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6eme COLLOQUE INTERNATIONAL DE CLIMATOLOGIE 
Sal6nica (Grecia), 22-25 Setembro 1993 

0 "6eme Colloque International de Climatologie", foi 
este ano organ.izado pelo Departamento de Meteorologia e de 
Climatologia da Un.iversidade Aristoteles de Sal6n.ica, e 
decorreu nesta cidade grega de 21 a 25 de Setembro de 1993. 

0 tern a central do col6quio foi "A sec a no Mediterraneo". 
Participaram centena e meia (149) de especialistas, 

maioritariamente climat6logos e meteorologistas de 23 
nacionalidades, em especial de paises da bacia do 
Mediterraneo (Grecia, Franrya, Italia, Espanha, Portugal, 
Albania, Tunisia, Marrocos, Argelia e Israel), mas tambem 
de outros pafses europeus (Romen.ia, Sufrya, Bulgaria, Belgica, 
Po16nia, Alemanha), africanos (Congo, Senegal, Niger, 
Mali, Camaroes e Benin) e norteamericanos (Canada). 

0 primeiro dia de trabalhos (22 Setembro) foi dedicado 
a apresentaryao de estudos sobre a seca no Mediterraneo, 
durante a manhii, e as metodologias para o estudo das secas 
em geral, no perfodo da tarde. No segundo dia os trabalhos 
apresentados incidiram sobre os impactes da seca, sobre a 
evoluryiio do clima e as alteraryoes climaticas, e sobre 
aspectos ligados a pluviometria e precipitaryoes. 0 dia 24 
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de Setembro foi ocupado com duas sessoes simultaneas de 
apresentaryiio de pequenas comunica~oes nos domfnios da 
pluviometria e seu impacte, da topoclimatologia, da bio
climatologia e algumas sobre diversificados domfnios da 
climatologia. Durante os dias 22 e 23, em simultaneo com 
o decorrer das comunicaryoes orais, funcionaram sessoes 
de apresentaryiio de "posters" e sua discussao. No total 
foram apresentadas 71 comunica~oes orais e 45 "posters". 

Participamos neste co16quio com a apresentayao de urn 
"poster", em conjunto com a Doutora Ana Monteiro 
(Universidade do Porto), intitulado "A propos de Ia 
secheresse de 1991-92 et 1992-93 dans Ie litoral Nord et 
Centre du Portugal". 

A sessao de encerramento decorreu na tarde do dia 24, 
tendo sido, o dia seguinte ocupado com uma viagem ao 
Monte Athos. 

Os trabalhos apresentados pennitiram a proficua troca de 
impress6es entre os diversos participantes e revelaram uma 
preocupa~iio generalizada por quest6es clirnaticas com irnpacto 
nas actividades humanas e pela climatologia aplicada. 

III REUNIAO DO QUATERNARIO IBERICO 

Por deliberayilo da assembleia con junta da Associaryiio 
Espanhola para o Estudo do Quatemario (AEQUA) e do 
Grupo de Trabalho Portugues para o Estudo do Quaternario 
(GTPEQ) realizada em Madrid 1 por ocasiao da II Reuniiio 

* Instituto de Estudos GeogrMicos, Faculdade de Letras, 
Universidade de Coimbra. 
I A 3" Reuniao do QuatemArio Iberica segue-se, dentro de urn 
esquema de periodicidadequadrienal, as Reunioes de Lis boa ( 1985) 
e Madrid (1989). Sobre estas Reuni5es ver: Fernando REBELO, "0 
Quatemario Ibericoem debate", Cadernos de Geografia, 5, pp. 125-
126; Lucio CUNHA eA. M. Rochette CORDEIRO, "2• Reuniao do 
Quatemario lberico", Cadernos de Geografia, 9, pp 169-172. 

122 

Lucio Cunha eManuel Mateus* 

do Quaternario Iberico, realizou-se na Universidade de 
Coimbra, de 27 de Setembro a 1 de Outubro de 1993, a //I 
Reuniiio do Quaternario lberico. 

Da Qrganizaryao desta importante reuniao interdisci
plinar foram incumbidos os Profess ores Doutor Fernando 
Rebelo, Doutor Jorge de Alarciio e Doutor Ant6nio Ferreira 
Soares, que representavam, respectivamente, os Institutos 
de Estudos Geograficos e de Arqueologia da Faculdade de 
Letras eo Departamento de Ciencias da Terra da Faculdade 
de Ciencias da Universidade de Coimbra. Integravam, 
ainda, a Comissao Executiva da Reuniiio, a Doutora Caridad 
Zazo (Associaryao Espanhola para o Estudo do Quatemario 
e Comissao Nacional Espanhola da INQUA), o Doutor 



Rogerio Rocha (Sociedade Geol6gica de Portugal) e a 
Doutora Filomena Diniz (Grupo de Trabalho Portugues 
para o Estudo do Quaternario ). 

Contando, na Comissao de Honra, com a presenc;;a de 
dois dos investigadores de maior prestfgio no estudo do 
Quaternario na Peninsula Iberica, os Doutores Emiliano 
Aguirre e Georges Zbyszewski, a Reuniao estruturou-se 
em torno da discussao dos seguintes temas: 

1. Mudanra Global- o caso iberica (Paleoclimatologia, 
Paleohidrologia, Neotect6nica, Pedologia, etc.). 
2. Formas e dep6sitos continentais (glaciares e 
periglaciares; fluviais, Jacustres, de vertente, etc.). 
3. Evoluc;;ao da plataforma continental e da linha de 
costa (diniimica litoral, tendencias evolutivas a curta e 
medio prazo, etc.). 
4. Problemas de estratigrafia regional. 
5. Evoluc;;ao da ocupac;;ao humana e seus 
paleoambientes. 
6. Ambiente, ordenamento do territ6rio, recursos e 
riscos naturais. 
Estiveram presentes cientistas de diversas formac;;oes 

disciplinares, mas sobretudo ge6grafos, ge6logos e 
arque61ogos de varias nacionalidades. Para alem de 
portugueses (142) e de espanh6is (68) que, obviamente, 
estiveram em grande maioria, participaram tambem nos 
trabalhos investigadores provenientes daWilia (5), Franc;;a 
(3), Suecia (1) e Estados Unidos da America (1 ), numa 
demonstrac;;ao clara que os temas ibericos comec;;am a 
interessar varias personalidades e escolas fora deste espac;;o 
geografico. 

Para alem da discussao dos temas acima referidos que 
decorreu sob a forma das tradicionais comunicac;;oes orais 
ou sob a forma de paine! ("poster"), do programaconstavam 
tambem seis conferencias, uma mesa redonda para debater 
quest6es ligadas a "Diniimica e uso do Literal" e, ainda, 
duas viagens de estudo. 

Dado o elevado numero de comunicac;;oes orais 
inicialmente previstas, cerca de 100, nao foi possfvel a sua 
apresentac;;ao em plenario, tendo-se optado pelo 
funcionamento simultiineo, de tres sessoes, nos dois 
primeiros dias e de duas, nos dois ultimos. 0 horario de 
funcionamento destas sessoes foi estabelecido de modo a 
permitir que todos OS participantes assistissem as 
conferencias que ilustravam cada urn dos tern as em debate, 
participassem na mesa redonda ou discutissem, nos finais 
de tarde dos dois primeiros dias, os "posters" expostos. 

No total, foram apresentadas 86 comunicac;;oes orais e 
expostos 28 "posters". No entendimento de que a 
participac;;ao em cada urn dos temas reflecte a sua 
importiincia relativa no conhecimento que se vai tendo 
sobre o Quaternario Iberica ou, pelo menos, o interesse 
que os tern as suscitam nos investigadores, enumeramos de 
seguida a distribuic;;ao dos trabalhos pelos varios tern as em 
debate. 0 tern a 3, Evolufdo da plataforma continentale da 
linha de costa, foi o que mereceu dos participantes a maior 
atenc;;ao ja que foram apresentadas 26 comunicac;;oes orais 
e expostos 8 "posters". Por ordem decrescente de 

Notas, not{cias e recensiies 

participac;;ao, seguem-se o tema 1, Mudanr;a Global - o 
caso iberica, com 24 comunicac;;oes orais e 7 "posters", o 
tema 2 Formas e dep6sitos continentais, com 12 
comunicac;;oes e 3 "posters", o tema 6, Ambiente, 
ordenamento do territ6rio, recursos e riscos natura is, com 
9 comunicac;;oes e 5 "posters", o tema 5, Evoluriio da 
ocuparao humana e seus paleoambientes, com 9 
comunicac;;oes e 4 "posters", cabendo o ultimo Iugar, alias 
a semelhanc;;a do que ja acontecera, quatro anos antes, em 
Madrid, ao tema 4, Problemas de estratigrafia regional, 
com 6 comunicac;;oes e apenas 1 "poster", apesar da enorme 
importancia de que este tema parece revestir-se, pelo 
menos em termos te6ricos. 

Procurando promover o enquadramento geral ou a 
apresentac;;ao das sinteses ja possiveis sobre cada urn dos 
grandes temas em debate, a organizac;;ao convidou 
personalidades de reconhecido merito para proferirem 
conferencias. 

No seguimento da sessao de abertura da Reuniao, 
presidida pelo Senhor Secreuirio de Estado da Ciencia e 
Tecnologia, Professor Fernandes Tomas, teve Iugar a 
prime ira conferencia, enquadrada no tema 2, proferida por 
Fernando Rebelo, da Universidade anfitrea, e nela foi 
analisado o papel desempenhado pelos factores geogriificos 
na explicac;;ao da genese e crono1ogia dos dep6sitos 
continentais quaternaries. Integrada no tema 3, Caridad 
Zazo, do Conselho Superior de Investigac;;ao Cientifica de 
Madrid e Presidente do Conselho Espanhol da INQUA 
apresentou uma sintese dos registos das variac;;oes do nivel 
do mar na margem continental iberica e avanc;;ou mesmo 
com algumas previsoes da evoluc;;ao morfol6gica costeira. 
Na manha do segundo dia dos trabalhos coube a vez a 
Hughes Faure da Universidade de Aix-Marseille II que 
falou sobre o carbona no ambiente terrestre no periodo 
p6s-glaciar. Esta sintese dos conhecimentos sobre o ciclo 
do carbona a escalaglobal, cujo texto era tam bern assinado 
por LilianeFaure-Denarde Andrei Velichko, colaboradores 
do Professor Faure no projecto "Cicio do Carbona" da 
INQUA, enquadrou-se no tema 6 da Reuniao. Depois de 
urn dia reservado as viagens de estudo, assistimos no dia 
30 de Setembro a mais duas conferencias. No final da 
manha, Nils-Axel Marner, professor da Universidade de 
Estocolmo e secretario da comissao para a "Global Change" 
da INQUA, proferiu uma conferencia, integrada no tema 
I da Reuniao e intitulada "Transformac;;ao Global. 0 
passado e o futuro". De tarde foi a vez de Emiliano 
Aguirre, Presidente de Honra desta III Reuniao e professor 
de investigac;;ao no Conselho Superior de lnvestigac;;ao 
Cientifica de Madrid, apresentar aos participantes a sua 
sintese sobre a evoluc;;ao da ocupac;;ao humana e seus 
paleoambientes, numa conferencia relativa ao tema 5. A 
encerrar os trabalhos cientificos da Reuniao coube, uma 
vez mais, a urn investiga-dor da Universidade de Coimbra, 
a tarefa de proferir uma conferencia, neste caso a relativa 
ao tema 4, tendo Ant6nio Ferreira Soares falado sobre a 
importiincia do tempo geol6gico na construc;;ao das 
paisagens nossas contempora-neas, numa conferencia a 
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que deu o sugestivo titulo de "0 tempo faz caretas-pretexto 
para algumas ideias". 

Praticamente toda a tarde do segundo dia (28) foi 
reservada para uma mesa redonda em que se faria o debate 
publico de urn tema de particular relevo cientifico e 
importancia em termos aplicados, "Dinamica e Uso do 
Litoral". Para este debate tinham sido convidados, quer 
cientistas de van as ~reas do saber, querdiversas Instituivoes 
com preocupavoes ou responsabilidades na gestao do 
espavo litoral. Apesar de nao ter sido possivel a participavao 
de todos os convidados, estiveram presentes investigadores 
como Maria Eugenia Moreira (ge6grafa), Alveirinho Dias 
(ge61ogo) e Jose Luis Meireles ( arque61ogo) e urn con junto 
de Instituivoes de que destacamos a Liga para a Protecvao 
da Natureza (Miguel Ramalho), a Direcvao Geral de 
Portos (Eduardo Veloso), a Eurocoast (Gaspar Soares de 
Carvalho) e o Institute da Agua (Jorge Rio Cardoso e 
Laudemira Ramos) que representou, nos trabalhos, o 
Ministerio do Ambiente. Aos Doutores Rogerio Rocha, 
membro da Comissao Executiva da Reuniao e Presidente 
da Sociedade Geol6gica de Portugal, e Cristina Dabrio, da 
Faculdade de Ci~ncias Geol6gicas da Universidade 
Complutense de Madrid, foi incumbida a tarefa de 
coordenar e moderar o vivo debate em que, durante cerca 
de 3 horas, se empenharam nao s6 os investigadores 
presentes na mesa, mas tam bern grande numero dos que se 
encontravam na assistencia e, mesmo, alguns dos jornalistas 
presentes. 

No terceiro dia (29) realizaram-se duas excursoes na 
Regiao Centro do pais, destinadas a observavao e discussao 
in loco de alguns problemas do Quatern~rio portugues. A 
Excursao n° I, preparada para discutir a "Evoluvao dos 
espayos no Baixo Mondego", decorreu sob a 
responsabilidade de Lucio Cunha, Julio Marques e Raquel 
Vilava e nela foram tratados temas tao diversos como a 
evoluvao quatemMia do Baixo Mondego, anal is ada atraves 
dos dep6sitos que a marc am, os aspectos geomorfol6gicos 
e hidrogeo16gicos do sector setentrional do Macivo de 
Sic6 e, ainda, alguns elementos sobre a evoluvao das 
sociedades humanas respons~veis pela apropriavao e 
transformavao deste espa9o, atraves de visitas as estavoes 
arquel6gicas de Santa Olaia e do Rabaval. 

A segunda excursao, da responsabilidade de Manuel 
Maria Godinho e A. M. Rochette Cordeiro, tratou da 
"Evoluvao das vertentes nas Montanhas Ocidentais da 
Beira Alta". Tendo como espavo de estudo a Serra do 
Caramulo e os sectores a ela marginais, como e o caso da 
Bacia de Mortagua, nao s6 foram apresentadas as grandes 
linhas da estrutura geol6gica capazes de justificar a 
morfologia da area no contexte do relevo do Portugal 
Central, como foi dada particular atenvao aos aspectos da 
evolu9ao das vertentes ligados aos climas mais frios do 
Pleistocenico superior, vistos atraves de diferentes tipos 
de dep6sitos e de form as ainda bern marcadas na paisagem 
de hoje. 

A terminar os trabalhos da III Reuniao do Quaternario 
Iberica, reservou-se a parte da tarde do ultimo dia, 
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imediatamente antes da sessao de encerramento, para 
reunioes parcelares e de conjunto dos grupos promotores 
deste encontro cientifico, a Associavao Espanhola para o 
Estudo do Quaternario (AEQUA) eo Grupo de Trabalho 
Portugues para o estudo do Quaternario (GTPEQ). 

Tendo em vista a promovao do convivio e da discussao 
mais informal entre os participantes, a Reuniao contou 
ainda com urn programa social e cultural que apesar das 
dificuldades econ6micas com que se debatem, nomomento, 
as Escolas e Instituivoes de Investigayao Cientlfica em 
Portugal, incluiu, no final da tarde do dia 27, urn Porto de 
Honra gentilmente oferecido pela Camara Municipal de 
Coimbra, na noite do dia 28, urn concerto de 6rgao na 
capela da Universidade pelo solista Nuno Oliveira e, na 
noite do dia 30, umjantar no sempre agradavel Palacio de 
S. Marcos. 

Durante todo o tempo que durou a Reuniao, os 
participantes puderam observare mesmo adquirir trabalhos 
cientfficos directa ou indirectamente ligados aoestudo do 
Quaternario peninsular expostos pelas varias Escolas e 
Instituiy6es portuguesas presentes. A Reuniao foi mesmo 
aproveitada pel a Associavao Portuguesa para o Estudo do 
Quatern~rio (APEQ) para lanvamento de uma obra sobre 
o "Quatern~rio em Portugal- balanvo e perspectivas". Este 
importante trabalho que, no dizer dos seus coordenadores, 
os Doutores Gaspar Soares de Carvalho, Ant6nio de Brum 
Ferreira e Joao Carlos de Senna-Martinez, nao constitui 
ainda "uma sfntese equilibrada do Quaternario em 
Portugal", procura, no en tanto, atraves dos dezasseis artigos 
que apresenta sobre diversos temas, "inventariar os 
conhecimentos nos dominies do Quaternario pelos quais 
se tern interessado os investigadores portugueses"2. 

Entre a variada documentavao que foi distribuida aos 
participantes ressaltam o volume com o "Programa, 
Resumes e Participantes" (198 p.) e o "Livro-Guia das 
Excursoes" (134 p.). A leitura atenta destes dois volumes 
pode, desde ja, dar urn a ideia da dimensao desta realiza9ao 
cientifica e da diversidade e importancia dos temas nela 
debatidos. Espera-se, no entanto, que a breve publicavao 
das Aetas com os textos integrais das conferencias e 
comunicavoes, venha valorizar e divulgar ainda mais os 
temas debatidos, fazendo des tall! Reuniiio do Quaternario 
lberico, urn importante marco nos conhecimentos que, 
progressivamente, se vao adquirindo sobre o Quaternario 
da Penfnsu Ia Iberica. 

2 - 0 Quaternario em Portugal - balan~o e perspectivas. 
Associayao Portuguesa para o Estudo do Quatem~rio, Ediy5es 
Colibri, Lisboa, 1993, 198 p. 




