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NOTA PRELIMINAR SOBRE FORMAS 

E FORMA<;OES PERIGLACIARES NA SERRA DA FREITA (*) 

A. M. ROCHETTE CORDEIRO 

A serra da Freita, localizada a uma latitude de cerca de 40° 55' Norte, 
e uma das serras do Maci<;o da Gralheira, no centro-norte de Portugal. 
Muito proxima do litoral, atinge altitudes que rondam os 1100 metros, 
embora a superficie aplanada culminante se desenrole pelos 1050 metros. 
Dissecada por pequenos cursos de agua, esta superficie encontra-se talhada 
tanto em granitos hercinicos de griio medio, como em xistos e grauvaques 
bastante metamorfizados provavelmente cambricos. A ligar,;iio entre esta 
superficie e os cursos de agua principais faz-se por vertentes que podem 
apresentar diferentes formas, embora se apresentem normalmente regula
rizadas e com entalhes vigorosos (Fig. 1). 
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FIG. 1 - Esbo'<o de localiza'<iio. 

(*) 0 presente trabalho corresponde basicamente ao texto, revisto e adaptado, da 
comunica9iio apresentada na I Reuniiio do Quaternario Iberico (A. M. RocHETTE CoR
DEIRO, 1985). 
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Nos locais mais elevados da serra da Freita aparecem vestigios de for
mas e forma9oes que tiveram a sua origem em condi96es morfoclimaticas 
diferentes das actuais. Em certos casos, apresentando uma evolu9ao actual 
pouco pronunciada, reflectem no seu conjunto, um dos modelados de por
menor mais caracteristicos das regioes frias. 

A existencia de duas gera9oes de formas e forma9oes esta na origem 
deste trabalho preliminar que corresponde a uma primeira tentativa de 
esquematiza9ao da evolu9ao das montanhas ocidentais do centro-norte de 
Portugal no Quaternario recente. 

A acc;ao da neve e do gelo no modelado portugues tem sido demons
trade por diferentes autores nas ultimas decadas. Formas e forma9oes 
glaciares na Serra da Estrela ja referidas por LAUTENSACH, em 1926, e mesmo 
por F. V. CABRAL, em 1883, sao estudadas por S. DAVEAU, em 1971, que 
conclui pela existencia destas formas ligadas aos periodos mais frios do 
Wiirm. Formas do mesmo tipo sao estudadas por G. Couo:E-GAUSSEN, 
em 1981, nas serras da Peneda e do Geres, no Norte de Portugal, as quais 
6 dada uma data9ao provavel de Wiirm III. De igual modo, tern sido 
publicados alguns trabalhos sobre formas e formac;oes periglaciares, em 
especial por S. DAVEAU e A. B. FERREIRA, que sao referidas como muito 
proximas do citado periodo climatico. 

Ao analisar-se o esbo9o sobre os aspectos geograficos do litoral e das 
montanhas de Portugal durante a idade glaciar do Wiirm recente 
(DAVEAU, 1980), encontra-se a serra da Freita numa situa9ao proxima do 
limite das neves perpetuas que entao estaria pelas cotas hoje a 1200 metros, 
o que leva a admitir que a superficie culminante da serra, com valores alti
metricos entre os 1000 e os 1100 metros, estivesse no Pleniglaciario wiirmiano 
numa situac;ao de manuten~ao de neve e forma~ao de gelo, com a altemancia 
sazonal na acc;ao gelo-degelo, caracteristicas proprias das regioes perigla
ciares. E, sem duvida, a aproxima9ao deste nivel, bern como das situa9oes 
climaticas associadas que leva ao aparecimento, na superficie culminante, 
de formas crio-nivais, designadamente, nichos de niva9ao, vales em ber9o 
e niveis de crioplanac;ao e de forma9oes como escombreiras homometricas 
de gelifractos, escoadas de lama e depositos em «comboio» nas vertentes. 

Na superficie culminante, na sua maioria acima dos 1000 metros, existem, 
em bora ja em fase de desmantelamento, formas em concha- nichos de 
niva{:iio - com orienta96es variadas, mas cuja predominancia e dos qua
drantes de Sui. Ter-se-iam formado atraves de uma acumulac;ao imovel 
de neve nos periodos mais frios e a sua evolu9ao, embora atenuada, pode 
ser observada nos tempos actuais com a manuten9ao de neve durante varios 
dias. Sao formas que em perfil se aproximam dos esquemas apresentados 
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entre outros por GUILCHER (1950), EMBLETON e KING (1975) e de que se 
depreende a possivel acumular;:ao de neve durante largos periodos de 
tempo. 

Uma das formas de vale caracteristicas das regioes periglaciares e o vale 
em ber~o, que nesta superficie nos aparece com dois belissimos exemplos nos 
vales de Tebilhiio e da Coelheira, ambos talhados em materiais litologica
mente diferentes, por um !ado em xistos e grauvaques e por outro em granito 
de griio medio, apresentam formas convexo-concavas cujo desenvolvimento 
seria muito proximo do que e descrito por TRICART (1981) e cuja evolut;ao 
posterior leva a existencia de urn entalhe relativamente acentuado, 0 qual e 
ocupado actualmente por uma turfeira a cotas de cerca de 950 metros. 

Mas, se os vales atras descritos sao belos exemplos de vales em bert;o, 
outro vale, talvez o mais conhecido da serra, niio apresenta este mesmo tipo 
de vertentes convexo-concavas. E o vale de Albergaria das Cabras, a mon
tante da queda de agua da Frecha da Mizarela, com uma orientat;ao proxima 
de Nordeste-Sudoeste e cujas formas de vertente se apresentam complexas 
com descida em sucessivos degraus, ja muito degradados, desde a superficie 
mais alta ate aos cursos de agua actuais. A existencia da queda de agua 
a jusante, desde logo coloca de parte a hip6tese de terrat;os fluviais, pois 
pa1a que isso se passasse era necessario colocar a hip6tese de tect6nica recente 
(posterior ao Pleniglaciario wiirmiano), o que niio parece muito provavel 
como foi demonstrado por A. B. FERREIRA (1978). No entanto, a possi
bilidade de formas pre-existentes em rela~tiio ao Pleniglaciario terem sofrido 
uma ligeira evolu~tiio para formas convexo-concavas nao e totalmente de 
desprezar. A conjugat;iio da existencia dos nichos de niva~tiio, intimamente 
ligados aos niveis, e dos vales em ber~to, leva a concluir pela existencia de 
uma ampla cobertura de neve que, refort;ada pelo resguardo do vale aos 
ventos de quadrante Norte, permaneceria durante largos periodos; assim, 
os fen6menos crio-nivais teriam ai uma acr;:iio muito pronunciada formando 
terra~tos de altiplanar;:ao, hoje parcialmente desmantelados. A genese desta 
forma periglaciar foi apresentada por exemplo por GUILCHER (1950), siste
matizada por TRICART e CAILLEUX (1967), referida por DAVIES (1972) e 
FRENCH (1976), sob diferentes perspectivas. A hip6tese apresentada por 
DENGUINE (cf. TRICART e CAILLEUX, ob. cit.), parece a que mais se aproxima 
das condi~toes locais do vale de Albergaria das Cabras, cuja altitude (1050 m), 
muito proxima do limites das neves perpetuas wiirmianas foroece uma maior 
solidez a hipotese de evolu~tiio sub-nival. Com efeito, tanto a diferent;a 
de orientat;iio das juntas como as dimensoes e angulosidade dos blocos de 
granito levam a considerar uma acr;:ao intensa da macrogelifracyao nos 
niveis mais abrigados (mais baixos). 
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Se a Jocaliza9lio temporal das formas nao coloca muitas duvidas aten
dendo a sua correla9ao genetica com as formas glaciares das serras da Estrela, 
Peneda e Geres, as quais sao provavelmente do periodo mais frio do Wi.irm, 
com condi~oes clim:Hicas de urn frio seco, datadas de cerca de 18000 BP por 
NONN (1966), S. DAVEAU (1971, 1978, 1980) e COUDE-GAUSSEN (1981), ja 
a data9ao das forma~Y5es periglaciares encontradas nas vertentes coloca 
grandes duvidas visto apresentarem caracteristicas diversas. 

A genese . do que parece ser o mais antigo deposito que encontnimos 
(barreira da estrada para Janarde) veriticou-se muito provavelmente em 
condi9oes climaticas semelhantes aque1as em que se formaram as formas 
sub-nivais da superflcie culminante (frio seco). Trata-se de uma «greze» 
de caracteristicas secas, homometrica (englobando na sua base alguns blocos), 
tendo os gelifractos uma aparencia angulosa e achatada, sem matriz tina, 
o que leva a supor uma interven91io directa do gelo. Numa sitUafYiiO inter
media na barreira e correspondendo a uma passagem gradual da anterior 
aparece um outro tipo de «gn!ze», ja com matriz tina, mas tambem bastante 
homometrica, em bora com c1 ioclastos de menores dimensoes (Fot. 1 ). 

Sobre estas duas forma9oes de caracteristicas diferentes aparece urn 
deposito composto de calhaus de xisto de maiores dimensoes, dispostas de 
forma caotica, envolvidos por uma grande quantidade de matriz tina a sugerir 
uma evolu9ao solifiuxiva. Este deposito aparece por vezes ligado a con
dic;oes locais de declive como forma9oes em comboio, segundo as caracteris
ticas apresentadas por TRICARTe CAILLEUX (1967) e COUDE-GAUSSEN (1981), e 
com duas variantes, uma que parece associada a urn movimento Iento em 
xistos pouco metamodizados sob a forma de «comboios de pedras», onde 
a microgelifrac;ao e dorninante, e outra que, por se sobrepor a uma super
ficie razoirada do xisto metamorfizado faz supor uma movimenta~YiiO mais 
nipida sob a forma de «comboios de blocos» ap6s a acc;ao fundamental 
da macrogelifracfYlio. 

Lado a lado com este deposito, aparece urn outro, correspondente as 
mesmas caracteristicas climaticas, mas ligado ao fundo de vale, com blocos 
de dimensCies muito superiores e que ainda hoje entulham urn certo numero 
de vales deixando noutros algumas situac;oes anomalas como acofltece nos 
vales do Paiva e do Paivo. 

Sao constituidos por fragmentos de xisto, como por exemplo na anterior 
barreira da estrada de Janarde, mas mais espectaculares sao os depositos 
heterometricos constituidos por grandes blocos de granito, dispostos de 
forma caotica e com uma grande quantidade de matriz essencialmente com
posta por areias de alterac;ao dos granites numa fase anterior ao movimento 
(Fot. 2). Depositos semelhantes sao descritos por NONN (1966) e Couo£-
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-GAUSSEN (1981) ligados a situa9oes periglaciares; para que se verificasse 
todo o movimento soliftuxivo poderiam corresponder situa9oes de frio 
muito humido ou, mesmo, a condi9oes de transi9iio de climas frios para 
temperados humidos. 

FoT. 1 - Dep6sitos periglaciares tipo «greze» (estrada de Janarde). 

As vertentes que em xistos apresentam declives de cerca de 40° encon
tram-se regularizadas por estes depositos de caracteristicas soliftuxivas e 
ligam-se a fundos de vale em ber9o, ou mesmo de fundo chato. 

Estes depositos enquadram-se na hip6tese apresentada por NoNN (1966) 
para a Galiza: existencia de dois periodos de condi9oes climaticas diferentes 
no Wtirm recente, o primeiro de caracteristicas secas e o segundo de caracte
risticas humidas com uma passagem gradual, bern como a inexistencia de 
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refiexos de urn periodo frio e seco no interior do continente numa ultima 
fase do Wiirm recente. 

0 deposito periglaciar soliftuxivo em granito encontra-se nos vales da 
superficie culminante sob urn deposito de turfeira. Esta, em alguns locais, 
pode atingir dois metros de espessura e nao se apresenta homogenea, encon
trando-se virios leitos, na sua maioria, de areias graniticas de altera91io. 
Num destes leitos, aparecem calhaus boleados ou mesmo arredondados que, 
uma vez mobilizados, vao consiituir terra9os de sope nas partes finais tanto 

FoT. 2 - Dep6sito periglaciar solifluxivo de fundo de vale (estrada Coelheira-Candal). 

do vale de Tebilhao como do vale de Coelheira. Estes depositos de tipo 
turfeira encontram-se nos pontos mais elevados da maioria das serras do 
centro e do norte de Portugal. Tern sido estudados por JANSSEN e 
WOLDRINGH (1981) na serra da Estrela, por Couo:E-GAUSSEN (1981) nas serras 
da Peneda e do Geres e ainda na Galiza por NoNN (1966). Estes estudos 
indicam como possivel inicio da sua forma9lio, uma epoca anterior a 9200 
BP, muito provavelmente no Pre-Boreal, cujo termino se verificaria ja em 
tempos hist6ricos recentes, provavelmente, no primeiro milenio da nossa era. 
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Esta tentativa de localizac;;iio temporal da turfeira prende-se com a 
existencia sobre ela de formas periglaciares atenuadas, o que nos vai colocar 
a bip6tese da existencia de urn periodo frio ainda posterior com uma certa 
importancia. Isto viria ao encontro das hip6teses formuladas a nivel eli
matico pelos arque6logos, e mesmo por CHALINE (1985), que refere o avanco 
glaciar medieval ou Aletsch e o avanc;;o glaciar de Fernau, periodo que, impro
priamente, e chamado por alguns autores «pequena idade glaciar medieval)}. 
Estes avanc;;os glaciares teriam, certamente, em Portugal, na fachada oci-

FoT. 3 - «Thufur» (vale de Coelheira). 

dental da Peninsula, com uma intluencia oceanica e mesmo mediterranea, 
Ievado a existencia de uma clima menos frio e mais humido. A grande 
humidade no solo e ptincipalmente nas turfeiras das montanhas, aliada a 
urn frio moderado, levou ao aparecimento de formas de periglaciar atenuado. 

Nos solos turfosos da serra da Freita, devido, em especial, a variac;;oes 
do volume do estado hidrico do solo ou, mesmo, a maior ou menor rapidez 
da fusao do gelo, aparecem formas de planicie de immdac;;ao estival, com 
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fundo chato, onde aparece «thufur» 1 (Fo1:. 3) e vertentes nao regulariza
das com formas ligadas a gelifluxao, como cicatrizes de arranque e esbocos 
de lobos de solifluxao. Ligados a crioturba~ao e por volta dos 1050 metros 
aparecem ainda esbo9os de circulos de pedras (Fots. 4 e 5; Fig. 2) e esbo9os 
muito primitives de solos estriados, que, aliados a formas ligadas a geli
fraccao, como avalanches rochosas e escombreiras de gravidade, ainda 
despidas de vegeta9ao (o que mostra uma evolu9ao recente provavelmente 
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FIG. 2- Corte csquematico do circulo de pedras. 

actual e subactual), completam as formas crionivais que aparecem nesta 
serra e que serao posteriores a forma9a0 da turfeira. 

A hip6tese da relativa proxirnidade temporal destas formas poderia 
colocar duvidas a sua manuten9ao, visto que o clima actual e caracterizado 
por uma ac9ao erosiva acentuada, mas tal nao se verifica ja que as vertentes 
se encontram cobertas por urn deposito de caractedsticas solifiuxivas, com
posto por uma matriz fina abundante, de cor escura, e por calhaus angulosos, 
tanto de xisto como de quartzo, sendo deste ultimo os mais caracterhticos. 
Estes apresentam um aspecto de crioclastos (o que nao acontece nos depositos 
anteriores) e a sua origem remontaria muito provavelmente aquele periodo 
frio de caracteristicas atenuadas. 0 deposito e contemporaneo desse periodo, 
visto que o resultado da sua concentra9ao nas pequenas linhas de agua que 
drenam para o vale em ber9o de Tibelhao sao fonnas de tipo «torrentes de 

1 Pensamos que existem duas gera<;:oes de «thufur» dado que este tambem aparece 
a niveis mais baixos, ligado a ulterior incisao fluvial. 
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FoT. 4 - Circulo de pedras: pormenor (corte segw1do a vertical). 

FoT. 5 - Circulo de pedras (vale de Tebilhao). 



quartzo» correspondendo a acylio da eroslio selectiva nas torrentes lama
centas com crioclastos de quartzo. Tem-se encontrado depositos do mesmo 
tipo noutras vertentes da regilio centro de Portugal (F. REBELO, 1985) tal como, 
se encontravam, tambem, nos materiais de cobertura extraidos nas escava
r;oes da cidade romana de Conimbriga, cujo desaparecimento, tendo-se 
verificado por volta do seculo VIII (ALARCAo e ETIENNE, 1980), mais enquadra 
a hipotese da ocorrencia de urn periodo frio e humido, com significado geo
morfologico, em tempos historicos e vern de encontro a existencia de dois 
momentos favoniveis a solifiuxao desde o Pleniglacitario wtirmiano ate aos 
nossos dias. 

A existencia de urn c!ima ternperado de base mediterranea (F. REBELO, 

1981 ), com agressividade erosiva marcante nos nossos dias nas montanhas 
ocidentais, deixa antever a inexistencia de condi9oes para a genese de formas 
e formar;oes periglaciares, embora existam formas cuja evolu9lio atenuada 
se verifica devido ao grande numero de dias com temperaturas a baixo de 0°C ao 
nivel do solo, tais como os nichos de nivayao, os circulos de pedras, as escom
breiras de gravidade e, ainda, um deposito de caracterfsticas solifiuxivas 
nas vertentes mais elevadas viradas a norte e a noroeste, mas de cobertura 
reduzida. 

Apesar das caracteristicas de nota preliminar sobre aspectos relaciona
dos com a evoluyao geomorfol6gica nas montanhas ocidentais do centro
-norte de Portugal no Quaternario recente, o presente trabalho ja permite 
demonstrar a existencia de duas gerayoes de form as pet iglaciares, uma possi
velmente contemporanea das formas glaciares das serras da Estrela, Peneda 
e Geres no Pleniglaciario wtirmiano com caracteristicas sub-nivais e a outra, 
de caracteristicas atenuadas, posterior a formayiio da turfeira, provavel
mente ja no decorrer dos tempos medievais. 

No que respeita as formary5es, a serra da Freita e de uma grande riqueza, 
como se pode observar pelo esboyo da coluna estratigrafica (Fig. 3). A tur
feira, com possivel localizaylio temporal entre o Pre-Boreal e a !dade 
Media (??), encontr,a-se como marco entre as formay6es wi.irmianas (passa
gem gradual desde a «greze» de caracteristicas secas a urn deposito periglaciar 
solifiuxivo, portanto, com um nivel intermedio de «gn~ze» de caracteristicas 
hllmidas) e as formayoes posteriores a turfeira (depositos de caracteristicas 
solifiuxivas bastante importantes para a compreenslio do periodo frio 
medieval). 
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FrG. 3 - Esbo~o da coluna estatignifica. 
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