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Durante a conferencia tecnica realizada pela W.M.O. na ci

dade do Mexico em novembro de 1984 sobre climatologia urbana,

tive a oportunidade de conhecer 0 meteorologista americana

Robert Borstein de San Jose State University, California, cuja

atuacao naquele certame tinha sido das mais destacadase bri

lhante. Juntava assim, ao conhecimento anterior de Tim Oke,or

ganizador cientifico daquele encontro, que conhecera no Japao

em 1980 e 0 de Roger Taesler, meteorologista sueco, a quem co

nhecera na referida, 0 que compoe urn trio de maiar destaque na

climatologia urbana dos nossos dias. Aquela oportunidade me

oferecia ainda 0 prazer de conhecer 0 pioneiro K. Landsberg,

ainda ativo e participante nos seus oitenta anos.

Em conversa com Robert Borstein nota-se 0 seu entusiasmo

ardente por este campo de estudo e naquele momenta ele falava

no seu interesse em organizar urna revista especializada no as

sunto. Mesmo nos paIses ricos nao deve ser muito facil conse

guir editora para mais uma dentre os cada vez mais nurnerosos
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periodicos cientificos. Oecorridos seis anos daquele encontro

acabo de receber 0 primeiro numero da URBAN ATMOSPHERE, da qual

ele e 0 Executive Editor. A estrategia por ele utilizada con

sistiu emobter da prestigiada editora Pergamon Press, de Ox

ford, uma ampliacao da ja existente e conhecida revista "Atmos
pheric Environment" da qual a nascente "Urban At-osphere" e urn

apendice designado como Part B. Ja sendo um dos sete "executive

editors" da revista principal Robert Borstein assume 0 encargo

da revista a elefiliada, tendo Tim Oke como "Assoc:Late EdJ.tor".

A criacao deste novo periodico nao deixa de estar vincu
lada aos resultados da conferencia do Mexico que fora organiza

da com 0 proposito de dar maior foco ao estudo dos climas urba
nos nos tropicos. Noeditorial de inauguracao do novo periodico
Borstein apresenta 0 seu principal proposito:

·Urban At-osphere pretende ser um meio atraves do
qual a informacao concernente a urbanizacao possa
fluir das latitudes medias - onde muitos -esforcos
de pesquisa estao presentemente sendo conduzidos 
para os tropicos em desenvolvimento onde existira
a maioria das maiores cidades no proximo seculo.
Este novodesenvolvimento do periodico (At-osphere
Environ.ent) talvez venha a encorajar publicacoes
dos cientistas dos tropicos em desenvolvimento"~

Embora seja reconhecida a existencia de muitos artigos

e notas concernentes a assuntos atmosfericos urbanos eles es
tao diluidos em um consideravel numero de periodicos e 0 dese

jo doorganizador e que Urban Atmosphere venha drenar, como

pUblicacao especializada que e, muitas daquelas contribuicoes.

o seu primeiro numero, guardando 0 estilo do periodico ao
qual se vincula, apresenta-se como brochura de 27 x 18 cm de

formado, com um total de 184 paginas alem de algumas folhas
consagradas a propaganda comercial de material tecnico cienti
fico especializado. 0 periodico pretende ser de tres numeros
por ano, tendo a editora Pergamon Press concordado em que as

assinaturas para a Parte B possam ser feitasindependentemente.o

preco de assinatura para os tres numeros de 1990 esta orcado em
OM 320.00.

Encon,tra-se ali um conjunto de vinte e duas comuna.cacdes

elaboradas em torno de uma media de sete paginas, e dentre 0
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qual apenas cinco ultrapassam dez e amais longa delas chega

a quatorze. As ilustracoes giram em torno de urna tendancia

media de tras figuras, duas a tras tabelas, sendo poucas as

fotos. Neste numero apenas umadas comunicacoes tem nelas 0 seu
apoio utilizando dez fotos. a material estrutura-se nurn corpo
principal de "general papers" (19), "short ea-unication" (1 de

4 paginas), precedidas por "review article" (1) e finalizado per
"Letter to the Editors".

Como seria de esperar a grande maioria destas comunica-
coes provam das latitudes medias, dos paises mais ricos. Ame
rica do Norte e Europa Ocidental comparecem com sete contribui
coes, cada. Se a ele juntarmos mais tras da faixa subtropical
e periferia das latitudes medias da Australia e Nova Zelandia,

atinge-se dezessete 0 que representa 77% do conjunto. as tro
picos em desenvolvimento limitam-se a uma presenca de duas co
municacoes apenas.

A apreciacao setorial de espectro tematico da climatolo

gia urbana e tambem de interesse. Se me for permitido conside
rar aqui 0 criterio que venho propondo de distinguir no "sis
tema" dos climas urbanos aqueles tras niveis de resolucao que
se expressam em "canais de percepcao" observa-se aqui que aque
Ie da "qualidade do arlO ultrapassa, de muito (73%) aquele do

"conforto termico" (18%). Isto demonstra bem a grande preocupa-.

cao atual com a poluicao atmosferica, 0 que vem conferir este
destaque a "resolucao quimica" na qualidade ambiental urbana.

Neste primeiro numero nao apareceu nenhurn trabalho focalizando
as situacoes "impactantes" (climatic hazards).

Quanto a escala de abordagem pode-se perceber, de modo bem
expressivo, uma gama de variacao que, associada aos topicos fo
calizados, a riqueza e variedade do universe de analise da cli

matologia urbana. Pondo de parte tras comunicacoes que se preo

cupam e~ considerar um dado fate e comparar os parametros de
variacao dos mesmos em varias cidades do globo, a maioria de

las (45%) esta no nivel do clima alterado pela urbanizacao na

escala ~al. Mas entre esta escala predominante observa-se que

ela se desloca aos niveis inferiores e superiores. De urn lado

encontramos consideracoes de ordem de sondagem e poluicao no
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interior de edificios publicos como museus, bibliotecas e ar

quivos pUblicos, comparando indices em algumas das mais nota

veis dessas instituicoes no mundo. Tal e 0 caso do "review ar

ticle". A esta preocupacao com a conservacao patrimonial publi

ca junta-se outra, em semelhante escala, nurn estudo com preo

cupacao sanitaria como e 0 caso de uma analise dos indices de

poluicao no interior de residencias familiares em bairro pobre

de Londres onde se utiliza aquecedores de querozene, num "caso"

aplicado a 29 familias durante urna semana de fevereiro de 1983

na capital inglesa("Short communication"). Saindo-se da esca

la da casa (indoor level) passa-se a setores, notadamente pe

quenos distritos industriais (poluicao) de cidades(Philipsburg,

Delaware, USA e Barcelona, Espanha).

Na escala propriamente local, no contorno de urn clima lo

cal, pode-se encontrar topicos especializados referentes as ci
dades de porte "normal" (York, Leeds, Karlskuhe e Atenas na Eu

ropa Ocidental; Jerusalem, no Proximo oriente; Pesth, Austra

lia e Christchurch, Nova Zelandia na Oceania e Ibadan, Nigeria,

unica amostra tropical, na Africa). Como preocupacoes topicas

em grandes cidades, exemplares de areas metropolitanas encon

tramos preocupacoes com poluicao em Philadelphia e Toronto e
urna sondagem de balanco de energia num "canyon" urbano como

indicador de area metropolitana de Boston.

Na outra direcao, aos niveis escalares superiores do clima

chega-se a niveis de sub-regioes ou mesmo pequenas regioes, on

de a urbanizacao nao sendo tao acentuada e continua, suas ·fun
coes introduzem preocupacoes com a propagacao e difusao de

emissoes poluentes. Neste nivel encontramos urn trabalho diri
gido ao Estado de Oregon, USA, em torno de Corvallis e outro
na bacia do rio Brisbane, ligado a cidade homonima no Queen

stand, Australia. Demonstrando claramente que a urbanizacao
do novo seculo e urn dos fatos geograficos mais importantes e
pode projetar-se a escala regional, encontramos ai urn interes

sante estudo sobre a difusao dos halocarbonatos em Los Ange
les, California. Aqui a conurbacao e tao significativamente ex
tensa e de modo expressivamente associada a geomorfologia da
California Meridional, que nao se pode estabelecer a rigor uma
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dissociacao entre Greater Los Angeles e Los Angeles Bassin. A

maior ampliacao escalar, neste conjunto da Urban Atmosphere

em seu nUffiero inaugural, esta em outro trabalho que focaliza os

efeitos da poluicao na radiacao solar e para tanto, recorre ao

contraste entre concentracao oa Grande Los Angeles e povoamen

to esparco 0 desenho de Mohave, proxima a ela, da qual se sepa

ra pelo alinhamento continuo das montanhas SaD Gabriel e SaD

Bernardino.

Ao fate da quase ausencia de contribuicoes proveniente dos

tropicos em desenvolvimento deve-se destacar um outro fato bem

significativo. Enquanto nos estudos oriundos dos paises ricos

e adiantados da Europa e America do Norte as abordagens diri

gem-se a topicos cada vez mais restritos em maior profundidade

de tratamento, aquele da cidade africana dirige-se ao balanco

de radiacao procurando associar aspectos de variacao daquele

fenomeno as caracterizacoes de atributos da cidade nigeriana.

Esta indisfarcavel sintonia de "fase inicial", aliado a con

dicao de tropicalidade e grau de desenvolvimento economico da

Nigeria, vern oferecer aos leitores do Brasil uma leitura mais

atenta da contribuicao apresentada pelo geografo Yinka Adebayo,

do Departamento de Geografia da Universidade de Ilorin.

Para 0 estudo do balanco de radiacao na cidade percebe-se

que 0 pesquisador dispoe de urn minimo indispensavel a pesqui

sa desta variavel que, ao contrario da "temperatura" nao pode

ser improvisada em termos de algo muito "singelo". Foi possi

vel, naquele caso, trabalhar com radiometros e albedometros (de

fabricacao australiana) que, em trabalho de campo com alunos,

ja atinge condicoes de desempenho que possibilitam ate 0 pro-

blema de calibragem dos instrumentos. 0 tratamento dado pelo

autor e sensivelmente geografico fate que se demonstra pela

clareza e propriedade dos cartogramas de ilustracao. Num nivel

de abordagem de caracterizacao geral do fenomeno 0 universo

urbano e representado num correspondente tratamento grafico num

cartograma que se intitula "Textural Characteristics" (carac

teristicas texturais). Nesta caracterizacao 0 autor usa a ex

pressao "urban physiogn<m.y" para sugerir 0 grau que 0 nivel de

generalizacao permite. As medidas de campo, tomadas em epis6-
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dios escolhidos nas estacoes "seca" e· "chuvosa" que sao espe

cificas daregiao, perfazendo tres episodios para cada uma de

las. E estas medidas embora visando a variedade. textural intra
urbana, destaca, antes, as diferencas entre a cidade e 0 en
torno rural. Mas ha uma figura expondo num eixo transversal,

as variacoes no balanco de radiacao liquida segundo os prin
cipais grupos de uso da terra.

A dicotomia urbano-rural e 0 carater basico do estudo - um

carater peculiar dos estudos iniciais de clima urbano - refle
te-se no apoio bibliografico, cujas referencias assinalam onze
tltulos (metade) da bibliografia basica disponlvel e oriunda
dos grandes centros de lIngua inglesa enos subsldios coordena
dos em publicacoes especiais da W.N.O. Nota-se apenas a cita
cao de doistrabalhosnigerianos especlficos sobre a abordagem
urbana do clima, mas oautor ja pede apoiar-se em estudos geo
graficos subsidiarios importantes, oriundos de outros geogra
fos nigerianos sobre 0 pals ou a cidade proprtamente dita.
Assim como coeficientes de reflexao da vegetacao natural, cul
turas agrlcolas e superfIcies urbanas na Nigeria, trafico de
automoveis, etc, etc. A bibliografia exibe tambem um estudo
recente(1982) sobre 0 problema das enchentes em Ibadan, 0 que
nos pode lembrar que aquele nlvel de resolucao dos "impactos"
atmesfericos ou climaticos nos sistemas "clima urbano" alem de
estarem ligados a condicao e tropicalidade notadamente os im
pactos pluviais concentrados - etambem uma funcao do grau de
desenvolvimento socio-economico. Embora isentos da ocorrencia
de "enchentes" pois que as latitudes medias nao p.stao isentas
daquelas associadas ao degelo e a producao de grandes nevadas,
os problemas de drenagem urbana ja foram resolvidos ha seculos
atras, pela adequada (e reciclada) infra-estrutura urbana.
Talvez mais do que na Nigeria, nos aqui no Brasil temes na rede

urbana altamente afligida peloproblema das enchentes, notada
mente nossas areas metropolitanas das quais nao escapa nem mes
mo a grande metropole Nacional que e Sao Paulo.

Embora as profundas diferencas de dimensoes (extensao
variedade territorial) e de nIve! de desenvolvimento nao
tificam comparacoes entre nosso Pals e aquele pequeno pals

120

e
jus

da



Africa Oc1dental, 0 panorama geograf1co mundiaLregistra hoje 

em termos de relatividade proporcional aos seus atributos - em

destaque para a Geograf1a N1ger1ana cuja importancia, pelo me

nos no que concerne a pesquisa geografica aplicada (au aplica

vel) tern s1gn1ficativa projecao 1nternacional. Contando com De

partamentos de Geografia razoavelmente equipados nas Universi

dade - mesmo na ausenc1a de grandes 1nstituicoespubl1cas de

pesquisa, como as nossas - as geografos nigerianos vern alcan

cando projecao internac10nal de destaque devendo ser assinalado

inclus1ve que 0 professor M. Mabogunge ja foi, inclusive alcado
a presidenc1a da Un1ao Geografica Internacional. Se 0 fato de

expressao em lingua inglesa, facil1ta para aquele pals urn maior

acesso a divulgacao, este e urn complemento que se alia a uma

producao bern ativa e efetiva entre as geografos daquela peque
na comunidade.

Assinalamos aqui este fato nao para que isto tenha urn ca

rater de lamentacao mas, antes como alerta para a nossa grande

responsabil1dade. Com uma extensao continental no docurnento dos

tropicos e com uma rede urbana cobrindo os mais variados graus

de h1erarqu1a e d1mensoes urbanas compete, pelo menos em boa
parte, aos geografos brasileiros uma contribuicao no estudo dos

climas urbanos. Isolada ou consorciadamente com outros profis

sionais, de 1nteresse convergente para a urbanizacao e seus

problemas, este tema e urn desaf10 a ser enfrentado e importan

te meta a ser alcancada.

A propos1to de orientacao profissional nestas pesquisas 0

primeiro numero de Urban Atmosphere e tambem bastante esclare

cedor. Deixando delado qualquer projeto de rotulacao profis

sional nos pesquisadores - urn sinal de corporativismo - mas

pando a atencao das instituicoes de pesqu1sa de onde provieram

as estudos ali publ1cados pode-se no tar os seguintes fatos.

Em meio a uma predominancia tematica com a poluiCao at

mosferica nas cidades e sua exportacao para as reg10es nas

quais se i ns e r em, apenas quatro daqueles dezesseis trabalhos

foram produzidos em institu1coes de pesquisa rotulados especi

ficamente de investigacao nqui~ican. Esta linha de pesquisa se

distribui por varios grupos de 1nstituicoes, das quais sete ro-
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tuladas como "clencias ambientais".

E evidente que, neste caso, ja que os trabalhos apresen-

tam, comurnente, mais de urn autor, os valores porcentuais nao

podem ser referendados ao total de autores (48) mas ao das ins

tituicoes (28).

Os centros declarados como especificamente "geograficos"

tratam-se de Departamentos de Geografia de Universidade (4). Se

juntarmos a estes aqueles de Climatologia ou Geociencias 0 nu

mere ascende para seis. Em terceiro lugar estao aqueles da area

da saude, ciencias medicas, com quatro. Os outros sao centros

de pesquisa que variam desde aqueles de Aplicacao de Ciencia e

Tecnologia (2) ate areas de convergencia multidisciplinar face

o estudo de desertos, oceanografia, etc.

Como que especificamente para nos esclarecer de que 0 am

biente atmosferico das cidades nao e apenas preocupacao de geo

grafos, este primeiro numero da revista em foco inclui urna co

municacao vinda do Brasil. Trata-se de urna contribuicao oriun

da do Instituto de Quimica da Universidade Federal da Bahia. Os

autores sao urn tecnico americano da California (Daniel Gros

jean) e doisbrasileiros (Antonio H Miguel e Tania M. Tavares)

que fizeram uma interessante investigacao comparando em Sao

Paulo, Rio de Janeiro e Salvador indices de concentracao de

carbonils, notadamente acetalde!dos cuja presenca e aurnento pos

sivelmente liga-se ao incremento do uso de etanol nos combus

tiveis e uso nos veiculos automotores. Baseados em trabalho de

campo executado em pontos variados daquelas nossas tres metro

poles os indices resultantes sao comparados aqueles registra

dos em varias cidades do globe em dados divulgados pela bi

bliografia especializada .

Dois dentre os trabalhos apresentados, tem urn carater ni

ti~amente interdisciplinar. Um deles e a colaboracao entre

membros do Laboratorio de Climatologia (Depto. de Geologia) e

do Laboratorio de Quimica Analitica (Depto. de Quimica) da Uni

versidade de Atenas sobre a composicao da agua da chuva na ca

p ital grega usando a alcalinidade (pH) como elemento indicador

de poluicao atmosferica. Outro exemplo, ainda mais especializa

do em temae variad6 em setores de investigacao e aquele da
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relacao quImica (release) de oxido nItrico oriundo da corrosao

de pedras das edificacoes urbanas (monumentos e obras arquite

tonicas antigas) associada a acao de bacterias sob diferentes

condicoes de acidez na atmosfera urbana, associando pesquisado

res da Faculdade de Biologia da Universidade de Constang do

Instituto de Botanica Geral da Universidade de Hamburgo e do

Fraunhofer Institut fur Atmospbarische Umweltforsechunq da Re

publica da Alemanha. Alias este foi 0 unico caso em que se as

sinalou a mencao especIfica a uma instituicao de pesquisa me

teorologica , 0 que parece sugerir que se estes centros estao

voltados diretamente ao estudo geral da atmosfera e se ligam a

tare fa pratica da previsao do tempo, cuja acuidade requer per

manente progresso tecnico e inovacao nas estrategias de anali

se, isto exclui urn interesse e participacao nos dominios mais

restritos dos dosseis da atmosfera sobre as cidades.

Com a apreciacao desteprimeiro nlimero da Urban Atmosphere

percebe-se 0 quanta 0 simples comentario foi esclarecedor sob

diversos angulos concernentes a investigacao no campO da Clima

tologia Urbana. Assim sendo pOde-se constatar a importancia do

papel representado por esta auspiciosa publicacao que passa a

constituir-se num inestimavel instrurnento de consulta para au

xiliar a todos aqueles que se interessam pela urbanizacao e a

qualidade ambiental dela resultante.

Espera-se que ela, alem do apoio, venha a constituir-se nurn

estImulo do incremento desta tematica no Brasil. Que os geogra

fos vejam nela tambem nurna demonstracao concreta da lacuna con

cernente as cidades dos domInios inter e sub-tropicais para 0

que, no Brasil temes nao so urn desafio mais uma grandes res

ponsabilidade em participar ativamente.

Nossos parabens a Bob Borstein, pela criacao do Urban

Atmosphere para a qual recomendamos a especial atencao dos nos

sos colegas brasileiros.
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