


























nordeste da Argentina, dominando a 
circulaqlo atmosf6rica sobre grade 
parte do continente sul-americano. 
A kcaliza~lo de seu centm 
orientava o ar frio para o Oceano 
AtBntico Sul e vizinhav da costa 
leste do Uruguai e sul do Brasil. Por 
outm lado, a frente fria 
enfraquecida, estendia-se do centm 
de baiia press50 b c a l i i  no 
Oceano Atbntico Sul ate o sul da 
R e g h  Nordeste do Brasil. 0 
cavado secunderio associado ao 
centm de baiia enfraqueceu e 
acompanhou o deslocamento da 
frente. 

Altemathramente, a 
seqO6ncia de irnngens 
infravermelho (Figuras 5 a 7) 
obtidas peb sat6lite meteoml6gico 
METEOSAT-3 rnostra a evoluw 
da situa~lo sidtka discutida 
anteriormente. No dm 07/07/94 em 
'An a drea (branca) de nebubsidade 
de origem convectiva, mostra um 
aglomerado de nwens associado a 
urn cavado que se ampliiicou para 
norte B partir das ilhas Mabinas. Em 
'8" a nebubsidade ciniforme denote 
a presep da baiia desprendii 
(nlveis medio e alto) que se formou 
no Oceano Paclfico Leste, 
deslocando-se zonalmente para o 
continente. No dia 08/07/94 a 
ausbncia de nebulosidade no 
centrooeste da Argentina estava 
associada a entrada do anticiikne 
no sui do continente. As Areas de 

nebulos'ide convectivas a 
leste/sudeste da costa do Rio 
Grande do Sul e do Uruguai estlo 
associadas com a preserya de uma 
circula@o cicl8nica na media e alta 
troposfera. As imagens de satelite 
sugerem que essa circulaqlo 
cicbnica modula a formaqlo de 
nebubsidade e a entrada de 
umidade oceanka no continente. 
Mais ao norte, a faixa de 
nebubsidade que se estende do 
sudoeste da Amazdnia, passando 
peb norte de Sio Paulo at6 o 
Oceano Atbntico define a 
bcalia@o da frente fria. No dia 
09/07/94 a preserya do anticklone 
polar no centro-norte da Argentina, 
hnpediu a formag50 de 
nebulosidade em grandes Areas. As 
Areas brancas com nebulosidade 
convectiva no Oceano Atlantko, 
ainda indiiam a presenqa da 
circulaqlo cicl8nica associada a um 
centm de ar frio e vorticidade na 
media troposfera. 

Quadro sln6tlco em altitude 

Esta se@o apresenta as 
principais caracterlsticas da 
circula~lo troposferica para o 
perlodo de 07 a 09 de julho de 
1994. As configuraq6es do campo 
da altura geopotencial nos nlveis 
troposf6ricos altos, medios e baixos 
estlo apresentadas nas Figuras 8 a 
10, respectivamente. 






























