


Noras e noricias 

CATALOGA<;AO E "TRANSFIGURA<;AO" NUMERICA DE SITUA<;OES SINOPTICAS NO 
CONTEXTO DAS METODOLOGIAS "SUBJECTIVAS" 

Nota sobre uma proposta metodol6gica 

1. A necess idade de objectivar a1go tao subjectivo, 
pelo menos quando se desce ao pormenor, como e a ami
lise das situa9oes sin6pticas num dado espac;o geognifico 
de escala regional, como por exemplo, o espac;o em torno 
da Peninsula Iberica, centrado no territ6rio de Portugal 
continental e abrangido pelas cartas sin6pticas de superfi
cie (n.m.m.) e de altitude (500hPa) dos BOLET!NS 
METEOROLOGICOS DIARIOS do lnstituto de Meteo
rologia, impoe uma classificac;ao e codificac;ao numerica 
da informac;ao, para que possa ser manuseada infonnati
camente e aplicada a uma area de dimensao espacial mais 
restrita, enquadrada neste espac;o, que se referira como 
"area em estudo" 1• 

Neste sentido, apresenta-se uma proposta de cataloga
c;ao e "transfigurac;ao" numerica de situac;oes sin6pticas 
diarias, de acordo com o criteria e cod igos que se aprc
sentam na figura 2, a partir da qual se pode preencher uma 
matriz de 9 colunas por n linhas (9xn), em que a cada 
linha cotTesponde cada um dos dias do perfodo-amostra 
que se pretende investigar, e a cada coluna as variaveis 
sinopticas, tal como se exemplifica na figura I e se espe
cifica na respectiva legenda. 

2. 0 criterio de classificac;ao sin6ptica nao difere 
grandemente dos criterios utilizados em outros trabalhos 
onde o assunto foi tratado, embora com adaptac;oes pes
soais pontuais, nomeadamente nos de M. J. ALCOFORADO 
(1988, 1992), C. RAMOS (1986, 1987) e .1. VENTURA 
( 1986, 1987), por sua vez ja tambem baseados nos 

* lns tituto e Centro de Estudos Geograticos. Fnculdade de 
Lctras. Un ivcrsid nde de Coimbra. 

1 Estn "area em estudo" podcn'l ser, por cxemplo, todo o 
territ6rio de Portugal Continental, ou de dimensoes mais 
restritas, como por cxemplo, a ilha da Madeira, a "regiiio" de 
Lisboa, do Porto. de Coimbra, o Alentejo ou o Minho. tudo 
dependendo dos objectives a j usante da analise sin6ptica qui! se 
necessita fazer. 
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trabalhos de J. MOUNIER (1979) e de A. B. FERREIR \ e 
0 . B. FERREIRA ( 1981, 1983). 

A classificac;ao adoptada insere-se na perspectiva das 
classificac;oes ditas "subj ectivas", alicerc;adas na observa
c;ao directa das cartas sin6pticas, e, nao obstante a codifi
cac;ao numerica das situac;oes sin6pticas com vista ao seu 
manuseamento informatica, esta classificac;ao nada tern a 
ver com as metodologias "objectivas" ou, tambem 
designadas por "classificac;oes sin6pticas automaticas" ou 
"assistidas por computador", termos sugeridos por B. 
Y ARNAL et a/. ( 1987, 1988) e R. STONE ( 1989), e refe
ridos por A. M. S. LOPES (1994), apoiadas em tecnicas 
estatisticas de analise multivariada2

• 

3. Relativamente aos criterios e c6digos da classifica
c;ao, apresenta-se e comenta-se seguidamente o procedi
mento a adoptar para o preenchimento de cada uma das 
co lunas da matriz da figura I, com base no esquema clas
sificativo da figura 2: 

1 nCo/una - Sitzwr;ilo sinoptica a superjicie (nnm) 

Os c6d igos numericos das situac;oes sin6pticas a 
superficie comportam 4 algarismos: um das unidades, um 
decimal, um centesimal e um milesimal. 

0 algarismo das unidades estabelece a dist in9ao entre 
situac;oes antic ic16nicas ("I"), perturbadas ("2") e depres
sionarias ("3 "). 

No caso dos anticiclones, o algarismo decimal classi
fica-os entre 9 tipos diferentes (de " I" a "9"), de acordo 
com a sua genese e estrutura3

. Nesta classificac;ao segue-

2 
.\ cnracterizat,:5o e d istinc;i!o en tre as metodologias de 

class ificac;ao sin6 ptica "subjecti\ as" e "objectivas" c dcvi
damcnte fundamcntada e desenvolvida no trabalho de A. M. S. 
LOPES ( 1994. pp. 15-20), para o qual sc remete o lei tor. 

3 A deti nic;ao. caracterizac;ao e cxemplilica<,:ilo sin6ptica 
dcstes anticiclones poden\ ser consu ltada em C. RAMOS. 1996. 
pp. 119-141, ou. numa versao simpliticada. em N. GANHO. 1991. 
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-se, com uma certa aproximar;ao, a tipologia dos anticiclo
nes apresentada por C. RAMOS ( 1986), a saber: 

- "1 . 1 ": Anticiclone atlantica zonal (Az) 
- "1.2": Anticiclone atlantica misto (Aa) 
- " 1.3": Anticiclone atlantica misto com ap6fise polar 

(Ap) 
- "1.4": Anticiclone atlantica m isto prolongando-se 

pela Europa Ocidental (Ao) 
- "1.5'': Anticiclone atlantica misto ligado ao antici-

clone terrnico europeu (At) 
- "1.6": Anticiclone europeu (Ae) 
- "I. 7": Anticiclone ihero-mediterraneo (Am) 
- "1.8": Anticiclone ibero-africano (Ai) 
- "1 .9": Anticiclone atlantica subtropical (As) 

Nao se considerarn situar;oes de transir;ao, por exem
plo, entre uma depressao de gota fria e um anticiclone, 
num tlanco (normalmente oriental ou meridional) do qual 
a gota fria se desenvolve, pela ambiguidade de que sao 
dotadas estas circula<;oes conjuntas, tao frequentes. Tal 
procedimento iria tornar menos objectiva a classificar;ao 
sin6ptica, sem contribuir para um melhor entendimento de 
fen6menos climaticos em estudo. Assim, perante estas 
situar;oes, tenta-se sempre discernir, atraves do posicio
namento da area em estudo no contexto das forma<;oes 
barometricas e dos tluxos, e atraves das condir;oes de 
tempo numa esta<;ao meteorol6gica de superffcie desta 
area, qual a intluencia dominante, se a anticicl6nica se a 
depressionaria, atr ibuindo-lhe depois o devido c6digo 
contemplado na classifica<;ao. 

Nao se utiliza na classificar;ao o anticiclone "Az", por 
se considerar que se trata de um anticiclone de pertinencia 
duvidosa dado que, muitas vezes, ap6s a passagem de 
perturba<;oes frontais, desenvolvem-se cristas do antici
clone "As", em func;:ao de descargas dear polar a superfi
cie. Assim, nao seni legitimo considerar este como urn 
anticiclone de caracter aut6nomo, mas o desenvolvimento 
em crista de um anticiclone ("As") regenerado regional
mente por uma descarga polar. Por vezes estas cristas 
apresentam-se com um tal desenvolvimento em latitude 
que levam a classificar este anticiclone como "Ap", 
em bora o caracter fugaz !eve a pensar no "Az". 

0 c6digo de perturbar;ao frontal ("2") vem acompa
nhado pelo algarismo decimal, de " I" a "5", que designa a 
direcr;ao do movimento da perturba<;ao ou da corrente 
perturbada, caso se trate respectivamente de uma pertur
bar;ao isolada ou de urn conjunto de perturba<;oes agrupa
das em familia, a saber: "2.1" - pe1turba<;iio de Norte, 
"2.2"- perturbar;ao de Noroeste, "2.3"- perturba<;iio deW, 
"2.4" - perturba<;ao de Sudoeste e "2.5" - perturba<;iio de 
Sui. Nada tem a ver, portanto. com a direc<;ao do tluxo .l 
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superficie, o qual e contemplado numa outra coluna da 
matriz de cataloga<;iio (2" coluna), com o seu c6digo espe
cifico. 

0 algarismo centesimal "0" significa que a "frente" se 
encontra sobre ou muito proxima da area em causa e, 
nestes casos, o algarismo milesimal designa o tipo de 
frente: quente ("I"), fria ("2") ~u oclusa ("3 "). Se os alga
rismos centesimal e milesimal sao ambos "0" o signifi
cado e o da acr;ao de uma cotTente perturhada sem ondu
la<;oes frontais indicadas, ou a atingir directamente a area, 
"correndo" a latitudes mais setentrionais, o mesmo sera 
dizer que se trata, aqui, de uma Corrente perturhada em 
situa<;iio de margem anticicl6nica. 

Quando sob a acc;:ao de uma rerturbac;:ao frontal , mas 
nao directamente de uma frente, o algarismo centesimal 
contextualiza a area em estudo na estrutura da perturba
r;ao, nomeadamente, no sector anterior "I", intermedio "2" 
ou p6s-frontal "3", e o algarismo milesimal concretiza as 
caracteristicas do sector: quente "I", frio "2" e pre ou p6s 
frente oclusa "3". 

Daqui se deduz que: 
- o algarismo centesimal "2" sera sempre seguido relo 

algarismo milesimal "I", isto porque, tratando-se de um 
sector intermedio sera semrre quente; 

- o algarismo centesimal "I " poden1 ser seguido por 
qualquer dos c6digos atribuidos ao algarismo milesimal 
porque, tratando-se de um sector anterior, podera ser 
quente ou frio consoante a fren te que o rrecede seja 
quente ou fria, ou ainda pre frente oclusa; 

- o algarismo centesimal "3" poden1 ser seguido por 
qualquer dos c6digos atribuidos ao algarismo mi lesimal 
porque, tratando-se de um sector p6s-frontal, rodera ser 
quente ou frio consoante a frente que o antecede seja 
quente ou fria, ou ainda p6s frente oclusa. No entanto. s6 
em casas excepcionais podera aparecer o algarismo cente
simal "3" como algarismo milesimal " I", quando na area 
abrangida pelas cartas sin6pticas, a fi·ente quente nao se 
aviste qualquer frente fr ia que lhe suceda, integrada na 
mesma CO!Tente. 

Relativamente ao c6digo "3.1" podera aparecer sem 
que se trate exactamente de uma gota fria devidamente 
estruturada, mas de uma depressao sem frentes associa
das, integrada numa lingua de ar frio em al ti tude (derres
sao fria) . A distinr;iio entre depressao fria e gota fria nao 
esta no c6digo de superficie, que eo mesmo ("3.1"), mas 
a partir da situa<;iio em altitude: vale frio no I 0 case 
("2.2"), gota fria no 2° caso ("3 .2", "3.4", "3.5" ou "3.7"). 

Em qualquer dos casas de gota fria ou de depressao 
tria, o algarismo centesimal designa a posir;ao do seu 
centro relativamente a area em estudo, com urn c6digo de 
I a 9: " I" se se encontra sabre a regiao e de "2" a "9" 
respectivamente se se localiza de NE a N, no sentido 



retr6grado (NE "2", E "3", SE "4", S "5", SW "6", W "7", 
NW "8" eN "9"). 

Quando o c6digo de urn anticiclone (" l .x") vern 
seguido do c6digo "3" (algarismo centesimal) e porque se 
conjuga com urn vale termico, cuja posi9ao relativarnente 
a area e assinalada por um outro c6digo (algarismo 
milesimal) - eixo sobre: "1", eixo a E: "2", eixo a W: "3". 
Assim "3.2" aparecera somente quando a baixa termica se 
constitui como urna depressao fechada, de igual modo 
acompanhada com o c6digo da sua posi9ao (algarismo 
centesimal). 

2~ 5n e 8n colunas - Direcr;ilo dos jluxos 

C6digos de "0" a "8", como se descreve na figura 2, 
correspondendo "0" as situa9oes de "calma" e de " I" a 
"8", respectivamente aos pontos cardeais e colaterais de 
onde sopra o vento, de NE a N, no sentido retr6grado 
desde o Norte Geogratico. 

A direc<;:ao dos fluxos na area em estudo codifica-se 
numericamente a partir da analise da informa9ao pict6rica 
apresentada nas cartas sin6pticas do lnstituto de 
Meteorologia e do tra<;:ado das isolinhas de pressao 
(isobaricas a superficie e isoipsas da superficie isobarica 
de 500hPa). 

3~ 6n e 9" coluna.s·- Velocidade dosjluxos 

A velocidade dos fluxos na area em estudo, codifica-se 
nurnericamente a partir da anal ise da composi9ao dos 
e lementos basicos da informa<;:ao pict6rica apresentada 
nas cartas sin6pticas do Institute de Meteorologia, como, 
igualmente, se descreve na figura 2, correspondendo 
"meia barbula", uma "barbula completa" e uma 
"bandeirola", respectivamente, a velocidades dos fluxos 
de 0.5, 1.0 e 5.0 dezenas de no. 

7" Co/una- Situar;cio s innptica em altitude (500hPa) 

Os c6digos numericos das situa<;:oes sin6pticas em 
altitude comportam 3 algarismos: um das unidades, um 
decimal e um centesimal. 

0 algarismo das unidades distingue entre tres regimes 
da circula9ao: zonal ("I"), ondulat6ria ("2") e de bloqueio 
("3"t 

No caso de circula<;:oes zonais, o algarismo decimal 
diferencia aquelas em que a area em cstudo se encontra 

~ A ddinivao. caracterizac,:ao c excmplifka<;ao dos tipos de 
regime da circular,:iio em altitude c da tipo logia das circular,:iies 
de hloqut:io, poden'l ser consultada em D. B. F F.RREIRA. 1989, 
pp. 801-832. 

Not as e noticias 

em situa<;:ao de abrigo aerol6gico ("1 ") daquelas em que a 
circula9ao e perturbada ("2"). 0 algarismo centesimal, 
sempre "0", nada significa. 

Relativamente as circula9oes ondulat6rias, o algarismo 
decimal distingue se a area em estudo se encontra sob a 
ac9ao de uma crista (" 1 ") ou de um vale ("2") e o 
algarismo centesimal contextualiza a mesma area na 
estrutura da forma<;:ao barometrica: flanco oriental ("I"), 
eixo ("2") ou tlanco ocidental ("3 "). 

Denlro das circula<;:oes de bloqueio, o algarismo 
decimal distingue sete s itua<;:oes diferentes que pod em 
intluenciar a area em estudo, com numeros de c6digo de 
"I" a "7": "3. 1"- influencia do cut-of-high, "3.2"- do cut
of-low, "3 .3" - da gota quente de um bloqueio difluente, 
"3.4" - da gota fria de um bloqueio ditluente, "3.5" - da 
gota fr ia oriental de urn bloqueio em omega, "3.6" - da 
gota quente de um bloqueio em omega e "3.7" - da gota 
fria ocidcntal de um bloqueio em omega. 0 algarismo 
centesimal designa a posi<;:ao dos nucleos, quente ou frio 
consoante o caso, relativamente a area em estudo, com um 
c6digo de I a 9: "I" sese cncontra sobre a area e de "2" a 
"9" respectivamente se se localiza de NE aN, no sentido 
retrograde (NE "2", E "3 ", SE "4", S "5", SW "6", W "7", 
NW "8" eN "9"). 

4. Este tipo de "transfigura<;:ao" numerica, baseada na 
cod ifica9ao de situa9oes sin6pticas a superffcie e em 
altitude, embora complexa dado o caracter, sempre 
subjective, de qualquer analise sin6ptica, permitc resumir 
este tipo de analises a um conjunto de algarismos, 
devidamente hierarquizados e com um significado 
precise, tornando-as mais objectivas e permitindo o seu 
manuseamento infonm\.tico, quer para uma abordagem 
estatistica de um periodo-amostra mais ou menos Iongo, 
quer, por exemplo. para uma sequencia9ao interd iurna de 
situa<;:oes sin6pticas, facilitando assim a "visualiza9ao" 
das cvoluyoes da dinamica da atmosfera sobre uma 
regiao. 

Este foi o criterio utilizado para a caracteriza9ao 
sin6ptica de um periodo-amostra de 266 dias para os quais 
foi possivel obter informa9ao sin6ptica, e subsequen
temente "manusea-la" estatisticamente, para a area da 
cidade de Coimbra, a montante de um estudo de 
topocl imatologia urbana (N. GANHO, 1998). 

Podeni tambem, quando aJicer9ado num periodo
amostra Iongo (varios anos), caracterizar as condi96es 
"normais" da diniimica da atmosfera numa regiao e, 
partindo desta base, esclarecer as causas sin6pticas de 
periodos mais curtos em que se tenham veri ficado 
situa9oes "anorinais": secas prolongadas, invernos 
particularmente frios ou particularmente chuvosos, entre 
outras. 
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I ' col. 2' col 3' col 4' col s· col 6' col 7' col 
Data Sit Sup Oh Oireq:l\o Vcloc nuxo Sit Sup 12h Direc~iio Vcloc nuxo Sit Alt 

nuxo sup sup fluxo sup sup 500hPa 
Oh Oh 12h 12h 12h 

I 

n 
dias 

Fig. I - Modelo da matriz de cataloga~ao das s i tua~oes sin6pticas. 

Legenda: 

I" coluna: situa~ao sin6ptica a superficie (nmm) as Oh UTC 
2" co luna: d irecr;ao do fluxo a superficie (nmm) as Oh UTC na area em estudo 
3" coiuna: veiocidade do fluxo a superficie (nmm) as Oh UTC na area em estudo 
4" co luna: situa~ao s in6ptica a superficie (nmm) as I 2h UTC 
5" co I una: direc~ao do fluxo it superffcie (nmm) as I 2h UTC na area em estudo 
6" coluna: velocidade do fluxo a superficie (nmm) as 12h UTC na area em es tudo 
7• coluna: situa~ao sin6ptica em altitude (500hPa) as I2h UTC 
s• coluna: direcyao do tluxo em altitude (500hPa) as I2h UTC sobre a area em estudo 
9" coluna: velocidade do fluxo em altitude (500hPa) as I2h UTC sobre a area em estudo. 

CLASSIFICA<;::AO DAS SITUA(::OES SINOPTICAS (c6digos) 

alg. alg. alg. 
unid. dec. cent. 

Superficie Anticiclonc I. Az I conjugado 

(nmm) A a 2 com vale 

Ap 3 termico 

Ao 4 3 

At 5 

Ae 6 

Am 7 

Ai 8 
As 9 

Perturba~i'io 2. I'N frente 

fron ta l PNW 2 sobrc 

PW 3 0 
PSW 4 

I'S 5 

sector da 
perturba~ao 

anter ior 1 

intermedio 2 

p6s-frontal 3 
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s· col 9' col. 
Dircc~ao \'doc fluxo 
fluxo alt alt 
500hPa 500hPa 

12h 12h 

alg. 
miles. 

posi ~i'io do 

eixo do vale 

em rei. a area 

em estudo 

sabre I 

aE 2 

aW 3 

tipo de 

fren te 

qucnte I 

fria 2 

oclusa 3 

caracteristicas do 
sector 

quente 1 

frio 2 

pn!/p6s 
fren te oclusa 3 
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posiyao do 
centro rei. a 

area em estudo 

Dcpresslio 3. IGota fr ia sabre 1 

Tcrmica 2 aNE 2 

a E3 

a SE 4 

aS S 

aSW6 

aW7 

aNW8 

aN9 

Altitude Circu layao l. IAbrigo aerol6gico 

(SOOhPa) Zonal Perturbada 2 

Sector da 
form. barom. 

Circulayao 2. I Crista fl . oriental 1 

Ondulatoria Vale 2 eixo 2 

fl. ocident. 3 

posi91io do 
n(Jcleo rei. 
a area em 

estudo 

Circulat;:ao 3. Cut-ofhigh sobre I 

de Bloqueio Cut-of/ow 2 aNE 2 

Difluente- gota quente 3 a E 3 

Difluentc- gota fria 4 a SE 4 

Omega- gota fri a oriental 5 aS S 

Omega- gota quentc 6 aSW 6 

Omega- gota fria ocidental 7 a \\. 7 

aNW 8 

aN9 

DIREC<;:AO DOS FLUXOS A SUPERFICIE E A SOOhPa (c6digos) 

Calma 0 

N E 

E 2 

SE 3 

s 4 

sw 5 

w 6 
NW 7 

N 8 
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VELOCIDADE DOS FLUXOS A SUPERFICIE E A SOOhPa (codigos) 

meia bitrbula 0.5 
dezenas de nos 

barbula 1.0 
dezenas de nos 

bandcirola 5.0 
dezenas de nos 

Fig. 2 - Criteria e c6digos da classifica9ao sin6ptica. 
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