


Notas e not{cias 

0 BOLETIM METEOROLOGICO DIARIO DO INSTITUTO DE METEOROLOGIA 
Nota a prop6sito da 2~ Serie 

0 lnstituto de Meteorologia edita, diariamente, desde 
Outubro de 1951, na altura como Servir;o Meteorol6gico 
Nacional (S.M.N.), urn boletim meteorol6gico queconstitui 
urn importante documento de base para a investigar;ao e 
ensino no dominio da Climatologia. 

Desde que comer;ou a screditado foi sofrendo alterar;oes 
formais e de conteudo, de car:kter pontual, no sentido de 
uma melhoria da apresentar;ao e enriquecimento da 
informar;ao, ate 1 de Maio de 1994 em que saiu o n° 1 da 
z~ serie, agora sim, bastante modificado na forma, mas 
especialmente na quantidade de informar;ao que 
disponibiliza aos utilizadores, e a prop6sito da qual se 
publica esta nota. 

Ate 30 de Junho de 1979 {n° 12387) o boletim era 
constitufdo por 4 paginas. Na 11 pagina continha 
informar;oes sobre o tempo provavel no Continente e na 
Madeira ate a tarde** do dia seguinte, assim como uma 
previsao sumaria do tempo, no Continente, para o dia 
posterior ao seguinte. Nesta pagina aparecia ainda urn 
mapa com o territ6rio do Continente eo arquipelago da 
Madeira, onde estavam inscritas, para as principais estar;oes 
meteorol6gicas da rede do S .M.N., as observac;oes de 
superjfcieas0600TMGdodiaaquecorrespondeoboietim, 
atravcs de simbologia convencional, contcmplando o tempo 
presente eo tempo passado. 

A 2i pagina apresentava a cart a de superj[cie ( n.m.m.) 
as 0000 TMG do dia a que o boletim diz respeito, com as 
isobaricas equidistantes de 5mb, as frentes e, atraves de 
simbologia convencional, as condir;oes de tempo em 
algumas das mais importantes estar;oes meteorol6gicas 
terrestres e maritimas (navios meteorol6gicos) da area 
abrangida pelas cartas. 

Ainda nesta pagina aparecia urn a descrir;ao sumaria da 
situac;ao geral asOOOOTMG do dia em questaoeaevoluc;ao 
provavel ate as 2400 TMG do dia seguinte, na Europa 
ocidental, em geral, e na Peninsula Iberica, Portugal 
Continental , Ar;ores e Madeira, em particular, bern como 
0 tempo provavel ate a tarde do dia seguinte para duas 
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zonas: 1 ~ zona delimitada em latitude pelos limites 
setentrional e meridional da Peninsula Iberica e em 
longitude pela fachada ocidental da Peninsula Iberica a 
Este eo meridiano de 20°W a ocidente; 2~ zona centrada 
no arquipelago da Madeira edelimitada a Norte pelo limite 
meridional da 1! zona, aS ul pelo paralelo de 30°N, e a Este 
e Oeste, respectivamente, pela costa marroquina e pelo 
paralelo de 20°W. 

A 3! pagina continha, para alem de uma legenda 
descritiva da simbologia convencional de uma estar;ao
-modelo, a cart a de superficie ( n.m.m.) as 12 TMG do dia 
anterior e as correspondentes cartas das superficies 
isobaricas de 700 e 500mb, com as isoipsas (lin has a cheio) 
coladas em metros geopotenciais e equidistantes 60m, as 
iso termicas {linhas a tracejado) de 5 em soc e, 
pontualmente, a indicar;ao da direcr;ao do vento atraves de 
uma seta a qual se sobrepunha urn numero indicativa da 
velocidade do vento, em nos. 

A 4! e ultima pagina continha as observac;oes de 
s uperficie as 1800 TM G do dia anterior e as 0600 TM G do 
proprio dia, quer sob a forma numerica, quer atraves de 
simbologia convencional, consoante o tipo de variavel 
meteorol6gica descrita, para 23 estar;oes meteorol6gicas 
da rede do S.M.N ., de Portugal Continentale arquipelagos 
dos Ar;ores, Madeira c Cabo Verde, que entretanto, com a 
exclusao deste ullimo, se reduziram a 20. 

Esta ultima pagina continha ainda as observac;oes 
aerol6gicas, nomeadamente de temperatura e humidade 
do arparaLisboa,Lages,Funchal eSal (quecntretanto foi 
suprimida), as 1200 TMG do dia anterior, para diferentes 
nfveis de pressao (mb) e respectiva altitude (m), com 
indicar;ao da pressao a superffcie e ao nfvel de congelar;ao, 
e da altitude e temperatura da tropopausa. 

Das observar;oes aerol6gicas fazia tambem parte uma 
tabela como rumo e velocidade do vento, respectivamente, 
em graus a partir do Norte e em n6s, a difcrcntes altitudes 
(m) para Porto , Coimbra, Lisboa, Lages, Funchal e Sal 
(rna is tardeexclufda da tabela), em bora s6 com informar;ao 
para Lisboa, Lages e Funchal. 

* Instituto de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universidadc de Coimbra 
** As designay5es ou passagens em italico corrcspondem a transcriyao das que sao utilizadas nos boletins meteoro16gicos a que 
se faz referencia. 

125 



Cadernos de Geografia, n. 2 13 

A partir de 1 de Julho de 1979 (n9 12388) o, ja entao, 
Instituto Nacional de Meteorologia e Geoffsica (I.N.M.G .), 
passa a editar urn "novo boletim meteorol6gico diario" 
(FERREIRA, 1980), a prop6sito do qual a Prof. Doutora 
Denise de Brum Ferreira publica uma nota onde, ap6s uma 
sumaria apresenta~ao deste novo boletim e das altera~oes 
relati vamente ao anterior, analisa minuciosamente o c6digo 
intemacional de com unicados de observa~oes de superffcie 
para as estar;oes terrestres (SYNOP), cuja informar;ao do 
significado do c6digo e dos sfmbolos apresentada no 
boletim (5' pagina) considera que "nao e completa" 
(FERREIRA, 1980, p. 327). 

Este boletim meteorol6gico passa a ter 6 paginas, 
figurando logo na 1! pagina (no anterior ocupava a 21 

pagina) a carta de superjfcie (n.m.m.) as 00 TU do dia a 
que corresponde o boletim, a situac;cio geral as 00 TU do 
mesmo dia e evoluc;cio prowivel ate as 24 TU do dia 
seguinte, e ainda o tempo prowivel ate ao Jim da tarde do 
dia seguinte, nao por zonas como ate aqui, mas no 
Continente, na regicio dos Ac;ores e na regicio da Madeira. 
Como no anterior boletim, continua a figurar nesta pagina 
o est ado prowivel do tempo no Continente para o dia ap6s 
o seguinte. 

As 21 e 3! paginas sao ocupadas pel a carta de superjfcie 
(n.m.m.) as 12 TU do dia anterior e pelas cartas das 
superficies isobaricas de 700,500 e 300mb, tam bern as 12 
TU do dia anterior. 

A novidade relativamente ao anterior boletim e a 
inclusao da carta da superjfcie isobarica de 300mb, "que 
corresponde ao nivel media dos ventos troposfericos de 
intensidade maxima, a nossa latitude" (FERREIRA, 1980, 
p. 327), constituindo por isso urn importante enriqueci
mento da informa9ao disponfvel. 

Ascartas de altitude man tern o mesmo tipode in forma
cao, sendo no en tanto de assinalar que a equidistancia das 
isofpsas da supcrffcie isobarica de 300mb e de 120m 
geopotenciais (a das outras superficies isobaricas, 
recorde-se, e de 60m geopotenciais) e queo vento, ate aqui 
representado pontualmente atraves de uma seta, passa 
agora a representar-se atraves da simbologia convencional 
contemplada na Iegenda do c6digo SYNOP e com uma 
maior densidade de sfmbolos. 

Da 11 para a 41 pagina passou o tempo provavel ate ao 
jim da tarde do dia seguinte na J! e 2! zonas, na costa do 
Continente, zona Norte, zona Central e zona Sul, -
especificando agora o significado espacial destas zonas, 
respectivamente, dafoz do rio Minho ao Cabo Carvoeiro, 
do Cabo Carvoeiro ao Cabo deS. Vicente e do Cabo deS. 
Vicente ajoz do rio Guadiana- e na costa da Madeira. 

Na 51 pagina, que con tern as observac;6es de superj[cie 
para 22 esta~oes meteorol6gicas do Continente, Ar;ores e 
Madeira (mais 2 do que o anterior boletim: Sines e Flores/ 
Aeroporto),paraalem das 18 TU e06 TU, aparecem agora 
tambem as observar;oes das 12 TU do dia anterior e 00 TU 
do pr6prio dia, o que corresponde a urn significativo 
enriquecimento de informa~ao. No entanto, foi suprimido 
o valor da humidade relativa e em sua substituir;ao 
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introduzido o do ponto de orvalho, o que, par exigir o 
recurso a tabelas psicometricas para determinara humidade 
relativa, corresponde a urn a perda objectiva de informa~ao, 
tanto mais que a dctcrminar;ao do valor da humidade 
rclativa por estc processo, s6 se pode fazcr por aproximar;ao 
dado que, quer a temperatura do ar, quer a temperatura do 
ponto de orvalho, sao publicadas com arredondamento a 
unidade. 

Tal como atras se rcfcri u, a informar;ao das observar;oes 
de superffcie e aprcsentada nesta pagina, segundo o c6digo 
SYNOP, de caracter numerico, scm o uso de simbologia 
para algumas variaveis, como era o caso da nebulosidade, 
do tempo presente, do tempo passado e do tipo de nuvens, 
ou dos pontos cardeais e colaterais no caso da direc~ao do 
vento. Os c6digos, sfmbolos, significados e convenc;6es 
sao devidamente Iegendados na segunda mctade da pagina. 

A 61 pagina apresenta as observac;6es aerol6gicas para 
Lisboa/Portela, Lages (Ac;ores) e Funchal (Madeira), as 
12 TU do dia anterior, e as 00 TU do proprio dia, o que 
constitui urn acrescimo de informar;ao relativamente ao 
"antigo" boletim. Uma novidade e tamb6m a publicar;ao, 
em tabelas distintas, dos dados referentes a n[veis padrcio 
e a nfveis signzficativos. A tabcla dos nfveis padrao inclui, 
para alcm da presscio atmosjerica [P(mb)] c respcctivas 
altitude [H(m)], temperatura [T( OC)] c humidade [U(%)], 
a direcc;cio e velocidade do vento [dddiff( nos)]; assim como 
indicar;ao do Vento maximo, de fl(m), T( OC) c dddlff(n6s) 
ao nivel da tropopausa. Para os nfveis significativos de 
P(mb) aparccem somente os corrcspondentcs valores de 
T( OC) e de U(%). 

Embora esta ultima pagina apresentc ainda uma 3~ 
tabcla referente ao vento em altitude as 12 TU, com 
indica9ao, para Porto, Coimbra e Faro de dddiff(n6s) a 
difcrentes altitudes, infelizmente nunca aparecc precnchida 
para Porto e Coimbra e, s6 esporadicamente para Faro. 

Este "novo" boletim metcorol6gico mantcve, no 
essencial, as suas caracterfsticas gerais ate I de J anciro de 
1987, cmbora com algumas alterar;oes de pormenor, quer 
formais, quer de contcudo. 

Assim, a 1 de Janeiro de 1983 (nQ 13699) surge pela 
primeira vez a publicar;ao, na 6' pagina, da imagem obtida 
pelo satelite meteorol6gico, na estac;cio de rastreio do 
INMG, as 1200 TU do dia anterior. No entanto, a inclusao 
desta imagem foi esporadica (aparece apenas em 8 boletins) 
ate 3 de Fevereiro de 1983 (n2 13702). A partir desta data 
passa a ter urn caracter quase permanente e especifica a sua 
origem: algumas vezes trata-se da imagem do satelite 
meteorol6gico Europeu, mais frcquentemente da imagem 
obtida pelo satelite meteorol6gico METEOSAT, quase 
sempre as 12 UTC do dia anterior, por vezes acompanhada 
de urn breve comentario acerca da nebulosidadc e tipos de 
nuvens observaveis sobre o territ6rio de Portugal 
Continental. 

A partir de 3 de Janeiro de 1983 (n9 13671) as cartas das 
superficies isobaricas de 700, 500 e 300hPa (a unidade 
hPa, nas cartas de altitude, aparece pela primcira vez no 



boletim de 1 de Janeiro de 1983, substituindo o mb) 
passam a ter as isofpsas cotadas em decametros 
geopotenciais, com urn a equidistancia de 6dam para 700 e 
500hPa e de 12dam para 300hPa. A direc~ao e velocidade 
do vento a estes nfveis mantem a mesma simbologia 
convencional, mas com urn aumento da densidade espacial 
de sfmbolos. Simultaneamente, a area abrangida pelas 
cartas de altitude alarga-se significativamente, englobando 
todo o Atlantico Norte Oriental e toda a Europa e 
Mediterraneo (nos boletins anteriores con temp lava apenas 
o espar;o dos A~ores a Fran~a, parte das II has Britanicas e 
Mediterraneo Ocidental). 0 aumento da area abrangida 
pelas cartas constitui urn factor importantc para a analise 
sin6ptica, nomeadamente para uma identifica~ao mais 
objectiva dos regimes da circula~ao atmosferica em 
altitude. 

A partir de 1 de Janeiro de 1987 (n2 15133), o boletim 
meteorol6gico sofre nova remodula~ao, mais na forma do 
que no conteudo. 

Na 11 pagina aparecem as cart as de superjfcie ( n.m.m.) 
as 00 UTC e as 12 UTC, para alem da imagem obtida pelo 
satelite METEOSAT as 12 UTC e recebida na esta~iio de 
rastreio do INMG. A principal novidade, para alem da 
mudanc;a de pagina (da 21 para a 1 ~) da carta das 12 UTC, 
e que esta dcixa de scr refcrcntc ao dia anterior, passando 
a ter a data do proprio dia, tal como acontcce relativamente 
a data da imagem de satclite, 0 que facilita a analise da 
informa~ao passive! de se extrair dcstes documentos. Por 
outro !ado, as cartas de supcrffcie passam a ter a mesma 
apresenta~iio das cartas de altitude, contando com (para 
alem das isobaricas equidistantes de 5hPa e das frentes) 
informa~ao sobre a direcc;ao e velocidadc do vento, atraves 
da simbologia convencional e com grande densidade de 
sfmbolos em toda a area representada pelas cartas. Esta 
constitui uma importante inovac;ao, dado o maior rigor 
com que se pode observar a circulac;ao a superficic, uma 
vez que, nao sendo os fluxos geostr6ficos a este nfvel, 
apenas pelo tra~ado das isobarica's, s6 por aproximac;ao se 
conseguia, atraves dos anteriores boletins, determinar a 
direcc;ao do vento. 

A area abrangida pelas cartas de superffcie aumenta 
significativamente, especialmcnte em longitude, quase 
correspondendo a area das cartas de altitude (que entre tanto 
foi restringida relativamente ao anterior boletim: de 20 a 
10• de latitude Norte passou para 30 a 60. de latitude 
Norte), o que permite uma melhor contextualiza~ao das 
formac;oes barometricas no campo de pressao. 

As 2~ e 31 paginas sao ocupadas com as cartas de 
altitude, com a inclusao de uma nova carta (para alem das 
de 700, 500 e 300hPa), a carta da superj{cie isobarica de 
850hPa, com o mesmo aspecto formal e conteudo das 
outras: isofpsas equidistantes de 6dam geopotenciais, 
isotermicas de 5 em s·c e campo de vento. 

A data a que se referem estas cartas e a do proprio 
boletim, as 12 UTC e nao do dia anterior como acontecia 
ate aqui. 

Not as e notlcias 

0 mesmo se passa relativamente as observac;oes de 
superficie, refcrentes agora a 21 estac;6es meteorol6gicas 
(foi exclufda a do Corvo) , em que as horas de observac;ao 
(00, 06,12 e 18 UTC) corrcspondem todas a data do boletim 
e nao como anteriormente em que as observa~oes das 12 
e 18 UTC correspondiam ao dia anterior, o que facilita o 
manuseamento da informac;ao. No entanto, este renovado 
boletim nao inclui a legenda descritiva dos c6digos, 
s{mbolos, significados e convem;oes, o que implica o 
recurso a legenda dos antcriores a 1 de Janeiro de 1987 ou 
a outras fontes (nomeadamcnte ao artigo de D. B. 
FERREIRA, 1980). 

Na 41 pagina sao publicadas as observa~oes aero/6 gicas, 
com a distin~ao entre n{veis padriio e n{veis significativos, 
como antcriormcnte, mas agora, relativamente as 00 UTC, 
s6 para a estac;ao metcoro16gica das Lages (A~ores). As 
observa~oes aerol6gicas das 12 UTC, referem-se a data do 
dia do boletim e nao a do dia anterior. 

Estes renovados bolctins inclucm ainda uma folha 
adenda com as seguintes informac;oes: 

-a previsiio do est ado do tempo no Continente para o 
dia seguinte, com indica~ao do estado do mar na costa 
ocidental e na cqsta Sul, e a previsao para os dois dias 
posteriores, embora sem alusao ao estado do mar; 

- o bole tim meteorologico para a navega~iio maritima 
ate 50 milhas da costa de Portugal Continental, com 
indicac;ao de avisos (na sua ev~ntualidade), da situaciio 
geral as 0000 TV do dia seguinte (localiza~ao latitudinal 
dos centros de acr;ao, pressao atmosferica no centro e 
tcndencia baromctrica) e a previsiio wilida ate as 0800 TV 
do dia posterior ao seguintc, para as zonas Norte, Central 
e Sul, aludindo a dirccc;ao e velocidade qualitativa do 
vento e a altura e direc~ilo da ondulac;ilo; 

- o mesmo tipo de informa~ao para aM adeira e A~ores, 
com os rcspectivos boletim meteorol6gico para a 
navega~iio maritima ate 50 mil has da costa do arquipelago 
da Madeira e boletim meteorol6gico para a navega9ii0 
marftima no mar dos Acores ate 50 milhas das costas; 

-como complemento ao bole tim meteorologico para a 
navegaciio maritima ate 50 milhas da costa de Portugal 
Continental, inclui tam bern o bole tim meteoro/Ogico para 
a navega~iio maritima nas zonas limitadas pelo meridiana 
20W e litoral da Pen[nsula Iberica e de A/rica e pelos 
paralelos 44N-37N primeira zona e 37N-30N segunda 
zona, com o mesmo tipo de indicac;oes. 

Ap6s 1 de Junho de 1987 (n2 15284), a unica altera~ao 
sensfvel estn nas observa~oes aerol6 gicas ( 4' pagina) que, 
asOOVTCvoltamacontemplarLisboaeFunchal(Madeira) 
- e nao exclusivamente as Lages (A~ores) - e deixam de 
aparecer separadamente os nfvcis padrao e os nfveis 
significativos, que pas sam a publicar-sc numa unica tabela, 
em "continuum", o que facilitao manuseamcnto e utilizac;ao 
da informac;ao para a construc;ao de diagram as aerol6gicos. 

A remodelar;ao mais profunda do Boletim 
Mcteorol6gico Diario do Instituto de Mcteorologia (I.M.) 
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surge no dia 1 de Abril de 1994, como n11 1 da 2! serie, com 
uma apresentacao diferente (2 folhas de formato A4) e 
uilla alteracao significativa de conteudo, o que torna 
pertinente a sua apresentacao geral , comparacao com os 
boletins da "1! serie" e algumas considcracaes crfticas do 
ponto de vista da sua utilizacao como documento de 
interesse cientifico e pedag6gico. 

Na J! paginaaparecca imagemdosateliteMETEOSAT 
- 12 UTC do dia a que se reporta o boletim. A segunda 
metade desta pagina e ocupada com: 

-a cart ada pres sao ao NMM as 12H, com as isobaricas 
equidistantes de ShPa eo vento a I Om representado atraves 
da simbologia convencional; 

-a cartado geopotencial a850hPa asl2H,assim como 
acorrespondente carta do geopotencial a500hPa, com os 
respectivoscarnposde ventoa850hPaede vento a500hPa, 
representados atraves do mesmo tipo de simbologia 
convencional. Em ambas as cartas a equidistAncia das 
isofpsas e de Sdam geopotenciais (nos anteriores boletins 
era, recorde-se, de 6dam). 

As principais novidades relativamente aos ultimos 
boletins da "JI scrie", dignas de nota, sao as seguintes: 

1-0 desaparecimento da carta de superflcie (n.m.m.) 
as 00 UTC. Passa assim a dispor-se apenas de urn mom en to 
diario de observacao (I 2 UTC) e nao de do is, o que toma 
a amilise das evolucoes sin6pticas mais incompleta. 
Especialmente, em certos casos, tais como, de correntes 
perturbadas de evolucao nip ida, de detec((iiO de anticiclones 
ou de cristas, de caracter muito fugaz , ligadas a descargas 
dear frio a superficie ap6s a passagem do ramo frio de uma 
perturbacao frontal, ou de, no caso particular da Peninsula 
Iberica, pequenas alteracoes no campo de pressao, de 
origem termica, entre o dia e a noite. 

2- A nao representar,:ao das frentes na carta da pressiio 
ao NMM. Embora estas se possam "adivinhar" com uma 
certa aproximar,:ao pela conjuga((llO do desenho das 
isobaricas com as caracteristicas do campo de vento 
(inflexoes lineares bruscas na direccao e velocidade dos 
fluxos) , s6 com as informar,:oes disponibilizadas nestes 
boletins tal tarefa nao s6 exige profundos conhecimentos 
pniticos de observar,:llo sin6ptica porparte dos utilizadores, 
como se torna excessivamente subjectiva do ponto de vista 
de investigar,:ao cientffica, para alem de dificultar a sua 
utilizar,:ao pedag6gica. 

3 - 0 desaparecimento das cartas do geopotencial a 
700 e 300hPa cria lacunas de informar,:ao necessaria para 
a amilise rigorosa de certas situar,:oes. Por urn I ado, restringe 
a observar,:ao do campo de pressao e da circular,:ao 
atmosfericaa baixa (850hPa) emedia troposfera (500hPa), 
nao disponibilizando informar,:ao relativamente a alta 
troposfera (300hPa), nomeadarnente ao nivel onde ocorrem 
as maiores velocidades do vento e no qual, com maior 
rigor, se pode determinar a localizar,:ao e intensidade das 
correntes de jacto. Por outro !ado, a exclusllo da carta dos 
700hPa pode, em certos casos, dificultar a analise e 
interpretar,:ao de determinados tipos de situar,:oes 
mcteorol6gicas caracteristicas da Peninsula Iberica, 
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nomeadamente, na detcnninar,:ao rigorosa da espessura da 
baixa termica iberica estival ou do nivel inferior a que se 
comer,:arn a fazer sentir eventuais advecr,:oes frias em 
altitude, tantas vezes sobreimpostas ao campo termico 
iberico da baixa troposfera. 

4- A nllo representar,:ao das isotcrmicas aos respcctivos 
niveis geopotenciais constitui uma lacuna de infonnar,:ao 
uma vez que, se por urn Ia do, urn utilizador com formacao 
te6rica e experiencia de analise sin6ptica pode facilmente 
deduzir, pelo tracado das isofpsas, o campo tcrmico, por 
outro lado, sabe tambem que o tracado das isotennicas 
raramente acompanha, com rigor, o das isofpsas. Este 
facto dificulta ou impede, em certos casos menos claros, a 
distincao entre uma depressao integrada numa "lfngua" de 
ar frio, e uma gota-fria devidamente estruturada e isolada 
da sua raiz polar, ou, entre urn anticiclone associ ado a uma 
dorsal quente, e urn genuino anticiclone de gota-quente. 
Muito embora tais interpretar,:oes se possam fazer com 
base no campo de vento, atraves da existencia ou nao de 
circulacoes cicl6nicas ou anticicl6nicas fcchadas, fazem
-se por deducao e nao por observar,:ao factual, o que, do 
ponLo de vistada investigar,:ao cientfficae desaconselhavel 
e pedagogicamente menos evidente. 

5 - 0 alargamento em latitude, para Oeste, da area 
abrangida pelas cartas de superffcie e de altitude, passando 
a contemplar uma area mais vasta do Atlantica Norte, e urn 
aspccto positivo,especialmenteporque permite, rna is facil 
e objectivamente identificar, no caso de circular,:oes de 
bloqueio, a sua tipologia, ou de acompanhar a evolur,:ao de 
perturbar,:oes frontais no Atlantico ao Iongo de urn percurso 
mais Iongo. 

6 - A inclusao (ainda na 11 pagina) de uma carta que 
representa, conjuntamente, o campo de pressiio ao NMM 
atraves de isobaricas e o campo de humidade relativa a 
700hPa as 12H. No caso da humidade relativa aparecem 
apenas as isolinhas de valor igual ou superior a 70%, 
cotadas de 10 em 10 unidades e as areas Jimitadas pela 
isolinha de 70%, e consequentemente com valores 
superiores a este, a sombreado. 

Esta carta preenche em parte a lacuna criada pela nao 
marcacao das frentes na carta de superffcie uma vez que, 
em conjugar,:ao como trar,:ado das isobaricas (NMM) e do 
campo de vento (NMM), pcrmite a identificar,:ao das areas 
de ascendencia do ar, geralmente determinada por 
perturbar,:oes, de caracter frontal ou nao frontal. Is to porque, 
a subsidcncia atmosfcrica gera inversoes termicas, 
normalmente com a base abaixo do nfvel gcopotencial de 
700hPa, acompanhadas por uma forte diminuicao da 
humidade relativa, para valores muito inferiores a 70%, 
independentemente da eventual existencia de elevados 
valores de humidaderelativa na camada basal da atmosfera, 
sub-inversao termica. $6 nos casas em que dominam os 
movimentos ascendentes, de origem dinamica (frontal) ou 
termodinamica (advecr,:oes frias supcriores), com uma 
espessura que ultrapassa o geopotencial de 700hPa, e que 
a humidade relativa a esse nfvel supera os 70%. Assim, a 
fisionomia (linearidade, extensllo, etc) destas manchas de 



elevada humidade relativa a 700hPa facilita e toma mais 
objectiva a tarefa de "adivinhar" a localizacao e tracado 
das perturba<;5es em geral e das frentcs em particular. Para 
evidenciar a espessura das ascendencias, seria de grande 
utilidade apresentar o mesmo tipo de carta para o 
geopotencial de 500hPa, o que, em conjunto com a 
nefanalise da imagem de satelite, permitiria detectar areas 
de forte actividade convectiva e consequentemente 
pluviogenetica. 

A 2~ pagina contempla as observat;oes de superficie as 
00, 06,12 e 18 UTC, para 24 esta<;oes meteorol6gicas (as 
mesmasdoanteriorboletim aquesejuntamHortae Viseu). 
A informa<;ao acerca das variaveis meteorol6gicas foi 
simplificada e e de assinalar a substitui<;ao da temperatura 
do ponto de saturat;iio (TD) do anterior boletim pela 
humidade relativa (U ), o que dispensa o recurso a tabelas 
psicometricas, atraves das quais nao era possfvel obter o 
valor exacto desta variavel dado o arredondamento a 
unidade das temperaturas do are do ponto de orvalho. 

A lcgenda que acompanhaas observa<;oes de superffcie, 
embora muito menos pormenorizada do que nos boletins 
de 1 de Junho de I 979 a 3 I de Dezembro de I 986, e mais 
simples e objectiva o que facilita a leitura da informa<;ao. 

Para alcm das observa<;oes de superffcie, esta 2~ pagina 
con tern tam bern urn a descri<;ao sumaria da situacao 
sin6ptica na area abrangida pelas cartas e das condit;6es 
meteoro/6gicas na Europa Ocidcntal, em geral, e na 
Peninsula Iberica, A<;ores e Madeira, em particular. 

A grande novidade desta pagina e a inclusao de urn 
quadro com informa<;oes sobreaqualidade do ar observada 
entre as 12 H do dia anterior e as 12 11 do dia a que se 
reporta o boletim. Este quadro contempla, para Lisboa e 
Porto (o que e vago, sendo mais convenienteespecificar o 
local exacto de observa<;ao), a concentra<;ao media horaria 
nuixima (J.Lg/m3) de di6xido de azoto (N02), ozono (03) 
e mon6xido de carbona (CO), e a media de 24 horas (J.!gl 
m3) de di6xido de enxofre (S02). Neste quadro aparecem 
tamMm o valor-guia e o valor-limite, devidamente 
acompanhados por uma legenda que descodifica o 
significado preciso destas designa<;oes, assim como o 
significado quantitativa dos val ores que lhes correspondem, 
nomeadamente para N02 e S02. 

A 3! e ultima pagina e ocupada com a observat;iio 
aerol6gica as 12 UTC nas Lages (At;ores), apresentada 
numa matriz devidamente legendada, com os diferentes 
nfveis de pressiio atmosferica (PhPa), a correspondente 
altura do nfvel isobarico (Hm), temperatura do ar (T ·c), 
humidade relativa (U%), e direct;iio (DDDgrau) e 
velocidade do vento (FFFn6s), assim como os valores 
destas variaveis, aexcep<;ao de U%, ao nfvel da tropopausa. 

Relativamente aos boletins da "J! serie", verifica-se 
uma importante perda de informacao: a das 00 UTC e a 
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referente a Lisboa e ao Funchal, que deixaram de ser 
publicadas nestes boletins da 2~ serie. Sea publica<;ao dos 
dados das observa<;oes aero16gicas restringida a Lisboa, 
nao contemplando outras esta<;oes meteorol6gicas da rede 
do Instituto de Meteorologia como Coimbra, Porto e 
outras do interior do pafs, ja impunha serias limita<;oes a 
investiga<;ao em Climatologia a escala regional e local de 
Portugal, OS dados referentes as Lages, de pouco ou 
nenhum interesse se revestem para os estudos referentes 
ao territ6rio do continente. 

Outra novidade e a apresenta<;ao, nesta 3~ pagina, do 
tefigrama correspondente aos valores das observa<;oes 
aerol6gicas apresentados na matriz. Este diagram a aparece 
legendado de uma forma ambfgua, nos seguintes termos: 
valores numericos constantes do diagrama - pressiio 
atmosjerica (hPa), temperatura potencial do ar (.C) e 
temperatura do ar (·c), nao fazendo qualquer referencia 
directa as duas curvas que dele constam. Mesmo para 
quem esteja habituado a lidar com este tipo de diagramas, 
a falta de uma legenda maisexplicita pode suscitar duvidas: 
se a curva da direita e a da temperatura do ar ou da 
temperatura potencial, se a curva da esquerda e a dos 
pontos de satura<;ao ou do term6metro molhado, embora 
pela analise dm; seus tra<;ados pare<;am corresponder, 
respcctivamente, a da temperatura do arc ados pontos de 
satura<;ao. 

Uma ultima novidade e ada publica<;ao, ao fim decada 
decada do mes, de uma folha com as cartas de pressiio ao 
NMM as 12 H, desde os dois dias anteriorcs ao infcio da 
decada ate ao ultimo dia da decada, num total de 12 cartas 
que, porque publicadas na mesma pagina, constituem urn a 
optima sfntese visual que facilita a analise da evolu<;ao do 
campo de pressao, na area abrangida pela carta, ao Iongo 
da dccada. 

Em suma, nesta sua 2~ serie, o Bolctim Meteorol6gico 
Di<irio do Instituto de Meteorologia surge profundamente 
alterado do ponto de vista formal e de conteudo, sen do por 
urn lado introduzidas informacoes suplementares 
relativamente aos boletins da "1 ~ serie", mas por outro 
lado suprimidos conteudos de grande interesse para a 
investiga<;ao cientffica e en sino no domfnio da Climatologia 
em Portugal, sem no entanto deixar de constituir uma 
importante fonte documental, de caracter fundamental 
para este ramo da ciencia geografica. 
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