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Quando se diz que "0 clima urbano e um sistema que abrange

o clima de um dado espaco terrestre e sua urbanizacao" (MONTEI
RO, 1976 - Teoria e Clima Urbano, p.95) trata-se de uma preocu

pacaobasica de torna-lo como um sistema que, aberto como e,
pressupoe uma mobilidade tanto espacial quanto temporal. Entre

o nucleo urbano e a area metropolitana ha a "cidade", tomada em

seu sentido habitual, que se identifica como 0 "lugar", e cujo

comportamento da atmosfera sobre ele, configura a condicao lo

cal da observacao meteorologica e definicao climatica. Ao di

zer-se· "urbanizacao" - processo de implantacao humana concen

trada sobre um dado lugar - quer-se chamar a atencao sobre a

mobilidade do fato urbano.

Este primeiro enunciado basico foi seguido daquele que,

chamando aatencao sobre 0 carater "relacional" do fato geogra
fico, .quer i a ressaltar 0 carater polarizador das funcoes da ci

dade sobre a regiao em que se insere, configurando, no sistema

climatico, as correspondentes relacoes entre 0 "nucleo" e 0

"ambiente" .
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Trata-se, pod s , de admitir, como ponto de partida, urn pro

cesso de implantac;ao hurnana que, progressiva e ClmlUlativaIOOl1te deri
vador das condic;oes primitivas do ambiente, atinge proporc;Oes

significativas tanto pelas alterac;oes como pelamassa de edi
ficacoes que, dotada de urn dinamismo peculiar, vai se configu
rando, alterando e transformando no tempo.

~ssim 0 lugar que serve de sltio a materlalidade da cida
de e algo de muito peculiar tanto pelas repercussoes que pro

duz nas esferas lito e biologicas quanta pela propria reper

cussao na atmosfera. E e isto que faz com que a considerac;ao do
sistema "clima urbano· exija que sua estrutura interna seja
obtida nao por meio de uma simples adic;ao ou superposic;ao de

partes diferentenente aJIlPlexas tais como a compartimentac;ao geo
ecologica e morfologia urbana mas antes pela intima conexao en
tre estas diferentes partes, gerando uma estrutura peculiar
tanto pelas novas formas quanto pelas resultantes func;oes,aglu
tinando-as (em harmonia ouem conflito) tanto aquelas do ambi

ente natural primitivo, quanta derivado e urbanizado. (Enun
ciado n9 16, p.99).

apOs

parece
impor

clima ur
geografos

Decorridos quinze anos daquela proposic;ao teorica e

urn pequeno acervo de experimentos realizados entre nos
pertinente retomar estas premissas cujo significado e
tante nao apenas para 0 progresso das pesquisas sobre
bano no Brasil, mas para a participac;ao efetiva dos
nesta importante linha de pesquisa.

Sao, pois, objetlvos basicos do presente artigo:
1) proceder a urna revisao e enfatizac;ao nos canones anali

ticos (MEIOS) capazes de prover a intima relac;ao en
tre s{tio - caracteres geo-ecologicos do lugar - e
cidade - configurac;oes de formas de edificac;ao e dina
mica funcional - para que se possa conduzi-losaos pro
positos de conexao intima ou interac;ao plena;

2) classificar 0 que seria a desejavel sintese (FIM) mor
fo-estrutural capaz de explicar a dinamica processual

de urn clima - urbano;

3) projetar as vinculac;oes da escala local aos mais supe

riores (regional e zonal) e aos meios inferiores (meso
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e topoclimaticos), de cuja perfeita conexao se podera
nao apenas compreender 0 fato climatico como tambem

avaliar 0 papel do geografo a juntar-se aqueles de ou

tros estudiosos, interessados no tema clima urbano: me

teorologistas e biologos de um lado e arquitetos - ur

banistas - paisagistas de outro.

1. cons1deraee)es AnaHt1.cas (me1.08)

Durante a realiza~ao da Conferencia Tecnica da W.M,O. so
bre climas urbanos com foco especial nas areas tropicais pelo
fate de que eu acompanhara meu texto (MONTEIRO, 1986), de al

guns blocos diagramas de metropoles brasileiras (Sao Paulo, Rio

de Janeiro, Salvador, porto Alegre), alem de alguns perfIs de
cidades medias (Santa Maria, RS; Sao Jose dos Campos, SP; Pre

sidente prudente, SP; Maraba, PAl alguns colegas ali presentes,
questionavam-me. sobre 0 grau de importancia que eu conferia a
topografia nos climas urbanos. Em verdade, as escalas carto
graficas daquelas ilustracoes davam enfase a topografia, mal

grade a intencao expressa no texto de relaciona-la a morfologia

urbana. Dentre os participantes com que tratei deste assunto

destaco 0 geografo israelense, da Universidade de Tel-Aviv, Yair
Goldreich com que trocamos algumas ideias e 0 qual me ofereceu

um dos seus recentes trabalhos sobre a importancia da topogra
fia do srtio no clima urbano (GOLDREICH, 198~).

Ouando se observa 0 volume dos "proceedings" daquela con
ferencia (OKE, 1986) podemos nos dar conta de que os estudos

apresentados naquele encontro - chamando a atencao sobre uma
importante variacao zonal (tropical), dos climas urbanos, pouca
atencao e dada as componentes geo-ecologicas locais e sua rela
cao Intima com as componentes urbanas.

Parece-me que, so este fato ja seria suficiente para jus
tificar 0 presente artigo. Sobretudo porque esta "ausencia" ou

"hiato" a nlvel universal nao invalida a existencia de uma
preocupacao brasileira noestudo dos nossos climas urbanos, so
bretudo pela vastidao do espectro de nosso quadro social de
cidades em um.territorio (quase) continental.
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o lugar que e urna cidade, pelo menos para urn geografo, nao

e apenas urn "dado lugar" sobre 0 qual se quer dbservar (medir

elementos ou notar comportamentosl a atmosfera. t verdade que,

no dominio geografico podemos constatar atitudes que variam de

"foco" em materia de localizacao e padroes de morfologia urba

na. Desde a fase hoje dita "tradicional" houve preocupacoes com

tipologias, padroes e modelos, variando entre as "determina

coes·i da natureza sobre a loca1izacao das cidades (SEMPLE, 1898 I
e os propriosmodelos urbanos de BURGESS (19251; HOYT (19371

e HARIS & ULLMAN (19451.

Nao sera "determinismo" ambiental constatar que 0 modelo

concentrico de Burgess tem amp1as possibilidades de desenvo1

ver-se em sitios de p1anicie glaciar como Chicago, onde 0 1ago

Michigan faz da cidade mais urn leque que urn circulo comp1eto.

Ou me1hor ainda as planicies aluviais, amplas ou centro de ba

cias sedimentares, como os sitios de Londres, Paris, Moscou,

Dublin, e 1nurneras outras cidades europeis; onde em torno do

centro, observam-se os circulos concentricos das antigas mura

lhas, portas ou sucessivos tracados de avenidas. Como tambem

e verdade que, nestes sitios, a evolucao urbana pode ter evo

luido do concentrico para 0 "setorial" e ate 0 "multinucleado".

Dificil sera encontrar urn modelo concentrico, tendo por sitio

urn vale encaixado e de curso zigzagueante.

Qualquer analise introdutoria para 0 estudo de urn clima

urbano requer urna acurada bbservacao tanto da tipologia do si

tio como dos modelos de morfologia urbana e do imenso espectro

de combinacoes que se podem configurar. E acima de tudo a or

dem de grandeza observavel entre 0 "porte" do sitio e aquele

da cidade.

A transicao topografica da montanha ou planalto para a

planicie e tida como urn "universal" na localizacao das cida

des. Os "pes-de-serra" do Nordeste nos ofereceriam mUltiplos

exemplos de .pequenas e medias cidades. Santa Maria (dita da bo

ca do monte I no Rio Grande do SuI e urn exemplo de cidade ao pe

de urna serra (bordo de planaltol. Na ordem de grandeza atual ha

urn certo equilibrio entre 0 porte da cidade e a grandeza topo

grafica. No futuro bem pode dar-se que 0 crescimento urbano,



que ja avanCa sobre Os festoes, galgue 0 planalto. Numa outra
ordem de grandeza bem maior podemos encontrar os exemplos da
Cidade do Cabo ao pe dos (Montes) Drakensbergl ou, em escala
maior, aquele de Kansas Cityao pe da Cadeia das Rochosas. Em
qualquer destes casos, antes da avaliacao do "urbano" sobre
pOe-se 0 fator- "orografico" no carater do clima loca1.

Por isso mesmo e sempre aconselhavel na pesquisa do clima
urbano a relaQao entre as diferentes escalas geograficas do
clima poisque e notivel a variacio dos diferentes fatores,
em cada escala. Veja-se, a propOsito, 0 exemplo de Santa Maria,
analisado por SARTORI (1979).

A grande variedade de tipos de s!tios de cidade, tem sido
eonsiderada atraves dos tempos. Cidades em acropole, cidades em
vale, etc, etc. Para a consideracio da genese do "clima urba
no" importa muitoavaliar, nesta <Jama variada de s!tios, as
topografias que possibilitam a implantacio urbana em termos de
algumas antinomias(ou dualiamos) pertinentes,tais como CON
VERG!NCIA - DIVERG!NCIA e CONTINUIDADE - DESCONTlNUIDADE.

Enquanto Sao Paulo (como, em escala menor, Curitiba e Jun
dial) numa bacia detr!tica nichada num planalto, com uma dre
nagem fluvial centrIpeta, teve um sItio que fomentou a "conver
gencia" econtinuidade (atual) do urbano, 0 Rio de Janeiro,
diverge-numa descontinuidade englobando varios sItios diferen
tes no comp~icado quadro litoraneo com baia, praias, baixadas
e·festOes de morros.Ja a nova capital federal difere consi
deravelmentedas ~uas. Enquanto a topografia do sItio oferece
con9~coesde quase· "neutralidade" na monotonia do planalto, a
massa de edificacao' e que vem se destacar, num padrao que, fu
gindoaos -modelos classicos, diverge em blocos e modelos espa
Cados e separados por amplas avenidas e espacos abertos. Os
estudos dosclimas urbanos destas tres cidades contrastantes e
sua comparacao e uma necessidade nacional e seria do maior in
teresse para a divulgaCao internacional.

Com 0 intuito de encurtar 0 discurso recorro as ilustra
co.. dls-tribuIdas em series nas Figuras 1 e 2, onde os esbocos
ali dispostos e os exemplos mencionados a seguir poderao escla
recer melhor aideia de condicao ana1Itica visando a integra-
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cao que aqui se pretende.

Seria do maior interesse que equipes de .pesquisas interes
sadas em desenvolver programas sobre os nossos climas urbanos
procedesse a analises preliminares desta importante relacao
geomorfologica dos sitios e modelos urbanos. No programa que me
tracara no antigo Laboratorio de Climatologia do extinto Ins
tituo de Geografia da USP, pouco p6de ser realizado. Um dos re
sultados alcancados foi aquele obtido por FONZAR(1986) em re
lacao a Alta Sorocabana.

Santa Catarina oferece, seja pelo porte do urbano, seja
pela tipologia dos sitios, urn valioso mostruario aberto a ana
lise comparada. Florianopolis, divergindo descontlnuamente so
bre a ilha e 0 continente oferece urn contraste com Joinville,
espalhando-se continuamente na planicie. Esta, por sua vez,
apresenta maior contrastecom Blurnenau, urn rosario de nucleos
alongando-se por urn vale perturbado em tracado e topografia
amorreada e variada. Co~o urn Estado cujo povoamento colonial
e, tipicamente "de vales" (Itajai, Peixe, TUbarao, etc) a pro
pria tipologia dos s1tios de vale e bem variada. Compare-se
Blurnenau com Joacaba, por exemplo, e notar-se-a que esta ulti
ma, geminadaa Herval do Oeste, mantem-se nurn continuo urbano
nichada no "canyon" nao muito profundo (50-70· m). Este parale
10 sera do maior interesse para a influencia desta relacao (s1
tio-edificacao) na configuracao do campo termico. Como, em ter
mos de planalto, interessa a comparacao Lages-Chapeco. Como
se ve, a variedade da paisagem urbana catarinense apresenta~se

como urn verdadeiro laboratorio a ser dirigido a uma linha de
pesquisa de maior interesse ao estudo nao so do clima como da
qualidade ambiental urbana, da qual aquele e apenas uma feicao.

No relacionamento sitio-edificacao urbana, nao ha comO ex
cluir a consideracao da "funcao" urbana. Uma fabrica de cimen
to, por exemplo, localizada numa cidade do planalto, de topo
grafia aberta a ventilacao - mesmo nurna cidade de grande por
te - afora a dispers~ ou difusao dasemiss6es sobre 0 corpo
geral da cidade, tera efeitos multo menores do que se instalada
em urn pequeno nucleo urbano n~ fundo de vale encaixado. En
quanto 0 porte ou extensao das duas cidades dependeria, em suas
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relacoes sitio-edificacao, por diferencas potenciais no "campo

termico", 0 pequeno nucleo do vale, gracas a funcao industrial

- e 0 tipo de emissao poluidora da fabrica de cimento aliada ao

vale - dotaria 0 pequeno nucleo de um "atributo" tido como de

urbano, a despeito do seu porte embrionario (Figura 2, ••. ).

Mas 0 complexo capitulo das relacoes no binomio sitio-

edificacao nao se esgotam nesta abordagem urn tanto vertical do

seu espaco. Ao projetar-se na trajetoria horizontal do tempo

ela oferece outra gama de consideracoes importantes. A princi

piar pela relacao da "cidade" com 0 imediato entorno rural, in

dustrial, misto, ou mesmo de pre-conurbaCao urbano em processo

de metropolizacao.

Alem disso ha urna importante variavel a considerar, re-

presentada pelo culto das obras de derivacao que 0 homem pro

duzlu pari passu com a implantacao urbana. A cidade do Rio de

Janeiro, por exemplo, exigiu a demolicao de morros (Catete,San

to Antonio, etc) e acreScentou aterros a orla maritima, modifi

cando substancialmente a paisagem. Sao Paulo construiu para 0

sistema hidreletrico, todo urn sistema lacustre (reservatorio

Billings, Guarapiranga e outros) que nao existiam no quadro

geo-ecologico primitivo. A implantacao de Brasilia foi acompa

nhada (como Camberra, na Australia) da criacao de um grande

lago central. No Japao atual a escasses de terras urbanizaveis

faz aumentar, no litoral, as areas de aterros ("reclaimed areas")

e ate complicadas tecnologias de construcao de "ilhas artifi

ciais" para conquistar novas areas industriais, residenciais e

ate mesmo de lazer.

A conquista do espaco urbanizado, ao mesmo tempo que im

plica em derivacoes de vulto no quadro ecologico, passa, atra

yeS do seu desenvolvimento temporal, por varias feicoes da mas

sa edificada, de acordo com a propria evolucao e diversifica

cao das funcoes urbanas. E este proprio evoluir e condicao ba

sica para que a cidade seja capaz de alterar as condicoes cli

maticas locais ate adquirir atributos tais que a possam dotar

de urn carater de clima "urbano". As condicoes da Sao Paulo do

inicio dos anos trinta e as atuais sao imensamente diferentes.

Naquele ja remoto entao dos anos trinta a "Sao Paulo da Garoa"
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tinha nessa fel~ao urn carater que. se prendia ainda as condicoes

geo-ecologicas locais que erame principiavam a ·sofrer altera

c5es. A Sao Paulo, substancialmente mais quente e poluida de

hoje e urn complexo campo a analise da metropole subtropical.

Nurna outra ordem de grandeza, tome-se a catarinense Joacaba

dos anos cinqdenta, quando mais de dois tercos de suas edifi
cacoes eram em madeira. Aqueles eram tempos em que se dispunha

ainda de pinhais e farta madeira barata (reflexo do produto de
exportacao) e 0 Rio do Peixe fluia em aguas limpidas pelo ro

sario de cidades crescentes. Quarenta anos depois as situacoes

mudaram muito. Apresentara a Joacaba de hoje, com sua massa de
alvenaria e concreto, com edificios altos, evidencias de uma

"ilha de calor"? Quais as modificacoes especificamente clima

ticas e genericamente ambientais que se produziram?

~ preciso nao esquecer que a abordagem geografica da cida

de nao pode descartar, nesse processo de evolucao historica,

os aspectos culturais ligados a trama do socio-econom:Lco, As
sim, parece, que 0 estudo dos climas urbanos no Brasil, para

serem geograficos, nao podem ignorar as variaveis inerentes a

sua propria "condicao urbana". Neste particular as cidades do
mundo ocidental economicamente hegemonico sao mais simples. 0
estudo de clima urbano entre nos nao deve ser apenas urn ensaio

em "tropicologia" mas deve estar associado a este carater so
cio-economico que the e peculiar e que esta indelevelmente mar

cado no "urbano".

Tome-se urna cidade media brasileira, cuja periferia esta
composta de "favelas" e a paisagem em tornodegradada por uma
pratica agricola decadente, de solos esgotados e desnudos ex
postos a erosao acelerada. Compare-se esta nossa com urna (de
porte comparavel) no Japao e qualquer urn dar-se-a conta de que
o "clima urbano" noao difere apenas no que tiver de tropical,
subtropical ou de latitudes medias. Na cidade niponica havera
toda urna gama variada de aspectos no contexto cultural e socio

economico. Ao .lado de urn setor modernoaltamente especializado
em grandes "Shopping Centers", paisagens industriais, ha a

cidade arcaica, tradicional, baixa, com telhados de colorido

variado (verde, vermelho e cinza), circundada por arrozais, po-
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mares e muitos restos de mata.

Avaliar as diferencas do carater "tropical" de urn clima

urbano na Africa nao sera tao facil, pois que esta condicao tro

pical esta ligada a outros aspectos peculiares de "edifica

cao". Tomando-se Ibadan, na Nigeria, sera possivel identificar

uma ilha de calor no nucleo moderno, europeu de carater, mas 0

campo termico nao pode deixar de considerar a area muito mais

extensa, propriamente "africana" se a isso considerarmos as

formas originais de aglomeracao a que nao podemcs dissociar os

acrescimos "coloniais" tais como a cobertura de zinco("corrugated

iron") introduzida pelos missionarios e amplamente generalizado

como cobertura nas edificacoes.

A esta altura ja deve ter ficado suficientemente claro que

estas consideracoes sao pertinentes a uma postura nitidamente

geografica, advogando no estudo de urn "clima urbano" nao apenas

o quadro "anornalias" que a cidade produz na atmosfera "sobre "

ela; no Mar livre" contaminado por ela.

E se tudo isso e importante no processamento analitico,

maior atencao e necessaria na elaboracao de sintese.

2. propc5sitos de Sintese (fins)

Nao ha como fugir do fato de que as sinteses das analises

geograficas estao associadas intirnamente a rnodelizacao carto

grafica. E no caso especial da tematica "clirna urbano" os rno

delos devem forcosamente aliar 0 plano horizontal ao vertical

pois que sornente ern tres dimensoes do espaco euclidiano, sera

possivel aliar morfologia a estruturacao espacial e dinamica

temporal inerentes ao fato em foco .

Uma boa carta de USO DE SOLO e urn documento basico e tern

side sempre exaltado como imprescindivel ao estudo do clima ur

bano. Contudo ela deve ser complementada e enriquecida, neste

caso, de urna serie de atributos inforrnativos que habitualmente

este tipo de modele cartograf ico negligencia ou omite. Tal e,
par exemplo, 0 caso da coloracao - ern cor e tonalidade - que e
de grande significado para 0 componente do "albedo" ou seja a

90



recebida.

associa-la

capacidade de absorver ou refletir a radiacao solar

Do mesmo modo que a "verticalidade" do urbano para

e incorpora-la a hipsometria topografica.

Assim 0 geografo pesquisador do clima urbano tera que pro

duzir urn docurnento especial, acoplando uso do solo, a geomor

fologia, associando 0 primitivo as derivacoes, de modo a reve

lar as feicoes geo-ecologicas resultantes e penetrando na tra

rna do urbano, tanto em morfologia quanta nos aspectos dos dife

rentes dinamismos da vida urbana: trafego de veiculos automo

tores, concentracoes de condicionadores. de ar nas ruas centrais

de negocios, etc, etc. Sem esquecer que urn tal docurnento deve

inserir a cidade no seu entorno, capacitando-o a exibir as ar

ticulacoes espaciais do urbano, sub-urbano e rural.

E facil de perceber-se e deve ser admitido que urn tal do

cumento cartografico produzido para 0 estudo do clima urbanol

passa a ser urn verdadeiro diagn6stico dirigido a tematica cen

tral. Documento sobre 0 qual a propria marcha da pesquisa pro

picia uma relacao dialetica entre 0 modelo e a realidade. A me

dida que 0 modelo ajuda a perseguir as aproximacoes sucessivas

da realidade, que se quer atingir, 0 conhecimento alcancado,aju

da e recicla-Io, avivando as relacoes "meios - fins" pertinen

tes ao alcance da sintese.

Se a tematica pode ser tida como urn dos temas prioritarios

na investigacao geografica dos nossos dias, e inegavel admi-

tir-se que aqueles dirigidos a "qualidade ambiental", estao

em plano secundario quando comparados aos soc~o-economicos. En

tre nos, no Brasil, nao sera exagero considerar-se aquele se

tor "ambiental" como uma pagina quase em branco, 0 que aurnen

taria 0 interesse dessa pesquisa.

Nos limites da esfera do meu conhecimento pessoal, desta

caria como util a nossa apreciacao, as contribuicoes que nos

vem da Alemanha, onde os estudos integrados ou geo-ecologicos

tern side uma tradicao sempre acesa e que no momenta atual, se

dirigem significativamente ao estudo do urbano. Veja-se, por

exemplo, a contribuicao que nos vern do Balle-Wittenberg (Martin

Luther Universit~t) nos estudos de SCHONFELDER (1988), com in

teressantes estrategias de representacao simultanea combinada,
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de varios fatos e urna adequada considera~ao das esca1as de re

presentacao a natureza do fenomeno. Estes exemp10s a1emaes nao

se 1imitam ao generico do fato urbano mas atingem 0 proprio es
tudo do c1ima urbano, nos quais, 0 .proprio porte das cidades,
constituem contribuicoes de alto interesse. Tais sao os casos

de Stutgart (BAUM6LLER, 1986) e Hannover (WILMERS, 1987).

A projecao ao plano vertical e indispensavel por varias

razoes, a partir do relacionamento unificadoda hipsometria. A
topografia do sttio deve estar intimamente associada a massa

de edificacoes. Assim por exemp10, em Sao Paulo, nao bastaria

tomar separadamente a topografia basica a partir do estudo da
geomorfo1ogia do sItio urbano (AB'SABER, 1958). Aliestao os
elementos topograficos basicos que caracterizam a morfologia
primitiva do sItio, a qual se acrescentaram,ao longo dos anos,
as derivacoes e as edificacoes. Estas seguem urna dinamica tem
pora1("timing") consideravelmente mals rapido e mutante que

aque1e dos processos naturais de evolucao geomorfologica. As
sim, por exemplo, 0 espigao central das co1inas de reescultura
cao damassa de sedimentos detriticos acurnulados na Bacia Pau
1istana, esteve, nos anos trinta, associada na Avenida Paulis
ta, a urn eixo de mansoes em meio a arborizados jardins, 0 qual
nos dias atuais esta associado a urna serie quase continua de
edificios de mais de vinte andares, alongando-se dali pela Ave
nida Surnare. Na Paulista - hoje uma expansao especializada do
Centro - tem-se urn verdadeiro "canyon urbano", no sentido mais
legitimo que lhe foi conferido por OKE (1981). A varzea do
Tiete, por outro lado, trinta anos atras, era urn espaco aber
to, viveiro de campos de futebol e alguns lixoes, enquanto hoje
a depressao vem sendo obturada por edificacoes mormente de im
plantacao industrial enquanto se "planeja" problematicos par
ques eco16gicos.

Alem do perfil do "urbanizado" ha que projetar-se verti
calmente para configurar os diferentes niveis da estrutura da
atmosfera sobre a cidade, segundo a sistematizacao proposta por
OKE (1981, 1984).

Estamodernizacao cartografica, nas cartas (plano horizon
tal) ounos perfis transversais (plano vertical) bem pod era ser
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aperfeiCoada ao maximo, consoante os recursos tecnicos d ispo

niveis. Uma coisa e prepara-los a partir de cartas topograficas

e minucioso trabalho de campo. Outra coisa e contarcom a ajuda

de aerofotos verticais, inclusive coloridas, nas escalas de

1:10.000 (ou ate 1:5.000). Melhor ainda para quem dispuser de

computadores com "plotters" e programas adequados de represen

tacao tridimensional (blocos diagramas). E melhor ainda para

quem puder contar com imagens de satelites na faixa do infra

termal falsa cor, da maior ajuda na propria analise do campo

termico urbano.

Na esfera "habitual" de nossa realidade de condicoes de

pesquisa as sugestoes sao para experiencias com cidades medias

onde 0 trabalho de campo merece, no mInima, apoio em boa docu

mentacao de cartas topograficas. Para ajudar estas sugestoes

de procedimentos, procuro aqui juntar algumas figuras (possI

veis de impressao) e remeter 0 leitor a algumas estrategias e

ilustracoes constantes da bibliografia aqui utilizada ou refe

rida.

Apos a relacao escalar desde 0 zonal ate 0 local, onde se

define 0 urbano (Figura 1) e as variadas possibilidades de ar

ticulacoes entre 0 sltio e a edificacao no quadro "urbano" (Fi

gura 2), e tempo de determo-nos na escala do local/urbano,

para exibir as articulacoes com as escalas aos nIveis inferio

res em que se subdivide seja para promover uma ideia das arti

culacoes planta-perfil, necessarias a montagem de sua estrutur~

Na Figura 3 procura-se figurar a completa estruturacao ver

tical exibindo todos os nlveis que se definem sobre a cidade

(3-a) daI destacando-se 0 corte pertinente ao interior da cida

de, ou seja, abaixo da linha dos tetos de edificacoes, aquilo

que OKE (1981) designa como 0 "urban canopy layer" (UCL). Na

Figura 3-b tenta-se representar tanto quanto possIvel, na abs

tracao de um modele teorico, alguns dos variadissimos aspectos

de arranjos e combinacoes entre variaveis topograficas, geo

ecologicas, de edificacao e funcoes urbanas com alguma consi
deracao sobre 0 carater social e nIvel economico desse conjunto

heterogeneo. Desdobrando-se mais a inda em direcao aos nlveis

inferiores procura-se, sugerir(3-c) as articulacoes dos nlveis
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meso-topoclimatico com aqueles microclimaticos ja no dominio do

edificio e do jardim - arquitetura, paisagismo, onde se produ

zem as mais diretas relacoes no homem urbano e seres vivos que

dinamizam a paisagem urbana.

Dentre outros aspectos teoricos legalizados no conhecimen

to dos climas urbanos estes esbocos permitem lembrar que a or

dem de grandeza topografica alia-se aquela de edificacao onde 

de modo equivalente - a relacao entre altura e espacamento en

tre os edificios condiciona as funcoes de transmissao de ener

gia (trocas termicas) e de atrito-turbulencia do ar (ventila

cao) que, alem de constituir a base da "transformacao intra

urbana (caixa-preta) confere 0 carater especial da turbulencia

e desordem da faixa de transicao que seria a "urban wake layer"

(OKE, 1984).

A figuracao cartografica no plano horizontal, dada a sua

complexidade, sera muito mais diflcil de expressar aqui no am

bito deste artigo. Tenta-se sugerir (Figura 4) a complexidade

da passagem do plano horizontal para 0 tridimensional, e as

vantagens que este ultimo representaria para propiciar a melho

ria do que ha de esquematico (tendencia) no tracado de isoter

mas ou setas de ventilacao no primeiro caso para uma represen

tacao digitalizada no segundo caso.

Acima de tudo e necessario ressaltar 0 carater fundamen

tal da modelizacao cartografica como elemento tecnico indis

pensavel a urn projeto de investigacao de urn dado clima urbano.

A representacao planimetrica que se tern aqui sugerido sera nurna

etapa inicial do projeto urn quia mais do que necessario para

conduzir a propria sistematica de observacao meteorologica es-

pecifica do clima urbano. A escolha dos pontos de observacao

e mensuracao deve basear-se neste precise elemento (proviso-

rio) de sintese da complexidade do ambiente urbano. A medida

que os dados revelados nos primeiros experimentos possam ser

"incorporados" a propria expressao cartografica 0 modele passa

a adquirir foros de "diagnostico" mais confiavel. Esta segunda

etapa, a medida que os experimentos (avulsos ou eventuais) ce

derem lugar a uma sistematica mais aprimorada do trabalho de

campo (medidas fixas ou transetos moveis, em episodios de si-
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tuacoes sinoticas padrao, regularmente multiplicados sazonal e

intra-anualmente, a ponto de oferecer a necessaria consisten

cia estatistica) 0 modelo cartografico ira se tornando cada vez

mais acurado e proximo da realiqade climatica (ou arnbiental)

que se quer atingir. A terceira ~tapa seria pois aquela da

producao de modelos mais consistentes e confiaveis.

Dentre os modelos planimetricos produzidos que tive a

oportunidade de apreciar destacarla aquele sobre a cidade de

Hannover (VILMERS, 1987) que, no meu entender constitue urn belo

exemplo daquilo que caracterizei como elaboracao da segunda eta

pa ou seja, de urna configuracao de diagnostico. Sobre a matriz

da carta topografica de 1:50.000 foi ali representado (reduzido

para 1:25.000) aquilo que esta designado sob 0 r6tulo de carta

"da organizacao funcional climato-ecologica", esclarecendo-se

que 0 funcional deve ser tido como de carater "dedutivo"

(detuktiv entstMnden, d.h. ohneflMschendeckende Messongen).

Num primeiro nivel, com auxilio de cores fortes degradan

do-se em tonalidades mais suaves, por afinidades sao represen

tados grandes conjuntos ou padroes do que se consideram como

fatos de relevancia climatica na estrutura urbana, numa combi

nacao, ainda que primaria, da edificacao com a funcao. A legen

da dispoe na identificacao dos padroes para cada tipo de cor

a associacao entre duas colunas (Bezeitchnung - Nutzung). As

sim, por exemplo, e feita uma qestinacao entre 0 que e mais en

faticamente urbano (vermelho - Bezeichning = stadtklima) por

maior densidade e verticalidade das edificacoes (Nutzung

dichte Bebauung) daquilo, menos enfatico, representado em la

ranja (Bezeichnung = stadttranklima) ou seja uma expressao

transicional, menos densa, menos alta das edificacoes(Nutzung =
lokere Bebauung). Outros grandes padroes edificados teriam

concentracoes industriais, representados em castanho. Na cober

tura vegetal e feita uma distincao entre os remanescentes flo

restais (waldklima) e os parques e jardins urbanos (Parkklima).

Espacos abertos, em amarelo, seria outro padrao, entre outros,

compondo, para a area considerada, sete padroes.

Em outro nivel, com recurso de combinacoes de padroes de

hachuras e tramas cruzadas, em preto, sao superpostos padroes
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espaciais, e setas de diferentes espessuras, para expressar

aquilo que reforcando 0 carater de diagn6stico Ja se aproxima

de urn vies de "proposta" de intervencao (Planungshinweisel, Ja

adicionando algurna objetivacao qualitativa sobre 0 ambiente,etc.

Eu me permitiria fazer sobre este interessante docurnent~

urna observacao crItica. Parece-me que, para realmente abranger

o carater "eco16gico" seria necessario considerar-se tambem a

topografia. Embora no caso de Hannover 0 seu s1tio nao seja mui

to acidentado, esta longe de ser plano, o que fica bem claro na

representacao hipsometrica. Ha colinas e alguns pequenos morros

(como 0 Kronsberg, 105 m sobre urn nIvel medio de 50-60 malt.

a sudeste do centro da cidadel alem de alguns lagos, sendo de

maior porte 0 alongado Maschsee, ao suI da aglomeracao. Pare

ce-me que, desde que foi considerada e feita ate urna distincao

na cobertura vegetal, a topografia e os lagos, mereceriam urna

atencao equivalente. t claro que isto iria aurnentar 0 grau

de complexidade cartografica nurn docurnento que ja nao pode mais

ser tido como simples.

Como sempre, dependendo do caso urbano considerado havera

no estagio em que nos encontramos - ampla margem a experimen

tacao, a criatividade ou inovacao. Dai a apreciacao dos docu

mentos ou modelos que se vao produzindo ser motivadora e insti

gante para que possamos gerar solucoes adequadas a nossos pro

prios problemas. Ate 0 presente momento, nao me foi possivel

individualmente ou como resultado de equipe - atingir a produ

cao de urn talmodelo. Em que pese a limitacao de urn comentario

sobre urn docurnento cuja complexidade grafica impossibilita a

reproducao, penso que a abertura de urna discussao assenta bem

aos propositos deste artigo em motivar e incentivar 0 estudo de

climas urbanos entre nos.

De qualquer modo as analises geograficas para os estudos

de climas urbanos sao uma feicao especializada dos estudos de

"qualidade ambiental" e, com eles, guardam uma sintonia teori

co-metodologica que, sobretudo ligadas a perspectiva "sistemi

ca" (paradigma dos geossistemasl exibem alguns caracteres co

muns. Assim a modelizaCao cartografica deve considerar, em sua

inerente complexidade, a possIvel clareza em associar os pa-
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droes espaciais identificaveis no plano horizontal, revelados,

em sua estrutura exibida no plano vertical. Ou seja, a carta

deve ser acompanhada de perfis transversais revelando os pa-

droes morfologicos, nao apenas para caracteriza-los setorial

mente, mas para exibir os atributos de relacoes entre eles.

3. ArtieulacOes entre as Diferentes Bscalas do Cli.ma e Abertura

do Clima Urbano a Interdisciplinaridade

A amplidao da atmosfera e a sua presenca indispensavel a
vida e ao complexo geografico que caracteriza 0 planeta Terra,

faz com que ela seja em si mesma urn campo de estudo aberto a

varias ordens de interesse cientIfico. Se nos padroes academi

cos vigentes nao se institucionalizou tao' claramente, como a

Oceanografia, como pretensa linha aut6noma de investigacao isto

provavelmente ocorre pela intimidade de suas relacoes com todas

as demais esferas. Enquanto as relacoes dos oceanos com os con

tinentes se efetiva ao lange das faixas costeiras continentais

a atmosfera e absolutamente conspIcua nos seus contatos com

continentes e oceanos, veiculando a propria dinamica de relacao

entre eles (cicIo de agua).

Esta "intimidade" de relacionamento efetivo deveria ense

jar 0 fate de que os diferentes grupos de cientistas nela in

teressados tivessem urna visao projetiva da importancia do com

portamento atmosferico atraves de todo 0 seu espectro escalar.

Nos centros hegemonicos do saber isso pode ser constatado. 0

meteorologista sueco Roger Taesler, urn dos notaveis na pesqui

sa dos climas urbanos, ao tratar dos problemas de sua metodolo

gia e informaCao (TAESLER, 1986) demonstra uma clara percepcao

desse fato.

"De urn ponto de vista climatologico, 0 principal
interesse e estudar 0 impacto da area urbana na
atmosfera. No planejamento urbano e projeto de
edificacao (bulding design) 0 interesse maior esta
na direcao oposta, ou seja, estudar os impactos
da atmosfera urbana nos aspectos funcionais, eco
nomicos e de seguranca do ambiente edificado na
saude e bem estar de seus ocupantes. Tendo iden-
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tificado tais impactos, 0 que nem sempre se cons
titue em tarefafacil, opr6ximo passo e desenvol
ver metodos para modificar estes impactos. Algum
sucesso limitado pode aqui ser obtido por meio de
um raciocinio qualitativo a base de experiencia no
trato de clima e na observancia de principlos ge
rais. COntudo 0 que e rea1mente necessario e uma
metodo10gia para um suporte quantitativo utilizan
do modelos de "input-output" incorporando parti
cu1armente e 0 s~stema afetado por este clima. 0
s~stema pode ser tido como os seres humanos, ope
racoes climaticas sensiveis, edificios lso1ados
ou a area urbana intelra (TAESLER, 1986:201).

No presente caso tern-se uma distincao apenas binaria de

vez que a separacao de lnteresses e focallzada entre os nivels
de conhecimento "cllmatologico" e sua "aplicacao" aos projetos
de p1anejamento urbano (arquitetonico, paisagistico, urbanis
tico). Com efeito tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados

Unidos a interfacies do conhecer "climatologico" nao oferece
uma distincao nitida ou opositora entre meteorologistas e geo
grafos no estudo dos climas urbanos.

Tal nao e nosso caso aqui no Brasil onde alguns geografos
estao principiando a interessar-se na pesquisa do clima urbano,

o que nao deixa de oferecer a seria dificuldade ern que eles
proprios tenham que assumir a observacao direta e producao de
dados basicos da atmosfera intra-~rbana. Nao saberia dizer se,

no momento presente, os estudos de clima urbano ja chegaram a
despertar alguminteresse entre os nossos meteorologistas, ja
sobrecarregados com amplos e variados problemas nas escolas
superiores num pais das dimensoes continentais como 0 nosso.

Nao me incluo entre aque1es que admitem que no mundo de
hoje tenha que haver cientistas com espirito coorporativista,
delimitando rigidas fronteiras, e nitida diferenca de atribui
coes de investigacoes. Considero, bem ao contrario, que, daqui
para 0 futuro, havera cada vez mais necessidade de entrosamento

e articulacoes em direcao a pratica da interdisciplinaridade 0

que infelizmente ainda nao passa de urn conceito nebuloso e,
por isso mesmo, com pratica inexistente ou apenas incipiente
mente tentada por poucos.
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Minha proposta como geografo seria 0 estudo daquilo que 0

citado trecho de Taesler deixa bem claro como 0 "sistema" que

se dirige a area urbana inteira. E isso e 0 que foi proposto

por mim em 1975 no "Teoria e Clima Urbano" (MONTEIRO, 1976). E

minha caminhada no terreno da pesquisa "climatologica" desde

os anos sessenta foi baseada no uso da informacao meteorolo

gica disponIvel e no esforco de aprendizagem da correspondente

literatura. Nunca pude dispor do privilegio de um trabalho

conjunto. Minhas equipes no Laboratorio de Climatologia do an

tigo Instituto de Geografia da USP eram constituIdas de geogra

fos, excepcionalmente com algum agronomo interessado em clima

tologia. Na outra direcao possodizer quetenho razoavel expe

riencia de contacto com profissionais do planejamento urbano:

arquitetos-urbanistas e paisagistas. Da colaboracao com a

equipe de arquiteto-urbanista Joaquim Guedes, dentre algumas

experiencias ineditas2 foi divulgada aquela relativa ao plane

jamento urbano de Maraba-PA (MONTEIRO & TARIFA, 1977).

Seja apoiando-nos nos subsIdios uns dos outros, seja 0

que seria desejavel - trabalhando em conjunto ou, pelo menos,

relacionando-se em torno de urn projeto comum a tematica "clima

urbano" porIamos em pratica 0 que poderia ser 0 campo legitimo

de uma "interdisciplinaridade". 0 nao so justificavel interesse

mas flagrante necessidade dos estudos de clima urbano no mundo

cada vez mais "urbanizado" de hoje tem, para nos no Brasil, a

importancia eXigida tambem pela necessidade da qualidade ambi

ental que nas nossas cidades, atinge os seus aspectos mais ne

gativos. Parece-nos assim que, no campo profissional, tao difi

cil de afirmacao para os nos50S geografos cada vez mais vaci

lantes, confusos e as vezes perdidos ante 0 espectro de proble

mas que 0 proprio carater interfacial do campo da Geografia

propicia, esta linha de pesquisa seria do melhor alvitre. DaI

o empenho em querer promove-la e estima-la. E, neste particu

lar, em vez de dificuldade ou obstaculo, as relacoes de sinto

nia com outros setores de investigacao e campos profissionais

deve abrir-se a urn melhor relacionamento a fim de tentar a pra

tica efetiva de uma interdisciplinaridade que 56 pode ser pro

veitosa. Recorro a alguns exemplos.
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Quando se pretende elaborar urna simulaQao para avaliar as res

postas ou efeitos que 0 balahQo de energia nurn canyon urbano

sofre ao sabor da variaQao sinotica dos tipos de tempo, como

foi 0 case> de TODHUNTER E TERJUNG (1990) apl1cado a cidade de

Boston, Massachussets (USA) tem-se aqui urn tIpico exemplo de

conexao entre urn fato especIfico do domInio intra-urbano com

outro fato, generico, dacirculaQao atmosferica regional in-

cidindo sobre 0 local onde esta situada aquela cidade. No caso

em tela um dos proprios autores produziu, antes, urn estudo da

circulaQao regional sobre 0 local que culminou na obtenQao da

seq6encia anual dos tipos de tempo em Boston. Isto, obtido por

meio do que 0 autor considera "an objetive classification al

gorithm". Assim para a cidade de Boston pode ser identificada

urna serie deseis tipos padrao de tempo capazes de se configu

rar sobre aquele lugar (climalocal). A partir da descriQao

sinotica destes seis tipos foi possIvel extrair os parametros

dos elementos basicos para incluir no modele de s1mulaQao. Isto

era desejado para referenciar as conclusoes do balanco de ener

gia no canyon urbano, cujo cenario e sua respectiva geometria

foi obtidG ao lange de urna rua principal no centro Worcester

(urn dos nucleos do complexo da Grande Boston), admitido como

canyon urbano tipicamente representativo de Boston.

Passandodeste caso, representativo do status da pesquisa

nos Estados Unidos a nossa realidade podemos notar os seguin

tes aspectos. A importancia da circulaQao regional e sua "res

posta local atraves da sucessao de tipos de tempo foi suficien

temente ressaltada em minha proposta de montagem do Sistema

Clima Urbano. Alem do discurso onde se exalta a entrada de

energia no sistema nao apenas 0 quanto mas sobretudo 0 modo de

entrada, isto pode ser 'claramente observado na simplificaQao

grafica dos diagramas de bloco que pretendem expressar 0 sis

tema tanto em sua estrutura geral quanta naquela de cada urn dos

"canais de percepQao" em que subdividimos a analise do sistema

(MONTEIRO, 1976:128-31). Assim nacoluna de "insurno" ou entra

da de energia no sistema (importacao do nucleo pelo ambiente:

vertical = relaQao solar; horizontal = circulacao atmosferica

regional) encontram-se as seguintes referencias:
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Sistema Geral (p.13l) - "Circulacao Atmosferica

como intermediador entre a Radiacao Solar e a E~ergia

recebida no local.

Regional"

LIquida

COnforto TenU.co (p.13D) - "Espectro de Tipos de Tempo"

como expressao d~s variacoes temporais (sazonais) sobre 0 es

paco local, relacionando 0 quantum ao modus.

Qualidade do Ar (p.128) - "Espectro Ritmico Temporal" como

expressao das variacoes horizontais (circulacao regional no

tempo, vindas do A!{BIENTE e aquelas especIficas locais (radia

cao solar), verticalmente incidentes sobre 0 proprio NOCLEO.

Impacto Metearico (Impacto Pluvial Concentrado como atri

buto TROPICAL) (p.129) - "Tipos de Tempo Especiais" ou sejam

aqueles, no espectro rltmico, aptos a produzir precipitacoes

capazes de grandes impactos.

Por outro lado, para 0 Brasil Meridional e de Sudeste, a

abordagem de sua circulacao atmosferica regional, atingira an

teriormente (MONTEIRO, 1962) urn modelo teorico pelo qual urn pa

drao geral do ritmo da circulacao atmosferica regional era su

gerido por urn modelo teorico rotul-ado "CicIo Vital de uma Onda

de Frio" auferido gracas aos ensinamentos do meteorologista Ada!
berto Serra e transpostos a pauta da analise geografica. Claro

esta que entre este rudimento do mecanismo da circulacao regio

nal e a definicao clara da "resposta" local ha uma grande dis

tancia. Enquanto nao for possIvel para a escala local onde as

cidades se inserem3 padroes basicos de tipo de tempo - na fase

dos primeiros experimentos que precede a pesquisa devidamente

sistematizada em eventos de distribuicao sazonal e intra-anual

capazes de conferir confiabilidade estatistica - pOder-se-auti

lizar urn tipo de tempo relativamente neutro, como aquele da

"transicao", para poder captar 0 especificamente local e urbano

do clima da cidade em foco.

No que concerne aquela "outra direcao", tal seja a da

Aplicacao ao planejamento urbano ja existe para os centros he

gemonicos das latitudes media urn acervo de algumas contribui

coes dentre as quais se pode destacar 0 "Design with climate"

de OLGYAY (1963) obra pioneira como manual de sistematizacaodos
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conhecimentos disponiveis e 0 "Man- Climate and Architecture"

de GlVONI (1969) ampliando 0 tema pelaconsideracao das compo

nentes de "conforto" em termos de bioclimatologia humana. A

estaspode-se juntar, numa perspectiva integradora mais ampla,

o Ja classico "Design with Nat.ure" do paisagista McHARG (1969).
Isto como destaque a nivel de manuais, pois que ja se dispoe

de urna vasta bibliografia dispersa em artigos de periodicos e

sobretudo, comunicacoes em "proceedings" ou "pre-prints" de
reunioes cientificas.

Entre nos no Brasil, percebe-se que ha urn grande interesse

entre nossos arquitetos, do que posso dar testemunho nao ape
nas pela ja mencionada colaboraCao com equipes de planejamen
to urbano, mas pelos pequenos cursos ou palestras avulsas a que
fui convidado a cferecer no Instituto de Arquitetura de Sao
Paulo, Faculdade de Arquitetura da UFMG, na Universidade Cato
lica de Santos e na Sociedade Brasileira de Arquitetos Paisa
gistas (Sao paulo). 0 prestigio profissional dos arquitetos

tern conferido a eles uma posicao destacada e freqaentemente de
lideranca no planejamento nao apenas urbano mas regional e ago
ra mais recentemente, "ambiental". Trata-se de merecida con
quista de classe profissional, tendo, os mais categorizados, 0

born senso de montar equipes multidisciplinares. No que se refe

re a formacao academica, ate 0 presente momenta ao que eu sai
ba, pelo menos no meu conhecimento na USP, os curriculos de ar
quiteturanaopossibilitam complementacao informativa (para nao

falar em normativa) no campo da geografia ou qualquer coisa li
gada ii "analise ambiental". Enquanto isto 0 estudante e soli
citado a percorrer vertiginosamente urn espectro de interesse tao
grande que alem dos ja amplos dominios da arquitetura - urba

nismo - paisagismo se amplia para aqueles niveis amplos e com
plexos do Planejamento Regional quanto daqueles restritos e es
pecializados como 0 Desenho Industrial. Assim a FAU-USP preten
de prover a sociedade de urn super-homem capaz de lidar desde 0

planejamento territorial da Amazonia ate projetar urn bule de
cafe.

~lgrado as sucessivas "reformas" a flexibilidade de com

posicao curricular, 0 respeito, a vocacao e liberdade de oPCao
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dos alunos, intercambio de unidades diferentes(sempre tao pro

clamadas e nunca efetivadas) "fecham" os estudantes de gradua

cao em suas unidades, pretensamente "auto suficientes". Apos

os anos setenta com 0 novo regime de pos-Graduacao, os contac
tos inter-unidades passaram a ser menos dificeis mas, mesmo as

sim, limitados. Retornando ao nivel de graduacao e habilitacao
profissional, com os propositos tao amplos almejados pela Ar

quitetura-Urbanismo ha, forcosamente, uma fragmentacao disci

plinar que afora aqueles que the sao especificos abrangem ainda

conjuntos nas areas de tecnologia, artes plasticas, sociologia

e politica, comunicacao, etc, etc. Talvez fosse excessive pre
ver ainda algo de carater "ambiental". Contudo, para urn setor

onde urn dos objetivos basicos seria aquele de abrlgar 0 homem,

e de estranhar que os conhecimentos oferecidos ao estudante de

arquitetura limitem-se apenas a rudimentos de movimento aparen

te do sol e direcao dos ventos.

a problema que nossos colegas arquitetos enfrentam ao li

dar com 0 clima podem ser bern avaliados a partir de urn exemplo

concreto. Veja-se a contribuicao de urna das muitas equipes do

IPT4 sobre 0 "Desempenho Termico de Edificacoes Habitacionais

e Escolares - Manual de procedimentos para avaliacao" (AKATSU,

SATO e PEDROSO, 1987)5. A despeito de qualquer composicao pro

fissional ou multidisciplinar da equipe 0 que se intenta, neste

exemplo, e focalizar a relacao hoje existente entre a producao

do conhecimento climatologico ou pelo menos da divulgacao dos

dados meteorologicos e sua aplicacao a tecnologia da habitacao.

A apresentacao do manual, feito por Roberto de Souza, Di

retor da Divisao de Edificacoes do IMPT, e suficientemente cla

ro e objetivo nos propositos e na serventia da pesquisa. as ob

jetivos basicos apontados sao:

"0 tratamento de dados climaticos da regiao onde
esta construida a edificacao; a determinacao do
comportamento termico do edificio nessa regiao on
de sera construida a edificacao; a determinacao do
comportamento doedificio nessa regiao, a partir
do projeto e das caracteristicas dos materiais e
componentes a utilizar; a avaliacao das condicoes
de conforto propiciadps por tal sblUcao construti
va ",
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No diagrama de blocos figurando e representando as etapas

principais envolvidas no processo de avaliacao de desempenho

termico das edificacoes (op. cit., p.4) percebe-se claramente
que os elementos de caracterizacao climatica devem provir pelo

menos de tres diferentes niveis: dos dados climaticos (que se

supoe ser oriundo da observacao meteoro1ogica padrao ("normais

climatologicas" ou aproximacoes delas) a ser coletados e tra

tados estatisticamente (no segundo caso); a seguir alguns dados

climaticos selecionados segundo 0 criterio de "dias tipicos de

projeto"que se deduz serem obtidos em episodios reais, segundo

o registro sistematico diario (cadernetas do observador ou ma

pas/tabelas de mensuracao diaria); complementados ate mesmo por
medicoes in loco representadas no diagramaem tracado interrom

pido, ficando claro que na falta de disponibilidade, algum tera

que faze-lo inclus~ve 0 proprio interessado (arquiteto ou mem

bro da equipe). 0 texto do capitulo 4 - "Caracterizacao das con

dicoes tipicas de exposicao climaticas", deixa claro que se

percebe a complexidade das condicoes climaticas. AD preconizar

"0 levantamento dos postos meteorologicos existentes proximo a
area de implantacao, sao ressaltadas a proximidade dos postos

e as semelhancas topograficas e de paisagea, depreendendo-se do
texto a admissao clara das proprias componentes "urbanas" do

clima pois que e explicitado 0 efeito "ilha de calor".

Nao fatalmente, os bons propositos de contribuicao para

sanar a carencia total de normalizacao na area da documenta

cao termica, colocam 0 manual num grau de generalizacao a altu

ra da relacao "regiao" - "edificio". A partir dos subsidios

oferecidos pelo Geografo Helmut TROPMAIR (1981) em sua propos

ta de "regioes ecologicas" e desenvolvido todo 0 procedimento

tecnico oferecido pelo manual. Infere-se dai que se esta lidan
do com um grau de generalizacao climatica ao nivel regional e

que os parametros que dai se possa extrair para avaliar 0 de

sempenho termico de uma habitacao (residencial ou escolar) so

podem ser tomados genericamente ou seja, algumas indicacoes ba

sicas necessarias a que 0 desempenho termico de uma habitacao

de Santos, Campos do Jordao, Botucatu se aproximem ou distan

ciam umas das outras.

106



Entre a regiao e 0 edificio ha um sensivel hiato posta que

a variac;ao do "local" dentro do quadro regional e consideravel.

Alem do que deve admitir que do local para 0 edificio, ha sen

siveis variac;oes topocltmaticas. No primeiro caso basta compa

rar a distinc;ao profunda que a altitude impoe dentro dos domi

nios de urna dada "regiao ecologica", como e 0 caso da subdivi

sao intraregional que impoe face a urn criterio que ligou Campos

do Jordao a Pindamonhangaba por exemplo. 0 clima local de Cam

pos do Jordao teria muito mais a ver com aquele de Teresopolis

no Rio de Janeiro, enquanto este difere tanto de ItaboraI, na

baixada, quanta 0 proprio Campos do Jordao difere de Pindamo

nhangaba no encaixado Vale do Paralba. Neste caso vale lembrar

que 0 problema geografico da caracterizac;ao climatica espacial

ainda nao atingiu satisfatoriamente os meios de conciliar os

sistemas indicimentarios que, como 0 de Koppen, assentam nos

climas "locais" e aqueles geneticos - tal como a proposta de

Monteiro - que parte das afinidades de variac;oes temporais no

"ritmo" para apontar afinidades "regionais".

o subsidio da observac;ao do "posto meteorologico padrao"

para a escala do edificio requer tambem algurna consideracao. A

primeira preocupac;ao na instalac;ao, deste e descompatibiliza-lo

de qualquer influencia antropica para que ele possa revelar 0

"ar livre". A primeira func;ao de um posto meteorologico padrao

e contribuir a definic;ao das condic;oes locais. Eles constituem

a unidade basica de cobertura continental e mundial, tanto mais

eficiente quanta melhor distribulda estiver (espac;amento, den

sidade em relac;ao as variaveis geograficas como relevo, etc).

A existencia de mais de urn posto meteorologico dentro de urna

cidade, dependendo do porte desta e da complexidade topografica

do seu sitio pode dar indicac;oes interessantes. Compare-se,

por exemplo, os resultados diarios medidos nos postos da Prac;a

da Republica e do Mirante de Santana. 0 porte da metropole e
tal que os dois indicadores locais vao, forc;osamente, revelar

influencias das componentes urbanas tanto em temperatura como

sobretudo em ventilac;ao.

o caso atual da observac;ao meteorologica em Florianopo-

lis ainda e mais esclarecedor. Nao obstante a existencia de
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postos nO aeroporto (Destacamento da Base Aerea) e na Univer

sidade 0 posta oficial da rede meteoro1ogica encontra-se em

Sao Jose. Na escala "continental" a informaCao para a previsao
do tempo e valida mas sera completamente inadequada para a in
dicaCao do clima local. Num sItio tao divergente, de um capri
choso litoral, a cidade, parte na ilha, parte no continente e
naquela parte que e 0 centro da cidade, com 0 macico do Morro

da Cruz orientado no sentido Norte Sul, oferece sensIveis di-
ferencas com 0 sltio de Sao Jose que, apesar de inserido no
complexo metropolitano da Grande Florianopolis, nao pode ser
o indicador da cidade de Florianopolis, como locar e muito me
nos como cldade.

Estas conjunturas nao querem, de nenhum modo desmerecer
o trabalho realizado pelos colegas do IPT para 0 manual em te
la. Queroantes exibir as dificuldades e limitacoes com que
eles se defrontam, 0 que serve de precioso argumento para ad
vogar a favor da causa do fomento dOS estudos de clima urbano
entre nos, e a possIvel e desejavel contribuicao dos geografos
neste campo.

Imagine-se que os geografos, adiantando 0 conhecimento c1i
matico avancassem mais ainda as estrategias praticas de orga
nizaCao climatica espacial. Que 0 Estudo de Sao Paulo ja pudes
se contar comestudos preliminares de clima urbano, pelo menos
para as capitais regionais de sua altamente diversificada rede
urbana. 0 mesmo para aqueles Estados onde as Universidades Ja
adquiriram maior capacitacao no campo da investigacao cientl
fica. Quando tivermos conquistado a etapa dos primeiros experi
mentos ja poderemos atingir a etapa dos diagnosticos. Reflita
se sobre 0 importante papel querepresentaria um modelo de ana
lise de clima urbano ao nIvel daquela de Hannover. Urn tal do
eumento desempenhara um relevante papel de ligacao entre a ob
servaCao meteoro1ogica .padrao, 0 conhecimento dos climas regio
nais ate atingir urn clima local, perceber suas diferencas topo
climaticas e chegar ate a configuraCao das componentes urbanas
mais relevantes. Estaria preenchida a sensIvel lacuna ou hiato
entre a regiao, 0 local preparando 0 elo de ligacao com a rea
lidade necessaria a consideracao do "edificio", ele proprio



alterando e se inserindo na complexidade dos microclimas deri

vados e criados pelo homem.

Nao se quer, absolutamente, requerer uma patente e arro

gar-se a um direito corporativo de que a analise dos climas

urbanos seja privilegio ou exclusividade do ge6grafo. Admite

se apenas algumas razoes de capacitacao para enfrentar urn tal

empreendimento e 0 direito desta participacao. Participacao es

ta que tanto poderia ser isolada quanto em colabora~ao. Desde

que haja urn nucleo central de interesse comurn estara configu

rando uma diretriz basica a interdisciplinaridade.

E desde que na Pos-Graduacao as areas de concentracao em

Geografia Fisica ou Planejamento Ambiental estao fechando aos

geografos mas abrindo-se, nos Departamentos de Geografia, a

participacao dos possiveis interessados, a tematica dos climas

urbanos e um excelente exemplo de pesquisa necessaria nao ape

nas em si mesma mas pelo que representa de fundamental subsi

dio ao aprofundamento das analises, diagnostico e monitoramento

da qualidade ambiental.

Que os geografos possam juntar as maos com os colegas me

teorologistas, biologos, engenheiros sanitaristas, arquitetos

urbanistas e paisagistas - e demais interessados, para abrir es

ta nova frente de trabalho. E, com isso, rompendo resqulcios

de "corporac5es" profissionais estaremos fomentando a pratica

da interdisciplinaridade, urn atributo que certamente sera in

dispensavel a modernidade do novo seculo que inicia 0 novo mi

lenio.

Hotas

1 E preciso lembrar que as consideracoes aqui feitasdirigem-se

antes ao estudo de "cidades medias" ou delitas para as me

nores. As areas metropolitanas sao, via de regra, muito

mais complexas.

2 Ineditas no sentido de divulgacao externa em publicacoes ci

entificas, posta que os relatorios parciais ou incorpora-
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cao das pesquisas ap1icadas ficaram inseridas na

gera1mente de numero reduzido de exemp1ares.

ediCao,

3 A cidade de Sao Paulo, merce de um estudo de Gil Sodero de

TOLEDO (1974) sobre os tipos de tempo e categorias clima-

ticas na Bacia do Alto Tiete, dispoe senao de uma acurada

classificaCao pe10 menos de um importante ponto de parti-

da.

4 0 Instituto de Pesquisa Tecnologicas do Estado de Sao Paulo

S.A., orgao da Secretaria de Ciencias e Tecnologia do Es

tado de Sao Paulo, conta com algumas diferentes equipes em

setores ligados a tecnologia da edificaCao, do conforto

termico, etc.

5 Originalmente elaborado como Anexo ao Relatorio IPT 24.918 e

posteriormente em publicaCao separada (IPT-1732), a infor

macao dos creditos revela que alem dos tres· autores men

cionados houve a colaboracao de uma equipe que a1em daque

les tres tecnicos contou com a participacao de dois con

sultores, quatro colaboradores e quatro elementos de apoi~

Nao havendo especificacao profissional dos membros da

equipe nao se pode ava1iar 0 carater multidisciplinar da

equipe. ~ pouco provavel que todos sejam arquitetos. Ta1

vez possa haver ate algum geografo entre os membros.
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