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0 estudo gcomorfo16gico da Serra de Sic6 foi, M sete ou oito anos, o grande 
objectivo de Lucio CuNHA com vista ao trabalho de doutoramento que, entao, ini
ciava. Pensamos, desdc logo, que, Sic6, mesmo entendida em sentido amplo, era 
apenas o m1cleo do estudo a empreendcr. E assim foi. 0 trabalho agora apre
sentado I, As Serras Calcarias de Sic6-Condeixa-Alvaiazere. Estudo de Geonwr
fologia, corresponde ao alargamcnto da area inicial. 0 Autor manteve-se, todavia, 
nurna area pequena (cerca de 430 Km2, ou scja, praticamcnte, urn ter~o da extensao 
da das anteriores teses de doutoramento em Geografia Ffsica da escola de Cairn
bra- F. REBELO, 1983, p. 77), conseguindo, assim, que o estudo nao perdesse 
unidade e, sem duvida, ganhasse em diversidade. 

As linhas gerais do traball10 estao definidas na sua Introdu~ao (p. 17) 
- apresentadas capftulo a capftulo, elas seguem-se com a 16gica da articulacao entre 
uma perspectiva estmtural e uma perspectiva climatica que o Autor fez o possfvel 
por nunca separar. 

E precisamente dentro dcsta 16gica que o verdadeiro primeiro capftulo («Bases 
estmturais do relevo») vai jogar com a litologia e a tect6nica, tal como nos tern 
vindo a ser transmitidas pelos ge61ogos que escreveram quer sobre a regiao, quer 
sobre aspectos que interessam a regiao. 

Iniciar-sc a apresentacao da litologia com as rochas predominantemente xis
tosas do Macico ·-Iesperico merecia talvez urna explica~ao previa. Na verdade , 
essas rochas sao rundamcntais para entender os dep6sitos superficiais que depois 

I Lucio CUNHA, As Serras Calcarias de Co11deixa-Sic6-Alvaiazere. Estudo de Geomor
fo logia. Coimbra, Faculdade de Letras, 1988. 329 p., 77 figuras e 22 quadros + 40 estampas 
(com 79 folografias) e um esbo90 gcomorfo16gico a pn:to c branco extra-texto. 
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aparecerao. Mas haveria, mesmo, que dize-lo a partida? 0 Autor preferiu dize-lo 
no fim e fe-lo claramente. 

As rochas essencialmente detrfticas da base do Mesoz6ico interessam pelo 
mesmo motivo. No entanto, nem ao apresenta-las, nem depois de as apresentar, 
o Autor se refere a isso, embora ja chame a atenc;ao para a importftncia geomor
fol6gica das Carnadas de Pereiros e das margas da Dagorda no contexto das Serras 
em estudo. 

A partir daf, a apresentac;ao cuidadosa dos calcarios dolomfticos ja e feita em 
relac;ao como seu efeito geomorfol6gico, seja em termos mecfulicos, seja em ter
mos carsicos, tal como a apresentac;ao dos calcarios margosos p6e em relevo os 
principais factos de erosao diferencial e de erosao acelerada com eles relacionados. 
A apresentac;ao dos «Calcarios mais puros e espessos» da area, os do Dogger, cul
mina, igualmente, com a indicac;ao nao s6 da importfulcia das «elevac;6es, que ori
ginam, como da importAncia da carsificac;ao que os atinge. 

Em suma, o Autor resistiu a tentac;ao de seguir a bibliografia geol6gica ate 
ao pormenor e valorizou, apenas, o que essa bibliografia dava com vista a carac
terizacao litol6gica estabelecendo a necessaria ligac;ao com as suas observac;6es 
de campo. 

Fica-nos, todavia, a duvida sobre a legitimidade de tratar no mesmo conjunto 
a «Cobertura essencialmente detrftica p6s-jurassica». E certo que se trata de mate
riais rochosos integrados no relevo da area, mas tambem e certo que ja tern muito 
a ver com a evoluc;ao desse relevo. 0 Autor sente, igualmente, a dificuldade e 
por duas vezes diz que adiante voltara ao tema ... 

Quanta a tect6nica, muito preso a bibliografia existente, abundante, mas por 
vezes contradit6ria, o Autor procurou, acima de tudo, salientar a importAncia mor
fol6gica dos grandes dobramentos, dos nnmerosos alinhamentos de fracturas, das 
falhas, dos fen6menos diapfricos, descendo, sempre que necessaria, a exemplifi
cac;ao como pormenor que ele pr6prio estudou no campo e, inclusivamente, a colo
cacao de hip6teses de trabalho. Na descida ao pormenor, talvez a! go de novo pudesse 
ter dito do ponto de vista geol6gico - mas sera que isso se poderia exigir ao 
geomorf6logo? 

0 importante para o trabalho e que no esboc;o litol6gico e tect6nico (fig. 8) 
ficam lancadas as principais pedras para a explicacao estmtural das grandes linhas 
do relevo. Pena e que nao tenha sido possfvel apresenta-Io em melhor escala e de 
modo mais legfvel. 

No capitulo . seguinte, foram claramente definidas «as unidades morfo
-estruturais, da area em estudo- colinas dolomfticas, depress5es calcomargosas. 
serras calcarias, areas diapfricas e areas marginais. Nao se percebe, porem, como 
e que a figura 9, tao bem colocada no infcio do capftulo (p. 52), nao as apresenta 
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da mesma maneira- nao se localizaram as areas diapfricas e as areas marginais 
sao chamadas «depress6es marginais". Em contrapartida, felizmente, e de assi
nalar a precisao. apesar da simplicidade, da localizac;ao das varias subunidades em 
presen~a. definidas pela «traduc;ao morfol6gica» das suas caracterfsticas litol6gicas 
e tect6nicas. 

Mas e logo na primeira lmidade morfo-estrutural apresentada (colinas dolo
mfticas) que nos surge o ponto talvez mais controverso de todo o capfntlo- a afir
mac;ao, sem hip6tese alternativa, de um basculamento para Oeste do cham ado «nfvel 
da Serra da Vita .. , na area de Cabe~a do Monte. Com efeito. pelos 260-270 metros 
podemos encontrar retalhos aplanados em muitos outros locais. Mesmo na area 
em esntdo, o Autor ira referir, por exemplo, a superffcie de Aroeiras (Sic6). Como 
defender aquele basculamento tao localizado? Se a convicc;ao na sua existencia era 
tao grande a ponto de falar nele tres vezes. porque nao o tera definido melhor 

no espa~o? 
No respeitante a genese das depress6es calcomargosas, o Autor ficou-se por 

uma interpretac;ao tipicamente estmntral, salientando a litologia, a tect6nica e a rede 
hidrografica. E curioso notar que, sete anos depois, com mais experiencia, apro
fundando o estudo, acabou por manter hip6teses ja postas no seu prirueiro trabalho 
publicado (L. CuNHA, 1981), trabalho escolar. e certo, mas seguro e de born pre
nuncio, como agora se ve. 

Na apresentac;ao das Serras Calcarias (entre outras, Circo, Rabac;al, Sic6 s. r.. 
Alvaiazere), as quais acrescentou, tambem, planaltos (entre outros, ode Degracias
-Alvorge), o Autor salienta, devidamente, o peso da estruntra, em particular a tec
t6nica, atraves do jogo e rejogo de falhas e basculamentos, sempre confirmada pelos 
criterios geomorfol6gicos habituais. 

0 capftulo termina com a apresentac;ao das areas diapfricas e das areas ditas 
marginais, mas que se relacionam perfeitamente com a tematica em causa. 

A riqueza da ilustrac;ao, comum a todo o trabalho, atinge neste capftulo o seu 
rna is alto grau no respeitante a esboc;os morfo-estmturais e a cortes geol6gicos, que 
totalizam 19 figuras. S6 cortes geol6gicos sao 42! Alglms dos cortes (ode Sic6, 
por exemplo) mereciam, todavia, comentarios mais extensos. 

0 capfnJ!o sobre «dep6sitos de cobertura» corresponde a um estudo dos tres 
tipos de dep6sitos que o Autor considera importantes para a compreensao da evo
luc;ao geomorfol6gica da area- dep6sitos gresosos e gresoconglomeraticos, onde 
vai incluir os mai~: antigos, melhor estudados pelos ge6logos, os tufos calcarios, 
sobre os quais alguns estudos existentes parecem nao dar ainda uma ideia muito 
precisa da sua cronologia exacta, e os dep6sitos de vertente, sobre os quais, na area, 
se comec;am apenas a dar os primeiros passos. Ocorre-nos perguntar se nao havera 
dep6sitos de outros tipos. Parece que sim- em alguns cortes geol6gicos apresen
tam-se terrac;os fluviais, delimitam-se aluvi6es. 
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Logo no primeiro conjlmto de dep6sitos cstudados, os chamados «Arenites 
do Carrascal», equivalentes aos gres belasianos, estudados por P. CHOFFAT(1885), 
salienta-se uma primeira conclusao confim1ando o que apenas se supunha: «uma 
cobertura gresosa estabelecida durante o Cretacico inferior,. vinda do Macic;:o Hcs
perico, estendia-se «par cima de todo ou quase todo o afloramento calcaria". Reme
ximentos, sem duvida, foram varios, ao Iongo do Terciario e do Quaternario, mas 
pequenos- muitas vezes, mantem-se urna «estratificacao aparentemcnte semelhante 
a estratificac;ao original do dep6sito» (p. 111). 

E, depois, muito bern colocada a problematica da «terra rossa». 0 Autor pre
fere a designac;:ao de «dep6sitos gresosos com terra rossa» para os dep6sitos poli
genicos vermelhos que, superiores aos referidos «Arenites do Carrascal», vao muitas 
vezes preencher fendas de lapias. Tiveram origem nesses arenites, mas as alte
rac;:6es em climas do Terciario foram sensfveis nao s6 pelo acrescento de argila de 
descalcificacao, como pela diminuic;:ao do numero e tamanho dos feldspatos e pelo 
aparecimento de graos ferruginosos (pis6litos) . 

Segue-se a comparacao destes dep6sitos com os dcp6sitos grosseiros 
com seixos rolados (vulgarmente ditos «bichouro»), com as areias finas da 
Senhora da Estrela e, ainda, com as areias mcnos finas transportadas pela 
agua em profundidade. Born exercfcio de aplicar;ao de metodos sedimento-
16gicos, foi, talvez, urn pouco ofuscado pcla colocar;ao de varies quadros em 
relacao ao texto que se lhes refere. No entanto, quanta a metodologia, ha 
que salientar a utilizac;:ao da analise multivariada que levou a elaborac;:ao de 
urn «dendrograma» , a partir de 71 amostras estudadas em todos os tipos de 
dep6sitos identificados. 0 resultado nao foi de todo negative, mas, o pr6prio 
Autor o diz, «S6 urn estudo apurado de campo, efectuado a par com tecnicas 
sedimentol6gicas de caracter mais ou menos quantitativa pode ajudar a des
trinr;ar» (p. 134) . 

Para alem da definir;ao tipol6gica dos dep6sitos, importava conhecer-lhes a 
cronologia. As raras sitt1acoes de sobreposic;:ao de urn dep6sito por outre e as com
parac;:6es com casos semelhantes, ja anteriormente descritos, permitiram ao Autor 
adiantar datac6es. E a conclusao possfvel foi ada cronologia do levantamento, ou 
seja, «das grandes deslocac6es tect6nicas que criararn a escarpa da Senhora da Estrela 
e que terao contribuido decisivamente para o soerguimento das Serras Calcarias» 
(p. 141); tal teria acantecido no Pliocenico final- infcio do Quate··nario. E e caso 
para perguntar se o socrguimento tera sida geral ou se nao hav a ja areas razoa
velmente soerguidas. 

Quanta aos tufas calcarios, o raciocfnio desenvolve-se muito preso ao traba
lho de A.M. Gama MENDES (1985) e aponta para lffila datacaa quatemaria, mesmo 
dos mais antigas, mas salienta-se a hip6tese de sincronismo na deposicao de tufas 

a varias cotas. 
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No que respeita aos dep6sitos de vertentc, o Autor mostra-se particularmente 
cuidadoso. Aceita as condicoes periglaciares, por vezes, moderadas na sua genese, 
mas, na linha das defmicoes deY. GurLLIEN (1964), recusa, para a maior parte 
deles, a designacao de «grezes». De salientar o modo como e apresentado o 
dep6sito consolidado, considerado mais antigo, que talvez merecesse apenas 
urn pouco mais de ousadia na interpretacao da sua fom1a actual (cfr. fotografia da 
Est. XVIll-C). De salientar, igualmente, o tratamento dado ao complexo dep6sito 
da base ocidental da Serra da Avessada, onde o deslizamento rotacional (se existe) 
foi provavelmente facilitado pelo rejogo da falha; a figura deveria, no entanto, ter 
sido melhor comentada para evitar algumas duvidas. 

No conjunto dos varios dep6sitos parece confirmar-se, agora com mais apro
fundamento e nova metodologia, que incluiu analises sedimentol6gicas, o que ja 
estava publicado para alguns casos (F. REBELO, 1986). 

Sobre a cronologia de pormenor dos dep6sitos quaternaries, partindo cia sua 
estratigrafia e da comparacao com casos semelhantes, quem nao ficaria feliz por 
ver como os diferentes dep6sitos agora estudados se integram tao bern num esboco 
provis6rio feito anos atras s6 com os dep6sitos de vertente? Nao teria sido pos
sfvel, apesar de tudo, penetrar urn pouco mais no «interior» do Wurm, mesmo que 
utilizando mais alguns pontos de interrogacao? 

0 capftulo mais extenso e indubitavelmente mais importante deste trabalho 
e o que se intitula «Formas carsicas». Sao quase 90 paginas, com 27 figuras, e 
urn conjunto de 35 fotografias extra-texto mostrando formas que, em certos casos, 
para muitos, constituirao novidade nem sequer imaginada. 

Logo a prop6sito dos lapias, temos bons exemplos disso- espectaculares cam
pos de Iapias em sulco, em mesa, em agulha e arredond.ado, mais ou menos em 
vias de exumacao, relacionados com diferentes momentos favoraveis a sua for
macao, que poderao ascender ao Junissico e chegar ate aos nossos dias. A ideia 
de comparacao com os granitos (p. 176), ideia exposta, por exemplo, por 
A. GoDARD (1977), parece, todavia, urn tanto forcada- desenvolve-la seria para 
procurar razoes climaticas comuns no momento da formacao de casos concretes, 
o que efectivamente aqui nao acontece. 

Ja ao tratar das dolinas e particnlarmente interessante a adaptacao da figura 
de J. Nrcoo (1972, p. 29) na figura 44 (p. 180). Os tipos definidos por J. Nrcoo 
sao apreendidos, acrescentados e exemplificados com casos concretes existentes 
na area em estudo. E quanto a sua genese, verifica-se que a sua grande ten
dencia para a circularidade (p. 185) podera significar uma evolucao sob cobertura 
gresosa, apesar de muitas serem condicionadas estruturalmente. Quanta a crono
logia, o Autor insiste em conclusoes de un1 seu trabalho anterior (L. CuNHA e 
A. F. SoARES, 1987, p. 130) -algumas sao pre-cretacic.as ; subcntendc-se que 
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algumas serao quaternarias, mas nao houve, ainda, a coragem de as cartografar 
no seu encadeamento cronol6gico. 

Nao havendo depressoes fechadas de grandes dimensoes, o Autor apresenta 
algumas uvalas e «polja» abertos, total ou parcialmente, depress6es carsicas, por 
vezes, suspensas, mais ou menos conquistadas pela erosao fluvial, sempre rela
cionadas com condicionalismos estmturais . Tam bern nos limites do carso, algu
mas depressoes parecem estar com ele relacionadas, apesar da tect6nica recente 
ter facilitado a sua conquista pela erosao fluvial, tal como grandes depressoes cal
comargosas parecem ter tido urna longa evolu~ao carsica, mais ou menos longa, 
integrada nurna evolu~ao basicamente fluvial. 

Processes fluviais e processes carsicos podem coexistir e o Autor mostra-o 
claramente ao tratar das formas fluviocarsicas. Algumas sao ja vales secos 
tendo-se formado, certamente, a favor de uma importante cobertura gresosa, no 
Terciario, podendo ainda ter evolufdo no infcio do Quatemario. Por vezes, sao 
muito recentes- nem sequer apresentam dolinas nos fundos. Ha, tambem, 
«reculees", poucas e pequenas, embora haja vales muito parecidos na forma, mas 
nao na genese - as «pseudo-reculees». 

Verdadeiramente espectaculares sao os canhoes fluviocarsicos. Entre 
eles, o canhao do Rio dos Mouros, ou canhao de Confmbriga, que, quanto 
a sua genese, sempre foi urn enigma para quem o estudou, parece agora defi
nir-se melhor como urn compromisso entre evolu~ao criptocarsica e evolu
cao epigenica. Aceitam-se abatimentos da cobertura de tufos, mas OS muitos 

'blocos que juncam o fundo resultam de desabamentos das vertentes e o dep6-
sito de terra~o conservado sobre tufos na margem esquerda mostra que o rio 
tarnbem correu, ao menos em parte, sobre a superffcie dos 100 metros, antes 
de abrir o canhao. 

Nos outros canh6es apresentados, parece, igualmente, existir o mesmo com
promisso, apesar de, as vezes, a hip6tcse cpigcnica scr mais forte; todavia, o facto 
de os vales estarem adaptados a fracturas importantes nao pode ser invocado para 
defender uma genese total mente criptocarsica. Em todo o caso, como diz o Autor, 
os canhoes apresentam uma genesee evoluc;ao em tempos diferenciados. E quanto 
ao de Confmbriga tudo indica que no WGrm final (nao decerto ao Iongo de todo 
o Wiirm) estivesse ja bern definido . 

Nas vertentes dos canh6es encontram-se, por vezes, as chan1adas «buracas». 
Conhecidasja e estudadas ha algum tempo pelo Autor (L. CuNHA, 1986), apare
cem de novo e verifica-se que correspondem, pelo menos, a dois mementos de 
formacao- mais antigas as mais altas, mais recentes as mais baixas- sese enten
derem em rela~ao com os dep6sitos de vertente que lhes estao associados. S6 que, 
uma vez mais Riss e Wiirm aparecem como hip6teses linicas e nao se chega a p6r 
a hip6tese de varios mementos de frio no Wiirm. 
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Conhecidas, tambem, de urn seu trabalho anterior (L. CuNHA, 1986), as for
mas carsicas de profundidade voltam a ser tratadas salientando-se a ligar;ao com 
os calcarios do Dogger; nos outros sao raras. A importAncia do soerguimento e 
a densidade da fracturar;ao sao igualmente apontadas como factores que condicio
nam a repartir;ao espacial das lapas e dos algares, sempre atraves da apresentar;ao 
de exemplos concretes. 0 conhecimento destes factores permite ao Autor, jogando 
ainda com a estrutura, propor areas para futura investigar;ao espeleol6gica. 0 estudo, 
agora mais aprofundado, leva-o a manter a conclusao de que a drenagem subter
ranea poderia ter-se iniciado no Cretacico desenvolvendo-se depois em funr;ao dos 
soerguimentos posteriores. 

Quanta a hidrologia carsica, aparecem bem salientadas as principais perdas, 
que sao poucas, e exsurgencias, que sao bastantes e quase sempre ligadas a aci
dentes tect6nicos, especialmente falhas. Nem todas, porem, se relacionam com 
os calcarios do Dogger-haas dos calcarios dolomfticos e as dos tufos. Na area 
que estudou, A. M. Gama MENDES (1985) ja bavia falado em algmnas; o Autor 
recorda-as e acrescenta outras. Localizar;ao, tect6nica e litologia pcrmitiram a 
reflexao que conduziu ao esquema da circular;ao hipogeia no sector dos calcarios 
do Dogger (fig . 69). E pena, uma vez mais, que nao tenha sido possfvel a utili
zar;ao da cor. 

A importancia da drenagem hipogeia e bern salientada atraves dos ml.rne
ros relatives aos caudais dos principais grupos de exsurgcncias. Na sequencia 
disso, a tentativa de quantificar;ao da velocidade de erosao baseada em dados 
que o Autor considera «uma grosseira aproximar;ao a realidade» 2 e utilizando 
a f6rmula de CoRBEL (1959) da valores perfeitamente aceitaveis para uma 
area de clima mediterraneo influenciada ja pelo Atlantica, com extens6es ainda 
razoaveis de cobertura gresosa e manchas importantes de vegetar;ao- 66,6 mm 
por milenio. 

A primeira duvida que se nos coloca ao iniciarmos a leitura do capftulo sabre 
«a rede hidrografica» e a de sabermos se ele devia vir aqui ou se deveria ter sido 
incluido antes, pelo menos no que respeita as densidades de drenagem e sua expli
car;ao. Com efeito, a rede hidrografica sabre os calcarios e reduzidfssirna. 0 Autor, 
depois de dizer que «a ausencia de escoamento superficial c uma das caracterfsticas 
principais dos macir;os calcarios carsificados» (p. 235) acrescenta que «praticamente 
nao existem cursos de agua subaereos dentro da area dos calcarios dolomfticos". 
Os valores da densidade de drenagem sao, pois, diferentes consoante a litologia, 
mas sao-no porque significam condir;6es de drenagem muito diferentes- ha redes 

2 Claro que niio 6 uma aproxima<riio grosseira; 6 a aproxima<riio possivel feita com toda 

a correc~o. 
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vivas e hli redes f6sseis, ha rcdcs que vcm cvoluindo, ha rcdcs que deixaram de 
evoluir. E isto nao e s6 por causa da litologia. 

Referindo a rede hidrogrlifica, o Autor tinha de voltar aos canh6es fluvioclir
sicos. Quanto a sua formacao, mostra que lui rcalmentc uma inadaptac;ao (epigenia) 
antes e uma adaptac;ao progressiva dcpois, como em muitos outros casos no 
nosso pa!s. 

Nao pocle deixar de assinalar-se como e interessante a apresentac;ao da evo
luc;ao da rede hidrogrlifica em relac;ao com a abertura de depress6es clirsicas, algu
mas ainda, parcialmente, em funcionamento. Fala-se, a! e noutros contextos, de 
capturas recentes, de ameac;as de capturas, de dutas .. de cabeceiras, as vezes com 
duvidas quanto ao seu encadeamento cronologico. No entanto, muitas dessas cap
turas parecem ter a ver com a neotect6nica - M rejogos de falhas no Quatcrnlirio, 
haverli valorizac;ao de fracturas, e as refer~ncias feitas sao m!nimas (p. 274). 

0 trabalho termina com urn capftulo de «Sfntese c conclus6es... Como se diz, 
procurava-se chegar a urn esboc;o articulado da evoluc;ao regional do rclevo nas 
«Serras Calclirias de Condeixa-Sic6-Alvaiazere». Tal como era de esperar, a apre
sentac;ao do esboc;o e feita segundo uma sequencia hist6rica. 

Salienta-se a carsificac;ao antiga e complexa anterior a deposicao dos «Arenitos 
do Carrascal» (Cretlicico inferior), carsifica~;ao, em alguns casos, indubitavelmente, 
dos finais do Dogger, in!eio do Maim. Salienta-se, tambem, o Iongo perfodo de 
remeximentos, exumac;ao e carsificac;:ao, que vai do Cretlicieo medio ate ao Plio
cenico final; talvez nesses tempos tenha sido mais importante uma carsificac;:ao sob 
cobertura gresosa. 

Soerguimentos dos finais do Tercilirio terao sido responsliveis pelas condic;oes 
de declive que facilitaram derrames para o exterior das Serras - daf a exumac;ao 
da superffcie pre-cretlicica nos Iocais soerguidos e o seu soterran1ento nos Iocais 
deprimidos. 

Durante o Pliocenio final e o Quatern<irio inicial verificaram-se importantes 
aplanamentos- M dep6sitos rnarinhos e, muito provavelmente, o mar avanc;ou para 
o interior da lirea em estudo, mas em locais bern delimitados, pois que o relevo 
calclirio saliente jli era «capaz de deter o seu avanc;:o .. (p. 286). A hip6tese proposta 
da fonnac;ao de urn pequeno golfo parece perfeitamente aceitlivel. 

As movimentac;6es tect6nicas do infcio do Quaternlirio, jli posteriores ao desen
volvimento da plataforma calabriana, ficam claramente explicadas pelas «importantes 
acc;6es de remobilizac;ao que terao levado a deposicao de materiais gresosos ver
melhos» contemporaneos de dep6sitos de tipo «rafia,., datliveis jli do pr6prio 

Quaternlirio. 
Quase a terminar, vern a evoluc;ao da rede de drenagem, o estabelecimento 

de novas fases de carsificac;ao e a evoluc;ao das vertentes no Quatern<irio medio 
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e recente. Urn pcrfodo interglaciar (Gunz-Mindel ou, talvez, Mindel-Riss) e apre
sentado como responsavel pela defini~ao de varias «depress6es com significado car
sico». A tect6nica e introduzida, posteriormente, parajustificar algumas capturas, 
mas nao sao avan~ados elementos de data~ao .. Teria sido possfvel ir mais Ionge? 
Deduz-se que sejam anteriores aos «dois perfodos de frio intenso" que «estao cla
ramente representados na area atraves da presen~a de dep6sitos de vertente bern 
caracterfsticos, dada a sua constituir;ao por gelifractos calcarios» (p. 291). 

Estranhamos que nao tcnha sido desenvolvida a problematica da neotect6nica, 
como estranhamos que nao se tenham encontrado locais onde se possam estudar 
dep6sitos susceptfveis de dar urn melhor conhecimento das vicissitudes climaticas 
ao menos de urn daqueles «do is perfodos de frio intcnso», o mais proximo de 
n6s, o Wiirm. 

E hoje? Le-se no Quadro-resumo da evolu~ao regional do relevo (Qua
dro XXII) que, no Holocenico, o clima e temperado (mediterrineo) e se depositam 
aluvi6es formando-se tufos calcarios de fundo de vale. Sera que as formas e pro
cesses nao carsicos sao so ravinan1entos? E sera que as conclus5es de ordem pra
tica deste trabalho se limitam a indicar;ao das quantidades e caracterfsticas das aguas 
das exsurgencias? 

Para alem do texto, L. CuNHA apresentou um esbo~o geomorfol6gico que veio, 
sem duvida, enriquecer ainda mais o seu trabalho. A impossibilidade de utiliza~ao 
da cor nao foi impeditiva para a elabora~ao de urn bom docurncnto, muito clara, 
Jegfvel e preciso, apesar da escala escolhida (1: 100 000) nao ser a ideal. 

0 estudo das Serras Calcarias de Condeixa-Sic6-Alvaiazere ira, for~osamente, 

ser aprofundado no futuro. A descida ao pormenor imp6r-se-a de urn ponto 
de vista te6rico, mas tambem de urn ponto de vista pratico. Uma cartografia 
geomorfol6gica de pormenor aparecera como consequencia natural dessc apro
fundamento . 

As possibilidades de Ll1cio CUNHA para o futuro desenvolvimento destes ou 
doutros estudos sao indesmentfveis. Na verdade, mostrou amplamente, ao Iongo 
do presente trabalho, tuna soma elevada de conhecimentos no ambito da geomor
fologia, bern como aquela que e uma das suas maiores qualidades, talvez a chave 
principal do seu ex ito na investiga~ao e na docencia - a humildade cientffica. 

Finalmente, e e importante dize-lo, Iigando a humildade cientffica o respeito 
que tern pelo trabalho dos outros, mesmo quando nao !he e possfvel concordar com 
as suas rnetodologias ou com as suas conclus6es, Lucio CuNHA prestou uma grande 
homenagem ao seu primeiro orientador, Professor Doutor A. Fernandes Martins, 
homenagem muito maior do que ja scria o facto de ter estudado estas Serras 
Calcarias de que cle tanto gostava. 
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