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1. carater e Pr0pc3sitos da ExperimentaQao

1. 1. tJma aplicaQao pratica introdutOria a umanecessaria

de pe&q\dsa

linha

Desde a instalaQao da disciplina "Analise da Qualidade Am

biental" no ano letivo de 1986, no Mestrado em Geografia, fora

iniciado um projeto de pesquisa de a?oio pratico a mesma que,

sob a designl'.Qao mals simples de Projeto Trindade, almejava

acompanhar, por urn perlodo de tres anos 0 tema:"AvaliaQao da

Qualidade Ambiental no Processo de Expansao Urbana de Floriano

polis para a vertente oriental do MaciQo do Morro da Cruz e area

circunvizinhas na Baixada do Itacorubi". Algumas informaQOes so

bre as componentes urbanas do clima local alemde indispensaveis

para a avaliaQao da qualidade ambiental apoia-se a urn mais am

plo espectro de interesse, tanto para a Climatologia e a Geogra

fia Urbana.
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Definiu-se assim um projeto paralelo e subsidiario daquele,

visando obter algumas informayOes sObre a possIvel definiyao de

um "clima urbano" na capital catarinense. Admitia-se que 0 porte

atual e sobretudo a sua dinamtcade expansao urbana, ofereciam

condiyoes especiais do maior interesse a analise do fenomeno em

tela.

Estabeleceu-se assim, um proveitoso consorcio entre 0 visi

tante e uma colega do Departamento que procurou aliciar elemen

tos discentes - tanto de pos-graduandos quanto graduandos em

geografia, para efetivar alguns experimentos de trabalho de cam

po visando obter as informayOes pioneiras sobre a tematica. E,

embora enfrentando muitas dificuldades e limita90es, isto foi

levado a cabo no primeiro semestre do ano letivo de 1987. E sao

estes resultados que aqui sao expostos neste artigo.

1.2. A singeleza do equipamento de SODdagem e a inici~o da

equipe nua ccmpleso trabalho de CDIpO

A primeira dificuldade a enfrentar ligava-se a propria ca

rencia de aparelhagem necessaria as observayoes termicas. Par

tiu-se de dois pressupostos importantes. Em primeiro lugar ad

mitiu-se que as desejadas informa90es sobre 0 campo term1co de

Florianopolis, se referiam antes do ar atmosferico intra-urbano,

diferindo neste caso da sistematica da observa9ao meteorologica

padrao, ou seja, aquela instalada num posto. Em segundo lugar,

admitiu-se que, pelo mp.nos para as primeiras tentativas, nao seria

imprescindivel contar com a aparelhagem altamente especializada

e sens!vel. De umlado porque estava fora do alcance de nossas

possibilidades. De outro porque aopera9ao seria efetuada por

umaequipe em treinamento preparatorio cuja inexperiencia esta

ria mais adequadamente ligada a um estagio inioial de experimen

ta9ao, operando comaparelhagem simples.

Assim, utilizamos pares de termOmetros de fabrica9ao na-

cional adquiridos junto a faorica, em Sao Paulo, colocados em

abrigos de madeira compondo um "aparatus" que pede ser visto

pela serie de fotogrnfiasde nQ 3 a 7. Na foto 3 percebe-se que

21



o pequeno abrigo do par de term&netros - uro del,es improvisa

do rudimentarmente com 0 "bulbo Umido" - foi construi:do em fo

1has dup1as de compensado com furos para isolar e ventilar su

ficientemente 0 par de termometros para medir a temperatura e

uroidade do ar nos' pontos de observac;:aono interior da cidade. Na

foto 4, pode-se perceber que 0 abrigo esta colocado numa haste

distante 1,50 m do ~olo, apoiando-se nuroa cruzeta de madeira

aproveitada em quatro hastes para nelas representar os quatro

pontes cardeais. rsto para facilitar a orientagao do aparato na

rede geral de observac;:ao. Note-se ainda a co1ocac;:ao de uroa fita

que, com 0 auxili:o dos pontes cardeais (ao pel pode indicar a

procedencia do vento. Observac;:ao esta que, com 0 auxilio da es

cala Beaufort pode acrescentar a "direc;:ao" ·a1gurna indicac;:ao 50

bre a intensidade do mesmo. Na foto 3.0 aparatus esta 10ca1izado

nuro ponto ao meio da Ponte Herc!lio Luz. A foto 5, exibe aque1e

colocado sobre 0 alto do Morro da Cruz, proximo ao Posto Poli

cial. Nota-se a! a inc1usao de urn anem5metro, emprestado do La

boratorio de Climatologia;do Instituto de Geografia da USP. Sen

do apenas urn exemplar, este foi colocado sobre 0 ponto de obser

vac;:ao do Morro da Cruz, mais aberto a indicac;:ao da ventilac;:ao

"local", sema deformac;:ao imposta. pe1a edificac;:ao urbana. As fo

tos 6 e 7 mostram dois angu10s de urn mesmo ponto de observac;:ao

colocado a Avenida.Rubens de Arruda Ramos, esquina da Otto Gama

D'Ega.

Este modele de abrigo foi copiado, e um pouco alterado da

quele montado pelo Professor Jose Roberto Tarifa no Laboratorio

de Climatologia da USP e que foi.utilizado com sucesso em pes

quisas de campona Estac;:aoEcologica da Jureia. Uma das altera

c;:oes que introduzimos foi a pintura do abrigo com tinta alumi
nizada visando aumentar a reflexao e atenuar a absorc;:ao, ao mes

me tempo que hom0geneizar a colorac;:ao muito variada da madeira.

Nossa recomendac;:ao aos observadores da equipe de observac;:ao de

campo era a de que os aparatus fossem instalados entre 15 e 10

minutos antes das horas combinadas para as 11eituras" e afasta·

das das paredes.

Para a implementagao do traba1ho de campo, pudemos contar

comum total de 20 unidades de observac;:ao pontua1. Os abrigos
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Foto n9 3 Fot o n9 4
M. V . Nasciment u

Foto n9 5
A. Mamigonian



Fete n9 6

Foto n9 7
M. L. Se zerino



e suportes de mqdeira £oram construldos na marcenaria do Depar

tamento de Matematica, CFM-UFSC.

Outro bloco dedificuldades a vencerdisse respei to a cons

tituiyao da equipe de observayao. Embora 0 nGmero de alunos do

Mestrado em Geografia fosse superior ao numero de unidades de

observayao, nao foi possIvel contar com a participayao integral

deles porquanto os estudantes enfrentam problemas de trabalho,

de compromissos domestico-familiares que nao lhes permitiria as

sumir encargo de um trabalho de campo que, embora "episedico"

exigia uma seqUencia contInua de 24 horas de trabalho.

Assim ao lade dos professores encarregados, a equipe foi

enriquecida pela valiosacolaborayao de outros colegas docentes.

Tambem foram aliciados alunos de graduayao em Geografia e, quan

do 0 nfrmero deste nao era suficiente pudemos contar com alunos

do Departamento de Historia, graduayao e pos-graduayao. Algumas

reuniOes foram necessarias para explanar os objetivos da pesqui

sa, sua importancia e, sobretudo aulas de treinamento aos mem

bros nao afeitos a leitura e observayao de elementos do clima.

Alem do que 0 nGmero de aliciados e treinados teria que ser bem

superior ao nGmero de postos de operayao, posto que, dependendo

do dia a ser realizado 0 trabalho de campo, poder-se-ia ter uma

seria limitayao dos vOluntarios participantes. Malgrado todas

estas limitayoes foi~nos possIvel montar equipes para atuar em

tres eventos episodicos. Sem esta colaborayao teria side impos

sIvel realizar estes experimentos. Para a composiyao das 'equi

pes de trabalho de campo contamos com a participayao e valiosa

ajuda dos seguintes membros, a quem sinceramente agradecemos a

participayao e com.quem devemos compartilhar os possIveis meri

tos do presente trabalho:

Docentes do Departamento: Professores Ora. Leda Orselli,

Celito Jose Israel, Arlene Maria. Maykot Prates, Judite Irene

Manzolli, Lucia Maria Correa Freysleben, Maria Salete Munhoz

Kaesemodel, Maria Jose PompIlio e Carlos Eugenio Mottana; alu

nos do Curso de Pos-Graduayao em Geogra£ia, alunos da Gradua

yao em Geografia e alunos do Curso de Historia, Graduayao e Pos

Graduayao.
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A propri& natureza da investiga<;ao eXlgia desta equipe

um trabalho muito arduo, de vez que 0 nUmero de observa<;oes,

leituras e registros teria que ser produzido ao longo de 24 ho

ras. Muitos dos pontos de observa<;ao eram colocados em lugares

diflceis seja pelo acesso seja sobretudo pelo inconveniente de

fazer observa<;oes na madrugada. Veja-se 0 caso de ir ao meio da

Ponte Hercllio Luz, ao alto do Morro da Cruz ou ao Campanario da

Catedral, a estas horas da madrugada, sobretudo no inverno.

o planejamento da pesquisa, a bem da sistematiza~ao das

observa~Oes e homogeneidade de tratamento, preparou uma folha de

instruC;Oeshasicas aos participantes das equipes, bem como a fo

lha de reg-lstro dosdados. Embora, ao lade da temperatura, ob

tida nos dois termometros (parelha higrometrical obtivessemos

informac;oes sobre umidade relativa, ventos, cobertura. do ceu,

preferimos aqui toma-los todos em func;ao do "campo termico",

restringindo assim 0 campo de observac;ao, 0 que e mais condi

zente com a singeleza das observac;oes e 0 carater introdutorio

da observac;ao. Ao lade dos registros propriamente atmosfericos,

procuramos registrar nos pontos de observac;ao, alguma informa

c;ao sobre 0 trafego de velculos em termos de densidade (nUmero

de velculos por minuto} e, segundo 0 caso, 0 trafego de pessoas

nos pontos das ruas centrais.

1. 3. A relac;ao te.pora1 dos "eventos" de experi.-entac;ao e saas

U1plicaCj(Oes escalares de relaCj(ao espacia1 das condic;Oes

atmosfericas

Uma das grandes constancias nos canones da analise geogra

fica e aquela da intimidade de rela~ao do t.empo-eeapaco , Aqui

no caso de analise do clima local e suas componentes urbanas a

necessidade de sua observancia constitui-se em urn dos eloqden

tes exemplos.

Uma dada medida num trabalho direto de observac;ao de campo

e produzido .num dado ~to, que, no caso, se constitue num

segmento temporal minimo de 24 horas contlnuas. Este "evento"

pouco significa quando divorciado do contexto espa~o-temporal
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em que se insere. Ele reflete urn "evento" atmosferico num dado

lugar - no caso urnlugar urbanizado - que reflete a resposta

local de urn mecanismo amplo da circula¥ao atmosferica regional

em que se insere 0 dado local. Assim, as medidas realizadas de

vern ser obrigatoriamente referenciadas ao posta meteorologico lo-

cal, bern como devemos preocuparmo-nos com a evolu¥ao recente

Cseja dos tres i'iltimos diasl. da situa¥ao sinotica reveladora

das condi¥oes regionais (~igura 2 e Tabela 11.

No primeiro caso 0 posta meteorologico de Florianopolis,

segundo a rede oficial do INEMET esta localizado em sitio do

municipio de Sao Jose. Trata-seoo Poston983.897 filiado ao 89

DISME, sediado em Porto Alegre. 0 referido posta acha-se locali

zado a mais ou menos 15 km da parte mais central da cidade de

Florianopolis. Se bern que valida do ponto de vista "local" para

a sistematica de cobertura da rede continental, e embora inte

grade no conjunto da area metropolitana de Florianopolis, as

condi¥oes locais nao sao exatamente as mesmas da topografia do

sitio urbano da capital. Ao nivel regional a situa¥ao sinotica

pode ser referenciada a analise seqUencial dos boletins meteoro

logicos publicados nos principais jornais. Para 0 grau de "sin

geleza" da presente investiga¥ao isto pode satisfazer.

Quanto a proje¥ao "temporal" da observacjio ela requer toda

urna sistematiza¥ao que, embora nao proposta em termos rigorosos

de urn "manual de normat.Lz acao" pode ser inferido da analise da

leitura ja abundante de "casos", nos diferentes continentes e

nas mais variadas cidades. Para nosso apoio mais direto, apoia

mo-nos como referencial teorico da proposta mais ampla e gener1

ca de urn dos presentes autores (MONTEIRO, 19761 especialmente no

que se refere ao carater sistemico da abordagem do clima urbano

e principalmente no que concerne as rela¥oes e intera¥oes nas

diferentes escalas geograficas do clima. No que diz respeito

a parte operacional da sistematica de analise, nos referen-

ciamos a excelente e recente revisao feita por Roger TAESLER

(19861 na Conferencia Tecnica da W.M.O. realizada na cidade do

Mexico (19841 com vds t.a especial as cidades tropicais.

A necessaria multiplica~ao: as situa¥oes sinoticas mais

freqUentes (t.Lpos de tempo padraol; as diferentes varia~oes sa-
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Tabe1a 1 -Mapa de observa~Oes meteoro1ogicas: IS/maio a 30/
junho/87

Local: F1orianopo1is Longitude: -48.34
C1asse Esta~ao: C1imato1ogia Sinotica Altitude: l.Om
Fonte de Dados: INEMET Alt. Anem8metro: 7.0 m
Latitude: -27.35 psicr8metro: comum Ul

TEMPERA'llURA PRECI UMID HORAS VELOC VELOC PRESS
DIA MED MAX MIN PLUV RELAT INSOL VENTO CORRIG ATM

eCI eCI eCI (JlIII\l e%1 Chi em/sl em/sl (Illllhql

15 16.8 18.6 14.4 20.5 79.2 0.0 3.5 2.7 1010.3
16 14.4 20.6 11.6 0.0 79.0 9.6 0.8 0.6 1018.3
17 15.9 20.1 10.7 0.0 79.0 1.9 0.0 0.0 1021.4
18 17.7 18.7 16.1 4.6 98.0 0.0 0.0 0.0 1016.8
19 19.2 20.2 18.3 16.1 95.7 0.0 0.0 0.0 1008.6
20 18.8 21.1 16.9 13.3 95.5 2.2 0.8 0.6 1003.9

021 19.7 24.5 18.1 10.6 59.7 9.7 2.5 1.9
22 17.0 22.1 12.8 0.0 76.7 8.2 2.1 1.6 1013.8

H 23 17.1 19.1 15.5 0.7 69.7 4.8 2.7 2.1 1018.1« 24 13.7 17.2 12.0 0.0 64.0 4.7 4.6 3.6 1020.7
~d~ 10.8 16.9 6.7 0.0 64.5 9.8 1.7 1.3 1026.9

12.2
~1:~ g:~ 0.0 7~.7 ~:~ ~:9 o.~ ~~I:827 15.1 0.0 7 .0 1.

28 14.9 17.3 12.0 0.0 87.5 0.1 1.4 1.1 19.6
29 15.9 19.6 14.5 8.8 75.2 9.3 1.8 1.4 1021.9
30 16.2 20.6 11.3 0.0 86.2 3.5 0.0 0.0 1023.3
31 17.7 21.2 15.0 0.4 83.0 1.8 3.7 2.9 1017.4

-~-------------------------------------------------------------- -1 16.0 19.2 12.9 0.0 82.2 6.7 1.4 1.1 1018.0
2 17.7 21.1 15.3 0.0 88.0 5.0 0.4 0.3 1017.7
3 19.0 23.3 16.2 0.0 89.2 2.2 1.0 0.8 1015.8
4 19.9 23.0 18.0 0.0 89.7 3.5 1.5 1.2 1012.2
5 20.1 23.7 17.3 0.0 92.2 1.6 0.4 0.3 1009.9
6 14.5 20.8 11.8 4.4 85.5 0.0 3.9 3.0 1016.8
7 12.9 19.3 8.5 2.4 79.0 1.2 0.0 0.0 1023.4
8 17.0 21.8 12.1 0.0 82.7 7.9 1.4 1.1 1023.9
9 17.3 24.9 12.3 5.0 81.0 9.4 6.7 5.2 1019.6

10 16.3 22.4 11.0 0.0 88.7 9.1 1.2 0.9 1014.7
11 18.5 25.3 13.5 0.0 73.5 9.5 1.6 1.2 1009.8
12 19.3 27.4 12.9 0.0 76.7 5.2 1.1 0.9 1007.9
13 15.9 19.8 14.3 13.7 91.5 0.0 1.0 0.8 1012.8
14 14.1 15.7 13.6 25.6 92.5 0.0 0.3 0.2 1016.8
15 14.6 17.3 13.6 10.6 87.7 0.0 3.4 2.6 1013.7
16 8.9 15.9 5.9 3.5 73.0 9.5 0.2 0.2 1023.1

o 17 9.2 17.0 3.1 0.0 74.7 9.0 0.3 0.2 1023.9
:x: 18 10.3 19.4 4.1 0.0 78.0 9.3 0.5 0.4 1020.1

19 13.4 21.6 5.0 8.0 64.7 8.8 0.2 0.2 1019.3
z 20 11.2 18.9 5.0 0.0 81.5 8.9 0.2 0.2 1Q19.4
:;:, 21 14.7 21.2 6.8 0.0 74.7 9.0 2.6 2.0 1013.1

22 14.7 18.4 13.0 0.0 86.7 0.5 6.0 4.7 1010.9
I-) 23 12.6 15.6 10.Ji 8.2 65.7 9.1 6.6 5.1 1023.4

24 9.3 16.4 4.5 0.2 71.2 9.5 0.0 0.0 1035.7
25 11.6 19.7 4.1 0.0 72.7 9.6 1.5 1.2 1025.6
26 10.2 18.5 5.0 0.0 86.7 9.4 0.0 0.0 1025.4
27 11.4 19.8 5.3 0.0 78.2 9.2 0.0 0.0 1026.2
28 10.8 21.2 8.5 0.0 76.0 5.0 8.7 6.8 1022.8
29 16.2 20.5 12.8 0.0 87.2 8.8 2.9 2.3 1018.5
30 17.2 23.2 15.1 0.0 83.0 8.1 0.3 0.2 1016.7

FONTE: INEMET.
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zonais (quatro esta90es do anot; bem como as varia90es inter

anuais, nao foram aqui observadas. rsto estabelece a fundamen

tal diferen9a entre uma pesquisa, devidamente concLufda , e os

primeiros experimentos que a precedem.

No caso presente tencionavamosproceder a nossa experimen

taQao preliminar num peri:odo de "inverno" austral e, consideran

do 0 peri:odo letivo da disciplina, programamos sua realizaQao

entre maio e junho. Se neste segundo mes ocorre 0 solsticio que

da ini:cio ao perIodo do inverno austral, as condiQOes "normais"

de maio, registram fases de acentuado bom tempo que sao desig

nadas localmente como 0 "veranico de maio" como e bem conhecido

no litoral de Santa Catarina. Para ressaltar a diferenQa entre 0

abstrato das condiQoes "normais" e a expr-easjio real de cada ano

aquele de 1987 exibiu urn .padrao de comportamento bem capricho

so. 0 atraso da construQao dos abrigos de madeira sua pintura e

instala9ao dos termometros nos aparatos fez-nos perder urn pe

rIodo de dias de bom tempo Curnmini-veranicol em maio enos lan

QOu em face de dias de consideravel mau tempo e sobretudo de se

qUencia de alta instabilidade ao longo dos meses de maio e ju

nho.

A tremenda dificuldade em conciliar a condi9ao de "bom tem

po" com a disponibilidade de "equipe" levou-nos a exasperantes

programaQoes e cancelamentos dos trabalhos de campo os quais

acabaram por ser realizados quando fol possivel dispor de gente

a trabalhar em intervalos de chuvas.

Por toda esta cOmbinaQao caprichosa de circunstancias que

apresentamos aqui nesta introduQao, nestes tres sub-conjuntos,

queremos deixar bem claro que ficam afastados quaisquer propo

sitos de "generalizaQoes". Tudo nos levou a executar nossos exer

cIcios de experimentaQao. Dai 0 rotulo que Ihe conferimos, que

sugere acima de tudo, prudencia, cautela e reserva com os re

sultados aqui exibidos. Fazemos questao de considerar 0 que se

dlvulga neste artigo como simples exercIcios preliminares, expe

rimentais, de campo, para sondagem e introdu9ao ao estudo geo

grafico do clima urbano de Florianopolis.
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2. 0 Condicioncmento Geografico e as Estrategias de Abordagem

numa Analise Introdut6ria ao "Cl.iJIa Umano"

2 . 1. 0 Transeto e as indica'irOes das varia'irOes meso e topocli.:ma

ti.cas no clima local

A area de implantayao urbana da cidade de Florianopolis,

em seu estagio atual de evoluyao constituiu-se num sitio de plu

ralidade topografica. Do seu primitivo sitio, na poryao ociden

tal da gr~nde ilha, ern sua parte mais proxima do continente da

qual e separada por urn estreito, ela - apos a construyao da Pon

te Hercilio Luz (1926), de modo mais lento e sobretudo de modo

mais acelerado apos a Ponte Colombo Salles (1975) - expandiu-se

consideravelmente pelo continente, configurando-se urna conurba

yao com os municipios vizinhos. Ao mesmo tempo, apos os anos

sessenta a expansao se verifica para a parte leste ganhando os

flancos do Maciyo do Morro da cruz, contornando-o e espalhando

se pelas areas planas da bacia do Itacorubi.

Assim sendo, a capital catarinense apresenta urn sitio que,

em sua caprichosa complexidade litoranea, oferece condiyoes de

diversificayao ou divergencia 0 que vern aurnentar a curiosidade

sobre a definiyao de urn verdadeiro clima "urbano".

Deste modo a primeira preocupa'irao no experimento foi aquele

de fazer uma investigayao das condiyoes de variayao termica ao

longo de urn segmento transversal (Figura 1). Aquilo que se

constituiu na primeira etapa de nosso experimento foi a disposi

yao linear de uma serie de dez pontes de observayao, ao Iongo

de urn transeto que, principiando na Praya N.S. de Fatima, no Es

treito, tomou a direyao da Ponte Hercilio Luz, atravessou 0 cor

po principal da cidade, atraves do seu centro e, galgando 0 Mor

ro da Cruz em sua parte mais elevada onde se encontram as tor

res dos sistemas de radio e TV e 0 belvedere - desceu pela ver

tente oriental pela area de recente expansao urbana e atraves

sou a baixada coberta ~elo manguezal do Itacorob1 ate a estayao

de Aquicultura do Centro de Ciencias Agrarias da UFSC a margern

do corrego do Itacorobi. A questao era ade observar, sob urna

dada condi~ao de tempo, a varia~ao em 24 horas no conjunto basi

co de arranjos topograficos urb~izados, entremeados de espa'ir0s
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abertos - para perceber ate que ponto 0 centro.da cidade - su

posta como de maiqr adensamento de edificaeroes "responderia"

termicamente de modo diverse daqueles dos outros "arranjos".

Este trabalho de campo ocorreu entre 12 horas d6 dia 23 de

maio de 1987 ate as 12 horas do dia seguinte, com leituras e

registros tomados, feitos a cada tres horas, a partir das 12 ho

ras do dia 23. Embora a tabela de ordenaerao dos dados obtidos

permitisse, nela mesma a analise, maior clareza pode ser fruida

atraves da montagem de urn painel que tendo no eixo horizontal

o perfil topo-urbano e a localizaerao dos dez pontos ao longo de

le, representa, no plano vertical, a variaerao temporal dos ele

mentos observados. 0 registro das leituras, a cada tres horas

de intervalo, foi "plotado" para, a seguir, serem traerados as

isolinhas por meio das quais se obtem a configuraerao da varia

erao horaria dos elementos do clima naquele dia. Neste paine1 a

seqUencia da representaerao partiu de cima para baixo nos eixos

verticais perpendiculares a cadaum dos pontos de obse rvacjio , A

representaerao poderia seguir 0 sentido inverso, partindo de bai-

xo para cima. 0 importante e que fique indicado 0 sentido da

evoluerao temporal. No caso em foco para ficar mais claro, foi

colocado ao lado, a seqUencia, a designaerao de tarde, noite, ma

drugada e manha. A disposierao grafica final, exposto na PRAN

CHA 1, superpee ao perfil topo-urbano os paineis de temperatura,

umidade relativa, ventos e cobertura do ceu, facilitando, em

visao sincronica a variaerao (diacronical no decorrer do dia fo

calizado.

As condierees do tempo (meteorologicol neste dia estavam

bern distantes do otimo a observaerao. Depois de sucessivos cance

lamentos resolveu-se atacar a operaerao pois ]a havia sinais de

desanimo capaz de dispersar a equipe. Reinavam neste dia as se

guintes condieroes sinoticas: A Massa Polar Atlantica que estava

dominando na regiao entra num processo de tropicaliza9ao seguida

pela penetraerao de uma nova frente fria, acompanhada de chuvas

e posterior queda de temperatura, com a passagem da mesma. No

final do perIodo de observaerao toda a Regiao SuI do Brasil ja

estava sob 0 domInio de nova Massa Polar Atlantica.
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o confronto das medidas de temperatura no experimento de

campo e aquelas obt:i:das no posto meteorologico e bastante pro

veitoso. Enquanto neste a leitura das 15 horas era de18,9OC (para

o terrnometro secol ao longo do nosso transeto elas variavam em

nivel quase sempre superior entre 19,10 Cindice predominante: 5

dos 10 pontos) ch.egando a atingir Indices de 23,20no caso do

mangue do Itacorobi CEsta<rao de Aquieultural e atingindo 25, lOno

estreito Pra9a N.S. de Fatima (~ruzamento das Ruas Liberato

Bittencourt e Afonso Penal. Curioso e que no centro, 0 posto

junto ao CEISA CENTER registrou 19,20,portanto nao muito dife

rente do posta meteorologico. Mas i.sso tern a ver com 0 sombrea

mento que os proprios edificios projetam sobre a pracinha onde

foi medida a temperatura. 0 proprio. alto do Morro da Cruz nao

estava muito distante com 0 registro de 19,4°.Nota-se que neste

horario as temperaturas mais elevadas incidiram na area urbani

zada (e insolarada) do Estreito.

Percebe-se que nao sera preciso invocar as diferen9as topo

graficas entre 0 posta meteorol6gico e aquelas ao lange do tran

seto. Elas certamente exds tem , mas a causa das diferen9as reside

mais no "isolamento" do posta e 0 "comprometimento" dos postos

do transeto em topografia Cparcialmentel e sobretudo em condi

90es ambientais imediatas do entorno edificado ou nao. Como era

de esperar essas diferen9as sao mais nitidas durante a noite.

To~ando-se a leitura do posta meteorologicodas 21 horas perce

be-se que 0 seu indice de 17,20e igu?l ao posta do Estreito. En

quanta isto 0 posta do CEISA CENTER detem a temperatura mais ~le

vada de todo 0 transeto: l8,40demonstrando a importancia das

trocas termicas entre os edificios no centro, diminuindo 0 res

friamento noturno e evidenciando sinais do efeito "ilha de ca

lor". Por outro lado, em meio ao mangue do Itacorobi, junto

d'agua e varrido pelo vento SE, 0 posto da Esta<rao de Aquicul

tura detem uma temperatura mais baixa (16,4P)que so e ultrapas

sada no transeto pelo alto do Morro da Cruz que atingiu 14,40 qua

se tres graus abaixo do posto meteorol6gico. Devendo-se levar em

conta que 0 resfriamento noturno deve ter sido atenuado pela

nebulosidade segundo indica a generalizada cobertura do ceu, so

bre os pontos do transeto.
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Destaque-

paineis

deste

mesmo atI -

Passando agora a analise comparada dos diterentes

que comp6em a Figura 1 podemos extrair da observa9ao

"evento"malgrado 0 queele possa ter de aleatorio ou

pico, algumas tnterenctas que nao se pode subestimar.

mos alguT!lasposslveis lla90es:

al 0 evento em foco nao permlte registrar uma diferen9a

espetacular ou mesmo de grande destaque entre temperatu

ras mais associadasao centro da cidade, ja que os maio

res Indices revelaram-se no mangue do ltacorobi e no

Estreito durante a tarde.

b) 0 maior graude resfriamento ligou-se a combina9oes de

circunstancias topograficas e de urbaniza9ao. A altitu

de do Morro da Cruz respondeu pelo maior resfriamento

noturno (em torno de 13 0 1 contrastando com as areas bai

xas colinosas ou planas, urbanizadas (centroI ou nao

Cmanguel Centre 15 0 e 170 ) .

c) A maiordiferen~a exibida no experimento revela-se no

elemento vento, notando-se uma possIvel flagrante da in-

fluencia da edifica~ao na tor~ao dos ventos. Nota-se,

em meio a predominancia de ~entos do quadrante suI

(S-SEI que 0 setor referente ao centro da cidade que

em que pese a elementariedade ou precariedade das obser

va~Oes sobre 0 vento - chegam a exibir inversao (NE-NW),

o que so se poderia darpor obra de canaliza~ao inter

na e deforma~ao do campo anemometrico no interior da

massa ·edificada. A influencia da topografia (possivel

mente combinada a urbaniza~ao) esta bern ressaltada na

velocidade dos ventos, posto que as maiores intensida

des sao 'encontraveis no alto do Morro da Cruz e, ate

certo ponto, sobre sua vertente ocidental (~enos ingre

me) e sobretudo sobre a faixa maritima do Estreito, se

gundo registro maximo obtido no nosso transeto pelo pos

to da Ponte Herc!lio Luz (par~e centrall. lsto e uma

obvia influencia doatrito exercido pela rugosidade to

pografica e de edifica~ao na propaga~ao do vento.

Alem desses tres topicos, parece que 0 fate que este expe

rimento oferece com maior probabilidade de reflexao e 0 meio de
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se entender mais claramente 0 problema das subdivisOes de urn

"clima local" em suas unidades inferiores.

Urn dos autores deste artigo (MONTEIRO, 1976} ao tratar das

questOes basicas de. consisb2ncia a montagem de urn Sistema Clima

Urbano, procurando esclarecer as rela'rOes entre ordem da gran

deza e grau de organiza'rao climatica (Op. cit., pp.l04-l17) ,exi

be urn quadro onde Wolfgang ERIKSEN (19641 confronta as propostas

conceituais, em grande divergencia escalar, em diferentes auto

res para defender a sua proposta pessoal (Op. cit., Quadro I,

p.106 e Quadro II, p.l09). Desde entao tern sido notada urna serie

dificuldade em que seja entendido 0 que seria 0 "mesoclima".Par

tindo de um termo utilizado por SCAETA (1938) e PAFFEN (1953) ,

com certo apoio mas nao necessariamente urn rigido compromisso

com estes autores, Monteiro coloca esta subunidade entre 0 Clima

local e 0 topoclima.

Esta unidade aparece onde a grandeza topografica permite.

Num srtio de pouca varia'rao topografica como e aquele de Brasi

lia, por exemplo, esta unidade pede ser dificil ou impossivel

de identificar, 0 que significa que seria dispensavel. Num caso

de sItio nitidamente diferenciado topogrnficamente, como e 0

caso do sItiode Florianopolis ele aparece nitidamentee, em vez

de descarta-lo, devemos antes ap~oveita-lo para classificar a

organiza'rao climatica espacial.

A designa'rao "meso" deve aqui ser entendida nao como metade

de urn clima local mas como parte sensivelmente grauda em que urn

clima local pode ser dividido. Considere-se que 0 posto meteo

rologico implantado sobre urn dado lugar da superficie terrestre

para observar e mensurar os elementos do "ar livre"tenha un limite

de validade (te5rica) de suas observacdes extendidas do ponto

em que se encontra, projetada para urn circulo de 20 kID de raio.

Obviamente esta extensao e puramente teorica pois na realidade

tal validade de extensao e em fun'rao da homogeneidade - hetero

geneidade morfolOgica Ctopografica - edificadal que apresente.

o born senso conduziria 0 procedimento real em termos de consi

derar urn conjunto heterogeneo composto por urna miriade de ele

mentos diferentes num alto grau de heterogeneidade generalizada,

ou de considerar a existencia ou possLbd Lddade de identificar
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sub-conjuntos intermediarios entre 0 todo e os elementos.

o caso de Florianopolis, ilu~trado pelo nosso transeto ofe

rece um bom exemplo para ilustrar este raciocinio. Num dado nI
vel hierarquico ou ordem de grandeza escalar, procedemos a um

€onfronto dos valores termicos mensurados nos "pontos" ao longo
do nosso transeto para referencia-Ios aos valores registrados

no posto meteorologico. Ma& isto nao anula ou invalida a fla-
grante distin~ao que se podeestabelecer ao lango deste tran-
seto, em nltidos segmentos que, de oeste para leste se sucedem:

uma estreita faixa marItima entre continente e ilha; uma penIn

sula de topografia ondulada sensivelmente derivada pela urbani
za<;ao que ai configurou 0 "centro" da cidade; uma crista es
treita mas al<;ada a cerca de 300 m de altitude, que se orienta
no sentido SuI-Norte em vertentes assimetricas: menos ingreme e
um tanto conveza para 0 leste e mais rngreme e concava para 0

leste onde a implanta<;ao urbana ainda apresenta certas limita

<;oes impostas pela declividade; uma baixada de acumula~ao flu
vio~marinha ocupada por manguezal que principia a ser atacado
pela urbaniza~ao. Percebe-se que cada sUb-conjunto representa
dos por segmentos bem diferenciados no transeto apresenta pela

sua morfologia e carater de ocupa~ao, uma serie de atributos
capazes de influenclar em bloco.os elementos climaticos. Mas
eles sao caracterizados por fatores que, em sua maioria foram

possibilitados pela grarideza topografica nos quais a ocupa~ao

humana - notadamente a urbaniza~ao - acrescentou alguns atribu
tos complementares.

Quando cairnos ao nlvel dos "pontos" ao longo do transeto,

o problema da "extensao" e validade da observa<;ao entre eles,
advem de uma verdadeira intimidade "topologica" onde formas c:ria
das pela natureza tais como topografia cobertura vegetal primi

tivas foram alteradas (derivadaslpelo processo de urbaniza

~ao e as quais as edifica~Oes implantadas nao podem ser disso
ciadas dos conjuntos topo(climaticosl resultantes. A partir dar,

a decomposi~ao emoutras subunidades microclimaticos e umatare

fa quase sem limite, desde que se desejeidentifica-Ias e se
possua meio de medI-Ia. Neste momento estamos a nivel do jardim

de uma pra~a, da casa de uma quadra, e dai por diante. E neste
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domrnio ja estqJl)oa no proprio campo da criac;:ao direta e livre

arbrtrio do homem que, segundo 0 seu engenho tecnologico, aque

ce, resfria, ventila artificialmente. Em outras palavras numa

escala tao dominavel que 0 homern pode criar condic;:ees diferen

tes e alheiadas das condi90es reais oferecidas pela natureza.

2 . 2. As COIIpOIleD.tes urhanas e alguns sintOllaS de "ilha de calor"

no corpo principal da cidade

o segundo experimento dirigiu-se ao corpo principal da ci

dade de Florianopolis ou seja aquela parte ilhoa, assentada so

bre uma penrnsulade forma geometricamente triangular, com 0

vertice voltado para 0 continente do qual se separa por urn es

treito de 800 m de largura e cuja base se apoia na vertente ori

ental do Morro da Cruz. Aqui se encontra 0 "centro" constiturdo

pelo nucleo que the deu origem, onde estao os principais monu

mentos historicos em torno do qual se en contram suas progressi

vas faixas de expansao mais remota.

Neste espac;:o de cerca de 4,5 km2 passou-se a inquerir so

bre 0 continuum urbano ar implantado, concentrando-se nele 0

trabalho de campo desta segunda etapa. Guiando-nos pela analise

da morfologia urbana - entendendo-se por isso a Intima associa

c;:ao entre a topografia herdada, alterada (desmontes) e acres

cida (aterros da borda da Baia Sull e a massa edificada - p~ocu

ramos distribuir 20 (vfrrce) postos de observac'ac constituIdos per

aparatus semelhantes aos da primeira etapa (Figura 3). A este

aumento de pontos no universo de analise ligou-seuma diminui

9ao na seqUencia temporal de observac;:ao, restringindo-se as ob

servac;:ao aos meamos horarios de sistematica de registro dos pos

tos meteorolagicos, a saber: 09:00, 15:00 e 21:00 horas. 0 tra

balho de campo foi realizado no dia cinco de junho de 1987. En

quanto 0 primeiro experimento visava enfatizar a varia9ao tempo
ral das condi<;oes atmosfericas ao longo de uma transeto "repre

sentativo" do conjunto heterogeneo que e a cidade, este segundo

passou a enfatizar as varia90es espaciais sem esquecer a indis

pensavel e correspondente varia~ao no decorrer das 24 horas de

urn dado dia.
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Ao mesmo tempo que a equipe de observaQao e numero de apa

ratus passava ao dobro (de 10 para 20 postos) as leituras foram

restringidas as tres leituras basicas nos postos meteorologicos.

Para os propos!tos de analise do campo termico lamentamos muito

a falta de uma leitura na parte da madrugada, especialmente

aquela das 06 horas pela qual se poderia observar com mais pro

priedade a influencia da edificaQao no resfriamento noturno.

Mas nao fo! possIvel naquele momento garantir a totalidade de

observaQao por parte dos vinte voluntarios, em hora tao incomo

da.

No mais 0 procedimento de observaQao foi 0 mesmo da etapa

anterior tendo side alterada a fiC'h.a padronizada para 0 regis

tro dos dados observados. A analise de consistencia e tabulaQao

dos mesmos possibilitou a execuQao dos cartogramas representados

nas Pranchas 2, 3 e 4, a primeira delas registrando a variaQao

espacial da temperatura (segundo a tecnica do traQado de isoli

nhas) seguida, em carta complementar das representaQoes dos

ventos (setas) e cobertura do cEiu Cisolinhas).

As condiQOes locais do tempo (~abela 1) ligavam-se a uma

situaQao sinotica que revelava transiQao de uma Massa Polar

Atlantica, para uma Polar Velha e no decorrer do perIodo de

observaQoes houvea penetraQao de nova Frente Fria com mUita

chuva e declInio da temperatura em toda a regiao suI. Nesta

situaQao 0 condicionamento termico geral foi mais elevado que

aquela reinante no primeiro experimento. Os ventos, em vez do

sUl.estiveram soprando do quadrante norte notadamente ventos do

Nordeste. E a cobertura do ceu, nao acentuada namanha, foi mais

fecha~ a tarde e a noite.

A analise da serie de cartogramas nao So neste experimen

to mas em qualquer circunstancia de analise do Clima Urbano de

veria ser, forQosamente,acompanhada de uma analise a mais acu

rada possivel da morfologia do srtio acoplada a morfologia urba

na. 0 que nao e viavel agora nestes primeiros experimentos e,

contudo, !mprescindIvel para qualquer futuro estudo mais siste

matico do clima urbano de Florianopolis.

Para estas notas preliminares pre.cisamos, pelo menos obser

var as caracteristicas gerais para 0 que recorremos a ajuda das
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visOes panorfuni.cas das Fotos 1 e 2. Mas e preciso registrar nes

te momento, alguns fatos de importancia para as futuras pesqui

sas. De inlcio cumpre lamentar a falta da existencia de urn es

tudo sobre a geomorfologia do srtio urbano de Florianopolis. Nos

tres · u l t i mos. ano s a febre de constru¥oes abriuuma oportunida

de Ctalvez ultima, quem sabe?) de apreciar 0 elevado numero de

cortes feitos para as funda¥oes de ediflcios, reveladores da

"estrutura superficial da paisagem" como diriaAb 'Saber. Tra-

ta-se, pela sua tmportancia, de uma lacuna que daria aos geogra-

fos da terra,oportunidade para preenche-la urgentemente. Por

outro lade lembrar que a cidade de .Florianopolis e bem dotada

de um rico material iconografico.da evolu¥ao historica da cida

de. Veja-se, per exemplo, a cole¥ao de gravuras e estampas coli

gidas no volume preparado pela Assembleia Legislativa do Estado

de Santa Catarina eEditora da UFSC sobre os Relatos de Viajan

tes Estrangeiros nos seculos XVIII e XIX naIlha de Santa Cata

rina (~ERGER, 1984). A despeito dos exageros efalhas de obser

va¥ao eperspectiva dos pintores e desenhistas que retrataram

a cidade naqueles primordios, ha uma certa constancia na silhue

ta geral retratando 0 nu.merode colinas que compunham 0 primiti

vo srtio e sobre .o qual a cidade cresceu e modificou a topogra

fia original. Quanto a evolu¥ao da morfologia urbana propriamen~

te dita ha, dentre outros, a valiosa contribui¥ao do geografo

Victor PELUSO JR. (1979).

A observa¥ao comparativa dos cartogramas das Pranchas 2 a 5

da margem a algumas reflexoes sobre as configura~oes do campo

termico do corpo principal da cidade neste evento. A situa¥ao

as 9 horas da manha e algo confuso, tanto pela varia~ao dos

ventos, quanto pela eXibi~ao de uma certa tendencia a urn declI

nio de temperatura do suI para 0 norte. A temperatura mais bai

xa a esta hora encontra-se na Beira Mar Norte (19,80)sem dife

ren~a significativa com 0 interior da cidade, exibindo varia¥Oes

de decimos acima dos 20 0 . Nota-se que a diferen~a entre a cida

de e 0 posto meteorologico (n,SO)ede apenas 30 a mais, para a

cidade.

Na hora de maior aquecimento as temperaturas da cidade es-

tao vari<ando, na maioria dos pontos, em torno de 230 enquanto .
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o posto mete.orologico registra 22, SO,0 que signi.fica .uma quase

concordancra, Contudo note-se que a parte central, a NW da Ca

tedral, entre 0 CEISA CENTER e a Felipe Schmidt, , encontra-se

urn foco de maior calor que atinge 25,40.Isto significa urna man

cha de dois graus acima do conjunto da cidade e quase tres aci

ma da temperatura do posto meteorologico. Esta configuraQao da

ensejo a suspei'i'ao da exi.stencia de uma "ilha de calor" na cida-

de, 0 que e tidocomo carater basico de urn clima urbano. Mas,

este mesmo cartograma das 15 horas exibe outro fate digno de

atenQao. Nota-se o sinal de uma outra mancha, provavelmente me

nor, a partir do ponto de observaQao .da rua Jose Rufino da Silva

que, nas proximidades da Beira Mar Norte Conde mais para leste

as temperaturas variam de 22,40 para 23, OO)ele atinge 240 • Nota-se

que este ponto esta ~~~~ urn relativo adens~nto de edifi

cios residenciais alt~

Ja 0 cartograma referente as 21 horas, em meio a urn sensi

vel abaixamento geral da temperatura, que, variando entre 210

e 22 0 pela cidade, registra 20,4Pno posta meteorologico. Contu

do a configuraQao dacidade revela urna tendencia a conservar

mais calor, sugerindo 0 deslocamento da "ilha" do CEISA para a

Felipe Schmidt com Deodoro (22,SO).Enquanto isto 0 cartograma

da dire'i'ao dos ventos exibe urn padrao algo confuso, sugerindo

antes urna torQao circular em tome da cidade passando da borda

da Baia Norte do NE-E para NeW entre as duas pontes para mos

trar-se W no centro civico do aterro da Baia SuI.

Este resultado, pouco claro, neste episOdio aleatorio, le

vou-nos ao terceiro experimento.

2.3. 0 "core" urbano e alglmaS confi.gar..aes de varl~ao espa

cial da bmperatura nos planos horizontal e vertical

Guiados pelos indicios do efeito "ilha de calor" procura

mos agora, concentrar os pontos de observaQao em urna area me

nor, tentando atingir 0 "centro"da cidade. Segundo se pode no

tar na Figura 4 a delimitaQao foi arbitraria, nao nos apodando

em nenhurna analise seja para definlr precisamente b "central
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Bussines District" (CBD) ou a maior concentra¥ao de edifica¥ao

de maior densidade e verticalidade. Tentamos circunscrever num

qualitativo mais amp10 , aquilo que se poderia intuir naquele mo

mento, da vivencia e observagao de documentos cartograficos da

cidade. Da Praqa XV ao Sul,ate a rua Presidente Coutinho ao Nor

te, da Av. Hercilio Luz, a leste ate a rua Padre Roma, a Oeste.

, Dentro deste quadrilatero menor, distribuem-se 0 mais equi

libradamente possivel - segundo urn criterio combinando espaga

mento e padrao de edificaqao os vinte aparatus de observaqao.

Talvez assim se pudesse flagrar, de modo mais claro, a influen

cia do centro da cidade no desempenho termico do ar atmosferico

nela comprometido. Por outro lade procurou-se fazer uma tenta

tiva de observa¥ao vertical. Ainda que singelamente procuramos

traqar urn perfil vertical na parte mais expressiva.do centro

apoiando-nos, para a localizaqao dos pontos de observa¥ao, na

propria verticalidade de sua edifica¥ao.

Procuramos, assim, acoplar aos pontos de observagao do ni

vel da rua, aos seus equivalentes em altura, balizando-os em

altura aproximada de 25 metros, a partir do campanario na torre

da Catedral Metropolitana, tomada como ponto central, ligado ao

alto do CEISA CENTER (119 andar) a NNW e ao tope do chamado Pa

redao da Hercilio Luz (109 andar do Edificio Gabriela). Tambem

nesta etapa as observagoes foram feitas no horario padrao dos

postos meteorologicos (09, 15 e 21 horas). 0 trabalho de campo

referente a este terceiro experimento foi realizado no dia 26

de junho de 1987, vinte e cinco dias apos aquele do segundo ex

perimento. Este intervale de vinte dias foi 0 tempo necessario a

analisar os resultados da observa¥ao anterior, planejar a nova

etapa e montar a equipe para executa-lao

As condi¥oes locais do tempo revelavam urn desempenho termi

co mais aproximado daquelas reinantes nos dois dias do primeiro

experimento, posta que, 0 segundo foi executado em condi¥oes de

temperaturas bem superiores. 0 dia 26 de junho enquadrava-se

num contexto sinotico revelador de uma situagao de dominio de

uma Massa Polar Atlantica, cuja penetraqao na regiao, provocou

fortes quedas de temperatura. No entanto, no decorrer do perIo

do de observa~oes, houve umaumento na temperatura e a Massa Po-



lar, demonstrou sinaiS de transi~ao.

Os resultados obtidos foram dispostos graficamente nas

Pranchas 5 e 6. Na primeira, estao dispostos os tres cartogra-

mas representando concomitantemente a temperatura (isolinhas)

e ventos (setas). A prancha 6 pretende ilustrar a varia9ao

termica vertical a partir do pequeno perfil CEISA - CATEDRAL
PAREDAO. Acima colocamos um esb090 morfologico da edifica~aol

cuja "si.lhueta" e sugerida como pano de fundo aos perfis do cam

po termico obtido por meio do trayado de isotermas no plano ver

tical.

Deve-se assinalar aqui que esta sondagem das condiyoes ver

ticais do campo-termico urbano se inserem no interior mesmo da

cidade, abaixodo nivel dos seus ,.\:!'!tos superiores. ~ s ab.Ldo' que
a analise do clim2 urbano e feita em sondagens verticais I bem

mais elevadas para 0 que se necessita de aparelhagem de obser

vayao a nIvel metodologico, portanto, bem mais acurada. Torres

fixas, aparatus moveis e balOes sondassao requeridos nestes

estudos. Grayas a eles vern-se produzindo, nos mUltiplos estudos

que sevem ·fazendo em varios paIses do mundo, a mUltiplicayao

dos resultados que ja .possibilitaram uma certa sistematizayao da

estrutura vertical da atmosfera sobre as cidades. Neste particu

lar destacam-se as propostas do geografo Tim R. OKE, da Univer

sidade de Columbia Britanica em Vancouver, Canada, a quem se

deve a terminologia que vem sendo aceita para designar os dife

rentes nIveis da estrutura da atmosferasobre a cidade (OKE,

1981, 1984).

Nosso domInio de atuayao, nestes experimentos iniciais, e

nitidamente "intra-urbano" podendo ser identificados ao nIvel

que, na proposta de OKE e designado como "urban canopy layer:

UCL" 0 qual, como 0 "Urban wake layer: UWL" se inserem no con
2texto mais amplo do "Urban boundary layer: UBL" •

Com a ajuda destas duas representayoes graficas das Pran

chas 5 e 6 foi possIvel notar os seguintes aspectos. A configu

rayao termicano centro da cidade as 09 horasparece indicar que

houve, no decorrer da madrugada, urn resfriamento digno de nota,

cujos s~nais de evidencia seriam:
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prancha 5
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prancha 6

FLORIAN6PoLIS
Vari09~o vertical do temperatura

no centro da cidade
dia 26.06.87
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al A diferenya acentuada entre a temperatura registrada no

posto (8.20 ) e aquela prevalescente no centro (110 a 13 0 )

com urn ponto com 15,6°,da ordem de 70 , depondo a favor

da conservayao de energia pelas trocas entre as massas

edificadas da cidade.

bl A predominancia do vento suI ajudaria a induyao de que a

"ilha de calor" remanescente na madrugac'la, estaria sendo

deslocada ligeiramente de sua posiyao para urn pouco mais

ao norte, ja que os indices de 15,60 esta sendo regis

trado no cruzamento das ruas Nereu Ramos e Dr. Jaime Ca-

mara.

cl A despeito do armazenamento de calor no centro da cida

de, a intensidade (provavell do resfriamento noturno,

ajudada pelos ventos do suI deslocando (ou mesmo dimi

nuindol 1 ilha de calor, esta claramente registrada no

perfil vertical das 9 horas, quando, tanto na Catedral

como no CEISA CENTER as temperaturas ao nivel da rua

eram inferiores aquelas observadas ao alto. Nota-se que

esta remanescencia no meio da manha, deixa pensar num

possivel papel auxiliar do ample jardim arborizado na

Praya XV, como elemento atenuador do armazenamento de

calor pelos edificios.

Note-se aqui que ha uma per~eita sintonia entre 0 carto

grama das isolinhas e 0 perfil vertical das 9 horas, 0 que vern

demonstrar que urn numero maior de perfis verticais atraves da

cidade, possibilitariam ate mesmo que se utilizasse uma repre

sentayao tridimensional, num bloco diagr?.ma.

A limpidez do ceu - que nao foi representada graficamente

mas foi registrada na grande maioria dos postosJ - deve ter con

tribuido a uma plena isolayao na cidade que, as 15 horas, ja

atinge uma grande mancha central de 20 0 (com 0 maximo no CEISA)

o que representou, em relayao as 9 horas, urn acrescimo urbano

de cerca de 70 ao mesmo tempo em que, agora as 15 horas dimi-

nuiu consideravelmente a diferenya com a temperatura registrada

no posto meteorologico (18,10 ) .

o perfil vertical das 15 horas exibe a evidencia da"ilha de

calor" na parte mais central (esquerda do perfil). Nota-se que a pequena
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diferen~a (~Ot registrada no CEISA entre 0 nfvel da rua e 0

seu tope nao significa mais qualquer vestigio da inversao termi

ca da madrugada-manna, devendo antesser atribu!da - nesta hora

de maior aquecimento - a plena insola~ao no tope do edificio em

contraste com a rua &nbteada Ce ainda ventilada pelo vento sul).

As 21 horas as temperaturas no centro da cidade tenderam a

homogeinizar-se em torno de 13 0 , e guardando uma diferen~a de

tres graus acima da temperatura registrada no peste meteorolo

gieo (10,90 ) . Enquanto 0 cartograma das isolinhas sugere a pene

tra~ao de uma brisa de nordeste pela ba~a Norte Cern meio a evi

dencias remanescentes do sopro do sul} 0 perfil vertical confir

rna 0 fate exibido pelas isotermas de que a ilha de calor esta a

oeste da Catedral-Pra~a XV, enquanto a descida de ar mais frio

do Morro da Cruz, pela sua vertente ocidental, atinge 0 setor

leste do Centro da Cidade em indice (130 ) que se iguala no setor

oeste aquele (130 ) observado no topo do CEISA.

3. Primeiras Indica~oes e Delinea.entos para FIlturas Pesquisas

De modo alguID uma experimenta~ao preliminar do tipo desta

que aqui teve expostos os seus resultados poderia atingir "con

clusoes" sobre 0 Clima Urbano de Florianopolis. Contudo eles sao

muito satisfatorios a.extrair algumas inferencias bern como ele

mentos de confronto do "caso" aqui focalizado especificamente,

com fatos que 0 avan~o geral das pesquisas sobre climas urbanos

ja legalizou.

Os episodios, eventuais e colhidos de modo urn tanto ao aca

so, podem, contudo, confirmar aquele atributo basico de que a

aglomera~ao urbana representa urn maior acumulo interne de ener

gia termica em rela~ao as areas circundantes. 0 confronto das

temperaturas entre os pontos urbanizados e 0 posto meteorologi

co exibiu sempre esta sensivel diferen~a. E, aliado a este fato,

pode-se perceber tambem a diversifica~ao de dire~oes de vento no

interior da cidade como deforma¥ao imposta pelo atrito e rugo

sidade da massa edificada.

54



Mesmo a nivel episodico nao e possivel deixar de perceber

que a natureza complexa da insularidade, complexidade litoranea

e topografia do sitio sobre 0 qual a cidade se implanta repre

senta urn papel que nao pode ser descartado. A presenca da crista

que e 0 Morro da Cruz, disposto no sentido Norte-SuI, apresenta

sensiveis pontos de divergencia quando, no experimento dos dias

23-24 de maio (19 Experimento) as combinacoes de temperaturas e

ventilacao permitem constatar entre 0 corpo principal da cidade

(a oeste) e sua area de expansao para a Trindade e 0 Itacozobi

(a leste).

Em nenhurn dos episodios, mesmo naqueles concentrados no

corpo principal ao centroda cidade, observou-se 0 tracado niti

do ou bern desenhado de urna "ilha de calor". Talvez, como se

discutira mais adiante, a propria morfologia urbana nao 0 permi

tao Mas e inegave1 que foram flagrados importantes sintomas da

quele efeito ou, pelo menos, tendencia a apresentar-se. Contudo,

malgrado a brevidade da observacao, foi possivel perceber 0 con

traste oferecido pelas areas de concentracao e proximidade de

edificios elevados e aquelas de areas verdes. Este fate aparece

na comparacao pontual (dos pontos observados no trabalho de cam

po) tomando os pontos entre si, pois que fica mascarado na gene

ra1izacao de urn cartograma de isotermas.

Parece-nos que ainda que fosse por estas singelas constata

coes, teria valido a pena 0 esforco dispendido. Contudo ha ou

tros aspectos importantes que precisamos registrar.

Em primeiro lugar, agrada-nos constatar que, malgrado todas

as dificuldades em reunir equipes para 0 trabalho de campo e do

seu carater nada comodo, isto foi compensadp pelo despertar de

urna "motivacao" e ate mesmo certa animacao entre os a1unos. A

curiosidade que aque1a estranha atividade despertou nas pessoas

que estavam naS ruas .da cidade despertou ate a atencao da im

prensa local, tendo side registrada em reportagem do Jornal de

Santa Catarina em sua edicao de 27 de junho de 1987 (0 dia se

guinte do primeiro experimento) FIGURA 7.

Por outro lado os dados resultantes das observacoes, mensu-

racoes e registro, foram copiados, mu1tiplicados

aos colegas docentes a cargo de disciplinas de
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sobre a rea

exercIcios

Produziu-se, assim, um pequeno acervo de informacao

lidade local que pede despertar maior interesseaos

e trabalhos graficos dos alunos de graduacao.

A propria equipe de pesquisa manipulou estes dados de modo

mais pormenorizado elaborando uma serie de experimentos graficos

necessarios a uma montagem de um verdadeiro "Sistema". Este ma

terial, que escapa as possibilidades graficas de edicao deste

artigo, e um importante acervo experimental possibilitando uma

crItica mais profunda da abordagem dos presentes experimentos e

a ser desenvolvido em pesquisas futuras.

Muito alem da serventia que a experiencia proporcionou a

fruicao didat1ca, esta aquela representada pela abertura de~

pectivas no campo da investigacao e pesquisas futuras. Acredita

mos que este pequeno passe inicial possa desencadear 0 planeja

mento de um projeto de pesquisa sobre 0 clima Urbano de Floria

nopolis e de outras cidades do Estado. E que eles possam vir

motivar colegas geografos, ou conjuntos interdisciplinares, para

procederem a experimentos em outras cidades brasileiras . Sem es

quecer que alem da contribuicao intrinseca ao ambito climatolo

gico estes estudos sao caudatarios do importante tema da quali

dade a mbi e n t a l urbana.

Em nome dessa abertura de perspectivas a futuras pesquisas

gostarIamos de concluir as presentes notas fazendo uma reflexao

sobre 0 objeto de estudo - a cidade de Florianopolis - a partir

das panoramicasdas FOTOS 1 e 2. Tomadas do alto do Morro da

Cruz nas direcoes opostas de oeste (para 0 Continente) e leste

(para a baixada do Itacorobi) elas dao uma ideia da complexidade

que a morfologia urbana apresenta, em indisfarcavel relacao com

a morfologia do seu sItio.

Uma observacao cuidadosa sobre 0 corpo principal da cidade

- plano medio da FOTO 2 - deixa perceber que nesta penInsula, a

edificacao urbana mascara a suave topografia de colinas da pai

sagem primitiva e foi acrescida de uma razoavel faixa de terras,

conquistada por aterros sucessivos, a borda da baIa SuI (a es

querda da foto). A morfologia urbana , logo a primeira vista,exi

be uma especie de tecitura nao muito compacta onde os edificios

altos se dispersam formando antes alguns conjuntos de diferentes



graus de adensamento, entremeando-se ainda consideraveis areas

baixas e ainda notaveis manchas verdes. A possibilidade da ex

pansao para as terras do continente fronteiro, ligado por pon

tes possibilitou (primeira fase) a dualidade urbana pela geracao

do Estreito que, de bairro, passou a um outro setor urbano nao

apenas residencial mas altamente comercial, com setores especia

lizados. A expansao para leste (segunda fase) entre 0 Morro e a

baixada, mediante a poderosa atracao das instituicoes pUblicas

ai localizadas (Universidade, Eletrosul, dentre as mais impor

tantes) criou outra possibilidade de "desafogo" ou concentracao

ou verticalidade excessiva no corpo principal da cidade (0 "cen

tro, na designacao dos habitantes). Dentre muitos outros fatores

talvez este seja a base de uma explicacao para que nao se pi

lhasse, em nossos experimentos sinais de uma grandiosa ou niti

da configuracao de "ilha de calor".

A propria constituicao da peninsula triangular, cercada

pelas aguas do estreito, baia Norte e baia SuI, aliando-se na

orientacao N-S da crista que a separa do corpo principal da

grande ilha de Santa Catarina estejam entre os fatores de sitio.

A estes, a morfologia urbana atual, podera fazer apelo a varios

fatores da propria dinamica da urbanizacao da capital. A criacao

de hipermercados e centros comerciais fora do centro (fator uni

versal); a funcao turistica fomentandoa geracao de outros nii

cleos que, inicialmente destinados a hoteis turisticos e resi

dencias secundarias, a medida que se aprimora a rede de trans

portes, vai permitindo a fixacao e geracao de deslocamentos pen

dulares da populacao para 0 centro; a funcao satelitaria que os

proprios nucleos de povoamento acoriano da ilha (Ribeirao, Santo

Antonio de Lisboa, por exemplo) em relacao ao complexo metropo

litano seriam algumas destas mUltiplas razoes para 0 entendimen

to da morfologia urbana atual.

Embora 0 efeito "ilha de calor" seja um dos atributos basi

cos dos climas urbanos, isto nao significa que este efeito "uni

versal" se manifeste sempre em termos espetaculares. A configu

racao da ilha de calor de Londres nao e a mesma daquela de Sao

Francisco da California. Evidentemente, em meio a universaliza

cao dos efeitos ha a diversificacao das causas. 0 efeito "ilha

de calor" nao implica em "uma" ilha configurada nas cidades. Uma
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cidade, segundo seus atributos podera apresentar urn "arquipela

go".

Urn programa de pesquisa sobre os nossos climas urbanos exi

ge a analise comparada, urna velha (e urn tanto esquecida) estra

tegia da abordagem geografica. Alem do programa de pesquisa no

ambito do Estado de Santa Catarina, os estudos brasileiros de

clima urbano levam muito a beneficiar-se desta estrategia. Sera

do maior interesse a comparacao entre os casos de Florianopolis

e Curitiba. Enquanto a primeira se afeicoaria mais ao Rio de Ja

neiro, a segunda seria com Sao Paulo. Pelo seu porte as capitais

catarinenses e paranaense estariam mais a medida dos nossos re

cursos e possibilidades atuais de alcance.

No panorama das cidades do mundo malgrado as sensiveis di

ferencas de latitudes, mas pelo porte urbano e condicoes de si

tio,Florianopolis teria urn Wellington, capital da Nova Zelandia,

urn interessante referencial comparativo.

De qualquer modo os estudos de clima urbano nao se limitam

a conscat.acao das "ilhas de calor" que, sendo urn fato capital niio

sao os unicos. Ha toda uma serie de atributos associados a elas

que sao basicos a nocao de "conforto" e "Qualidade ambiental".

Para 0 caso brasileiro, sobretudo para as areas intertropicais

os experimentos e pesqu~as tern 0 interesse ampliado pela ainda

escasses de contribuicoes nestas areas onde 0 problema alia as

condicoes de tropicalidade aos problemas de subdesenvolv~to,o

que amplia as condicoes negativas da qualidade ambiental urbana.

Por todas estas razoes e que conduzimos estes experimentos

que sao aqui comunicados nao como urn modelo exemplar a repetir

mas urn ponto de partida aberto a necessidade critica e progres

sivo aperfeicoamento.
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