este momenta de erosao e, porem, anterior ao momenta de incendios do 
seculo XVI, existindo por isso, uma necessidade de relacionamento da erosao 
com uma importante fase de abandono do cultivo da terra. Esta fase, veri
ficou-se claramente na regiao de Arouca durante urn largo periodo com
preendido entre o inicio dos sec. XII eo sec. XVI, motivado pelo abaixamento 
populacional, quer pela existencia da peste negra, quer de confiitos sociais, o 
que consequentemente provocou o aparecimento da fome (G. GmMARAES, 
ob . cit. e J. MAITOSO, 1985). 

Em meados do sec. XVI uma nova fase de incendios se desenrolou na 
area em estudo (420 ± 150 BP), ja que urn novo e importante nivel de macro
-restos calcinados se encontra no perfil. A datac;:ao a C14 parece reflectir 
a fase p6s-Idade Media, momenta em que se verificou urn importante cresci
mento populacional (amplamente referido pela bibliografia hist6rica), o qual 
teni motivado urn retomar dos espac;:os agricolas, anteriormente abandonados, 
para uma nova fase de cultivo. 

0 estudo polinico da Prova parecia reflectir, contudo, uma actividade das 
populac;:5es de media montanha de xisto bastante diferente daquela que era a 
dos seculos X e XL Se, por urn lado, existe urn aumento das percentagens de 
p6lens de oliveira, o que poderia reftectir urn maior cultivo, por outro Jado, 
nao voltam a aparecer p6lens de outros indicadores de culturas. Aliado a 
estes factores, verifica-se tambem urn aumento muito significativo dos p6lens 
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das gramineas e a manuten<;ao da presen<;a esmagadora dos p6lens de urze, 
o que na globalidade parece indicar que este momento na ac<;ao do Homem 
sobre 0 meio se destinou fundamentalmente a obten<;ao de melhores pasta
gens, a semelhan<;a do que se tinha anteriormente verificado na superficie 
culminante 1. 

Paralelamente, a erosao voltou a fazer sentir-se com maior ou menor 
importancia conforme a sua posi<;ao na vertente, mostrando uma continua<;ao 
da rela<;ao entre as fases de incendios e os mementos de intensifica<;ao erosiva. 

CONCLUSAO 

Ao estudo da erosao holocenica urn factor fornece urn cunho verdadei
ramente diferenciador. 0 Homem, com as suas necessidades de conquista 
de espa<;o ligadas aos crescimentos populacionais dos ultimos milhares de 
anos, provocou diferentes reacyoes do meio natural. Assim, o refiexo criado 
no desenvolvimento dos processes erosivos ap6s o Atlantico medio, pode 
mesmo servir de marco diferenciador, sob o ponto de vista da erosao, entre 
urn Holocenico inferior em que a ac<;ao do Homem praticamente nao se 
fez sentir e urn Holocenico superior onde o factor antr6pico actuou de uma 
forma crescente. 

Durante todo o periodo compreendido entre o Pre-Boreal e o Atlan
tico medio (cerca de 6 000 BP), a rela<;ao entre o Romero, o clima e a 
vegeta<;ao foi completamente dominada pelos parametres naturais, com a 
vegeta<;ao a desenvolver-se em fun<;ao das condi<;oes climaticas e com a ausen
cia quase total da erosao nas vertentes destas montanhas. 

No entanto, durante o Holocenico superior podem considerar-se dois 
momentos distintos da ac<;ao do factor antr6pico sobre o meio. Urn primeiro, 
em que a ac<;ao visava a manuten<;ao ou mesmo a conquista de pequenos 
espa<;os dedicados a uma melhoria das condi<;oes de pastoricia, causou urn 
pequeno impacto sobre a vegeta<;ao (reflectindo esta essencialmente as con
di<;oes climaticas); a intensifica<;ao da erosao era o refiexo da ausencia 
momentanea da vegeta<;ao nas fases de incendios. Urn segundo momento, 
que se desenrola provavelmente desde a instala<;ao romana na area ate aos 

1 Esta analise com base no estudo polinico da Prova ainda a decorrer nao quer 
dizer que a nova fase de incendios teve esta fun<;iio em toda a area de Arouca. Pensamos 
mesmo que, nas areas mais ricas e mais pr6ximas da vila, os incendios foram utilizados 
com a mesma fun<;iio dos do seculo X, ou seja, para o cultivo das ten·as. 

76 



nossos dias, em que a aq;ao do Homem e mais evidente, causando a modifi
cayao quase completa da paisagem natural holocenica 1. 

Neste segundo momento, e a par com a importante ac9iio do periodo 
romano e do posterior abandono, a Reconquista Crista e o periodo mais 
importante sob o ponto de vista erosivo nas Montanhas Ocidentais. Nele, 
urn outro momento de intensifica9iio da ac9iio: com uma fase de incendios 
cerca do seculo X, o Homem procurou a conquista de grandes espa9os e 
o seu cultivo, provocando assim o inicio de uma nova fase de erosao demons
trada pelo perfil da Prova. 

Com as grandes crises do seculo XII a XVI (peste negra, fome, diminui9iio 
da popula9ao) e o abandono dos terrenos anteriormente agricultados, veri
ficou-se uma intensi:fica9iio da erosao (talvez a principal fase da ac9ao erosiva), 
a qual foi favorecida pelo anterior desenvolvimento do coberto vegetal em 
amplas areas. 

0 crescimento populacional apos o final da I dade Media (seculo XVI) levou 
a urn novo periodo de incendios ( 420 ± 150 BP) originando uma nova fase de 
erosao a que se seguin urn novo momento de pastoreio em algumas das terras 
anteriormente agriculturas e uma pequena fase de incendios provavelmente 
ligada a urn melhoramento das pastagens. 

A erosao holocenica e assim resultado, por um lado, da interac9ao entre 
os factores naturais (preponderantes desde o Pre-Boreal ate ao Atlantico 
medio) e o factor antropico (a partir de cerca dos 5 800 BP) o que se refiecte 
numa inexistencia quase total de vestigios geomorfologicos, nas vertentes 
das Montanhas Ocidentais, no Holocenico inferior (9 200 a 5 800 BP) e o 
inicio do aparecimento destes no Neolitico medio (Holocenico superior) 
intensificando-se em especial a partir da Reconquista Crista (sec. X). 

Deste modo, o modelado actual das Montanhas Ocidentais parece ser o 
resultado de uma importante erosao holocenica sobre os depositos de origem 
do Quaternario Recente. 
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