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2.a. REUNIAO DO QUATERNARIO IBERICO 

LuCio CuNHA e A. M. ROCHETIE CORDEIRO 

Organizada pela Associac;:ao Espanhola para o Estudo do Quaternario 
(AEQUA) e pelo Grupo de Trabalho Portugues para o Estudo do Quater
n::irio (GTPEQ), decorreu na Faculdade de Ciencias Geologicas da Uni
versidade Complutense de Madrid, de 25 a 29 de Setembro de 1989, a 2.a. Reu
niao do Quaternario Iberico. 

A semelhanc;:a do que ja acontecera na t.a Reuniao realizada em Lisboa 
em 1985 I, tratou-se de urn importante encontro interdisciplinar e interna
cional. Em numero de 310, reuniram-se em Madrid, geografos, ge6logos, 
arqueologos e outros especialistas directa ou indirectamente ligados ao 
estudo do Quatermirio. Para alem dos espanhois que, obviamente, estavam 
em grande maioria, contavam-se cerca de meia centena de portugueses e 
ainda cientistas brasileiros, franceses, sovieticos, ingleses, suecos, italianos, 
holandeses, mexicanos, belgas, peruanas e canadianos. 

Do programa cienti.fico constavam, para alem das habituais viagens de 
estudo, a apresentac;:ao de comunica9oes, sess5es em paine! e conferencias 
proferidas por especialistas convidados. 

A diversidade dos temas a tratar implicou a organizac;:ao dos trabalhos 
em sete secc;:5es que, com excepc;:ao das secc;:oes F e G, ditas tematicas, foram 
ainda subdivididas em varios temas. 

0 elenco das secc;:5es cientificas desta Reuniao era o seguinte: 

A - Estratigrafia, Sedimentologia e Geomorfologia ; 
B -Bioestratigrafia e Paleoecologia; 
C-0 Homem eo Meio; 
D - Processes actuais e antigos ; 

1 Y. Fernando REBELO, «0 Quatern:hio Iberico em debate», Cadernos de Geo
grafia, 5, pp. 125-126. 
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E - Recursos econ6micos; 
F - Criterios e sequencias de correlar;ao no Quatermirio Iberico; 
G - 0 Holocenico na Peninsula Iberica. 

Dado o elevado numero de comunicar;oes previstas, cerca de 150, as 
sessoes decorreram simultaneamente em 3 salas, tendo os respectivos hora
rios sido ajustados para que todos OS participantes pudessem assistir as 
conferencias programadas para o meio e o final de cada uma das manhas. 
Este ajustamento de honirios permitiu ainda que o final das tardes fosse reser
vado para a apresentar;ao e discussao dos varios paineis. 

A distribui9ao das comunica9oes pelas varias sec9oes e temas permite 
ter uma ideia da imporHincia relativa que, dentro do estudo do Quaternario, 
tern os varios assuntos a que os especialistas dedicam a sua aten9ao. Assim, 
o maior numero de comunica9oes foi apresentado na secr;ao D, dedicada a 
analise de processos actuais e antigos do Quaternario (61), e dentro desta 
nos temas «Edafologia e Paleoedafologia» (20), «Neotect6nica e Geomorfo
logia estrutural» (15) e «Erosao- Sedimenta9ao» (13). Tambem a sec9ao A, 
dedicada a apresenta9ao de comunica9oes sobre «Estratigrafia, Sedimentologia 
e Geomorfologia», registou urn apreciavel numero de comunica9oes (43), 
das quais mais de metade (24) disseram respeito ao tema «Meios continentais». 
Urn grande numero de comunica9oes (17) foi ainda apresentado no tema 
«Pre-Hist6ria e Arqueologia», que se incluia na sec9ao C, destinada aoestudo 
de «0 Homem e o Meio». 

Infelizmente, outros temas de grande importancia te6rica, como e o caso 
dos abordados na sec9ao tematica F- «Criterios e sequencias de correla9ao 
no Quaternario Iberico», ou mesmo pratica, como acontece com os temas 
debatidos na sec9ao E- «Recursos econ6micos do Quaternario», nao tive
ram da parte dos presentes a aten9ao que, em nosso entender, tais assuntos 
mereciam, ja que nestas sec9oes apenas foram apresentadas, respectivamente, 
I e 5 comunicar;oes. 

As grandes sinteses tematicas sobre OS varios aspectos de estudo do 
Quaternario, estiveram a cargo de especialistas convidados, que proferiram 
nove conferencias. 

A conferencia de abertura foi da responsabilidade de N . RUTIER, da 
Universidade de Alberta (Canada) e Presidente da IN QUA (Associa9ao Inter
nacional para o Estudo do Quaternario) e versou as rela9oes desta associa9ao 
cientifica com o programa «Global Change» e outros grupos internacionais. 
Integradas na sec9ao A for am proferidas duas conferencias: uma, sobre o 
Liltimo interglaciar e mais especificamente sobre as varia9oes do nivel do mare o 
clima no N01oeste europeu, por S. ]ELGERSMA, e outra sobre o Sistema Quater-
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mirio em crono-estratigrafia porE. AGUIRRE. Este mesmo autor e J. MoRALES 
foram responsaveis pela conferencia respeitante a sec9ao B e que tratava as 
associa9oes de mamiferos do Quaternario espanhol, enquanto na sec9ao C, 
a conferencia proferida por J. M. Bermudez de CASTRO dizia respeito a tafo
nomia e paleobiologia de hominideos. No ambito da sec9ao D foram pro
feridas conferencias por N. A. MoRNER, Presidente da Comissao de Neo
tect6nica da INQUA, exactamente sobre geomorfologia estrutural e neotect6-
nica, e de Gaspar Soares de CARVALHO, acerca da dinamica costeira actual 
e suas relac;:oes com os problemas ambientais. A conferencia de H. FAURE 
e L. FAURE-DENARD que versou as modifica9oes dos ciclos do carbona e da 
agua ao longo do Quaternario e que estava integrada na sec9ao E, serviu 
como conferencia de encerramento do programa cientifico desta Reuniao. 
Finalmente, integrada na secc;:ao F, Antonio de Brum FERREIRA proferiu 
uma conferencia em que, atraves da sintese dos estudos realizados, tratou 
os problemas de correla9ao no Quaternario em Portugal. 

Cerca de 30 apresentac;oes sob a forma de painel e sete viagens de estudo 
completaram o programa cientifico da Reuniao. Destas, seis foram viagens 
de curta durac;ao, realizadas durante o dia 27, em Madrid ou nas suas proxi
midades, sendo a setima uma viagem de cinco dias ao Litoral Mediterraneo 
realizada no final dos trabalhos em Madrid. 

A participa9ao portuguesa nos trabalhos nao podeni deixar de consi
derar-se muito significativa ou ate mesmo importante, ja que para alem das 
duas conferencias atnis referidas, mais de urn quarto das comunicac;oes foram 
preparadas e apresentadas por especialistas do nosso pais, com diversas 
forma9oes cientificas l . 

Para esta importante participac;ao contribuiram, naturalmente os docentes 
da area de Geografia Fisica do Instituto de Estudos Geograficos de Coimbra 
que, individualmente ou em colabora9ao com ge6grafos, geologos ou pali
n6logos de outras Escolas, foram responsaveis pela apresenta9ao de seis 
comunicac;oes. Cinco delas foram integradas na sec9ao D - «Processos 
actuais e antigos». No tema Dl - «Paleoclimatologia» foi integrada a comu
nicac;:ao de F. REBELO e A. S. PEDROSA sabre os depositos relacionados com o 
frio na area de Valongo- S. Miguel-o-Anjo. Os mesmos autores apresen
taram ainda uma comunicac;:ao em que, para a mesma area, mostram a impor
tancia da geomorfologia para o seu conhecimento neotectonico, esta incluida 

1 Entre os varios especialistas nao ge6grafos, rnerece urn destaque especial o grande 
numero de ge6logos presentes, testernunhando o interesse crescente que o Quatermirio vern 
assurnindo para estes cientistas. 
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no tema D3- «Neotect6nica e Geomorfologia Estrutural» . Duas outras 
comunicac;oes foram inseridas no tema DS - «ErosaofSedimentac;ao»: a de 
A. F. SOARES, L. CuNHA e J. F. MARQUES, em que, partindo da cartografia 
e do significado dos depositos quaternaries do Baixo-Mondego, os autores 
tentam a sua coordenac;ao morfogenetica, e a de L. LOUREN<;O sobre fen6-
menos de erosaofsedimentac;ao na sequencia dos fogos florestais registados 
nas serras de xisto do Portugal Central. A comunicac;ao de A. M. Rochette 
CoRDEIRO sobre a importancia do gelo de segregac;ao na dinamica de verten
tes no Pleniglaciar superior e Tardiglaciar wtirmianos nas Montanhas Oci
dentais do centro-norte de Portugal foi integrada no tema D6- «Outros 
processos». Finalmente, o mesmo autor apresentou ainda outra comunica
c;ao, mas agora elaborada em colaborac;ao com M. DBNEFLE, em que, para a 
mesma area geografica, se estuda a importancia de factor antr6pico no apare
cimento de pseudo-turfeiras, comunicac;ao que se integrou na secc;ao G- «0 
Holocenico na Peninsula Iberica». 

0 nillnero e qualidade das participa~oes assim com a diversidade de 
formac;oes cientificas dos especialistas presentes, permitindo urn interessante 
debate interdisciplinar, fizeram desta Reuniao um importante marco no 
avanc;o dos estudos sobre o Quaternario na Peninsula Iberica. Dela tenta
mos dar, ainda que de forma meramente descritiva, uma ideia aproximada. 
No entanto, apenas com a publicac;ao das respectivas Aetas, o que se espera 
para breve, sera possivel analisar a real importancia desta Reuniao de Madrid 
no quadro da evoluc;ao dos conhecimentos sobre o Quaternario, bern como 
tirar verdadeiro partido de tudo o que de novo foi Ia dito e mostrado. 
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