


NOTAS, NOT!CIAS E RECENSOES 

A CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA DE PORMENOR 

COMO FORMA PRMLEGIADA DE APLICA~AO (1) 

Nao perguntaremos, tal como o fez, ha ja mais de 20 anos., J. 'liucART 
(1962, p. 13), «como pode a Geomorfologia ser aplicada ?» Bem pelo con
trario, partiremos do principia de que, mesmo antes de se tornar ciencia, ela 
ja existia atraves das solu~Oes mais ou menos empiricas que o Homem encon
trava para problemas de ordem pnitica que lhe eram postos pelas chamadas 
for~as· da Natureza. Como ciencia constituida, a· Geomorfologia ter-se-a 
atrasado no desenvolvirnento de uma fase de aplica~tao; no entanto, hoje e, 
pode dizer-se, desde ha mais de 20 anos, muitos dos seus estudos tern sido 
aplicados, quer indirecta, quer dire.ctamente. 

Na verdade, os conhecimentos geomorfol6gicos sao essenciais para os 
trabalhos de prospec~tao geologica, pedol6gica ou hidrol6gica. Mais con
cretamente, a fotointerpreta~tlio, que, por exemplo, e uma das bases desses 
trabalhos, muitas vezes nao e mais do que a pura e simples aplica~ao dos 
principios de analise das formas que a Geomorfologia estuda - estamos, 
entao, no campo das aplica~toes indirectas. 

No respeitante, porem, a aplica~tao directa da nossa ciencia, nao faltam, 
felizmente, os exemplos, tantos tern sido os geomorf6logos chamados, pelo 
mundo fora, a dar a sua contribui~tao. Numa epoca em que a Uniao Geo
grafica lntemacional considerava importante estabelecer inventarios das 
aplica~t0es possiveis da Geomorfologia, M. PHLIPPONNEAU (1960, pp. 95-102) 
pode ja apresentar uma Iista razoavel desses exemplos. Dois anos mais 

1 0 presente trabalho corresponde basicamente ~ li~o de sintese que apresentamos 
em concurso para Professor Extraordinario de Geografia da Faculdade de Letras da Uni
verllidade de Coimbra (7 de Novembro de 1978) e que, logo a seguir, demos a estampa sob 
a forma de pol{copiado de difusiio restrita (Os processos erosivos actuais no litoral norte e 
centro de Portugal, Estudos, 3, Coimbra, 1978). Cinco anos depois, pareceu-nos, ainda 
oportuna a sua publicayao uma v~ que, no nosso pais, nunca como hoje se falou tanto de 
cartografia geomorfol6gica. 
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tarde, J. TRICART (1962) foi, naturalmente, muito mais longe- e todo um 
livro em que os exemplos se multiplicam. 

0 que ate 1960-1962 se fez e o que, depois, se foi fazendo, pode revestir 
formas tao diversas como as que VaO desde OS pequenos trabalhos individuais 
aos grandes trabalhos de grupo, nuns casos dependendo do geomorfologo 
curioso que corre a fazer um estudo que lhe parece passive! de aplicayao, 
noutros casos correspondendo a trabalhos complexes encomendados pelos 
utilizadores a Centros de Investigayao. 

Logicamente, e uma vez que a Cartografia, como diz P. GEORGE 
(1970, p. 10), para alem de ser em si propria uma tecnica, e o instrumento 
de expressao dos resultados adquiridos pela Geografia, sera quase impossivel 
encontrar um trabalho de aplicayao directa da Geomorfologia que niio seja 
acompanhado, ao menos, por um mapa. Os trabalhos mais complexos sao, 
mesmo, acompanhados por ·extractos ou folhas de mapas geomorfologicos 
de pormenor, quando nao se resumem, na pnitica, a autenticas noticias expli
cativas desses mapas. Com efeito, como escrevia J. TRICART (1965, p. 225), 
«os mapas geomorfologicos de pormenor sao o documento base ao qual 
chega a investigayao geomorfol6gica moderna, aquilo que lhe permite expri
mir-se totalmente e chegar aos seus resultados mais seguros». A partir deles 
e todo um mundo de potencialidades que se abre a aplicayiio directa - quase 
se afirmaria que basta _saber le-los para poder aplica-los, no entanto, essa 
afirmayao ficaria altamente condicionada pela maior ou menor dificuldade 
da Ieitura. Que sao, afinal, estes mapas geomorfologicos? 

1- PRINCIPAlS CARACTERfSTJCAS DOS MAP AS GEOMORFO

L6GICOS DE PORMENOR 

Antes de mais, tratando-se de mapas de pormenor, estes mapas geo
morfol6gicos utilizam grandes escalas. Em regra, sao apresentados em 
escalas entre 1 :20 000 e 1 :50 000. Num ou noutro caso, quando se pretende 
cartografar uma certa variedade de queste>es numa area muito restrita, pode
rao ser utilizadas escalas maiores, como 1 :10 000 ou, mesmo, 1:5 000. Se, pelo 
contnirio, se trata de cartografar areas de relevo mon6tono, poderao prefe
rir-se escalas de 1:100 000 ou, ate, de 1:200 000. Esta ultima, no entanto, 
foi, desde inicio, considerada como limite - na sua reunUio de Cracovia, 
em 1962, a Sub-comis'>ao de Mapas Geomorfol6gicos da Comissao de Geo
morfo1ogia Aplicada, da UGI, adoptou como principia que a escala 
de 1 :200 000 so excepcionalmente fosse utilizada (KLIMASZEWSKI e TRI
CART, 1961). 
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Todavia, na procura incessante duma uniformizacao de crit6rios tendo 
em vista o que se pretende cartografar, bern como o pormenor com que se 
pretende cartografar, nota-se, nos ultimos anos, o predominio franco das 
escalas entre I :20 000 e 1 :50 000, com uma nitida preferencia pela de I :50 000, 
alias do mesmo modo que nos anos 50, quando se fizeram os primeiros mapas 
geomorfol6gicos pormenorizados. 0 do Delta do Senegal, na' escala de 
1 :50 000, 6, normalmente, apresentado como exemplo - segundo J. TRI
CART (1972 a) ele foi o primeiro a ser levantado por uma equipa francesa; 
estava-se em I9.53-54. Quase dez anos mais tarde, em 1962, tambem 
P. MA.cAR (1962, p. 353) anunciava a publicacao dum mapa geomorfo16gico 
da Belgica na escala de 1:40 000 ou na de 1:50 000. 

Efectivamente, a cartografia geomorfol6gica na escala de I :50 000 podeni 
servir-se, em alguns casos, de boas bases topograficas, construidas ou actua
lizadas aerofotogrametricamente e permitira uma facil comparacao. com mapas 
geol6gicos elaborados, tantas vezes, na mesma escala ou em escalas pr6ximas; 
por6m, o mais importante e, talvez, conseguir-se com esta escala urn melhor 
equilibrio entre a area abrangida por uma folha de tamanho m6dio (uns 30 k,m 
por 20 km) e a representacao das unidades que se· pretendem cartografar, 
isto e, as unidades de sexta ordem da classifi.cacao taxon6mica de A. Cailleux 
e J. Tricart, unidades que ocupam extens~s de centenas de metros, perfeita
mente integradas nas de ordem imediatamente a seguir, quinta ordem, ja 
com extens<les de alguns qui16metros (J. TRICART, I965, p. 93). 

Outra das caracteristicas destes mapas e a descricao completa e precisa 
das formas do relevo. Descricao completa porque apresentam todas as 
formas identificadas na area cartografada nao deixando espacos em branco 
e descendo, mesmo, por meio de simbolos apropriados, a formas de grande 
pormenor, como sao as unidades de setima ordem da classificacao taxon6-
mica acima referida, as chamadas micro-formas, cuja dimensao anda a volta 
do metro ou pouco mais. Descricao precisa porque, alem de manterem 
muitos dos dados fornecidos pela base topografica (curvas de nivel, pontos 
cotados, linhas de agua), exploram-nos para frisar alturas de certas formas 
ou completam-nos com novos dados, quando se revelam insuficientes. 
Em suma, estamos perante mapas, ao mesmo tempo, morfograficos (descricao 
completa das formas) e morfometricos (descricao precisa, quantitativa, das 
formas). 

No entanto, a cartografia geomorfol6gica pormenorizada vai, ainda, 
mais Ionge - 6 interpretativa. Todas as formas descritas sao enquadradas 
genetica e cronologicamente dando-se, deste modo, importancia a estrutura, 
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entendida no seu conceito mais amplo, e aos processos erosivos. Por isso, 
na elabora<;:ao dos mapas geomorfo16gicos de pormenor e necessaria recorrer 
aos estudos geol6gicos e geomorfol6gicos feitos sobre a area a cartografar 
e sobre as areas vizinhas; se eles nlio existirem ou se as perspectivas que os 
guiar!m nao satisfizerem, a elabora<;:lio dos mapas exigira 0 desenvolvimento 
de novos estudos. 

Em geral, a cronologia das formas e dificil- as dificuldades de data<;:lio 
tornam-se, por vezes, grandes obstaculos ao andamento rapido dos tra
balhos -, mas a sua genese nao o e menos - ocasionalmente, tambem neste 
capitulo, nlio se podera passar das hip6teses. Nos casos mais complexos, 
a noticia explicativa, a semelhan<;:a do que se passa com a cartografia geol6gica, 
desempenha urn papel fundamental. J. NICOD (1974), por exemplo, no mapa 
geomorfol6gico dos maci<;:os alpinos do Oserot e da Tete de Moise, nao tendo 
entrado em pormenores de data<;:iio, limitando-se a considerar «geralmente 
tardiglaciarias, salvo acima dos 2500 metros» as formas e forma<;:oes peri
glaciares, foi muito alem no artigo explicativo propondo uma cronologia 
relativa, desde o Wurm ate a actualidade, tambem para as formas e formayoes 
glaciares (a complexidade da questao nao aconselhava a sua representayao 
cartografica); por outro lado, no mesmo trabalho o Autor desenvolveu uma 
hip6tese sobre a genese das bacias glacio-carsicas 1 que, no mapa, apenas 
eram localizadas com a sua extensao (J. Nicoo, 1974, p. 129). 

Na realidade, os mapas geomorfol6gicos de pormenor, procurando 
dizer 0 maximo, nao podem, por motivos varios (escala utilizada, dificuldades 
tecnicas na representayao cartografica, complexidade dos problemas em 
causa, etc.), dizer tudo. Dai a necessidade de se fazerem acompanhar por 
pequenos artigos ou noticias explicativas que os completem, quer lanyando 
hip6teses no campo te6rico, como no caso acabado de citar, quer, ainda, 
abrindo caminhos para uma utiliza<;:ao pratica, como no caso apresentado . 
por F. JOLY (1972) e relativo a folha de Mansle do mapa geomorfol6gico 
pormenorizado de Franc;a 2. 

Em resumo, elaborac;ao em escalas cartograficas grandes, descri<;:ao 
completa e precisa das formas do relevo e interpretayao morfol6gica assente 

I Em primeiro Iugar, destacar-se-a o sobreescavamento do glaciar, depois, o apro
fundamento da bacia, em especial por erosao mecanica, no momento da fusao do glaciar e, 
finalmente, 0 aprofundamento actual devido as aguas bastante agressivas relacionadas 
com a neve. 

2 Trata-se da questao do desdobramento deste tipo de mapas em varios mapas 
mais simples, com destinos praticos bern precisos, e que, seguidamente, discutiremos. 

106 



no enquadramento genetico e cronol6gico dessas mesmas formas, podem 
considerar-se as principais caracterf.sticas dos mapas geomorfol6gicos de 
pormenor. 

IT- POSSIBILIDADES DE DESDOBRAMENTO DOS MAP AS GEO

MORFOL6GICOS DE PORMENOR PARA FINS APLICADOS 

:Na referida folha de Mansle (F. JoLY, 1972) ternos, precisamente, urn 
born exemplo do imenso caudal de informa~&s qqe jorra dum mapa geo
morfol6gico de pormenor- numa escala relativamente grande (1 :50 000) 
a morfografia, a morfometria, a morfogenese e a morfocronologia! As van
tagens em rela~ao ao mapa geologico salientam-se na compara~ao com o 
que o Autor quis mostrar para a mesma area e com a mesma escala - o 
mapa geol6gico pouco mais da do que a cronologia das forrna~<Ses geol6gicas, 
isto e·, praticamente, s6 fomece dados crono-estratigrancos. 

Todavia, as vantagens do mapa geomorfol6gico de pormenor chocam 
contra a falta de eficacia da sua leitura. No caso da folha· de Mansle pode 
dizer-se que ha, «apenas», 54 simbolos cartografi.cos, jogando com todas as 
variaveis retinianas (isto e, segundo J. BERTIN, 1967, pp. 10-11, tamanho, 
valor, grao, cor, orienta~ao e forma). Noutros casos ha, ainda, mais sim
bolos. Em A. B. FERREIRA (1975), por exemplo, no mapa geomorfol6gico 
da vertente sui da Montagne Noire, tambem em Fran~a, M 62. Nos mapas 
de varios maci~s pirinaicos apresentados por P. BARRi!RE (1973), e apesar 
de ser discutivel charnar-lhes mapas geomorfol6gicos de pormenor, uma vez 
que se deixam espa~s em branco, M 76. No mapa geomorfo16gico da pro
vincia de Cosenza (Italia), publicado por H. T. V ERSTAPPEN (1977), ha 87. 
No entanto, o maximo de complexidade que encontramos em rnapas geo
morfol6gicos, no respeitante a legenda; e 0 que se atinge num do Jura sui~o 
incluido no estudo sobre a geomorfogenese da parte central do Jura bernes 
feito por D. BARSCH (1969)- sao, exactamente, 125 os simbolos grancos 
utilizados. 

Atem da extensao da legenda, pOem-se, tambem, por vezes, alguns pro
blemas com as graday<Ses de cores empregadas. Em mapas ligados ao sis
tema inicialmente usado por J. Tricart ·1 surgiam problemas em fun~o das 
cores atribuidas aos dados crono16gicos, quando pr6xirnas das cores para 

1 Cfr. <<Presentation de quelques essais de cartes geomorphologiques detaillees 
realisees au Centre de Geographie Appliquee (Strasbourg)», Revue de Geom. Dyn., 14, 1963, 
p. 21-29. 
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dados lito1ogicos, ou, mesmo, quando prox1mas entre si. Poderao servir 
de exemplo, entre os ensaios realizados no Centro de Geografia Aplicada de 
Strasbourg (1963), as folhas de Arma~lio (confusoes possiveis entre o castanho 
escuro e o preto) e de Sa verne ( confusoos possiveis entre o castanho escuro 
e o preto, mas igualmente entre os azuis e o violeta). Apesar de melhorado, 
disciplinado, ate, o uso da cor (como ressalta, para o caso frances, da «Legende 
pour Ia Carte Geomorpbologique de la France au I :50 000», datada de 1970), 
os mapas geomorfologicos de pormenor tornam-se, indubitavelmente, mais 
complexos quando introduzem grada~oos de cores - ora, sempre que sao 
utilizados muitos simbo1os graficos, as grada~oes de cores estlio presentes e, 
em regra, com abundancia. 

Concluindo, e muito elevado o grau de comp1exidade deste tipo de 
mapas - as legendas sao demasiado longas e, se jogam, ainda, com as gra
da~oos de cores, a dificuldade de leitura agrava-se tomando-se lenta, par
tanto, pouco eficaz. 

Para que os possiveis utilizadores nao fujam deste manancial de informa
~ao basica para a aplica~ao, os pr6prios autores dos mapas geomorfol6gicos 
aconselham o seu desdobramento. A prop6sito da referida folba de Mansle, 
F. JoLY (1972, p. 162) salientava que, com base no emprego da cor e nas 
caracteristicas tecnicas da sua impresslio, era passive! separar nove chapas : 
sepia (curvas de nivel, dados topograficos), azul (agua e hidrografia), castanbo 
(Jitologia do substracto ), verde esmeralda claro (formas e forma~oos aluviais 
antigas), verde esmeralda escuro (formas e forma~oes aluviais actuais), violeta 
(formas e forma~o~s periglaciares pleistocenicas), verde azeitona (formas de 
dissec~ao, modelado e forma~oos das vertentes quatemarias), verde bronze 
(processos actuais e formas vivas) e negro (toponimia e instala~oes hurnanas). 
Da sua utiliza9lio em separado ou em combina~oes cuidadosamente estudadas 
ressaltariam aspectos essenciais para a aplicayao pratica. 

Por outras palavras, o mesmo tinha, ja, constituido um dos pontos de 
acordo na Reuniao de Crac6via da atnis citada Sub-comissao de Mapas 
Geomorfol6gicos (M. KLIMASZEWSKI e J. TlucART, 1961)- aconselhava-se 
a desenbar, a partir dos mapas geomorfol6gicos, tendo em vista as neces
sidades da pnitica, «mapas especiais que os completem sob certos aspectos 
e que, nao retertdo senao certos elementos, sejam de leitura mais facil para 
OS nao-especialistas». 

Urn exemplo muito simples de desdobramento e o que se pode veri.ficar 
com os mapas de declives. 

Os declives sao dados morfometricos que se pod.em calcular facilmente 
sabre mapas de curvas de nivel ou, com mais precisao, sobre o campo, com 

108 



aparelhagem apropriada. A sua inclusao nos ID?-pas geomorfol6gicos de 
pormenor toma-os uma sobrecarga s6 admissivel em er ~alas muito grandes. 
E o caso da amostra do mapa geomorfol6gico de Han-sur-Lesse, de 
G. SERET (1963 a), apresentado a uma escala de cerca de 1:17 000. Mesmo 
assim, a leitura nao e facil e 0 desdobramento parece ser necessaria, quer 
para estudos te6ricos, quer para a aplica~ao pratica. Noutro trabalho, 
o mesmo G. SERET (1963 b) apresentava um tipo de desdobramento pos
sfvel - tambem numa escala de grande pormenor (1 :11 000), tra~ado das 
rupturas e indica9ao, por numeros (no caso, percentagens), dos valores dos 
declives. 

A maior parte dos mapas geomorfol6gicos de pormenor, porem, no 
respeitante a declives nada trazem, a nao ser, de forma· indirecta, atraves 
das curvas de nivel. Assim, a Unica possibilidade de desdobramento seria 
a indicada por F. JoLY (1972, p. 162)- impressao, apenas, da chapa de cor 
sepia, isto e, a que representava as curvas de nivel; na~· teriamos, deste modo, 
urn verdadeiro mapa de declives, mas, se as curvas de nivel fossem abuiJ.dantes 
(curta equidistancia) e a escala fosse pequena, os declives deduzir-se-iam com 
facilidade. 0 Mapa Oro-hidrografi.co de Portugal, editado pelo Centro de 
Estudos Geograficos de Lisboa (1965), na escalade 1 :200 000, gra~s a equi
distancia de 25 metros, funciona quase como um mapa de declives, tal e a 
nitidez com que ressaltam- s6 la nao estao os valores exactos. · 

Para salientar as forma~oos superficiais, cujo conhecimento tanta impor
tancia tern, por exemplo, para a engenharia civil, seria conveniente, na maior 
parte dos casos, fazer, tambem, -urn desdobramento. Segundo F. JOLY 

(1972, p. 162), a prop6sito da folha de Mansle, poderiam fazer-se combina~oos 
de diferentes chapas de cores do mapa geomorfol6gico de pormenor- no 
caso concreto, bastaria, pois, imprimir separadamente a combina~ao das 
chapas do verde esmeralda claro (formas e forma~oes aluviais antigas), do 
verde esmeralda escuro (formas e forma~oes aluviais actuais) e do violeta 
(formas e forma~oos periglaciares pleistocerucas). No entanto, os utilizadores 
destes mapas exigirao, muito naturalmente, a espessura das forma~oos e, 
talvez ate, as suas caracterfsticas granulometricas. A «Legende pour la 
Carte Geomorphologique de Ia France au I :50 000» (1970) ja preve estas 
exigencias ou; pelo menos, parte delas; a folha de Narbonne (J. TRICART, 

1972 b), apresentada na escala de 1:25 000, podera servir de exemplo para 
o modo como se aplica a legenda nesse aspecto - a litologia s6 e represen
j:ada quando as forma~oes superficiais tern uma espessura inferior a 0,25 metros, 
enquanto estas s6 sao representadas -quando a sua espessura ultrapassa 0,75 
(para espessuras entre os 25 e os 75 centimetres sao representados tanto o 

109 



substracto como a forma9ao superficial) e, no respeitante a granulometria, 
faz-se a distinyao entre calhaus, cascalhos, areias, argilas e «limons» detec
tando-se combinaQC5es 1. 

Quanto ao desdobramento em mapas de «zonas» perigosas, como lhes 
chamavam, por exemplo, P. MAcAR eA. PlssART (1964, p. 12), ja a questao 
nao seria tao simples. Com efeito, em primeiro Iugar, tomar-se-ia necessaria 
defin.ir «zonas» (prefeririamos dizer areas) perigosas. Tal teria de ser conse
guido em fun9ao da aplica9ao pnitica concreta (perigosas para que?) e, logi
camente, em fun9ao, por um lado, do material litol6gico, da tect6nica e das 
formaQC5es superficiais, em especial de algumas delas, e, por outro lado, dos 
declives, da extensao das vertentes e das caracteristicas climaticas locais, aqui 
entrando, evidentemente, 0 problema da exposiQao, isto e, a orientaQaO das 
vertentes (perigosas porque?). 

Uma vez de:finidas e localizadas sobre um mapa em separado, o uti
lizador ficaria com todo urn trabalho, que para si era essencial, ja feito, sem 
ter de se pr.!ocupar com o problema da leitura do mapa geomorfol6gico de 
pormenor, leitura que, como vimos, por vezes, e extremamente complexa. 
Pelo contnhio, teria de ser o geomorf6logo a penetrar nas preocupa9oes dos 
utilizadores para poder escolher as chapas de cores mais indicadas ou, mesmo, 
a partir do mapa no seu conjunto, desenhar o mapa de «zonas» perigosas, 
o que, sem duvida, no minimo, nos parece controverso. 

Algo de semelhant~ se passa com os recentes mapas a que J. Tlu
CART (1972 c) chama «dos meios fisico-geograficos», mas tambem «das uni
dades naturais», no fundo, mapas de unidades de paisagem, com urn forte 
caracter ecol6gico e voltados para a apJiCaQiiO, especialmente, no ambito do 
ordenamento agrario. Eles resultam, igualmente, de uma escolha de ele
mentos constantes no mapa geomorfol6gico de pormenor, por vezes, agru
pando-os, fa.undo diminuir para menos de metade o numero dos simbolos 
cartograficos, facilitando, portanto, a leitura e tomando mais barata a impres
sao do mapa pela possibilidade de dispensa da cor - o exemplo da folha de 
Narbonne-Montagne de Ia Clape, apresentada por J. TRICART (1972 c) a partir 
do mapa geomorfol6gico correspondente, e significative z. 

1 Curiosamente, a noticia explicativa e muito mais importante do ponto de vista 
te6rico explicitando a estrutura, os aplanamentos ne6genos, as forma<;oes quatermirias, 
as formas carsicas, o modelado pe~iglaciar, o modelado litoral e a dinamica actual, do que 
do ponto de vista pratico. 

2 A folha de Narbonne do mapa geomorfol6gico de pormenor, a cores, utiliza 77 slm
bolos cartograficos; o mapa dos «meios fisico-geograficos» da Montagne de Ia Clape, a preto 
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Em suma, o elevado grau de complexidade dos mapas geomorfol6gicos 
de pormenor obriga ao seu. desdobramento para fins aplicados. 

III- ELABORA<;AO EM SEPARADO DOS V ARIOS TIPOS DE MAP AS 

QUE SE PODEM EXTRAIR DE UM MAPA GEOMORFOL6GICO 

DE PORMENOR. CARTOGRAFIA GEOTECNICA 

A colheita e o tratamento da grande quantidade de informa~ao contida 
num mapa geomorfol6gico de pormenor requer, em regra, muito tempo de 
trabalho. A morosidade da sua elabora91i.o, dependente, embora, do numero 
e qualifica91i.o dos membroc; da equipa escolhida, da maior ou menor extensao 
da area em causa, da problematica em presen9a, dos meios materiais dispo
niveis, 6 uma constante e revela-se, quase sempre, incompativel com o inte
resse em cartografar rapidamente urn tema em estudo. Quando se trata 
dum tema de grande pormenor, muito complexo, poe-se, por vezes, a questao 
de saber se nao sera preferivel cartografa-lo a parte. Por urn !ado, evitava-se 
o risco de o ver diluido num conjunto muito vasto de informa9oes, nem todas 
importantes para o caso, e, por outro !ado, ganhava-se tempo dando a conhe
cer rnais cedo a localiza9ao de factos que poderiam, inclusivamente, vir a ser 
utilizados por outrem na aplica9ao pratica. 

Mapas elaborados em separado, deste tipo, sao, por exemplo, o do 
relevo glaciario dos Pirineus, na escalade I :50 000, apresentado por F. TAIL

LEFER (1963), ou o mapa neotect6nico do Gran Sasso de Italia (vertente sui), 
na escala de 1 :75 000, apresentado por J. DEMANGEOT (1965). Um e outro 
nao podem ser considerados mapas geomorfol6gicos de pormenor antes de 
mais porque deixam espa9os em branco.. . lsto, porem, nao quer dizer que 
estes interessantes rnapas tematicos nao respeitem as regras da cartografia 

e branco, apesar de abranger uma area mais vasta, joga; apenas, com 30. A elabora~o 
de mapas geomorfol6gicas de pormenor, a preto e branco, havia, ja entiio, sido tentada, 
sem grande .exito, no Canada, por G. RITCHOT (1970)- consciente de que esse tipo de 
cartografia «poe uma serie de problemas dificeis», o Autor propos uma IC}genda para o mapa 
geomorfol6gico da regiao de Montreal, na escala de I :25 000, e apresentou urn extracto 
da legenda dos mapas geomorfol6gicos de Matane e das Iles-de-La-Madeleine, na escala 
de 1:20 000; na primeira utilizava 41 slmbolos e na segunda 49. G. RlTCHOT conseguiu, 
sem duvida, publicar mapas mais baratos; niio conseguiu, porem, tornar a sua leitura mais 
eficaz, nem nos parece que tenha conseguido fazer verdadeiros mapas geomorfol6gicos de 
pormenor dado que os seus mapas niio contem importantes elementos descritivos (base 
topografica minima) e explicativos (J.itologia e depositos superficiais, por exemplo). 
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geomorfol6gica de pormenor- bem pelo contnirio, para os temas tratados 
sao descritivos e interpretativos ate ao mais infuno pormenor. 

Dentro deste tipo de mapas, outros exemplos se podem encontrar mos
trando a variedade de assuntos cartografaveis no ambito da geomorfologia 
- e o caso do mapa morfostrutural de parte dos Subcarpatos, na Romenia, 
apresentado na escala de 1:150 000 por L. BADEA e GH. NICULESCU (1965), 
como e o caso dos mapas de carso, na escala de 1 :50 000, apresentados por 
V. SENCO (1972 e 1975). No primeiro, apesar de nao aparecerem espacos 
em branco, faltam os elementos dinamicos para a compreensao global da 
morfogenese; no entanto, a interpretayao esta presente e a leitura do mapa e 
relativamente simples (apenas 40 simbolos cartogntiicos). No segundo, 
embora com ligeiras diferen~as de criterio no respeitante a legenda de um 
para o outro exemplo, interessa, primariamente, a localiza~ao exacta dos 
fen6menos carsicos; M., por isso, espa~os em branco e os mapas, tambem de 
leitura relativamente acessivel (44 e 40 simbolos cartograficos, respectiva
mente), sao, antes de mais, descritivos. 

Outro caso, aparentemente semelhante aos anteriores, e o do mapa geo
morfol6gico da Ponta de Ar~ay (Y. BEIGBEDER e F. VERGER, 1967). Na ver
dade, a primeira vista, pareceria tratar-se dum mapa de processos erosivos 
litorais, isto e, de urn mapa ligado a temas de geomorfologia dinamica 1, 

Analisando com atencao, porem, conclui-se que se trata dum verdadeiro mapa 
geomorfol6gico, feito com o apoio de importantes meios tecnicos e cientificos, 
em que se estabelece a liga~ao entre processos erosivos e formas, por urn lado, 
e ocupa~ao vegetal, por outro, descendo a pormenores que s6 a grande escala 
em que foi elaborado (1 :10 000) poderia autorizar. Esta ideia, alias, sobres
sai, igualmente, da analise da segunda versao do mesmo mapa, apesar das 
altera~oes introduzidas ao nivel da legenda (F. VERGER, E. AUPHAN e 
CL. MONIOT, 1972). 

A uma escala diferente, a habitual escala de 1 :50 000, tambem o mapa 
do modelado granitico do Jbel Sarhro oriental, apresentado por J. RisER (1975), 
corresponde ao salientar de certos aspectos caracteristicos, sem, todavia, 
esquecer, totalmente, os outros 2. 

I Como dizem os pr6prios Autores (p. 409), trata-se durn ensaio de cartografia geo
motfol6gica em 1:10 000 que «acentua deliberadamente a representa~o dos fen6menos 
dinamicos. Sedimentologia e geomotfologia sao expressas por cores diferentes consoante 
o balanyo da evolu.;"ao seja negativo (eros!o}, nulo (estabilidade) ou positivo (acumul~o) 
durante urn espa~;o cronol6gico de oito anos». 

2 Alguns dos granitos representados oferecem «dorsos de baleia» e «tors» na planicie, 
tal como «bolas» nas vertentes. Outros, dao «domos» ou «agulhas» e, -nas vertentes, «blocos 
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Nestes dois Ultimos casos (Ponta de Ar~y e Jbel Sarhro) nao foram 
deixados espa90s em branco.. . Trata-se, ainda por isso, de verdadeiros 
mapas geomorfol6gicos de pormenor, ate porque, ao contrario do mapa 
morfostrutural acima referido, a interpreta9ao pretende ser completa. 

Com espa9os em branco ou sem espa9os em branco, os exemplos de 
mapas elaborados em separado, atnis citados, e aos quais juntamos os que: 
partindo duma base geomorfo16gica normal dao maior peso a queste>es espe
cifi.cas da area cartografada, sao mapas essencialmente te6ricos, o que nao 
significa, evidentemente, que nao possam tornar-se aplicados a problemas 
bem concretos. 

Ha, no entanto, casos em que se tern de elaborar, rapidamente, para a 
aplica9iio pratica, mapas com elementos que poderiam fazer parte dos mapas 
geomorfol6gieos de pormenor. Para alguns trabalhos de engenharia civil, 
de urbanismo ou de ordenamento agrario, podem ajudar bastante quer os 
mapas de declives, quer os de forma90es superficiais, quer ainda outros mais 
ou menos complexos - nao havendo tempo, ou supondo-se nao haver inte
resse, para fazer uma cartografia geomorfol6gica pormenorizada da area 
onde se desenvolverao os trabalhos, o utilizador podera optar pela elabora9iio 
daqueles em separado. 

Sao hem conhecidos OS processos expeditos que permitem 0 rapido 
tra~do dos mapas de declives - atraves deles (metodo das areas homogeneas 
e metodo da quadriculagem) chega-se depressa a resultados pretendidos pelo 
utilizador. Neles, porem, o mesmo trabalho previo-:"' a escolha das classes 
de declives. Tratando-se de mapas exclusivamente destinados a aplicayao, 
a escolha dependera dos trabalhos concretos a efectuar. Podera ou nao 
haver necessidade de saliehtar classes de declives de val ores muito baixos; 
normal.mente, para os utilizadores habituais, s6 interessam os declives ate 25% 
- dai para cima tudo podera ser incluido numa Uni.ca classe. A aplicayao 
pratiea, todavia, podera exigir escalas tao diversas como a de I :50 000 ou a 
de 1:1 000. Os processos expeditos aceitam-nas, mas exigem, sempre, curvas 
de nivel- e sobre elas que se aplica 0 abaco, previamente marcado com as 
classes escolhidas, ou a quadricula, previamente estabelecida para a contagem 
dos intervalos entre si pr6pdas. Neste caso, podem desenhar-se muitas 
classes, e o mapa podera, ate, servir para estudos de ordem te6rica ~ s6 depois 

paralelipi¢.dicos». Todavia, a interpreta9io exige considera~ de caracter geral; como 
escreve o Autor (p. 61), «a petrografia traz algumas informa~oes sobre as diferen~as de 
composi~ao e de textura destes granitos. 0 estudo das fracturas e das diaclases afectando 
o maci~o mostra que o seu papel e fundamental nas paisagens». 
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se teni de fazer a selec~ao das que melhor convierem ao utilizador 
(F. REBELO, 1976). 

Quanto aos mapas de forma~oes superficiais, a questao e identica. 
A urgencia requerida por certos trabalhos de engenharia ou de urbanismo 
tambem pode levar a uma elabora~ao destes mapas em separado. De igual 
modo, se podeni fazer uma aproxima~ao as necessidades mais sentidas pelos 
utilizadores, aqui, em especial, do ponto de vista da profundidade e da gra
nulometria das forma~oes - por isso, estes mapas sao muito mais dificeis 
de elaborar, o que os torna, de certo modo raros. 

Como exemplo, pode citar-se o mapa das forma~oes superficiais 
e da ocupa~ao do solo na area de Estrasburgo (A. R. CLOOTS-HIRSCH 
e G. MAIRE, 1972)- verificamos ai que os simbolos cartograficos sao, ape
nas, 18 dando importancia a granulometria, mas nao a profundidade das 
forma~aes que aparece, entao, especificada no texto do artigo explicative. 

Mapas deste genero nao podem ser elaborados tao rapidamente quanto 
os de declives. Alem disso, para serem o mais completes possivel, nao 
podem fazer-se sem meios tecnicos avan~dos, tanto no campo laboratorial, 
como no das sondagens. 

Num e noutro caso (declives e furma~<5es superficiais), estamos no domi
nic da cartografia geotecnica, isto e, no dominio dos mapas elaborados para 
responder a questoes concretas de ordem aplicada no ambito das geociencias. 
Ha, no entanto, outros casos a considerar. 

Em certa medida semelhantes a estes, embora mais complexes, sao, 
por exemplo, os mapas hidrogeograftcos da escola romena ou os mapas 
hidrogeomorfologicos da escola francesa. P. GASTESCU, I. ZAVOIANU e 
B. DRIGA (1967), ao tratarem da legenda dos mapas hidrogeograficos, apre
sentaram urn e mostraram bern como mapas deste tipo estao especialmente 
voltados para a aplica~ao no campo dos recursos em agua; muitos dos dados 
existentes sao geralmente incluidos nos mapas geomorfologicos de pormenor, 
mas o peso maior recai sobre questoes de aplica~ao pratica. Os mapas 
hidrogeomorfologicos sao mais simples - P. UssELMANN (1972), depois de 
fazer a apresenta~ao dum relativo a bacia do ;Lebrija (Colombia), limita-se 
a escrever que o mapa hidrogeomorfologico permite ter uma ideia rapida do 
comportamento das diversas forma~oes da bacia perante a circula~ao da 
agua (p. 192). Enquanto os mapas hidrogeognificos romenos, de leitura 
dificil (159 simbolos cartograficos), pretendiam abarcar «as principais .parti
cularidades dos recursos em agua num territorio, a sua distribui~ao, caracte
risticas hidrologicas e uso», os mapas hidrogeomorfol6gicos, de leitura mais 
simples (68 simbolos cartograficos no caso referido), aprofundam, essencial
mente, as liga~oes entre a rede hidrografica e as forma~oes litologicas. 
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Do mesmo modo, os mapas ecodinamicos propostos por J. TRI

CART (1976), na medida em que o seu objecto «e p<kem evidencia as modali
dades de funcionamento dos habita~s dos seres vivos, Homem incluido», 
visam, portanto, «definir a inseryao das intervenyoes dum ponto de vista 
dinfunico, evolutivo, e, assim, fornecer elementos de apreciacao para a inser
yao destas intervenyoes» (p. 27). Nestes mapas da-se importancia a litologia 
e solos, aos declives e topografia, aos recursos hidricos,, a dinamica e aos 
ordenamentos - faz-se uma cartogra:fia nipida, orientada para a aplicayao, 
embora de uma forma mais vaga do que no caso dos mapas de declives ou de 
formacoes superficiais, apenas. 

No fun,do, todos os exemplos agora apresentados de mapas elaborados 
em separado para a aplicacao pnitica concreta, podem considerar-se niapas 
geotecnicos. Com efeito, na<? existe uma definicao exacta para mapa geote
cnico. A. PETER (1971), enumerava as 25 «cari;es geotechniques» da Europa 
do Sui- quase todas francesas, em escalas de 1 :200 000 a 1 :5 000, muitas 
so litologicas, algumas com indicacoes de profundidade das formacoes super
ficiais, na realidade, na maior parte dos casos, resumindo-se a mapas de for
ma90es superficiais como num. conhecido exemplo brasileiro que serviu de 
tese de mestrado em Geociencias (F. CouLON, 1975) OJ.l em exemplos ineditos 
elaborados no Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (Lisboa) . 

. Nao e, porem, absolutamente necessario ser-se geomorfologo para ela
borar mapas de declives ou de formacoes superficiais, ou, ate, de outros tipos 
dentro da designayao de mapas geotecnicos'; o especialista em Geomorfologia, 
contudo, tera a preparacao suficiente para melhor os compreender e deles 
tirar maior partido, mas o proprio utilizador, conhecendo exactamente as 
questoes tecnicas que se lhe poem, tambem os pode fazer desde que adquira 
a metodologia especi:fica. 

E, pois, legitime dizer-se que os varios tipos de mapas que se podem 
extrair dum mapa geomorfol6gico de pormenor, melhorados com novos 
elementos que, em regra, nao fariam parte desse mapa, tambem se podem 
elaborar em separado revestindo quer a forma essencialmente teorica, quer a 
forma essencialmente pratica, mas sempre de grande pormenor, por vezes 
de muito grande pormenor. 

CONCLUSAO 

Comeyamos por ver como, grayas as suas caracteristicas, os mapas 
ge,emorfbl6gicos de pormenor contem, praticamente, todos os elementos que 
OS estudos de Geomorfologia podem oferecer a aplicac;:ao. 
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Vimos, tambem, como a complexidade destes mapas geomorfol6gicos, 
tomando a sua _leitura pouco eficaz, obriga a urn desdobramento em mapas 
mais simples e orientados para problemas concretos; no en tanto, estes rna pas 
obtidos por desdobramento, apesar de revestirem aspectos variados, nao 
deixam de representar partes componentes dos mapas geomorfol6gicos de 
pormenor. 

Vimos, ainda, como o caracter de urgencia de certos trabalhos, quer 
te6ricos, quer de aplica9ao pratica, leva a elaborar;:ao em separado de mapas 
que contem, igualmente, elementos essenciais daqueles mapas geomorfol6gicos. 

Ora, se no caso do desdobramento se parte do mapa geomorfol6gico 
de pormenor para urn mapa mais simples. no caso da elaborar;:ao em separado 
podera partir-se do mapa mais simples ( ou mais especializado) para o mapa 
geomorfol6gico de pormenor, o que significa que, se este ja existisse, bastaria 
o seu desdobramento e, eventualmente, o seu tratamento em funr;:ao das 
questOes concretas postas pelo utilizador. Oeste modo, tanto num caso, 
como noutro, estamos perante a mesma conclusao -a cartografia geomor
fol6gica de pormenor e, sem duvida, uma forma privilegiada de aplicar;:ao 
dos estudos de Geomorfologia. 

FERNANDO REBELO 
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