


CAMPO E LABORATORIO NO ESTUDO 

DOS PROCESSOS EROSIVOS ACTUAIS 

A PROP6SITO DE UM RECENTE DOUTORAMENTO 

NA AREA DA GEOMORFOLOGIA DINAMICA 

«Le Laboratoire le plus important pour moi est reste le Terr.ain, de fayon 
a faire le maximum d'observations en situation et a ne pas etudier les pro
cessus pour eux-memes, mais en relation avec leur environnement». Palavras 
como estas, escritas por Bernard Valadas no Prefacio da su.a tese de doutora
mento 1, apresentada a Universidade de Paris I (Pantheon-Sorbonne), em 1983, 
poderiam ter sido escritas por nos, tantas vezes as temos repetido aos alunos 
que, desde ha cerca de dez anos, em Coimbra, no ambito da Licenciatura 
em Geografi.a, tern escolhido, como opc;:ao, a disciplina de Geomorfologia. 

No extenso trabalho que intitulou Les Hautes Terres du Massif Central 
fran~ais - contribution a !'etude des morphodynamiques recentes sur versants 
cristallins et volcaniques, o Autor desenvolveu quatro partes, a que chamou 
«Livros», baseando-se fortemente no seu proprio trabalho de campo 
- (I) objectivos, metodos e quadro geografi.co do estudo, (II) formas e for
mac;:oes de origem periglaciar, (Ill) morfodinamicas recentes e actuais e 
(IV) vertentes e sistemas de vertentes. Com efeito, numa regiao sobre a qual 
tem recaido tantos estudos geologicos e geomorfologicos, alguns realizados 
por nomes hem nossos conhecidos, como H. Baulig, J. Beaujeu-Garnier, 
P. Bout, A. Demangeon, M. Derruau, A. Meynier, etc. , B. Valadas inclinou-se 
para uma nova perspectiva que <<nao somente aclara as ultimas etapas da 
evoluyao do modelado, mas, alem disso, permite explicar o mosaico dos meios 
geograficos de pormenor directamente explorados e ordenados pelo 
homem» (p. 5). 

1 Bernard VALADAS, Les Hautes Terres du Massif Central Franfais: Contribution 
a /'etude des morphodynamiques recentes sur versants cristallins et volcaniques, These de 
Doctorat d'Etat, Universitt\ de Paris I, Pantheon-Sorbonne, 1983, 927 p. 
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Para . ati.ngir os seus objectives, B. Valadas nao podia abarcar to do o 
con junto do Macic;:o Central ; escolheu seis «areas-amostra» (urn tanto rna is 
vastas do que as que propusemos I para o estudo dos processes erosivos na 
regiao Iitoral do norte e centro de Portugal) - uma parte do Limousin., o Can
tal, a Margeride, o Mont Lozere, o Tanargue e o Velay oriental. Assim, 
no Livro I, ap6s uma rapida introduc;:ao («quadro geognifico>> e «quadro 
tematico»), sao expostas as principais caracteristicas morfostruturais de cada 
uma das regioes escolhidas salientando a sua variedade, mostrando a sua 
importancia. A region-echantil/on escolhida no interior do Limqusin, diz 
o Autor, «e representativa tanto das condic;:oes estruturais como dos _aspectos 
climaticos da regiao» (p. 17); nao podendo falar abertamente ern montanha, 
numa primeira aproximac;:ao, ele tern, pela «pratica do terreno», de distinguir 
entre «OS modelados da Montanha» e «os mode1ados dos Planaltos» (p. 22), 
onde predominam, respectivamente, as rochas graniticas e as rochas metam6r
ficas. A Margeride, com os seus altos planaltos escalonados, e considerada 
«Montanha» no planalto central, «o mais elevado» (p. 53); as altitudes sao ai 
superiores a 1300 metros e o seu quadro lito16gico 6 simples - o granito 
porfir6ide calco-alcalino «ocupa 95% da superficie» (p. 61); «alem da unifor
midade litol6gica, 6 a sua situac;:ao no corac;:ao do Macic;:o Central em posic;:ao 
de abrigo relative que suscita o interesse» (p. 7). 0 Mont Lozere foi escolhido 
pelas suas altitudes elevadas (atinge 1699 metros) e pela «sua situac;:ao geo
grafica meridional susceptive! de introduzir parametres novos» (p. 75)- e tam
bern granitico, mas apresenta xistos e rochas sedimentares a sua volta . 
0 Tanargue, ou Haut Plateau Ardechois, ronda os 1500 metros de altitude; 
caracteriza-se pela importancia ~os contrastes topograficos, com pequenos 
elementos de planaltos, com vales de formas variadas, com verdadeiras depres
soes, mas tamb6m pelo predominio das rochas metam6rficas. 0 Velay 
oriental 6 urn planalto de formas simples, inclinando «lentamente de 1200 m 
a Este, para menos de 1000 m a Oeste e a Norte; s6 a Sui este comporta alti
.tudes medias atingindo 1400 m» (p. 97); 1ito1ogicamente 6 muito variado nao 
!he faltando, alem do granito, as rochas sedimentares, metam6rficas e vul
canicas. Finalmente, o Cantal, «a mais vasta construc;:ao vulciinica da 
Europa» (p. 109), com altitudes superiores a 1500 metros, com importante 
heranc;:a glaciaria e sofrendo, hoje, infiuencias atlanticas, «apresenta-se como 
urn imenso estrato-vulcao» que funcionou desde <<o Miocenico ate ao 
Pliocenico» ( p. I 14). 

' Fernando Rebelo, «lntrodu~ao ao estudo dos processos erosivos actuais na regiao 
lit oral do norte e centro de Portugal», Revis fa da Universidade de Coimbra, 29, 1981, 
p. 195-248. 
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A enunciacrao das caracteristicas morfostruturais das seis «areas-amos
tra» arranca, sempre, duma boa descric;iio do relevo acompanhada por esbocros 

Maciro Central frances (I) - Jocalizac;ao das «areas-amostra» (2) estudadas por 
· Bernard Valadas (adaptac;ao da fig. I, p. 8). 

de localizacrao, morfol6gicos, em que, desde logo, se salientam, como elemen
tos de grande interesse, as formas dos vales, a extensao dos nfveis aplanados, 
as escarpas de falha, as cristas, etc. Seguem-se esbocros geol6gicos, mais ou 
menos adaptados, para melhor compreensiio da litologia, e esbocros morfos
truturais, por vezes, acompanhados por cortes geol6gicos ilustrativos. Alem 
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disso, para uma mais completa definic;:ao das suas «areas-amostra», B. Valadas 
achou que devia juntar, tambem, alguns mapas de declives, que construiu 
segundo 0 metodo das «areas homogeneas», metodo, sem duvida, mais simples 
do que o da «quadriculagem» que, pessoalmente, temos preferido I; achou, 
igualmente, que devia culminar cada caracterizac;:ao por uma tipologia de 
vertentes, acompanhada por perfis simples, que, salvaguardadas as devidas 
proporc;:oes dos respectivos estudos, muito nos fez lembrar o que, ha ja tantos 
anos, tentamos estabelecer para parte do vale do rio Duec;:a 2. 

Se o trabalho de campo, !ado a lado com o estudo de documentos carto
graficos e outros (fotografias aereas, por exemplo), foi essencial para a elabo
rac;:ao deste Livro I, o Autor nao deixou de recorrer ao Laboratorio, no caso, 
indirectamente, atraves de analises quimicas e mineralogicas dos varios tipos 
de granitos em presenc;:a, feitas pelos numerosos geologos que tern trabalhado 
nas areas referidas, publicadas em multiplas obras de pormenor. No entanto, 
parece-nos que a apresentac;:ao das <<areas-amostra» teria ganho com uma 
caracterizac;:ao climatica que se juntasse, desde logo, a caracterizac;:ao mor
fostrutural, tanto mais que as escolhas feitas se relacionaram com o clima 
- <mma certa variedade morfostrutural e ao mesmo tempo situac;:oes clima
tic&s diversas» levaram B. Valadas a «trabalhar segundo uma linha diagonal 
indo do Lirnousin a Montagne cevenole» (p. 6), o que correspondia a existencia 
de macic;:os graniticos e macic;:os vulcanicos «suficientemente variados na sua 
natureza para fornecerem quadros com evolw;:5es que nao podiam deixar 
de ser diferenciadas» e, tamb6m, a existencia de urn «gradiente climatico, 
bern marcado desde o Lirnousin oceanico ate as Cevennes com inftuencias 
mediterraneas acusadas», que <mao podia deixar de imprimir a sua marca 
as diferentes evoluc;:5es e conduzir a uma regionalizac;:ao que ia ser necessaria 
precisam (p. 7). 

No Livro II, B. Valadas comec;:a por dizer que «no Macic;:o Central, 
a omnipresenc;:a das heranc;:as periglaciares constitui urn dos trac;:os marcantes 
do modelado» (p. 129); por isso, numa primeira parte, poe em evidencia os 
«grandes processos», isto 6, «os mecanismos fundamentais responsaveis pela 
localizac;:ao das grandes formac;:oes» (p. 132), debruc;:ando-se sobre as alterites 
deslocadas sobre vertentes de declives moderados, sobre a evoluc;:ao das ver
tentes abruptas e sobre as dinamicas ligadas a neve e aos gelos residuais, mas 

1 Fernando Rebelo, «Ycrtentes do Rio Due~Ya•>, Boletim do Centro de Estudos Geo
grd/it·os, Coimbra, 3 (22 e 23), 1967 p. 155-237, e «Mapas de declives- analise de alguns 
exemplos portugueses», Finisterra, Lisboa, II (22). 1976, p. 267-283. 

2 Fernando Rebelo. ob. cit. (I 967). 
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sempre abarcando o conjunto das areas, pois que as observac,:Ot!s regionais, 
feitas sector a sector, vem numa segunda parte culminando em propostas de 
cronologias parcelares que confluem para uma sintese cronostratigratica a 
escala de todo o Macic,:o. 

Uma vez mais, o trabalho de campo foi fundamental. 0 Au tor salienta-o, 
mesmo, ao tratar das movimentac;oes de alterites: <<privilegiamos o exame do 
terrene, o estudo in situ, aquele que integra os diversos factores do meio. 
Examinando cada corte, antes de toda a analise sedimentologica, esforc,:amo
-nos por recoloca-lo no contexto do conjunto da vertente tendo em conta, nao 
somente o declive, a exposic;ao, mas tambem o ambiente morfologico» (p. 143). 
Claro que o recurso ao laboratorio, agora, para o estudo micromorfologico 
em laminas delgadas, tambem foi necessaria, mas logo se veri.ficou o regresso 
ao campo tendo em vista, com novos dados, uma interpretac,:ao paleogeogra
fica. Na verdade, em certa medida, era a dialectica explicada por J. Tricart 1. 

A bibliografia utilizada, alias, muito abundante, permitiu precisar toda 
urn a terminologia; o reconhecimento de formas e formac,:oes periglaciares, 
em grande profusao e variedade, geralmente ilustradas por figuras desenhadas 
pelo proprio Autor, fez, por vezes, aperfeic,:oar a terminologia e, sempre, 
avanc,:ar no conhecimento da morfogenese. Assim aconteceu com a impor
tancia do «gelo de segregac;ao» nos diferentes tipos de estruturas que origina, 
ou com a tipologia das escombreiras, de gravidade e fluidas que, no Maci<;:o 
Central, nao aparecem associadas, ou, ainda, com os estranhos «circos de 
niva<;:ao» («anjiteatros ou circos de enchimentos gldcio-gelif/uidais» - p. 205) 
e os «rios de pedras», entre tantas outras formas e forma<;:oes descritas e 
interpretadas. 

A primeira proposta para uma cronologia apresentada por B. Valadas 
. e a que se relaciona com o Limousin; on de «as formas e formac,:oes de origem 
periglaciar sao relativamente pouco variadas. Na cobertura gelifuida de 
vertente, quase omnipresente, intercalam-se, de Ionge a Ionge, alguns elementos 
pontuais como as reentrancias ligadas aos nichos de nivac,:ao, os «tab/iers» 
de blocos e as «groises» (p. 264). 0 Autor tentou «colocar os diversos acon
tecimentos uns em relat;:ao aos outros» e propos uma cronologia relativa, 
de grande pormenor, baseando-se em que «Se pode dividir 0 ultimo periodo 
frio (Wtirm- Weichsel) em quatro partes: a seguir a urn Glaciario antigo .. . 
vem o Pleniglaciario medio (anterior ao nivel de Kesselt reconhecido na Europa 
de Noroeste pelos 28 000 BP), depois o Pleniglaciario superior (de cerca 

1 Jean Tricart, «Le terrain dans la dialectique de Ia geographie», Herodote, 8, 1977, 
p. 105-120. 
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de 24 000 BP a J g 000 BP) e, enfim, o Tardiglaciario» (p. 264). Criterios 
estratigraficos confirmados pela arqueologia pre-hist6rica conjugaram-se para 
propor o Pleniglaciario superior para as forma~5es gelifluidas com blocos 
aS quais juntou, tambem, as «groises» («grezeS» grosc;eiras) e OS <<tabliers» 
de blocos: as geodinamicas correspondentes seriam a gelifrac~ao, a gelifluxao 
e pequenas fendas de gelo, sob clima muito frio. As areias gelimobilizadas 
e as acumula~5es fluvio-nivais, correspondendo a alternancias de gelo-degelo 
no solo e a neve abundante, sob clima frio e humido , foram consideradas do 
Pleniglaciario medio. 

0 estudo do periglaciar~ sector a sector, levou B. Valadas a propor varias 
hip6teses de cronologias em que se salientam pontos comuns importantes, 
mas, igualmente, algumas diferen~as. A titulo de exemplo, no Limousin e na 
Margeride «as duas forma~oes principais, areias estruturadas pelo gelo e 
forma~oes gelifluidas com blocos, parecem, Iogicamente, articular-se a volta 
do dais epis6dios principais do t'1ltimo grande periodo frio: Pleniglaciario 
medio para as primeiras, Pleniglaciario superior, para as segundas» (p. 295). 
No entanto, entre estes dois momentos do que, normalmente, chamamos 
Wiirm, tanto no Limousin, como no Velay oriental, mas nao na Margeride 
e muito menos no Canta/, urn interestadio, Interpleniglaciario, de clima 
temperado frio, tera sido responsavel por «ravinamentos locais e uma pede
genese marcada» (p. 330) - que semelhan~a com o que pudemos identificar 
na area de Condeixa, perto de Coimbra I, onde, pelo menos, uma ravina esta 
parcialmente entulhada por uma «groise»! No Ve!ay, porem, os ravinamen
tos nao se Iimitam a esse interestadio- ha., de novo, ravinamentos entre o 
Pleniglaciario superior e o Tard(glaciario. Bem diferente se revela o Canta/, 
rico em formas de origem glaciar, estudadas por Yvette Veyret 2, correspon
dendo ao «maximo glaciario wlirmiano» (p. 397)- o periglaciar tambem 
esta presente e «as observa~5es dizendo respeito as forma~oes periglaciares 
s6 podem informar sobre as fases mais tardias do ultimo periodo frio» (p. 427), 
ou seja, sobre o chamado Tardiglaciario, onde ainda se torna possivel lan~ar 
hip6teses cronol6gicas de pormenor (Drias antigo, medio e recente). 

A conclusao do Livro II consiste numa sintese «a escala de todo o Maci~o 
Central» acentuan~o «o aspecto cronostratigrafico» e a recolocac;ao do Maci~o 
«no contexto da Europa ocidentah>, mas tambem na demonstra~ao, atraves 
das «grandes dinamicas», de «qual e a parte real dos processos periglaciares 

' F.ernando Rebelo, ob. cit. (1981), p. 238-239. 
2 Yvette VEYRET, Mode/es et formations d'origine glaciaire dans le Massif Central 

franr.ais. Prob!emes de distribution et de limites dans un milieu de moyenne mo/1/agne. These 
Lettres, Paris I, 1978, 783 p. 
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nos modelados» (p. 429). E as ultimas palavras merecem uma referencia 
especial para meditac;ao: «Mesmo se aparecem como pouco espectaculares 
nas suas consequencias morfol6gicas, os epis6dios periglaciares mantem-se 
fundamentais na medida em que sao responsaveis pela Iocalizac;ao das forma
c;oes que condicionaram todas as morfodinamicas ulteriores. Com efeito, 
e em grande parte a partir da distribuic;ao destas formac;oes, heranc;as perigla
ciares, que se compreendem os principais aspectos da evoluc;ao actual tanto 
pedol6gica como hidrol6gica, das vertentes do Macic;o Central» (p. 458). 

0 Livro Ill, sobre as morfodiniim.icas recentes e actuais, comec;a, precisa
mente, pelos «processes actuais de erosao», isto e, pela presenc;a da neve, 
pelos processes ligados ao gelo-degelo, pela importiincia da agua no estado 
Jiquido sobre a evoluc;ao das vertentes e pela repartic;ao actual da vegetac;ao. 
0 recurso a metodologias modernas aparece como essencial- e a teledetecc;ao, 
para o estudo da extensao da cobertura de neve (imagens fornecidas pelos 
satelites NOAA 5 e TIROS N), e a gelifracc;ao experimental, para o conheci
mento do «comportamento perante o gelo dos blocos ja destacados da parede 
e incorporados nas escombreiras», bern como da «parte do gelo na produc;ao 
dos materiais finos que se observam em profundidade, sob os blocos gros
seiros da maior parte das escombreiras>> (p. 545-546), e a analise polinica, 
«completada com dados botiinicos, pre-hist6ricos e datac;oes pelo 14C», 
para salientar «o desenvolvimento da actividade humana» (p. 620). Mas, 
a utilizac;ao dos dados sobre dias de neve no solo e sobre espessuras da 
cobertura nivosa, disponiveis nas varias estac;oes nivol6gicas do Macic;o Cen
tral, ou dos dados relatives a ciclos gelo-degelo diurnos, no periodo 1939-1977, 
e dos dados relativos a «intensidades extremas» das chuvadas fortes, no periodo 
1962-1976, disponiveis na estac;ao meteorol6gica de Limoges, foi, igualmente, 
muito importante. 0 trabalho de campo, porem, nao podia deixar de, uma 
vez mais, ser fundamental- e foi, tanto no estudo dos nichos de nivac;ao 
como no das avalanches, no estudo da formac;ao de pipkrakes, pouco frequen
tes, ou de casos pontuaic; de crioclastia, no estudo dos varios tipos de escor
rencia, de casos de solifluxao, propriamente dita, e de correntes de lama, 
de desabamentos e . de deslizamentos, ou, ainda, de complexas situac;oes pon
tuais de que as cheias catastr6ficas de 21 de Setembro de 1980 foram o exem
plo escolhido. 

A primeira parte do Livro HI levou, forc;osamente, o Autor a concluir, 
entre outros factos, que «a eficacia de processes como a crioclastia ou a escor
rencia cresce com a altitude; como e tam hem com a altitude que o tapete 
vegetal e menos protector e que a neve persiste mais tempo, compreende-se 
que seja ai que se encontram as principais morfodinarnicas naturais actuaic;; 
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para o essencial, o andar afectado corresponde ao andar suprafio
restal» (p. 631). Por isso, a segu:nda parte dcste Livro debru~a-se sobre os 
modelados e as dinarnicas actuais das vertentes supraflorestais sob fraca 
influencia humana apresentando, «em primeiro Iugar, as regioes onde a evo
lu~ao e em grande parte o resultado de processos naturais» (p. 633). E, de 
novo, se acentuam «os fen6menos directamente observaveis: decapagem, 
arrastamento de materiais, deslocamento de blocos; os fen6menos de altera
<;ao em profundidade e de evacuac;iio de elementos em soluc;ao foram volunta
riamente deixados de lado, por falta de dados suficientes» (p. 633). A obser
vac;ao, todavia, niio se lirnitou ao simples tomar de notas, as vezes, ja de si 
bern dificil; B. Valadas procurou dar a mais correcta morfometria, · sempre 
expressa no texto e nas ilustrac;oes pormenorizadas que o enriquecem, tal 
como a evoluc;ao quantificada de alguns processos- atraves de marcac;oes 
com tinta, acompanhou a deslocac;ao de blocos e calhaus sobre diversos 
taludes e pede concluir que «as diferentes medidas ... mostram que localmente 
a evoluc;ao pode ser rapida» (p. 743). No conjunto, porem, «a velocidade 
da evoluc;ao e Ienta» (p. 747). 

0 estudo das «geodinamicas actuais nos meios de fraca intervenc;ao 
humana» perm.itiu, principalmente, concluir a favor do «papel preponderante 
jogado pela neve», mas tambem da importancia da combinac;ao de processos; 
por outro !ado, o Autor verificou que «os processos actuais sao totalmente 
diferentes dos grandes processos que funcionaram quando do periodo wiir
miano, mas sao muitas vezes condicionados, em particular pela sua localiza
c;ao, pelas heranc;as (formas e formac;oes) do ultimo periodo frio». Por fim, 
o estudo mostrou que «as geodinam.icas actuais s6 afectam espac;os reduzidos» 
e «conduzem a uma ligeira irregulariza~ao das vertentes» (p. 74.5-747). 

Na terceira ·parte do Livro III, o «estudo dos modelados e dinamicas 
actuais sobre vertentes com forte actividade antr6pica», feito com base, 
especialmente, em observa~oes de campo, a varias escalas, mas completado 
com a analise sedimentol6gica classica de amostras para urn caso exemplar, 
mostra como, por vezes, as pniticas modernas de explorac;ao rompem o equi
libria das vertentes. «A escala de todo o Macic;o Central, a erosao antr6pica 
revela-se importante e conduz a uma remobiliza~ao quase completa das 
forma~oes superficiais herdadas. Esta remobilizac;ao afecta dois aspectos 
consoante a intensidade das chuvadas: nas regioes nao submetidas as violen
cias mediterraneas os materiais sao armazenados sobre as vertentes sob a 
forma de banquetas, na base de cada parcela; nas regioes cevenoles (s.l.) 
os materiais sao evacuados ate ao talvegue, o que provoca a descarnac;ao 
progressiva da vertente e a exuma~ao da rocha . . .. Assim, em muitos casos, 
o aspecto actual da superficie das vertentes deve mais as modificac;oes antr6-
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picas do que a evolu~ao quando do ultimo periodo frio. Nao se deve, porem, 
esquecer que as morfogeneses de origem antr6pica se exercem a custa da 
cobertura de materiais estabelecida em periodo frio e que, por conseguinte, 
estao condicionadas mais ou menos directamente por esta heranc;a» (p. 800). 

0 Livre IV, mais pequeno do que qualquer dos outros, dedica-se a ver
tentes e sistemas de vertentes. B. Valadas opta pela mesma defini~ao de 
vertente por que n6s, ha tanto tempo, tinhamos tambem optado I. E do 
mesmo modo, a uma escala completamente diferente da nossa, seguiu uma 
tipologia bem nossa conhecida. A vertente e, pois, considerada «como uma 
porc;ao de superficie topognijica plana ou ondulada, mais ou menos vasta, 
ligando um cimo de interfiuvio a um talvegue, com uma inclinac;ao de con
junto feita com elementos de declive de valor variavel, conhecendo ou tendo 
conhecido uma morfogenese apelando para uma ou varias dinamicas dife
rentes das que afectam porc;oes de espac;o vizinhas» (p. 806). A tipologia 
que se segue, com vertentes convexo-concavas simples, convexo-conca"as 
com sector rectilineo e complexas com cornija, tipica das regioes temperadas 
ht1midas, nao cobre todas as possibilidades- «as vertentes irregulares das 
regioes com estrutura heterogenea» (p. 813) e «as vertentes com escalonamento 
morfodinamico», estas, em regra, a grandes altitudes (p. 814-8 15), comple:tam 
o conjunto de tipos reconhecidos. 

0 estudo das vertentes, s6 por si, «por rica que seja a no~ao de ver
tente» (p. 283), nao permite «testemunhar o conjunto dos aspectos do funcio
namento do modelado». Por isso, o Autor recorreu «a no~ao de bacia
-vertente entendida no sentido de porc;ao de espac;o delimitado por linhas de 
partilha das aguas» (p. 823). Urn exemplo simples, com <<a forma dum 
quadrilatero grosseiro de 2,5 km de comprimento por 1,5 km de largura», 
descrito com pormenor no respeitante as suas caracteristicas morfograficas, 
morfometricas, geol6gicas, morfodinamicas, de ocupac;ao vegetal e de ocupa
c;ao humana, permitiu concluir que, apesar de muito pequena, a «bacia
-vertente» escolhida «e formada por componentes elementares que tern de ser 
definidas como uma porriio de esparo afectado por uma ou mais dinamicas 
e uma certa durac;ao do fen6meno. Cada um destes elementos tem a sua 
propria vida, mas t~m entre si liga~oes permanentes actuais e passadas» (p. 829). 
A experiencia do exemplo apresentado Jevou o Autor a proposta do seu alar
gamento a escalas taxon6micas superiores- no vale de Valgorge (Tanargue}, 
numa extensao de cerca de 7 km, excluindo o espac;o plano do topo e algumas 

t Fernando Rebelo, ob. cit. (1967). 
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«bacias-vertentes» de tipo a que chamou atlantica, distinguiu, frente a frente, 
«bacias-vertente» nuas, voltadas para Sul, e «bacias-vertente» cobertas por 
forma~oes herdadas complexas, voltadas para Norte. 0 alargamento da 
metodologia a uma escala regional, igualmente no Ta11argue. mostrou que a 
divisao se fazia de maneira muito semelhante. 

B. Valadas procurou familias de «paisagens morfologicaS>> ; nao fez, 
portanto, um estudo .de morfometria fluvial que, mesmo Ievado bastante 
Ionge, com o habitual esforc;:o de manipulac;:ao matematica de dados, comple
tamente desligado da realidade espacial, que o caracteriza, talvez nao o tivesse 
conduzido a conclmoes tao importantes. Ainda uma vez mais, o Autor 
optou, e bem, pela observac;:ao de campo, apoiado, certamente, pela observa
c;:ao de fotografias aereas, e, embora nao pretendendo senao «l.anc;:ar as bases 
dum metodo», demonstrou que «a bacia-vertente elementar pode ser conside
rada como o mais pequeno objecto de estudo estruturando o espac;:o» (p. 838). 

Na conclusao geral do seu trabalho, B. Valadas, ·depois de passar em 
revista o que de fundamental foi tratado e salientado nas muitas conclusoes 
parcelares com que o valorizou, formula o voto de que o estudo fac;:a «progre
dir o conhecimento dos meios geograficos das altas terras do Macic;:o Central 
frances», do mesmo modo que espera «ter posto em evidencia a originalidade 
duma media montanha cristalina e vulcanica cujas vertentes estao fortemente 
marcadas por morfodinamicas periglaciares herdadas e onde o essencial da 
evoluc;:ae mais recente se faz atraves da valorizac;:ao agricola» (p. 842). Nao 
temos duvidas de que conseguiu atingir tanto o primeire como o segundo dos 
seus desejos, para alem de ter conseguipo, tambem, provar que sem uma 
observac;:ao cuidadosa, incluindo um laborieso trabalhe de campo, a varies 
niveis e em varies mementos, nae e pessivel fazer Geografia. 

FERNANDO R EBELO 
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