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INTRODUCAO * 

A prop6sito do conhecimento geomorfol6gico da regiao de Coimbra, afir
marnos ja (F. REnEw. 1985, p. 195), que «as grandes linhas do relevo da area estao, 
sem duvida, Jigadas ao socrguimcnto, relativantente recente, do Maci!;O Marginal 
de Coimbra (P. BrROT, 1949, p. 54-58) em contraste como abatimento, mais ou 
menos diferenciado do conjunto da Orla». 

Aceitamos a dcfini!;ao de S. DAVEAU (1976, fig. 1) pela qual o Macico cor
responde a um conjunto quasc triangular compreendido «entre o complexo acidente 
de direccao geral N-S que passa na parte oriental da cidade, a crista quartzftica 
Buc;aco-Penacova eo alinhamento tardi-hercfnico de Penacova a Bacia da Lousa». 
Deste modo, «O Macic;o Marginal oferece altitudes superiores a 500 metros, em 
xistos, a 5-6 quil6metros de distancia de Coimbra (Serra do Roxo, 510 metros)». 
Mais adiante, na Avcleira, ati.ngem-se os 533 metros. «Valores Se}llelhantes, no 
interior do Macic;o Marginal, s6 se encontram no Buc;aco (549 metros), grac;as a 
dureza dos quartzitos ordovfcicos, sublinhada pelos gres silicificados cretacicos 
(0. RIBEIRO, 1949, p . 17). As mais altas cotas a sui do Mondego estao cem metros 
abaixO» (F. REBELO, 1985, p. 195-196). 

VERTENTES OCIDENT AIS DA SERRA DO ROXO ** 

A subida das vertentcs ocidentais da Serra do Roxo pela estrada deS. Ant6nio 
dos Olivais, Tovim, Vale de Canas, Diantciro, permite ao observador tml facil con-
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tacto com a realidade cstmtural do Maci<;o Marginal a oriente de Coimbra, que 
se levanta aqui como um autentico «horst». 

1. No pormcnor, o trajecto empreendido faz realc;ar a existencia de dois ad
dentes tect6nicos principais que se traduzem numa sequencia de relevos destacados 
no seu enfiamento: o que sublinha o contacto entre os materiais sedimentares da 
Orla Mesocenozoica ocidental e os do Macic;o Antigo Iberico ou Macic;o Hesperico 
eo que separa duas unidades geol6gicas dentro deste ultimo, a Zona Ossa-Morena 
e a Zona Centro-Iberica. 

0 contacto por faU1a ou falhas das duas unidades estruturais, no primeiro caso, 
apresenta-se mais complexo na area do Tovim, onde urn degrau principal separa 
uma pequena recha, a cerca de 190-200 metros, de um extenso nfvel que se desen
volve pelos 250-280, desde o Vale de Canas ao Dianteiro. Este, apresenta 
algumas rechas hem nftidas, como as da Rocha Velha e do Golpe, cotadas pelos 
250-260 metros, que dominam o pequeno valeiro da ribeira dos Canaries. 

0 intert1tlvio que vai separar a drenagem desta ribeira da ribeira dos Corti
<;os, a ocidente, atinge altitudes entre cerca de 230 e 250 metros, e, numa primeira 
abordagem, surge apenas como uma degrada<;ao do nfvel anterior. Tcxlavia, o relevo 
ondulado que aprcscnta, bcm como a hipotetica rela<;ao com as rechas anterior
mente citadas , aponta, de maneira pertinente, para a possibilidade de uma anterior 
drcnagem, de direcc;ao sensivclmente E-W, ter afeic;oado esse nfvel. Entao, ele 
sera rcgradado c nao degradado. 

Urn outro nfvel, acima do anterior, e o que se desenvolve a cotas entre os 
380 e os 400 metros, jA alcm do degrau que constitui o complexo acidente chamado 
Porto-Tomar, tao flagrante entre o Dianteiro e a Carapinheira da Serra. Tambem 
aqui se nos afigura lcgftimo pcnsar numa regradac;ao. 

Finalmcnte, cncontra-se um nfvcl «bcm desenvolvido, pelos 500-510, parcial
mente dissecado pclo encaixc da Ribeira de Arcos, donde se destaca urn nfvel cul
minante pelos 520-530· (F. REBELO, 1985, p. 196). 

Altitudes desta ordcm de grandcza, a 5-6 quil6metros de Coimbra e em xis
tos, de formas has'tante .. frescas», apontam para uma edifica<;ao recente deste pequeno 
«horst», ondc a evidencia da fracturac;ao e uma constante. 

2 . Assim . as vcrtcntcs actuais resultaram de tmla evolu<;ao quaternaria. Born 
excmplo disso co dep6sito cstratificado de vertente posto a luz do dia pela recente 
abcrtura da cstrada Rocha Vclha-V<irzeas, a cerca de 150 metros de altitude. Apre
sentando caractcrfsticas pcriglaciares, desenvolve-se por urn pouco mais de 5 metros 
acima daqucla via. Nele se detectam cinco lcitos de gelifractos, com fraco grau 
de consolida<;ao e escassa matriz, que acompanham claramente tml palecxleclive 
denotando a cxistencia de duas linhas de agua paralclas. Da base para o topo, 
revela-se uma diminuic;ao tanto do tamanho dos gclifractos como da espessura dos 

seus leitos. 
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FIG. 1 - Maci~o Margi11al de Coimhra e areas lim{trofes. 1- Falhas com cxpressiio geomor
fol6gica; 2 - escarpnmento ocidcn tal do Senhor da Serra; 3 - limite de bat61ilo granitico; 
4 - cristas quartziticas; 5 - frcntc de cuesta dos calcarios liassicos; 6- colina constitufda por 
dep6sitos; 7- principnis vales em gnrgnn1a; 8 - antiga direc~o de drenagem provavel; 9- percurso 
seguido na viagcm de est udo do din 7 de Novembro de 1988 (Figura extrnfda e adaptada de 
S. DAVEAU, 1976, fig. I) . 
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Tal nao significa que os dep6sitos do tipo «greze,. encontrados nas vertentes 
da Serra do Roxo se conservem apenas na estrita dependencia de pequenas antigas 
torrentes. Casos M, como na Ribeira dos Cortices, onde eles regularizam ainda 
vertentes numa extensao (em corte) de algumas centenas de metros. Neste ultimo, 
a exposicao das vertentes, a NE, concorreria para a respectiva genese. Assim nao 
sucedia, contudo, relativamente ao primeiro, dado que, af, a exposicao e para NW. 
Mais ainda do que a pr6pria litologia de base (xistos do Complexo Cristalofflico), 
a proximidade do acidente Porto-Tomar podera ser implicada na explicacao das suas 
caracterfsticas morfogeneticas. 

Na area visitada podem encontrar-se outros tipos de dep6sitos. E. o caso dos 
de caracterfsticas solifluxivas, de matriz argilo-arenosa de coloracao amarelada, com 
alguns calhaus de dimensao decimetrica, de xisto e quartzo de filao, dispostos de 
modo anarquico e provavelmente mais recentes que os anteriores. Outros ainda, 
perfeitamente actuais, apresentam coloracao ferruginosa mais acentuada, calhaus 
de menores dimensoes e resultam de pequenas movimentac6es em massa bastante 
localizadas. 

DE PENACOV A A PORTELA*** 

Descida a escarpa de falha oriental da Serra do Roxo, atravessado o «corrector 
de Figueira do Lorvao» (S. DAVEAU, 1986, p. 301-304) e avistada a pequena crista 
de Gavinhos, a aproximacao de Penacova impunha uma subida ao Penedo de Cas
tro. Do bloco levantado, no limite do Macico Marginal de Coimbra, sobre os quar
tzites ordovfcicos, a panorAmica da passagem meandrizante do Rio Mondego apro
veitando as condic6es locais da fracturacao e talvez o principal elemento a reter. 
No entanto, o vale, aberto e rectilfneo, logo ajusante de Penacova, ate Rebordosa, 
na base da falha que segue o alinhamento tardi-hercfnico, isto e, ao lado do Macico 
Marginal, nao deixa tambem de impressionar o observador. 

Na descida de Penacova para o Mondego, urn dep6sito mereceu a nossa atencao. 
Situado no entroncamento da estrada que vern do centro urbano com a estrada Luso
-Vila Nova de Poiares, relacionado com a vertente oriental de uma das cristas quar
tzfticas da area e com uma pequena recha eventualmente correspondendo a urn 
perfodo de certa estabilidade na evolucao do relevo regional, este dep6sito apresenta 
grandes blocos de quartzite embalados em matriz argilo-arenor a, mas tambem 
calhaus de dimens6es variadas de quartzo, quartzite e xisto denotando aspectos seme
lhantes a crioclastos. E, sem duvida, urn dep6sito complexo a estudar em pormenor. 

*** FernMdo Rebelo. 

180 



Entre os elementos morfologicos que destacamos no vale encaixado do 
Mondego, no interior do Macic;o Marginal estao, antes de mais, as «belas 
escombreiras de gravidade em equilibria prec<irio, constitufdas por calhaus de 
xisto muito duro e quartzito" que tao bem se v~m na margem esquerda (F. REBELO, 
1986, p. 132). 

Igualmcnte impOitantes. sao os cones de dejeq:ao torrenciais visfveis na mesma 
margem esquerda e que, consoante o seu tamanho, podem ou nao apresentar uma 
fita de blocos e calhaus encurvada no sentido da corrente do Mondego. 

A estrada de Pcnacova para a Portela (Coimbra) segue pela margem direita 
permitindo, portanto. obscrvar melhor a margem esquerda. No entanto, notarn-se 
bem as diferenc;as entre as duas vertentes e que resultam da exposic;ao: margem 
direita exposta a um quadrante de Sui, com poucos dep6sitos de vertente, e 
margem esquerda exposta a um quadrante de Norte, com as ja citadas escom
bre iras. Em geral menos importantes, tan1bem se notam na margem direita alguns 
cones de dejecc,:ao. 

0 ANFITEA TRO DE MEANDRO DE CEIRA **** 

A paragem no entroncamento da EN 17 (Estrada da Beira) com a EN 110, 
em Ceira, confrontou-nos com uma situac;ao de contacto entre o Macic;o Antigo 
Iberica (Maci<;o Hespcrico) e a Orla Mesocenoz6ica ocidental, ou seja, entre os 
xistos lu.zentes pre-camhricos, que dominam nesta area do Macic;o Marginal de Cairn
bra, e os «grcs de Silves», que aparecem como primeiros materiais rochosos do 
Mesozoico. Dispostos em estmtura monoclinal e com pendores que oscilam 
entre 8-lO a 35° para o quadrante de Oeste •. os «gres de Silves» nao apresentam 
facies homogcnea, nem espcssuras constantes nas suas carnadas. 

Pretendeu-se com esta paragem uma chamada de atenc;ao para o largo rnean
dro ( cerea de 400 metros de raio de curvatura) que o Rio Ceira desenvolveu ja muito 
perto da sua conflul!ncia com o Mondego. 

Ao contrario do que se passa nos calcarios margosos, mais afastados (para 
Oeste) do local de observac;ao, onde a paisagem reflecte tml ad()\:amento das for
mas, nos gres e conglomerados triassicos, por vezes, muito coesos, o relevo ganha 
formas abruptas: em toda a margem cOncava do meandro dominam os escarpa
mentos verticais ou subverticais oferecendo-se aos nossos olltos urn espectacular 
anfiteatro. A vertente apresenta, apenas, uma convexidade superior; a inexisten
cia de uma coneavidade basal , pr6pria de urna vertente em equilibria num clima 
temperado, deve-se ao escoan1ento das aguas em ponta de cheia e, no fim deJa, 
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por Iinhas de agua remancscentes que convergem para o leito ordinaria do Ceira, a 
jusante da area do grande mcandro. Nao se trata de urn vulgar trabalho de sapa em 
margem c()ncava de meandro uma vez que, hoje, o leito ordinaria do Ceira meandriza 
no interior da sua planfcic aluvial scm contacto permanente com a base do anfiteatro. 

Sempre se entendeu a forma e o precnchimento do meandro de Ceira como 
resultado de movimcnta~oes tcct6nicas, difercn~as litol6gicas entre as duas mar
gens, oscila~6es quatemarias do nfvcl do mar e acr;6es erosivas a montante, ap6s 
os grandes desbastes de florestas nos fmais da idade media. Estes tlltimos contri
buem, sem d1ivida, para explicar o enchin1cnto mais reccnte do plaine fluvial quase 
a maneira de um cone de dejec~ao torrencial. 

A tect6nica, porem, devera considerar-se o principal dos elementos explica
tivos para a grande fom1a em analise. A fracturacao e importante dominando 
«fracturas mcridianas a submcridianas (N20E a N20-30W), seguindo-se-lhes as de 
rumo NW e NE. Trata-se de uma rede de fractura~ao recente, nascida na depen
d~ncia dos acidentcs tardi-hcrcfnicos» (A. F. SoARES, F. REBELO e J. F. MAR
QUES, 1985, p.347). 

Tanto o Ceira, como o scu afluente vindo do Sui. o Ducca. apresentan1 varies 
tramos com dircc~ao N-S. 0 Ceira, meandrizando cncaixado na sua travessia do 
Macico Marginal de Coimbra, vem com uma direccao geral de E-W fazcndo uma 
brusca inflexao para Norte indo, entao, desaguar no Mondego. 0 Dueca. por sua 
vez, com um tra~ado de Sui para Norte rigidan1ente encostado a escarpa ocidental 
do «horst» do Senhor da Serra, corre num plaine aluvial alargado, ap6s receber 
a Ribeira dos Cartaxos e imcdiatamente antes de lancar as suas aguas no Ceira. 
Varias rupturas de declive se encontrarn no seu perfil longitudinal (F. REBELO, 1967. 
p. 15-19) tal como nas duas principais ribeiras suas afluentes na area (ribeiras de 
Cartaxos e de Castelo Viegas) c. ncstas, nao deverao rclacionar-se somente com 
diferentes graus de coesao das camadas dos «gres de Silves» ou com a sua estrutura 
monoclinal. 

A grandiosidadc da forma, deprimida, situada na base ocidental do «horst» 
do Senhor da Serra, faz pensar numa «depressao de origem tect6nica,. (F. REBELO, 
1967. p. 82). No entanto, o levantamento geol6gico recente, realizado por 
A. F. SoARES e J. F. MARQUES (A. F. SOARES, F. REBELoe J. F. MARQUES, 1985, 
p. 352-353), faz-nos inclinar mais para uma escadaria tect6nica e, sem duvida, para 
uma fracturar;ao muito abundante e complexa deixando no ar a hip6tese de urn levan
tamento na metade Norte do meandro. Alias, quando, em 1987, forarn efectuadas 
obras de melhorarnento na EN 110, entre Castelo Viegas e Conraria, pudemos obser
var, a perto de 80 metros de altitude, ao Km 31,2, urn estreito aflorarnento de 

xistos em cerca de 20 metros de extensao. 
0 esboco da fracturacao apresentado por aqueles autores permite a hip6tese 

de abatimento de urn bloco quase desde a conflu~ncia da Ribeira do~ Cartaxos com 
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o Rio Due~a ate mcio do meandro; todavia, isso s6 poderia ter tido interesse para 
a erosao fluvial se o material rochoso fosse mais facilmente desagregavel do que 
o do bloco levantado a jusante. Desconhecendo-se por completo a topografia e a 
geologia cobertas pclas aluvioes fica apenas a conclusao, urn tanto te6rica, de que 
a paisagem actual corresponde parcialmente a uma inversao de relevo. 

As grandcs linhas do relevo da area poderao, portanto, relacionar-se com a 
tect6nica; no pormenor, porcm, tndo parece ter dependido da evolucao da rede flu
vial e das vcrtcntes durante o Qnatemario sendo poucas as provas de actua~ao 

tect6nica rcccnte. 

DEP6SITOS SUPERFICIAIS NA MARGEM ESQUERDA DO CEIRA NA 
AREA DO MACICO MARGINAL*+*** 

A subida pela estrada do Senhor da Serra perrnitiu ver uma extensao razoavel 
do relevo relacionado com o contacto entre Maci~o Hesperico e Orla Mesoceno
z6ica, onde, como vimos, sc insere o anfiteatro de meandro de Ceira. Permitiu, 
igualmente, ver abarrancamentos de gr~s triassicos sobre xistos pr~-cAmbricos e 
sentir alguns dos dcgraus existentes na vertente. 

Ap6s a subida do «horst» do Senhor da Serra, fizemos a descida pela vertente 
da margem esqucrda do Rio Ceira, no interior do Maci~o Marginal , de maneira 
a podermos observar alguns dep6sitos superficiais. Com efeito, esta vertente 
do Ceira aprescnta uma certa variedade de dep6sitos a merecerem uma referencia 
muito especial. 

Antes de mais, caracterizados pelos abundantes calhaus de quartzo, por vezes 
bern rolados, destacam-se os dep6sitos de terra~o que encontramos em Fundo da 
Lomba, a uma altitude de ccrca de 90 metros. No entanto, nesta mesma locali
dade, a 60 metros, pudcmos ver calhaus rolados de 20-30 centfmetros de difunetro 
relativamente mcnos numerosos, uma vez que embalados em abundante matriz argi
losa; a esta cota ha terra~os perfeitamente identificados noutros locais (Cabouco 
e S. Fmtuoso) tendo todos em comum o aumento da granulometria dos materiais 
da base para o topo. 

Impressionante, todavia, e o material de terra~o que, na mesma area, se 
encontra pelos 40 metros. Apesar de pouco extenso, o retalho visfvel apresenta 
uma apreciavel quantidadc de calhaus rolados de grandes dimens6es. Podem, por 
exemplo, observar-se blocos de quartzito que atingem os 50 centfmetros de diAmetro. 

Comparando estc dep6sito com outros do mesmo tipo, a mesma cota e nas 
proximidades, verifica-se uma diferen~a importante. Em todos os outros se nota 
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uma diminuic;iio de granulometria de baixo para cima enquanto, aqui, por cima 
dos blocos; estiio materiais de vertente que nada tem a ver com o trabalho do 
rio - a sua dcposic;ao prejudicou, sem duvida, a manutcnc;iio do con junto do dep6-
sito anterior. 

Na vertcnte observada existcm, portanto, dep6sitos que niio podem conside
rar-se de terrac;o fluvial. Alguns, sao constitufdos por fragmcntos rochosos, angu
losos, onde a matriz tina e pouco abundante, outros, sao uma mistura muito 
heterometrica, onde calhaus e, por vezes, blocos, esparsos, esUio ligados por uma 
matriz tina, abundante. Os primeiros evocam a acc;ao preponderante dos proces
sos de «gelo-dcgcJo, no momcnto da sua «preparac;ao~ e a importancia da gravi
dade, apoiada por outros processes, durante a «movimentac;lio»; os segundos evocam 
mais a presenc;a da agua, cvenntalmente atraves de correntes de lama (soliflux6es 
localizadas), na sua «movimentac;iio». 

0 rna is impressionante dos dep6sitos observados e 0 que se encontra a entrada 
da povoac;iio de Ftmdo da Lomba. Sensivelmente a cota de 40 metros, assentando 
directamente sobrc os xistos pre-cAmbricos, este dep6sito apresenta-se com uma 
espessura de cerca de 5 metros ao Iongo de uns 15 metros de comprimento, sempre 
com uma colorac;ao escura c uma razoavel homometria. Nele se individualizam 
nitidamente tres nfvcis - urn nfvel inferior, de gelifractos pequenos (1-2 centfme
tros), sobrepostos, quase sem matriz, urn nfvel intermedio, tambem de gelifractos 
pequenos (tamanhos scmclhantcs aos anteriores), mas com matriz fina, argilo-terrosa, 
e urn nfvel superior, parecido com o inferior, em que a homometria e particular
mente visfvel. Tanto no nfvcl inferior, como no nfvel superior, parecem identi
ficar-se algumas figuras de gelin•rbar;ao. 

Scm prctendermos, para ja, aprofundar a cronologia deste dep6sito, afi
gura-se-nos muito claro, scja pcla sua posir;ao na vcrtente, seja pela sua colorac;ao, 
seja, ainda, pcla sua fraca coesao, que ele ter<i de corresponder ao ultimo perfodo 
de frio do Quatcrn<1rio. 

Relacionado com clc, parcce haver um outro n(vcl mais reccnte, incluindo ja 
calhaus de dimens6cs medias (5-10 centfmetros) embalados em matriz argilo-tcrrosa. 

Dentro da pr6pria povoac;ao de Fundo da Lomba encontra-se o dep6sito ja 
acima rcfcrido por asscntar dircctamente sobre o dep6sito de terrac;o dos 40 metros. 
Ocupa o fundo do vale da Ribcira da Santa, quasc na area de confluencia com o 
Ceira, aprcsentando uma cxtcnsao de cerca de 100 metros. E constintfdo por calltaus 
de xisto achatados c por alguns de quartzo de filao, embalados em abundante matriz 
argilosa de cor avermclhada. Num corte bastante fresco, com tms 15 metros de 
espcssura visfvcl, nota-se que o tamanho dos calhaus aumenta da base para o 
topo- na hasc, os maiores terao cerca de 7-8 centfmetros, no topo, peno do dobro; 
paralelamcntc diminui a quantidade de matriz, scm que, no entanto, se modifique 

a colorac;ao. 
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Embora observ:ivel em corte sobre o dep6sito de terrace de 40 metros, ele 
podc acompanhar-sc superficialmcnte ate a cota de 100. 0 facto de se instalar ime
diatamcnte por cima daquclc nfvel de terra<;o, tal como a cor e uma certa coesao 
que apresenta. pem1item-nos admitir uma maior antiguidade em relac;ao ao ante
riomlcnte dcscrito. Nao subsistem duvidas quanta a uma fase de crioclastia que 
«preparou» o material , mas a «movimenta<;ao» poden1 relacionar-se ainda -:om a 
exist~ncia de proccssos de «gelo-degelo". A hist6ria dcste dep6sito, porem, par
que mais longa. ser:i, sem duvida bem mais complicada do que a de outros da area. 
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