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VENTOS EM COIMBRA- NOT A PRELIMINAR 

ANALISE DOS VALORES REGISTADOS 

NO !NSTITUTO GEOFiSICO DA UNIVERSIDADE (1975-86) 

LUCIANO LOUREN~O 

TNTRODU<:;.'AO 

Caracterizar. pormenorizadamente. o regime dos ventos em Coimbra. 
com base nos registos existentes no Institute Geofisico da Univer~idade 

(IGUC), e tarefa que nao cabe numa pequena nota como esta. 
Inicialmente, o intuito deste estudo era o de discernir a importancia 

relativa dos diversos ventos observados em Coimbra. Como. a partida. 
era muito ambicioso, face aos diversos condicionalismos surgidos durante 
a sua realiza<;:ao, acabou por ficar reduzido a algumas considera<;:oes de ordem 
mais geral do que as previstas. 

Com efeito, o tratamento manual de tao grande volume de informac;:oes 
tornou-se demasiado moroso e nao permitiu que se explorassem, devidamente. 
todos os campos inicialmente pensados. Apesar de tudo, esta nota pretende 
divulgar os elementos estatisticos, relatives ao rumo e a velocidade do vento. 
recolhidos no IGUC e trabalhados durante as aulas pniticas da disciplina de 
Climatologia. do curso de 1986/87 1. 

Os elementos estatisticos ineditos foram gentilmente cedidos pelo Dr. JosE YILELA 

(!GUC). 0 tratamento desses dados e a sua representa~iio grafica foram levados a cabo 
pe!os seguintes alunos: Agostinho Ribeiro, Alfredo Mendes, Antonio Ferreira, Claudia 
Teixeira, Elisa Pol6nio, Isabel Fernandes, Manuel Branco, Manuel Trindade, Maria Clara 
Carvalheira, Maria de Fatima Lopes, Maria Leonor Cavaca e Nuno Ganho. 0 redesenho 
das figuras, para publica~iio, foi fcito por Elisa Pol6nio, Manuel Branco e Nuno Ganho. 
Fernando Coroado ultimou-as para a zincogravura. A todos. muito obrigado. 
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METODOLOGIA 

A amllise do regime dos ventos fundamentou-se no estudo de uma seric 
de observar;oes de 12 anos. E uma sequencia suficientemente longa para 
possuir alguma representatividade, embora inferior ao periodo normal de 
30 anos, recomendado pela Organizar;ao Meteorol6gica Mundial para, com 
eom esta redw;ao, ser passive! tratar manualmente tao elevado manancial 
de informar;oes. 

Procurou-se que o periodo escolhido fosse o mais recente, pelo que se 
analisaram os ultimos 12 anos, ou seja, o periodo compreendido entre Janeiro 
de 1975 e Dezembro de 1986. 

Foram trabalhados mais de 210 000 registos de observar;oes, relatives 
a este periodo e referentes a dirccr;ao e a velocidade do vento consideradas 
em intervalos de tempo de uma bora. As velocidades do vento foram agru
padas em cinco classes distribuidas pelos 16 rumos correspondentes aos 
pontos cardeais, colaterais e intermedios. 

As classes de velocidades usadas, foram definidas pelo antigo Servir;o 
Meteorol6gico Nacional, na edi<;ao preliminar do Atlas C/imato/6gico de Por
tugal Contittenta!, 1974. Apresentam-se as suas equivalencias aos ventos 
mais conhecidos, definidos na escala de BEAUFORT: 

-:::: 2 Km/h - correspondem as situar;oes de calma; 

2 -- 5 Km/h - referem-se as situar;oes de aragem; 

6 - 20 Km/h - compreendem os ventos fracos e bonanr;osos; 

21 - 50 Km/h - englobam os ventos moderados, frescos e muito frescos : 

::-- 50 Km/h -- abarcam uma extensa mas, felizmente, pouco frequente 
gama de ventos, desde os fo rtes, muito fortes e tem
pestuosos, passando pelos temporais e temporais des
feitos, ate aos furacoes. 

Com os elementos disponiveis constituiram-se agrupamentos de dados 
de modo a ser possivel obter varias distribuir;oes dos ventos em Coimbra, no 
periodo considerado: medias honirias, mensais, anuais e «normais». Com 
estes elementos procurou-se determinar o comportamento desses ventos ao 
Iongo das diferentes horas do dia, acompanhar a sua evoluc;ao a medida que 
iam decorrendo as diferentes esta<;oes do ano e constatar a variabilidade 
interanual dos seus regimes. 

Para maior comodidade na interpretac;ao dos extenws quadros onde 
figuram OS dados obtidos, procedeu-se a representa<;ao grafica dos mais signi-
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ficativos. Os efectivos de cada classe foram reduzidos a valores percentuais, 
para maior facilidade de compara<;:ao. 

A percentagem relativa as situa<;:oes de calma inscreveu-se, numerica
mente, no centro dos graficos. As outras classes representaram-se atraves 
de segmentos de recta ou de barras proporcionais aos efcctivos e de acordo 
com as velocidades respectivas. Para representar as observa<;:oes horarias 
utilizaram-se sectores circulares cujos raios sao proporcionais aos efectivos 

das diferentes classes. 

LOCALIZA<;AO DA EST A<;AO 

Antes de se iniciar a analise dos ventos em Coimbra con vern tecer algumas 
considera<;:oes sobre a localiza<;:ao da esta<;:ao meteorol6gica, situada no Ins
titute Geofisico da Universidade de Coimbra, fund amentais para uma correcta 
interpreta<;:ao e compreensao dos ventos que, na realidade, se verificaram 

nesse Observat6rio. 
0 Institute Geofisico localiza-se numa area que, na toponimia local, 

se designa por Cumeada. 0 top6nimo, no referente a localiza<;:ao, e sufi
cientemente sugestivo, pois reporta-se a um interfh1vio bern marcado, em que 
a diferen<;:a de cota entre o topo e a base das vertentes e significativa, ron
dando, a sueste, os 100 metros. Com uma direc<;:ao geral NE-SW, situa-se 
ligeiramente a sui do enfiamento do vale do Baixo Mondego, destacando-se 
dos relevos orientais que constituem o chamado Maci<;:o Marginal de Coim
bra, cuja altitude maxima e de 535 metros, na Serra da Aveleira. 

Para Este e Sueste estende-se uma area aplanada, desde Miranda do 
Corvo ate Vila Nova de Poiares, fechada 20 km a SE, pela serra da Lousa 
que se ergue abruptamente, atingindo I 205 metros de altitude I no seu ponto 

culminante, o Trevim. 
Para Ocidente, a menos de 40 km, abre-se o Oceano Atli'mtico, sem 

que entre ele e o Observat6rio de Coimbra se interponham relevos significa
tivos (fig. I). A excep<;:ao e a serra da Boa Viagem, sobranceira ao oceano 
e situada praticamente a mesma latitude da cidade de Coimbra. 

Esta localiza<;:ao, que combina diferentes influencias e, como veremos, 
a causa determinante para a explica<;:ao de grande parte dos regimes de ventos 

observados em Coimbra. 

1 E csta a altitude apresentada nos mapas mais recentes (Carta de Portugal, 1/100 000, 
Fla. 19, Lisboa, T.G.C. , 1969 ; Carta Militar de Portugal, 1/25 000, Fla. 252, Lis
boa, S.C.E., 1983) em substituifYaO dos 1 204 metros, mais familiares, dos mapas antigos. 
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FIG. 1 - Esbo~To de localiza~Tao. I -altitudes inferiores a 200m; 2- altitudes de 200 
a 600 m; 3- altitudes de 600 a 1 000 m; 4 - altitudes superiores a 1 000 m. 

ANALISE DOS DADOS 

I . Valores relativos ao periodo em estudo 

Relativamente ao somat6rio do total das observac;:oes realizadas durante 
o periodo, compreendido entre as 00 horas do dia 1 de Janeiro de 1975 e as 
24 horas do dia 31 de Dezembro de 1986, verificou-se que os rumos predo
minantes do vento se distribuiram por dois quadrantes principais e opostos, 
NW e SE, com 47% e 35% dos registos, respectivamente (fig. 2). 

A direcc;:ao NW e a dominante neste guadrante, com 20 % dos registos, 
seguindo-se, sucessivamente, os rumos W (9 %), WNW (8 %), NNW (7 %) 
eN (3 %). No quadrante SE, a direcc;:ao mais significativa e a de Sui (10,5 %). 
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logo seguida pela de SE ( lO 01,;) e. depois, surgem as de SSE (7 %), E (5 °1,;) 
e ESE (3 %). 

Se compararmos a frequencia do vento, segundo os 8 rumos principais 
(QUADRO I), com periodos anteriormente analisados (CUSTODIO DE MoRAIS 

e BARATA PEREIRA, I 954. p. 27) verificamos que apenas se registaram algumas 
ligeiras alterayoes. 

Para que pudessemos comparar os 16 rumos por nos obtido:. com os 
8 rumos principais calculados para os periodos anteriores, tivemos de dividir 

2·5 6·2~ 21-SD >50 ... /h 
____. - I 

5 10% 

FIG. 2- Rosa anemosc6pica de Coimbra (1975-86) . 

ao meio as frequencias indicadas para cada urn dos 8 rumos intermedios. 
nao considerados, e atribuir cada uma das rnetades assirn obtidas aos rumos 
seus vizinhos. Alem disso tivemos de dividir por dois os resultados calculados 
porque as nossas frequencias eram honi rias enquanto que as anteriores se 
referiam a periodos de 2 em 2 horas. 

A comparayao dos resultados mostra que o rumo NW ocupa sempre o 
primeiro Iugar, bem distanciado dos restantes, sendo por isso o mais frequente. 
Em segundo Iugar aparece o rumo SE, excepto no periodo de 1937-48, altura 
em que o cede ao rumo W. 0 terceiro Iugar e sempre ocupado por rumos 
diferentes: W em 1866-916, SEem 1937-48 e S em 1975-86. 0 quarto Iugar 
pertence ao rumo S, excepto em 1975-86, periodo em que e ocupado pelo 
rumo W. Este e, afinal, o rumo que revela urn posicionamento mais instavel, 
pois ocupou os 2.0 , 3.0 e 4.0 Iugares durante os tres periodos considerados. 

A passagem para os lugares seguintes faz-se por urn novo salta. Curio
samente. as frequencias mantiveram sempre as rnesrnas importancias relativas 
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pelo que tambem se manteve sempre a mesma ordena~ao: 5.0 , 6.0 , 7.o e 8.0 lug< 
res para os rumos E, N. SW e NE, respectivamente. 

QuADRO r - Frequencia do vento, de 2 em 2 horas, nos 8 rumos principais 

Periodos N NE E SE s sw I w NW 

. I ___ i ___ -·.------ _i ____ - - ----· --- ·T--

1866-91 6 310 166 356 542 406 169 510 1467 

1937-48 323 169 351 555 383 210 628 I 482 

1975-86 289 153 322 655 638 211 595 1 198 

Retomando o periodo de 1975-86 verifi.camos que predominaram, d 
modo geral, os ventos fracas e bonan9osos com 3 I ,5 % e 19 ~~ das obser 
vac;:oes. respectivamente, nos quadrantes NW e SE. Nesses quadrantes < 

aragem ocupou o segundo lugar com 13 % e 11 %, respectivamente. 
Os ventos moderados, frescos e muito frescos esHio representados en 

todos os rumos do quadrante SE, onde se revestiram de algum significad c 
(5 % das observac;:oes), ao contrario do que sucedeu no rumo NW, onde a sw 
importancia ficou reduzida a apenas 1,57 % dos quais 0,7 % e 0,5 % pertence 
ram, respectivamente, as direcc;:oes NW e NNW. 

Os ventos fortes e muito fortes foram muito pouco freq uentes, apena· 
0,04% das observa~oes, tendo-se registado, na quase totalidade, no qua· 
drante SE 1• 

As situac;:oes de calma assumem uma importancia razoavel porquantc 
representam 8 '/~ do total das observac;:oes analisadas. 

I Apesar de pouco frequente, sao os ventos fortes e muito fortes, do quadrantc 
Este, aqueles que apresentam consequencias mais funestas, motivo pelo que devem ser tido' 
particularmente em conta nos estudos aplicados . Por exemplo, F. R EBELO (1982, p. 346). 
a prop6sito dos ravinamentos, notou que «as vertentes voltadas para E e SE, ( ... ), alem 
de sofrerem mais os contrastes termicos de Verao, sofrem os ventos mais fortes ao Iongo 
de todo o ano» e nos pr6prios constatamos, a prop6sito dos grandes incendios florestais. 
que «sao particularmente temidas, em termos de incendios florestais, as circula~oes oriunda, 
do quadrante Este» (L. LouREN<;:O, no prelo). 
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2. Valores anuais 

Alem da quase nao representatividade dos rumos intermedios nos anos 
de 1976 e de 1977 t, ressalta a variabilidade interanual da imporUlncia relativa 
dos diferentes rumos, embora continuem como dominantes os quadrantes 
NW e SE, referidos no numero anterior, apesar do peso relative dos dife
rentes rumos nem sempre respeitar a ordem antes apontada (fig. 3). 

Comparativamente com os valores do periodo verifica-se que, em 1975, 
relativamente ao quadrante NW, houve um acrescimo do rumo WNW em 
detrimento da direc~ao W. No quadrante SE, durante esse ano, ressaltou 
a imporHincia dos ventos fortes e muito fortes que sopraram de SE e de SSE, 
preferentemente, embora tambem tenham ocorrido de ENE. 

Em 1976, foram os ventos de W que se revelaram dominantes, seguidos 
pelos de NW. A direc~ao SE foi a principal no seu quadrante, seguida pelas 
de E e de S. 

Em 1977, houve um exacerbar da importancia do rumo NW e urn aumento 
significative do rumo SW, de tal maneira que 76,3 % dos ventos pertenceram 
aos rumos compreendidos entre NW e SE, rodando por SW, ao passo que o 
quadrante NE apcnas registou 10,3 %, cabendo os restantes 13,4 % as situa
~5es de calma. 

Em 1978, o regime dos ventos aproximou-se do «normal» no periodo 
considerado. As diferen~as mais significativas resultaram, por um !ado, 
do empolamento das direc~oes NW, NNW e N e da diminui<;ao dos rumos 
WNW e W, no quadrante NW e, por outro !ado, do aumento da frequencia 
dos ventos moderados a muito frescos, no quadrante SE, inclusivamente com 
ocorrencia de ventos fortes de SSE. 

Em 1979, pareceu acentuar-se, ainda mais, a tendencia manifestada no 
ano anterior, ou seja, a concentra~ao do maior numero de frequencias em 
rumos opostos: de um lado, NW, NNW e N e do outro lado S, SSE e SE. 

Em 1980, houve, de novo. uma grande aproxima~ao a situac;ao «normal» 
se bem que, no pormenor, se tivessem registado algumas alterac;oes na fre
quencia dos rumos NW, traduzidas tanto na maior importancia dos valores 
das direc~oes NNW e WNW, como na redu<;ao dos valores das direc~oes 
W e NW, relativamente as consideradas «normais». No que respeita ao 
quadrante SE houve uma maior frequencia da direc<;ao E e um valor mais 
reduzido do rumo SE. 

1 A quase ausencia de valores dever-se-a, quanto a nos, mais do que a sua niio veri
ficac;iio, a falta de rigor das observac;oes. 0 provavel desprezo pelo regis to dos pontes inter
medics levou, naturalmente, a urn empolamento dos rumos adjacentes, os pontes colatcrais. 
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FIG. 3 - Rosas de ventos anuais em Coimbra. 
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Em 1981, registou-se ucn dos maiores afastamentos da «normal», devido, 
fundamentalmente, a diminui9ao dos rumos de NW, NNW e S e ao aumento 
dos de W, WNW, SE e ESE. 

Em 1982, o rumo NW voltou a ganhar importancia, especialmente no 
tocante aos ventos frescos e muito frescos , que tambem sopraram de 
W e WNW, contrariamente ao «normal». 

Em 1983, ao contrario do que sucedeu em 1981 , foram, no quadrante NW. 
os rumos de NNW e N aqueles que aprescntaram os maiores efectivos. 
No entanto, foram menores do que os do rumo SE, o qual apresentou valores 
bern acima dos «normais». 

Os anos de 1984, !985 e 1986, foram os mais pr6ximos do «normal» e as 
pequenas altera9oes mais notorias verificaram-se nos rumos WNW e SSE. 

A analise destas rosas dos ventos anuais mostra que, efectivamente, 
existe uma acentuada variabilidade intcranual e, mais uma vez, comprova 
0 pouco significado das medias obtidas em series muito longas, bern diferentes 
das situa9oes reais, daquelas que sao sentidas no dia a dia e que, por isso, 
tern particular significado para a climatologia aplicada. 

3. Valores mensais 

As rosas anemoscopicas mensais revestem-se de mais algum significado, 
por se reportarem a periodos bem mais curtos, em que tanto as situa9oes 
sinopticas responsaveis pela circula9ao geral como os proprios mecanismos 
locais, nao se alteram muito significativamente ao Iongo dos mesmos meses 
dos diferentes anos. A manuten9a0 de caracteristicas mensais semelhantes 
ao Iongo dos diferentes anos dever-se-a, fundamentalmente, a dependencia 
directa da circula9ao atmosferica do movimento anual aparente do sol. 

Os factores locais advem do facto de Coimbra (IGUC) se localizar rela
tivamente proxima do oceano e, por conseguinte, poder beneficiar da influen
cia atlantica e, ainda, do facto da Peninsula Iberica se comportar como urn 
pequeno continente e, por isso, transmitir uma certa influencia continental 
a circula9ao atmosferica, originando Altas Pressoes de lnverno e Baixas 
Pressoes de Verao. Assim, como estas duas circula9oes, resultantes de facto
res Iocais, apresentam o mesmo sentido, terra-mar, no inverno, e mar-terra, 
no verao, nao parece de todo descabido associa-las, pois e dificil saber onde 
termina exactamente a importancia de uma e onde come9a a da outra. 

Os factores locais, conjugando-se favoravelmente com os factores gerais, 
determinam dois rumos predominantes e diametralmente opostos, consoante 
a epoca do ano, nos ventos observados em Coimbra. No fim do Outono 
e no Inverno, ou seja nos meses de Novembro a Fevereiro, a circular;ao domi-
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nante e do quadrante SSE, isto e, de terra, enquanto que no fim da Primavera 
e no Vedio, de Maio a Agosto, predomina do quadrante NW, ou seja do mar. 
Os meses de Setembro-Outubro e de Man;:o-Abril sao de transic;:ao (fig. 4). 

4. Valores horarios 

Para uma avaliac;:ao mais pormenorizada da imporHincia rclativa dos 
factores gerais e locais, fez-se a analise horaria comparativa dos diferentes 
rumos dos ventos, desfazada de 12 horas. 

Aos factores locais antes mencionados deve acrescentar-se o contraste 
de altitudes entre as areas ocidental e oriental de Coimbra. A ocidente, 
a proximidade do oceano e a existencia de uma superficie relativamente 
plana, entre este e a cidade, particularmente a Norte do rio Mondego, bern 
como a existencia do vale aberto do Baixo Mondego, de direcc;:iio quase 
Este-Oeste, permitem a facil continuidade da circulac;:ao proveniente do oceano. 

Pelo contrario, a oriente, levantam-se o Macic;:o Marginal de Coimbra e, 
mais alem, a Cordilheira Central, importantes relevos que, alterando a cir
culac;:ao geral, desencadeiam mecanismos favoraveis a ocorrencia de brisas 
de montanha e de vale, gerando as circulac;:oes Iocais que sc sentem em 
Coimbra. 

Como, durante a noite, tanto as brisas que sopram de terra como aquelas 
que descem da montanha tern o mesmo sentido, do mesmo modo que, durante 
o dia, tanto as brisas que vern do mar como as que sobem as encostas apre
sentam tambem o mesmo sentido, parece possivel conjuga-Ias, pois, tambem 
aqui, e extremamente dificil, com a rede de estac;:oes que possuimos, saber 
exactamente onde termina a inftuencia de uma, se e que tcrmina, e onde 
comec;:a a da outra t. 

De todos os conjuntos horarios analisados apenas apresentaremos os 
que parecem ser mais significativos. Referem-se as situac;:oes extremas que, 
em regra, coincidem com o inicio da manha (5-6 horas) e com o fim da tarde 
(17-18 horas), (fig. 5) ou como fim da manha (11-12 horas) e com as primeiras 
horas da noite (23-24 horas), (fig. 6). 

' SEIXAL PALMA (1987, p. 10-11) entende as brisas como sendo ventos directamente 
relacionados como locale a hora do dia. Existem varies tipos, mas sao dois os principais: 
brisas costeiras e brisas orograticas. Por sua vez, as brisas costeiras tomam duas formas: 
brisa maritima ou diurna e brisa terrestre ou nocturna. As brisas orograficas apresentam 
tambem dois aspectos: brisa de encosta e de vale, durante o dia, em senti do ascendente, 
e brisas de montanha, durante a noite, em sentido descendente. 
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FIG. 4 - Rosas de ventos mensais em Coimbra 
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FIG. 5- Rosas de ventos honirias 
(5-6/17-18 h) de Coimbra 
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FIG. 6- Rosas de ventos horarias 
(11-12/23-24 h) de Coimbra 
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Verifica-se que e a tarde (17-18 horas) e no principio da noite que m 
efeitos da nortada sao mais significativos. Pelo contn'trio, durante a noitc 
e inicio da manha (5-6 horas) parecem ser as brisas de terra (montanha) que 
se revelam dominantes na circulac;ao. 

As 11-12 e as 23-24 horas correspondem, normalmente, fases de tran
sic;ao pelo que, a essas horas, comparativamente com as anteriores, ha urn 
certo equilibria entre as frequencias dos ventos dominantes. 

No que respeita a distribuic;ao da importancia dos rumos ao Iongo do 
ano, observam-se as caracteristicas ja descritas para as observat;oes mensais. 

CONCLUSAO 

Este pequeno estudo sobre os regimes dos ventos em Coimbra, mostrou 
que ha uma grande variabilidade interanual e que, simultaneamente, tendem 
para uma distribuic;ao quase simetrica. Efectivamente os ventos predomi
nantes aparecem de dois quadrantes opostos, Noroeste e Sul-Sueste, consoante 
a epoca do ano e conforme a hora do dia. 

A alterniincia estacional parece estar essencialmente dependente do~ 

factores que regem a circulac;ao atmosferica geral, apesar da conjugac;ao 
favoravel dos factores locais, enquanto que a alterniincia diaria parece depen
der mais dos factores locais. 

A rotac;ao verificada ao Iongo do ano sucede, normahnente pelos mese~ 
de Setembro-Outubro e de Marc;o-Abril. No fim do Outono e no Inverno. 
de Novembro a Fevereiro, os ventos sopram mais do quadrante SSE. isto e. 
do !ado de terra, da rnontanha, se preferirmos. Pelo contrario, no fim da 
Primavera e no Vedio, de Maio a Agosto, sopram preferencialmente do 
quadrante NW. ou seja do !ado do mar. 

A rotac;ao verificada diariamente costuma ocorrer pelas 11-1 2 e pela~ 
23-24 horas. A rnenos que haja condic;oes que contrariem, durante a noite 
e principia da manha predominam os ventos do quadrante SSE, brisa de 
montanha conjugada com a de terra, e durante a tarde e inicio da noite sopram 
ventos do quadrante NW, a nortada. 
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