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A PROPOSITO DE ALGUNS DEPOSITOS PERIGLACIARES 
NO BAIXO ALVOCO (*) 

LUCIANO LOUREN90 

0 vale do rio Alvoco desenvolve-se no Centro de Portugal, entre as 
serras da Estrela, a nordeste, e do Ac;or, a sul, tendo, na area em analise, 
uma direcc;ao, praticamente, Este-Oeste (fig. 1 ). Esta orientac;ao favorece 

* Deposito de 
vertente estudado 

0 5 ~o t<m 

FJG. 1 - Esboc;o hipsometrico e de localizac;iio (area c dep6sito). 

·---·----

(*) Comunicac;iio preparada para apresentar a I Reuniiio do Quaternario lberico 
(Lisboa, 2-6 de Setembro de 1985) e que por motivos imprevistos, surgidos a (Jltima bora, 
niio foi possivel dar a conhecer. 
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a insola~iio da vertente norte e, simultaneamente, dificulta a da vertente sui 
que, em muitos locais, permanece a sombra durante grande parte do ano, 
facto que pode ajudar a explicar a forma assimetrica do vale. 

Se, como veremos, o clima tiver sido rnais frio do que o actual, o numero 
de ciclos gelo-degelo variou, em funyao da exposi<;iio referida, de uma ver
tente para a outra, tendo conduzido a forma<;ao de urn vale assimetrico. 
A vertente sul, beneficiando de urn numero mais reduzido de periodos de 
gelo-degelo, sofreu, por isso, uma actua<;iio dos processes de gelifrac<;ao 
em menor escala e, por conseguinte, apresenta-se mais abrupta do que a 
vertente norte, onde as alternancias gelo-degelo foram mais numerosas e 
onde o degelo foi, provavelmente, mais intense, pelo que a vertente norte 
sentiu uma evolu<;ao mais rapida. 

Esta evolu<;ao contribuiu para um certo alargamento do vale a que 
corresponde urn ado<;ar do declive do leito do rio. As cotas do talvegue 
aumentam de 220 metros, na Ponte das Tres Entradas, para 330 metros, 
logo a montante da Barreosa, sendo o declive medio do rio, neste sector, 
de 6,75°/oo· 

Tanto o alargamento do vale como o ado<;ar do declive do leito sao 
factores que se conjugam favoravelmente para a manutenc;ao de restos de 
alguns dos deposito5 de vertente que, certamente, atapetaram tambem o 
fundo do vale. 

Estes depositos, geralmente pouco espessos ( < 2m), encontram-se 
especialmente desenvolvidos no Baixo Alvoco, mas ocorrem em muitos 
outros vales das sen·as de xisto da Cordilheira Central, quase sempre ligados 
a situar;oes de fundo dos vales das ribeiras mais importantes. Assentam 
directamente sobre xistos ou sobre depositos de terra<;os ftuviais (foto I), 
que devem ter fossilizado completamente. 

Os depositos melhor conservados repousam sobre antigos meandros, 
que preencheram completamente, fossilizando essa topografia e que ate pas
saria despercebida a olhos menos experimentados se niio fosse a intensa 
explora<;ao de que estes depositos foram alvo, provavelmente para a obten
c;ao de ouro (DAVEAU et al., 1980). 

Macroscopicamente distinguem-se dois depositos. Um, mais antigo, de 
caracteristicas nitidamente periglaciares, apresenta-se homometrico, embora 
localmente, se possam distinguir, leitos mais grosseiros alternantes com 
outros mais finos (foto 2). E composto, essencialmente, por patelas de 
xisto, de tonalidade amarelo-esverdeada, de espessura variavel com o seu 
estado de conserva<;iio e que nalguns locais pode ultrapassar cinco metros. 
Faria lembrar as «gn~zes» tipicas dos xistos, nao fora uma certa quantidade 
de matriz argilosa, que lhe imprime um grau de coerencia mais elevado, 
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como que o cimenta, e que pode ter resultado, pelo menos em parte, de uma 
altera~ao posterior das patelas, ja no proprio deposito. 

Umas vezes sobre ele, outras vezes assentando directamente em depo
sitos de terra~o ou no xisto, desenvolve-se outre, muito mais frequente , 

FoTo I - Deposito de vertente assentando sobre deposito de terrac;o fluvial , 
na vertente norte do rio Alvoco, nas proximidades das Levadas. 

de tonalidade avermelhada, cuja vivacidade aumenta com o teor de humidade, 
constituido tambem por patelas de xisto, de dimensao inferior as do anterior, 
embaladas numa matriz argilosa muito abundante. Localmente, ocorrem 
leitos mais grosseiros, onde a matriz argilosa e mais reduzida. 

Esta alternancia de leitos grosseiros com outros mais fines, podera 
atribuir-se, como no caso do deposito anterior, ao predominio de actua~ao 
de um dos processes de gelifrac~ao. A macrogelifrac~ao 1 tera estado pre-

1 Segundo TRICART (1967, p. 287) a macrogelifracc;ao desenvolve-se facilmente ao 
Iongo dos pianos de xistosidade e das diaclases que os cortaro. Como estao muito juntos, 
ate mesmo o gelo que penetre pouco profundamente pode arrancar detritos da dimensiio 
do cascalho. 

Esta dimensao, reduzida a primeira vista, resulta de a macrogelifracc;ao destacar 
elementos pouco volumosos quando se trata de rochas finamente estratificadas (ld., p. 126). 
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ferencialmente associada aos epis6dios frios mais secos, enquanto que a 
microgelifracc;ao 2 se associaria a climas frios mais humidos. Assim, no 
deposito inferior, devem ter predominado os processes de macrogelifracc;ao 

Fom 2- Vista parcial do nivel inferior do deposito 
da Azenha da Volta, vertente sui do Alvoco. 

(clima frio, relativamente seco), ao passe que no superior, vermelho, devem 
ter dominado os processes de microgelifracc;ao (clima frio, relativamente 
mais humido). 

2 A microgelifraq:ao destaca do xisto uma pasta terrosa, contendo urn pouco de 
argila e particulas da dimensiio dos limos, das areias e dos gri'tnulos (Ibid., p. 287). 
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Os materiais preparados por estes processes foram mobilizados, merce 
da forya da gravidade e do declive das vertentes (20 a 45 %), atraves de movi
mentos de congelifl.uxao, para o sope das mesmas, onde actualmente per
manecem em parte. Os efeitos destes movimentos ainda sao visiveis nos 
xistos subverticais que, nalguns locais, foram obrigados a arrepiar no topo. 
no sentido do deslocamento, ou seja, segundo o declive das vertentes. 

0 estudo exaustivo destes depositos implica a analise laboratorial de 
algumas dezenas de amostras. A impossibilidade de as tratar, de momento, 
em n1imero suficiente, nao permite, desde ja, confirmar a genese dos depositos. 
Apesar de tudo, a titulo de ensaio, analisaram-se tres amostras, recolhidas 
no deposito da Azenha da Volta~ Alvoco de Varzeas (foto 3), na vertente 

FoTo 3- Vista geral do deposito da Azenha da Volta. No segundo plano, notar 
a frente de explora<,:iio, que o cindiu em dois e onde se recolheram as amostras. 

sul do rio Alvoco, correspondentes ao deposito superior (amostra A) e a 
dois niveis do deposito inferior (amostras B e C). 

Os resultados obtidos, a confirmar-se a sua generalizayao aos outros 
depositos, permitem, desde ja, nao so corroborar as observayoes macros-
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cop1cas, quantificando-as, mas ainda atentar nalgumas considera~;oes sobre 
a forma<;ao dos mesmos. 

Verifica-se que a frac9ao argilosa < 38,u e mais abundante no deposito 
vermeiho (42% do total da amostra) do que no deposito amarelo-esver
deado (35 e 30 %, respectivamente, nas amostras B e C), o que podera tra
duzi r urn certo aumento de temperatura efou humidade das amostras B e C 
para a amostra A. Relativamente a frac9ao grosseira, verificou-se que 
existem no deposito vermelho cerca de 60 % de elementos superiores 
a 4 mm (-20), ao passo que no amarelo-esverdeado essa percentagem e varia
vel de lei to para lei to ( cerca de 50 % na amostra B c de 80 % na 
amostra C) (fig. 2) . 
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FIG. 2- Histogramas granulometricos das amostras tratadas e respectivas curvas cumula
tivas. A correspond en cia entre os val ores da escala "' e os milimetros da malha e a seguinte: 
- 3 · 6mm; - 2 = 4mm; - 1 , zmm; O = lmm; 1 = 0,5mm ; 2 = 0,25mm; 

3 : 0,125 mm; 4 , .. 0,0625 mm ; F ~~ Fundc•. 

Alem do nitido predominio de elementos grosseiros 3 ha a considerar 
urn recrudescimento nos elementos finos, pelo que a distribui9ao se apresenta 
bimodal. A existencia de duas modas poderia Ievar a pensar-se na ocorrencia 
de elementos provenientes de duas origens diferentes, 0 que parece nao se 
verificar, devendo antes resultar da actua9ao dos dois processos de gelifrac~;ao 
antes referidos, macro e microgelifrac~;ao. 

Para determinar os minerais argilosos componentes da frac~;ao fina ( < 5,u), 
submeteram-se as amostras a difrac~;ao dos raios X, tanto no seu estado 
natural, como ap6s tratamento com glicol e, ainda, depois de aquecidas 

J 0 indice de assimetria (Skq0) apresenta valores positivos em todas as amostras 
(A = 0,365; B = 0,935 e C = 0,045}, logo todas sao deficientes em fra~iio fina. 
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a 550°C. A determina9iiO dos oxidos de ferro fez-se por analise quimica 4. 

Os resultados obtidos constam do Quadro I, 
Alem destes minerais argilosos aparece, nos difractogramas corres

pondentes a amostra A, natural e glicolada, uma risca equivalente a 4,84 A. 
que nao surge na amostra aquecida a 550° C, nem nas amostras B e C e que, 
de momento, nao foi possivel identificar. Trata-se de mais uma particula
ridade a distinguir o deposito superior, vermelho, do inferior, amarelo-esver
deado, e que podera, eventualmente, contribuir para marcar uma maior 
distin9iio entre esses dois depositos, caso se venha a detectar o mineral a que 
se rcfere. 

I 

QUADRO I - Percentagens dos minerais argilosos e dos 6xidos 
de ferro contidos nas amostras analisadas. 

MINERAlS ARGILOSOS ( %} OXIOOS DE FERRO (%) 
-. - -- ,. --·-- ----~- ·-· . ·-· ----!- ··---- --~--·---AMOSTRAS I 

/lite Clorite Cau/inite Fe2 0~ Fe~ 03 Fe 0 
f Total) i 

------ ---- ------·---
A 60-70 15-25 10-20 8.17 6,63 1,39 

B 45-55 25-35 10-20 7,60 4,90 2,43 

c 55-65 25-35 5-10 7,58 3.47 3,70 

Analisando os minerais identificados verifica-se, em termos de percen
tagens relativas, o nitido predominio da ilite, seguida da clorite, o que ates
tara a forma9aO do deposito em clima frio. A percentagem da ilite e maxima 
no deposito vennelho, apresentando tambem valores elevados nos dois niveis 
do deposito inferior, enquanto a clorite apresenta os valores mais elevados 
nos niveis inferiores. A caulinite, que podeni querer traduzir urn certo 
aumento de temperatura e de humidade, e mais abundante nos niveis supe
riores. Podera ter existido ainda em maior quantidade no deposito vermelho 
e, por lavagem, ir migrando para os horizontes inferiores, onde era menos 

4 As fra~oes grosseiras das amostras foram tratadas, por mim, no Laborat6rio de 
Geomorfologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. As fra~oes finas 
foram analisadas nas secc;oes de Sedimentologia e de Quimica do Museu e Laborat6rio 
Minera l6gico e Geologico da Universidade de Coimbra, pelos Drs. Manuel Rodrigues 
Lapa e Fernando Gomes da Silva, a quem expresso o meu agradecimento. 
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abundante, e levando, consequentemente, a sua diminui<(iio no horizonte 
superior. 

Esta interpreta<(ao associa-se as ila<(oes que se podem tirar das percen
tagens de ferro ferrico, muito mais abundante no deposito superior, que por 
isso mesmo e vermelho, e que se deve ter formado num clima menos frio e 
mais humido do que o do deposito inferior, em que as condi<(oes para a oxi
dayao seriam mais favoniveis. Tambem por Iavagem, parece passar para os 
niveis inferiores, onde ha urn acrescimo de ferro ferroso que confere uma 
colora<;ao amarelo-esverdeada ao deposito. 

Oeste modo, parece poder concluir-se que, apos uma certa fase de esta
bilidade da drenagern, concomitante com a forma<;ao do terra<;o inferior, 
ocorreu uma outra de clima frio, relativamente seco, em que se continuaria 
o alargamento do vale, especialmente por processes de macrogelifrac<;ao c 
que conduziram a constitui<;ao do deposito inferior. Esta fase foi longa 
atendendo a espessura, ainda conservada, de alguns depositos (> 5 m). 

Seguiu-se-lhe urn episodio temperado e pluvioso que permitiu a des
trui<;ao de grande parte destes depositos, atendendo a facilidade de evacua<;ao 
dos materiais, devida a sua reduzida dimensao e ao seu fraco grau de coerencia, 
e a que parece corresponder urn ligeiro encaixe do rio. Este episodic deve 
ter sido bern mais curto do que o anterior, pois, caso contrario, nao perma
neceriam restos tao bern conservados do deposito amarelo-esverdeado. 

Novo periodo frio, nao necessariamente tao rigoroso quanto o primeiro 
e provavelmente mais humido, vai conduzit a forma<;ao do deposito vermelho. 
Desenvolveu-se por urn periodo relativamente Iongo, tendo em conta tambem 
a espessura conservada de alguns depositos ( :::- 3m). Estes, por serem 
constituidos por particulas de reduzida dimensao, sao presa facil da erosao 
e se ainda se encontram em tao grande numero e porque f0ram, sem duvida, 
muito importantes e porque sao muito recentes. 

Sucede-se um periodo de novo mais quente, que podera vir a culminar 
com o actual encaixe da rede de drenagem e a progressiva destrui<;ao dos 
depositos. 
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