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PORTO. CLIMA E POLUI<:AO NA BASE DO ORDENAMENTO URBANO 

Depois da suaexperiencia como estudo das implica96es 
da constru9iio de barragens no clima local (A. MONTEIRO, 
1988), Ana Maria Rodrigues Monteiro de Sousa dedicou
-se profundamente, durante seis anos, aoestudo do clima 
da cidade do Porto. Recentemente (20 de Outubro de 
1993) defendeu com exito, na Universidade do Porto, a 
sua tese de doutoramento intitulada 0 Clima Urbano do 
Porto. Contribui~ao para a defini~ao das estrategias de 
planeamento e ordenamento do territorio. 

Apresentada sob a forma de urn grosso volume 
policopiado de 436 paginas, com Ill figuras, 81 quadros 
e 6 fotografias, a tese de Ana Monteiro da-nos uma boa 
ideia do clima da cidade desde o in1cio do seculo, gra9as 
aos registos do Observat6rio da Serra do Pilar, mostrando 
claramente as modificayoes que se tern vindo a sentir, em 
especial nos ultimos 20 anos, com o incremento da 
urbanizayiio. Alem disso, detecta e explica-nos as 
diferen9as do ponto de vista climatico existentes entre as 
varias partes da cidade e as consequencias que algumas 
delas tern em termos de poluiyiio urbana e saUde publica. 

A tese encontra-se estruturada em onze capitulos, 
sen do o primeiro uma introduylio, o decimo uma conclusao 
e o decimo primeiro uma bibliografia. 

Logo a seguir a "lntroduyao", onde pretende justificar 
a elabora9lio do trabalho no ambito dos estudos de 
Geografia, entendida esta numa perspectiva integrada, 
bern actual, tanto do ponto de vista te6rico como do ponto 
de vista pratico, Ana Monteiro aprofunda a teorizayllo 
naquele a que chama o segundo capitulo; debru9a-se en tao 
sabre as mudanyas climaticas globais tomando posiyiio 
nitidamente favoravel ao au men to media das temperaturas 
do globo devido ao efeito de estufa. Claro que as cidades 
tern grandes responsabilidades nestes factos eo Porto nao 
sera certamente uma excepyiio. Por isso, havia que fazer a 
apresenta9ao da cidade - o capitulo seguinte e, por isso, a 
caracterizaylio fisica e s6cio-econ6mica do Porto. 

Uma primeira questlio pode, desde ja, colocar-se: em 
termos de Climatologia geral podera considerar-se ainda 
bern situada a esta9ao meteorol6gica da Serra do Pilar? 
Pensando nesta, mas principalmente noutras bern 
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conhecidas, a localizayiio das mais importantes estayoes 
meteorol6gicas nao sera responsavel pelo empolamento 
dado por certos meios cientlfico-sensacionalistas a no9lio 
de "efeito de estufa" e de todo o cortejo de consequencias 
que se !he associa? Na verdade, muitas vezes, as cidades 
acabam por envolver completamente as estayoes 
meteorol6gicas que a pouco e pouco deixam de exprimir 
o que se pass ana re giao para exprimirem o que se pass ana 
cidade. Sem duvida que, neste caso, nao estamos em 
situa9ao limite e o que parece uma situayao intermedia 
vira mesmo a ajudar na comparayiio com o clima urbana 
do Porto. 

Definido o quadro onde se desenrola o estudo, a 
Climatologia propriamente dita come9a com a analise do 
cl ima da area do Porto desde o inicio do seculo XX. Trata
se, entao, de uma Climatologia separativa, digamos 
classica, na medida em que a temperatura e a precipita9lio 
sao estudadas em separado, mas ao mesmo tempo se 
salientam val ores ditos extremos, especialmente em termos 
de probabilidade de ocorrencia, o que lhe da uma enorme 
actualidade. Os dados utilizados sao exclusi vamente os da 
Serra do Pilar, OS unicos possiveis para tao Iongo perfodo. 

0 capitulo seguinte dedica-se a analise das 
caracteristicas climaticas da area do Porto nos ultimos 20 
anos. Ana Mont~iro utilizou aqui dados de seis postos 
meteorol6gicos. A excepylio, logicamente, do da Serra do 
Pilar, todos se encontram localizados a Norte do Douro. 
Em bora se perceba porque, niio ficou claramente explicado 
o motivo porque nao se utilizaram outros postos a Sui do 
rio. 

Neste capitulo, a analise foi mais profunda. Os 
elementos considerados, alem da temperatura e da 
precipitaylio, foram tambem a humidade relativa, a 
evaporayllo e o vento. A metodologia seguida permitiu, 
igualmente, ir mais Ionge. As conclusoes come9aram a 
aparecer, tanto no respeitante as temperaturas, como por 
exemplo, a constata9ao de que as minimas mais elevadas 
ocorreram nos ultimos dez anos, quer no respeitante a 
precipitaryao, como, por exemplo, a constataryao de que 
Fevereiro, nos ultimos 20 anos, poucas vezes teve urn total 
mensa! inferior a Janeiro e Marya. 
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No en tanto, as principais conclus6es vern na sequencia 
da compara9ao entre as normais climatol6Aicas desde 
1931/60 e da analise das temperaturas da agua do mar nas 
proximidades de Leix6es: e o culminar de todo urn 
raciocfnio que conduz a considera9ao da importancia do 
espa9o urbana do Porto num certo "agravamento do efeito 
de estufa local". 

0 sexto capitulo trata dos registos diarios na esta9ao 
meteorol6gica da Serra do Pilar durante urn curto periodo 
de tempo, entre Abril de 1987 e Mar9o de 1991. Muitos 
elementos climaticos foram considerados e a perspectiva 
sin6ptica da Climatologia vern ao encontro da perspectiva 
separativa seguida nos capitulos anteriores. 

Aqui se enumeram, para os 1461 dias estudados, as 
ocorrencias de co los e pantanos barometricos, de situa96es 
anticicl6nicas e de situa96es depressionarias ( quanto aestas 
ultimas, uma ou outra vez ainda deixa escapar a expressao 
"situa96es cic16nicas" - sera caso para perguntar see Jegitima 
esta duplicidade termino16gica ... ) Trata-se, indubitavel
mente, de urn trabalho notavel de pesquisa que permitira 
compreender melhor o que logo depois se desenvolve. 

0 capitulo seguinte debru9a-se sobre as formas e 
intensidades da "ilha de calor" detectadas no interior da 
cidade do Porto. 

A Autora teve a preocupa9ao (louvavel) de explicar 
algumas bases te6ricas sobre esta materia antes de 
apresentar a metodologia seguida e os resultados encon
trados. Consideramos muito importante esta componente 
pedag6gica das teses de doutoramento; uma vez nas 
bibliotecas, as teses vao frequentemente as maos de alunos 
ou professores que, nao sendo especialistas, nao podem 
saber certos pormenores e nao tern tempo, nem disposi9ao, 
para os ir estudar nas especies bibliograficas indicadas. 

Do ponto de vista metodo16gico, no que respeita ao 
estudo da "ilha de calor" fica-nos, porem, urn a dt1vida. Os 
term6metros fixos utilizados, sendo os possiveis em termos 
praticos, parecem poucos para uma cidade ja tao grande. 

Da mesma maneira, os itineraries de medi9ao de 
temperatura e humidade efectuados, abarcando a maior 
parte da cidade e indubitavelmente muito bern escolhidos, 
por razoes de ordem pratica, acabaram por se revelar de 
qualidade diferente. Ate pelo numero de figuras se nota 
essa diferen9a - das 20 figuras de anomalias termicas 
seleccionadas s6 3 se reportam ao itinerario rna is Iongo, o 
mais abrangente. Conhecidos em profundidade o centro e 
a metade ocidental da cidade, fica uma certa sensa9ao de 
que a parte norte e a parte oriental da cidade nao sao tao 
bern conhecidas. Alias toda a area de Campanha- Freixo 
ficou de fora. Nao teve postos fixos, nao teve itineraries. 
A nova ponte rodoviaria, ja prevista no PDM, e a 
importancia de que se vai revestir a circular interna na 
parte oriental da cidade nao exigiriam urn estudo mais 
aprofundado dessa area? 

De qualquer modo, os resultados do estudo afiguram
se-nos perfeitamente validos e as form as e intensidades da 
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"ilha de calor", variaveis consoante as diversas situa9oes 
sin6pticas, tal como sao representadas esquematicamente 
na figura 79 (p. 266), tern 16gica. Assim concluira quem 
conhe9a bern o Porto e esteja atento a estas coisas do 
tempo e do clima, assim concluira quem ler atentamente as 
explica96es da Autora, em especial quando joga com os 
factores climaticos, flsicos e humanos que considerou 
pertinentes. 

0 capitulo oitavo trata da polui9ao atmosferica na 
cidade. Que ela existe e que, por vezes, em certas areas, se 
torna verdadeiramente insuportavel, todos os portuenses 
sabem. Ana Monteiro vai , uma vez mais apresentar 
teoricamente o problema para depois, com auxHio de 
medic;:oes e analises feitas por outros especialistas, 
relacionar os principais aspectos da polui9ao atmosferica 
com as caracterfsticas do estado do tempo ou simplesmente 
com as caracterfsticas de alguns elementos climato16gicos. 

Neste capitulo, urn a importante contribuic;:ao e a que se 
refere ao teor de chumbo, zinco e cobre nos solos da 
cidade. 0 trabalho original de recolha de amostras, que 
depois foram analisadas na Universidade de Manchester, 
gra9aS a colabora9aO e orienta9aO do Prof. Ian Douglas, 
conduziu a resultados que confirmaram as suspeitas de 
razoaveis, as vezes, grandes, concentra96es de chumbo 
em areas de maior densidade de trafego autom6vel. No 
en tanto, apesar deste importante contribute, sera que ficou 
suficientemente explicada a degrada9ao da qualidade do 
ar em toda a area da cidade do Porto? Cremos que a Autora 
pode vir a desenvolver amplamente esta tematica 
particularmente se conseguir reunir a sua volta urn a equipa 
interdisciplinar interessada. 

Saliente-se no capitulo seguinte o destaque dado a 
Jiga9ao entre caracterfsticas climaticas ou caracterfsticas 
do estado de tempo e agravamento de certas patologias. A 
incidencia do maior numero de internamentos com algumas 
doen9as em mementos muito precisos do ano ou de outras 
em situac;:oes de tempo igualmente muito precisas e, sem 
dt1vida, algo que, sendo desde ha muito sabido em linhas 
gerais, agora nos surge dentro de uma 16gica geografica, 
em que os factores nao sao apenas flsicos, mas tambem 
geo-humanos. 

As paginas finais da tese, como que fazendo jus ao seu 
subtitulo, "contribui9ao para a defini9ao de estrategias de 
planeamento e ordenamento do territ6rio", ten tam salientar 
a importancia deste tipo de estudos em termos de aplica9ao. 
Mas sera que ficou claramente demonstrada a importancia 
deste es tudo para o planeamento urbano, para o 
planeamento da cidade do Porto? Parece-nos que teria 
sido passive! concretizar urn pouco mais em termos de 
aplica9ao. 

Tratando-se da oitava tese de doutoramento em 
Geografia Fisica de Portugal apresentada no nosso pais, 
esta tese e, todavia, depois dade Maria Joao Alcoforado, 
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ja publicada (M. J. ALCOFORADO, 1992), a segunda na 
area especifica da Climatologia Urbana, o que !he da urn a 
importancia grandee urn a projec9ao no exterior facilmente 
previsfvel. Fica-se a aguardar tambem a sua publicayao, 
na certeza, porem, de que, pela metodologia seguida, pela 
precisao da linguagem cientffica, pel a mim1cia daexposi9ao 
e da ilustrayao, pelos resultados obtidos e pel a riqueza da 
bibliografia apresentada, a tese de doutoramento de Ana 
Monteiro e urn excelente trabalho e urn importante marco 
na hist6ria da Geografia em Portugal. 
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PARA UM MELHOR CONHECIMENTO GEOMORFOLOGICO DO MARAO 

I. Pod em considerar -se de parabens todos os ge6grafos 
e ge6logos interessados na geomorfologia do Marilo. Com 
a tese de doutoramento de Ant6nio de Sousa Pedrosa, 
recentemente (8 de Novembro de 1993) defendida com 
~xito na Universidade do Porto, aparece a primeira obra 
que da a conhecer uma Serra de que tanto se fala, mas de 
que, sob o ponto de vista geomorfol6gico, tao pouco se sabe. 

Trata-se de urn trabalho intitulado Serra do Mariio. 
Estudo de Geomorfologia e apresenta-se, paraja, na forma 
de urn grosso volume policopiado de 478 paginas, 
acompanhado por dois volumes de Anexos, urn 
essencialmente com quadros (119 paginas) e outro com 6 
rna pas. 0 primeiro destes do is volumes de Anexos justifica
se pela maior fluidez que permitiu dar ao texto eo segundo 
parece-nos ter sido tambem uma boa soluyao na medida 
em que se evitou a que parecia ser inevitavel - a redu9ao 
exagerada dos mapas. 

0 trabalho de Ant6nio Pedrosa encontra-se estruturado 
em duas partes que se seguem a uma introdu9ao geral. 

Na primeira parte, M urn a preocupaqao com a Serra no 
seu conjunto e nas suas diversas componentes, ou seja, 
com a unidade e a diversidade de uma area que se ex ten de 
por uns 700-800 km2 e que geralmente se nos apresenta 
mais como integrada no con junto de serras que separam o 
Minho de Tras-os-Montes merecendo, em muitos livros a 
designa9iio de " barreira de condensa9iio", do que 
subdividida em unidades de certa importancia. Na segunda 
parte, uma vez discriminadas as formas do relevo, o estudo 
recai sobre a dinamica actual das vertentes. 

Independentemente destas duas partes, nao pode, 
todavia, negligenciar-se a introdu9iio geral ao trabalho 
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onde se delimita a area de estudo, onde se definem os 
objectivos pretendidos e as metodologias seguidas para o 
efeito, onde, finalmente, se diz quais foram as especies 
bibliograficas e cartograficas utilizadas, digamos, a partida, 
ja que, como se vera depois, muitas mais foram referidas 
e muitfssimas mais se encontram na "Bibliografia" final 
(24 paginas). Nota importante - logo na "Introduyiio", 
come9a a salientar-se o seu portugu~s simples, de leitura 
facil e rapida, que ajudara a dar urn apreciavel sentido 
pedag6gico a todo o trabalho. 

2. Ao iniciar a primeira parte da tese, como que abrindo 
o capitulo que intitulou "Serra do Marlio, sua identidade 
geomorfol6gica", Ant6n.io Pedrosa deteve-se urn pouco 
pela litologia e pela tect6nica da area. Embora, como e 
16gico, nem tudo o que escreveu se aplique directamente 
a explica9iiO do relevo, a verdade e que conseguiu chamar 
a aten9iio para o essencial recorrendo a bibliografia 
geol6gica existente. Por vezes, encontrou-se com uma 
dificuldade - ter de utilizar, !ado a lado, textos de C. 
TEIXEIRA et al. (1967) e de E. PEREIRA (1989), 
distanciados por mais de 20 anos de evolu9ao cientffica. 

Claro que as bases geol6gicas nao sao mais do que isso 
mesmo - bases - e ninguem esperaria encontrar, nesse 
capitulo, muita investiga9iio pessoal. Poder-se-ia, no 
en tanto, esperar urn pouco mais de relaciona9ao entre elas 
e as formas do relevo, bern como alguma luz sobre a dureza 
relativa das rochas da area. A verdadeira caracterizaqiio da 
identidade geomorfo16gica da Serra come9a, logo a seguir, 
por uma analise das superficies de aplanamento. Dois 
nfveis sao apresentados como constituindo a chamada 
superffcie culminante e s6 urn born conhecimento de 
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