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OS GEOGRAFOS DE COIMBRA E OS ESTUDOS SOBRE 

A EVOLU<;AO DE VERTENTES EM CLIMAS FRIOS * 

FERNANDO REBELO 

I. Como ja uma vez escrevemos (F. REBELO, 1986, p. 127), «O nosso pri
meiro grande contacto com o modelado periglaciar de baixa altitude verificou-se 
durante o estudo das Serras quartzfticas de Valongo» (F. REBELO, 1975). Na ver
dade, foi af que tizemos tmla primeira referencia a algtms dos dep6sitos de carac
terfsticas pcriglaciarcs detectados na area entao estudada. 

Antes, porem, tfnhamos sentido que algo relacionado com o frio estava 
testemtmhado nas vertentes do Rio Duc~a. quando falamos de "uma evolu<;ao 
do tipo solifluxivo, bastante pr6xima no tempo», que nelas se teria verificado 
(F. REBELO, 1967, p . 230). Tambem A. Fernandes MARTINS (1949, p. 88-89), 
noutro contexte, havia sentido o mesmo quando, para explicar «algumas pou
cas cascalheiras , hoje consolidadas numa brecha de cimento calcario" na F6rnia 
de Alvados, ia buscar uma provavcl passagem da agua «do estado lfquido ao 
estado s6lido» que, assim, ao introduzir-se nas fendas da rocha, actuaria «como 
uma cunha». 

Verdadeiro percursor ncstc tiJX1 de observa~oes, foi, porem, Amorim GI!V.o 
(1940, p. 44) quando, cstranhando que Martonne aponte os Apalaches para exem· 
plificar as «agulhas de gclo lcvantando do solo como que um manto formado por 
areias e pequenas pedras», diz que o fem~meno e frequentfssimo, mesmo em Por
tugal». E acrescenta: «Vczcs sem conto (sic) o temos observado e trilhado, nas 
primeiras horas do dia. Quando se da a fusao do gelo, fica uma lama viscosa que 
pela ac~ao da gravidade escorre, mesmo nos declives suaves, durante as poucas 
horas diumas em que o sol aqucce». Trata-se de urn processo actual que hoje conhe-

* Comunicayiio apresentada na II Semana de Geografia Ffsica de Coimbra (7 a 10 de 
Novembro de 1988). 
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cemos como formac;ao de «pipkrakes» seguido de «Creeping» ou, ate, de solifluxao, 
que A. Gm.A.o considerava ter-se verificado, «outrora» e «Certamente» ainda em 
maior escala do que hoje, «nas vertentes que dao para a Alagoa» (Montemuro). 

2 . A apresentac;ao dos dep6sitos localizados a Norte das cristas quartzfticas 
de Valongo, que consideramos denotarem caracterfsticas periglaciares, foi feita cau
telosamente analisando a estrutura visfvel em cortes frescos em Chao da Vinha. 
Demos, entao, a maxima importancia a «alternancia de leitos argilo-arenosos e 
leitos de calhaus» tendo, estes, «tamanhos de 5 a 10 centfmetros, por vezes 15 a 20, 
correspondendo na quase totalidade a xistos,_.achatados sem quaisquer sinais de 
transporte fluvial>>. «No laborat6rio, verificou-se que, num dos ruveis intermectios, 
argilo-arenoso, a ilite era a argila mais abundante» (F. REBELO, 1975, p. 114). 

Caracterizamos, ainda, outros dep6sitos do mesmo tipo, na mesma area, por 
vezes com calhaus mais pequenos, mas tamb~m com predomfnio de ilite na fracc;ao 
argilosa. Numa das figuras que entao juntamos (figura 27), salientamos que «houve 
remeximento», subentendendo-se, portanto, que poderao ter ocorrido, ap6s a neces
saria fase de crioclastia, na fase de movimentac;lio ou mesmo depois, condic;6es de 
frio capazes de conduzir a gelistruturas. 

Infelizmente, nao era facil avanc;ar no respeitante a cronologia destes dep6-
sitos e acabamos por considera-Ios mais antigos do que hoje nos parecem. 
Mesmo assim, se atendermos a «razoavel consolidac;lio» e a «cor vermeJha,. do con
junto, provenientes de uma «ferruginizac;ao posterior», nao serao os mais recentes 
dep6sitos deste tipo existentes na area (F. REBELO, 1986, p. 128). 

3. Desde 1975, dirigimos varios pequenos trabalhos de investigac;ao na area 
de Coimbra muitos dos quais nos deram a conhecer dep6sitos de caracterfsticas seme
lllantes aos que encontraramos na area de Valongo. Algumas referencias foram 
sendo feitas em publicac;6es ligadas a processos erosivos actuais, mas foi na I Reu
nUio do Quaternario Iberico, efectuada em Lisboa, em 1985, que tentamos, pela 
primeira vez, uma visao geral comparativa e alargada tanto para Norte, ate a area 
anteriormente estudada, como para Sui, ate a area do Macic;o Calcaria Estreme
nho, onde, entretanto, tambem famos fazendo observac;6es com certa frequencia. 

No Quadro sin6ptico provis6rio que arriscamos publicar no ano seguinte 
(F. REBELO, 1986, p. 137), procurava-se uma correlacionac;lio entre as formas, for
mac;6es ou nfveis de dep6sitos ligados ao modelado periglaciar Je baixa altitude 
que, desde ha anos, vfnhamos observando entre Agrcla (a Norte de Valongo) e Alto 
da Serra (a Sui da Serra de Candeeiros). 

Estabelecendo urna divislio em quatro grupos de areas (V alongo, Macic;o Mar
ginal de Coimbra, Condeixa e Macic;o Calcaria Estremenho) apresentamos urn 
esboc;o com as linhas gerais de uma estratigrafia baseada, apenas , nas caracterfs-
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ticas petrograficas dos dep6sitos e, quando isso era possfvel, nas sobreposic;6es iden
tificadas. Por exemplo, grandes blocos de quartzito (em Valongo) e grandes blo
cos de calcaria (no Macic;o Calc~rio Estremenho) sao os elementos petrogrMicos 
que, aparecendo por cima de todos os dep6sitos de vertente nas suas ~reas respec
tivas, tivemos de considerar como os mais recentes entre os eventualmente rela
cionados com periodos frios. 

No entanto, sabemos bern que o processo de destaque desses blocos poder~ 
nao ser obrigatoriamente a gelifracc;ao; por isso, ao fazer-lhes corresponder como 
processo morfogenetico a gelifracc;ao, deidmos conscientemente uma duvida no ar. 

Quanta a cronologia, op~mos por considerar o mais importante momento de 
gelifracc;ao, correspondente ao mais not6rio dep6sito de tipo «greze», de fraca con
solidac;ao, como dat~vel de Wurm III, mesmo assim, tarnbem sob reserva. Adrni
timos, portanto, que sejam j~ tardiglaciares as soliflux5es respon~veis pelo nfvel 
heterometrico de blocos e calhaus embalados em matriz argilosa que se sobrep5e 
a dep6sitos de tipo «greze,. 

Pareceu-nos que se poderiam aceitar dois outros perfodos de formac;ao de dep6-
sitos de tipo <<greze,.. Nao s6 pelo diferente grau de consolidac;ao, mas tambem 
pelo grau de conservac;ao do conjlmto rochoso que constituem, sao indubitavel
mente mais antigos. Diffcil, todavia, ser~ defender perfodos precisos para essa 

formac;ao. 

4. V~rios outros trabalhos de Geomorfologia realizados em Coimbra con
duziram a considerac;6es sobre evoluc;ao de vertentes em climas frios . 

No decurso dos seus estudos sobre as Serras de Condeixa, Sic6 e Alvai~ere, 
Lucio CuNHA encontrou materia para reflexao, por exemplo, nas chamadas 
«buracas» que marcam tantas das vertentes calc~rias dessa area. Por isso, na I Reu
niao do Quaternario lberico (Lis boa, 1985), apresentou urn primeiro trabalho sobre 
o significado morfo-estrutural e climatico deste curiosa tipo de abrigos sob rocha . 

Sem duvida importante, a dissoluc;ao esteve activa na genese dos canh6es fluvio
-carsicos, mas, «depois de estarem estabelecidas, pelo menos, as linhas gerais das 
vertentes actuais, o infcio da formac;ao das 'buracas' parece estar ligado a meca
nismos de gelifracc;ao diferencial, devidos quer as caracterfsticas litol6gicas, quer 
a situac;ao topografica» (L. CuNHA, 1986, p. 145). 

Quanto a cronologia, o estudo permitiu admitir «a existencia de duas grandes 
gerac;6es de 'buracas', associadas a duas gerac;6es de dep6sitos com sequencia geral 
'greze'-'groise', em que os dep6sitos da gerac;ao mais antiga se apresentam com 
vestfgios de cimentac;ao e·posterior carsificac;ao" (id. , p. 150). Conhecendo estes 
dep6sitos, e tentando a sua comparac;ao com os outros acima referidos, dificil
mente se poder~ aceitar que eles sejam os mais antigos de todos os que se podem 
encontrar no conjlmto da ~rea que acima definimos. 
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Na mesma altura. foi publicado urn outro trabalho sobre dep6sitos de carac
terfsticas periglaciares, mas a prop6sito de estudos em curso nurna area situada mais 
para o interior, num afluente do Rio Alva, o Alvoco, portanto, a Norte da Serra 
do Acor. Nesse trabalho, Luciano LouRE.N<;o (1986, p. 158) apontava para urna 
fase de «clima frio, relativamente seco», logo «ap6s uma certa fase de estabilidade 
da drenagem, concomitante com a formacao do terraco inferior" do Alvoco. Assim, 
terao existido as condic6es necessarias para «O alargamento do vale, especialmente 
por processes de macrogelifraccao e que conduziram a constituicao do dep6sito» 
homometrico, espesso (ate cerca de 5 metros), com uma razoavel cimentacao. Esta 
parece relacionar-se com a matriz argilosa, que o Autor sup6e «que pode ter resul
tado, pelo menos em parte, de uma alteracao posterior das patelas (de xisto), ja 
no pr6prio dep6sito» (id., p. 153). 

A analise dos dep6sitos permitiu, ainda, falar de «urn epis6dio temperado e 
pluvioso ... bern mais curto que o anterior» e de um «novo perfodo frio, nao neces
sariamente tao rigoroso quanto o primeiro e provavelmente mais hllmido». Todavia, 
parece ser este o responsavel pela formacao de urn dep6sito vermelho. «Sucede-se 
urn perfodo de novo mais quente, que podera vir a culminar com o actual encaixe 
da rede de drenagem e a progressiva destruicao dos dep6sitos,. (id .• p. 158). Nao 
tera sido este «perfodo» o responsavel pela ferruginizacao? A comparacao com o 
que se tera passado no litoral, mesmo que a cotas semelhantes. e perigosa. 
No entanto, sentimos a tentacao de fazer corresponder estes dois dep6sitos. natu
ralmente relacionados como frio, aos dois momentos mais favoraveis a gelifraccao 
que se terao verificado no Wlirm. Nao nos parece haver argumentos para ir mais 
alem no tempo geol6gico. 

Referencias ao frio no Quaternario vern, igualmente, nurn trabalho de A. Cam
par de ALMEIDA (1986). Nao se trata, todavia, de urn estudo de vertentes, mas de 
urn estudo sobre uma cobertura de «areia bastante fina, relativamente homogenea 
e muito pobre em argilas» (p. 174). Prova-se que a genese e e6lica pela analise 
morfosc6pica eo Autor, por comparac;ao com trabalhos anteriores feitos sobre a 
geologia da area, inclina-se, interrogativamente, para uma formacao no Riss. 

Bern ao contrario em termos de hipoteticas datacoes, A. M. Rochette CoR
DEIRO (1986, p.l71), na sequencia de urn trabalho tan1bem apresentado na I Reu
niao do Quaternario Iberica (Lisboa, 1985), apresenta urn esboc;o de coluna 
estratigr<1fica em que se salientam aspectos muito recentes, com tres tmidades lito-
16gicas, bern definidas, depois do ultimo momenta do Wiirm susceptfvel de criar 
condic6es favoraveis a gelifraccao. 

Mais recentemente, retomando o assunto, A. M. Rochette CoRDEIRO 
(1988, p . 115) estabelece comparacees entre colunas estratigraficas de dep6sitos 
de vertente na sua area de estudo (Serra da Freita) e vai urn pouco mais Ionge no 
tempo mostrando a existencia de outros momentos de gelifrac<;ao. Para a genese 

196 



dos dep6sitos da sua lirea, acaba por propor dois perfodos favoraveis a gelifrac~ao 
durante o Wi.irm (id., p. 129). Nada nos autoriza a remontar ao Riss, nao s6 pelo 
tipo de dep6sitos encontrados, mas tambem pela dificuldade em compreender como 
se poderiam ter conservado naquele meio montanhoso. 

5. Alguns dos esn1dos citados integram-se em trabalhos de carlicter mais amplo 
e ainda em curso. A fase inicial, correspondente a localiza~ao dos dep6sitos e a 
sua caracteriza~ao , nao podera mmca consider·ar-se terminada, uma vez que ha scm
pre a possibilidade de se virem a descobrir novos dep6sitos, a favor de novos cor
tes entretanto postos a descoberto. Ela esta, todavia, a dar passagem a uma fase 
interpretativa em que a pesquisa da genesee da cronologia se vao basear numa des
cida ao pormenor. 

A tcntativa de aproftmdar o conhecimento sedimentol6gico dos dep6sitos leva 
a utiliza~ao de tccnicas laboratoriais de maior precisao para analise das anlOstras, 
mas tambCm a melhor dcfini~ao de campo, com recurso a demoradas observa~6es 
micromorfol6gicas. Mais diffceis scrao as certezas no respeitante a cronologia; ana
liscs de p6lcns podcrao dizer qualquer coisa, tal como, em certos casos, talvez seja 
possfvcl a data~ao pclo Carbono 14. 
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