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RESUMO - 0 Horto Floreslal de Sao Paulo localiza-se ao norte da cidade de Sao Paulo, nos pri
meiros contra fortes da Serra da Canlareira e faz divisa com a rcserva f10reslal situada nessa serra. 0 
embasamento geol6gico corresponde ao Pre-Cambriano, af represenlado por granitos . Os solos sao 
basicamente Podz61icos vermelho-amarelo, intergrade para 0 Latossolo vermelho-amarelo. A area 
era coberta por f10resla latifoliada tropical de planalto . No setor norte ainda existe uma ampla man
cha f1oreslal. Na area abrangida por esse Horto, foi desenvolvido urn estudo procurando caracteri
zar 0 comportamento microclimatico, no decorrer da primavera-verao, em fum,ao de alguns as
pectos datopografia e dos varios povoamentos vegelais. Notou-se que existe uma diversidade mi
·croclimatica que se evidencia ora pela varia<;lio das condi<;6es termicas, ora pela varia<;ao da umida
de. 

ABSTRACT - The Horto Floreslal lies within the Cantareira Mounlain Range in the north of Sao 
Paulo city, bordering a forest· reserve. Geologically, precambrian rocks occurs in its area. The soil 
are mainly Podsols red-yellow intergrading to Latosols red-yellow. The highland tropical forest 
covered the area and still appears in the adjacent forest reserve. The purpose of the p.esent research 
is to understand Horto Florcslal microclimate, during the spring-summer, and its relation to topo
graphy and vegelation. A microclimate diversification related either to tempera!ureor humidity 
was recognized. . ' . 
Key-words: Cantareira I\lountain Range, Microclimate conditions 

Introdu~ao 

o Parque Estadual da Capital (Horto Florestal) esta situado na zona norte da cidade 
de Sao Paulo, Junto a reserva da Cantareira, Serra da Cantareira (23"22'S e 46"36'W) 
abrangendo uma area de 174 ha_ 

Essa area esta localizada no Planalto Altantico, mais especificamente no Planalto 
Paulistano, ao norte da Bacia Sedimentar de Sao Paulo. 0 embasamento geol6gico do 
parque corresponde a rochas cristalinas do Pre-Cambriano, constiturdo em sua maior parte 
por granitos (EMPLASA 1980), sobre os quais se desenvolvem solos com textura argilo
arenosa e compactos, com espessura media de 1 metro, variando conforme a posiC;ao to
pogrflfica. Ocorrem basicamente solos Podz61icos vermelho-amarelo intergrade para la
tossolos vermelho-amarelo (BrasiI.Min.Agr. 1960)_ 

o relevo se apresenta fortemente ondulado e montanhoso, com vertentes longas e 
abruptas, com declividades medias variando entre 5 e 40%. 

A vegetac;ao residual predominante na area e a floresta sempre verde de planalto e 
caracteriza-se por ser latifoliada tropical, sub-umida a umida (Eiten 1970), aparecendo nas 
encostas da Serra da Cantareira. Ao lado da vegetac;ao natural for am introduzidas varias 
especies lenhosas arb6reas ex6ticas, desde 0 inicio do seculo. Esses povoamentos for
mam bosques homog€meos que sao utilizados para pesquisa, com finalidade comercial, 
educativa e de lazer. 

( I) Instituto Geol6gico - Av. Miguel StUmlO, 3900 - 04301 Sao Paulo - SP . 
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o referido parque, em decorr~ncia de sua localizac;:ao (periferia da cidade de Sao 
Paulo) e dimensao (174 ha.) pode ser classificado, segundo a nomenclatura alema (Schin
dler 1975), como parque distrital. Tal tipo de parque possui dimensoes acima de 100 ha. e 
estA situado a uma distfulcia de 1500 m para se atingf-Io a pll. P~r meio de trans porte pu
blico ou particular gasta-se aproximadamente de 20 a 30 munitos. Isto significa que um 
parque dessa natureza II para ser usufrufdo por famflias ou individualmente durante 0 dia, 
ou perfodo do dia (manhii ou tarde). Neste sentido, deve possuir inumeras func;:oes e locais 
para passeios a pe, para lazer ativo e passiv~, para estacionamentos. Deve possuir equi
pamentos para atender a uma clientela que permaneceria durante 0 tempo mencionado. 

o planejamento de um parque dessas dimensoes e finalidades necessita ser relati
vamente complexo para se propor uma organizac;:ao espacial visando valorizar as inume
ras func;:6es existentes em sua Area. Para se chegar a esse tipo de planejamento torna-se 
necessArio elaborar alguns estudos bAsicos sobre as caracteristicas ambientais da Area. 
A equipe autora deste trabalho se propos a realizar um estudo das caracterfsticas micro
climAticas do Horto Florestal, no decorrer da epoca do ano, primavera-verao, em que 0 

mesmo toma-se mais trequentado para fins de lazer. Para tanto,levou-se em conta certos 
aspectos da morfometria, da vegetactao e de algumas das func;:6es inerentes ao espacto 
territorial em questao. Os resultados obtidos ate aqui ~e constituem numa compartimenta
c;:ao microclimAtica e topogrAfica. Essa compartimentactao viabiliza uma posterior anAlise 
das influ~ncias dessas variAveis ambientais na vegetactao e nas diversas func;:oes exis
tentes no parque. Este trabalho iria subsidiar um amplo plano de manejo cuja finalidade se
ria racionalizar e implementar as diversas atividades exercidas na Area do Horto. 

Material e Metodos 

1. Determinac;:ao das caracteristicas topogrAficas. 

Foram estudadas 3 caracteristicas topogrAficas que sao muito importantes para de
finir condic;:6es potenciais da paisagem. Sao elas: orientac;:ao de vertente, hipsometria e de
clividade. 

A esc ala Original de mapeamento foi de 1 :2000, pois esses estudos devem ser efe
tuados em escala grande a tim de se obter uma maior precisao quanto aos subsidios para 
planejamento. 

Para a elaboractao da carta de orientac;:ao de vertente foi utilizado um Aba co, desen
volvido de acordo com as coordenadas metricas do sistema UTM da carta em questao, le
vando-se em conta a direc;:ao das curvas de nrvel em relac;:ao aos pontos cardeais (Oliveira 
1984). Foram consideradas 8 classes de orientactao de vertentes, representadas inicial
mente em cores e transpostas para 0 mapa original em numeros para facilitar 0 trabalho de 
integrar as mesmas com os outros fatores topogrAficos. Obteve-se assim a seguinte clas
sificactao: N = 1; NE = 2; E = 3; SE = 4; S = 5; SW = 6; W = 7; NW = 8. 

A carta hipsometrica foi elaborada com intervalos de classes de 10 em 10 metros. 
Para se ter a sensac;:ao de volume foi usada uma tabela de cores, posteriormente tranfor
.mada em letras rnaiusculas, guardando entre si a seguinte correspondencia: 

750 - 760 = A; 760 - 770 = B; 770 - 780 = C; 
780 - 790 = D; 790 - 800 = E; 800 - 810 := F; 
810 - 820 = G; 820 - 830 = H; 830 - 840 = I; 
840 - 850 = J; 850 - 860 = K; 860 - 870 = L; 
870 - 880 = M. 
A carta de declividade foi organizada atraves de curvas de nivel de 5 em 5 metros 

e lanctada em classes onde cada intervalo representa porcentagem (De Biasi 1973), Para a 
Area em estudo achou-se representativo a divisao em 5 classes. 0 mapa bAsico loi reali-
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zado em cores e posteriormente estas foram transformadas em letras minusculas. As 
classes da declividade sao: 0 - 5% = a; 5 - 15% = b; 15 - 25% = c; 
25 - 40% = d; acima de 40% = e. 

2. Compartimenta~ao topogrAfica. 

Atrav{)s do m{)todo conhecido como sistema de avalia~ao param{)trica (Mitchell 
1973) foram analisados os fatores; orienta~ao de vertente, hipsometria e declividade, ob
lendo-se uma s{)rie de compartimentos topogrAficos, indicativos das condi~oes dos terre
nos. (Fig. 1). Essas condi~6es expressam algum grau de restri~ao quanto ao uso do es
pa~o, ao se pretender a implanta~ao de equipamentos relacionados com as vArias fun~6es 
usualmente existentes numa Area como a do Horto Florestal. Este nfvel de anAlise () ca
racterizado como uma abordagem preliminar de planejamenlo. 

Foram identificados 3 compartimenlos bAsicos: macro, mezo e micro compartimen
los. Os macro-compartimenlos representam as bacias hidrogrAficas que na Area de estudo 
sao Ires. 
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Fig. 1 _ Compartimentos topogrAficos do Parque Estadual da (.;apltal. 
macro-compartimento; meso-compartimento; limite do parque. 
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Os mezo-compartimentos sao segmentos topograticos onde hA determinado arranjo 
de fatores topogrAficos. Foram representados com numeros: fundo de vale = 1, verten
te = 2 e topo = 3. 

Os micro-compartimentos foram obtidos de acordo com 0 arranjo predominante dos 
fatores topogrAficos. 

As classes de uso de acordo com os compartimentos receberam a seguinte classifi
cayao: cia sse I = usc sem restri~ao; classe II = uso com alguma restriyao(fuea sujeita 
a inundayao, solos hidrom6rficos); classe III = uso com restriyao (Area acidentada sujeita 
a influllncia climAtica Norte); classe IV = uso com grande restriyao (Area acidentada su
jeita a influllncia climAtica Sui predominante). 

Em relayao as bacias hidrogrAficas encontra-se a seguinte situayao (vAlida para as 
tres bacias): classe I = compartimento;3; classe II = compartimento 1; classe III = -
compartimento 2 (setor Norte); classe IV = compartimento 2 (setorSul). 

3. Determinayao das caracteristicas climAticas. 

As anAlises dos elementos climaticos foram desenvolvidas tendo-se em vista 2 tipos 
de abordagem. 0 primeiro, cujos resultados nao ser80 discutidos no presente artigo, con
sidera 0 Horto Florestal como uma-area climaticamente homogenea, onde a caracteriZay80 
climAtica pode ser inferida com base nas observayOes efetuadas em 1 (jnico ponto de ob
servayao, 0 ponto Po - estay80 meteorol6gica do Horto Florestal. Neste caso, as anAlises 
se Iimitaram aos niveis anual e mensal e se basearam numa serie de 36 anos (1946-1981) 
de observayoes. Os dados desta serie, fornecidos pelo INEMET (Inst. Nac. de Meteorolo
gia), foram estatrsticamente analisados com 0 principal objetivo, dentre outros, de se situar 
o periodo: outubro/79 a maryo/80. 

o segundo tipo de abordagem, ass unto tratado no presente artigo, considera as di
versificayOes das caracterfsticas morfometricas (notadamente altimetria e orienta9ao do 
relevo) e alguns aspectos da cobertura vegetal da Area. Para tanto, utilizou-se de um pe
rlodo amostral, primavera-verao 79/80 (outubro-maryo), definidocomo sendo significativo 
do comportamento climAtico usual, dessa epoca do ano, no Horto Florestal. 0 grau de sig
nificancia do perfodo em questao foi estabelecido em funy80 de sua comparay80 com os 
demais perCodos primavera-verao, abrangidos pela serie climAtica (46-81) estudada no 
primeiro tipo de abordagem a que se refere 0 parAgrafo anterior. 

No decorrer do perCodo arnostral, acima mencionado, 0 comportamento climatico 
passa a ser analisado em funyoo de pontos arnostrais, distribufdos dentro da area de estu
do, e detalhado para uma caracteriza980 em nCveis diArio e horario. Para isso, durante ou
tubro179 il mar90l8O, realizaram-se observayOes de 30 em 30 minutos, durante 11 h. diur
nas (7h30 a 18h30 ), em 12 pontos amostrais (Fig. 2). Tais observa90es referem-se a 
temperatura do ar seeo (ta), temperatura do ar umido (tu), umidade relativa, analisadas 
quantitativamente e, dire9ao do vento e nebulosidade, analisados qualitativamente. Nesta 
abordagem a area serA climaticamente descrita atraves das variAveis terrno-higrometricas 
do ar e do regime de ventos. 

A escolha dos pontos arnostrais foi feita de maneira semi-aleat6ria; alguns foram de-
finidos em fun980 de sitios para os quais se previam futuras aitera90es, outros em fUny80 
da estimativa de caracteristicas rnorfometricas diferenciadas, uma vez que nao se dispu
nha de cartas precisas da compartimentay80 fisiografica do Horto. 

Devido a impossibilidade de se sistematizar as observa90es horarias, de forma que 
elas fossem simultaneas nos 12 pontos amostrais, oplou-se pela simultaneidade das 
mesmas em pelo menos 3 pontos, mantendo-se sempre 1 ponto (Po) em comum a lodas 
elas, no qual as observayOespudessem ser mantidas durante todo 0 periodo arnoslral 
(ct,;I179-mar/80). Os dias nos quais se realizaram as observa90es foram agrupados de 
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Fig. 2 - Pontos amostrais do clima, do Parque Estadual da Capital. 
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acordo com situac;:6es de tipos de tempo bem definidas: pre-frontais, frontais e p6s-frontais. 
IsIC! permite chegar-se a uma caracterizac;:ao climatica que leve em conta os tipos de tem
po mais expressivos quanto a variac;:ao diu rna dos elementos climAticos (Monteiro 1971). 

Todavia, no decorrer de apenas 6 meses (abrangendo apenas 2 estac;:6es de 1 dado 
ano, no caso primavera-verao de 79/80) a frequEmcia relativamente baixa de tais tipos de 
tempo nao possibilita a obtenc;:ao de amostras consideradas grandes, em termos estatisti
cos. Assim, para se analisar os dados obtidos baseou-se na teoria estatistica de pequerias 
amostras, utilizando-se a distribuic;:ao Student! como aproximac;:ao da Normal Padrao (Gre
gory 1973). Foram analisados os parametros descritivos das amostras dos diferentes 
pontos de medic;:ao, 0 grau de correlac;:ao existente entre as mesmas e foram estabelecidas 
curvas de regresao para estimativas de temperatura em func;:ao dos valores registrados 
em Po, quando isto se fizesse necessario. Os parametros estatlsticos foram determinados 
considerando-se n-1 graus de liberdade e, os resultados obtidos atrav~s das anAlises efe
tuadas sao estatistieamente vAlidos dentro de um limite de 95% de confiabilidade. 

A escala adotada para representac;:ao da variac;:ao espacial do comportamento climA
bCO foi a de 1 :2000 e os equipamentospara as medic;:6es das variAveis climAticas foram 
colocados a 1,5m. do nivel do solo. Portanto, pode-se considerar este estudo como sendo 
de compartimentac;:ao microclimAtica (Sakiamurtti 1972) da Area. 
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Resultados 

P~r nao se ter entrado no merito do primeiro tipo de abordagem, referente aos as
pectos climAticos, mencionado no item "Material e Metodo" e para ter-se uma ideia do pe
rfodo amostral em face do comportamento climAtico usual do Horto, cabe aqui 0 seguinte 
esclarecimento: 

Os anos 1979 e 1980, bem como os meses abrangidos pelo perrodo amostral (outu
bro a mar<;o) dentro desses anos, comportaram-se climaticamente dentro dos limites evi
denciados como usuais, no decorrer de 36 anos. A variabilidade media dos elementos cli
mAticos durante 0 periodo amostral se manteve dentro do limite de 2 desvios padroos da 
serie de . 36 anos. Este fato permitiu considerar os resultados obtidos como sendo repre
sentativos do microclima da Area durante a primavera-verao, no caso dos elementos cli
mAticos considerados. 

Atraves da anAlise dos dados referentes ao periodo amostral chegou-se aos se
guintes resultados que sao apresentados nas Tabelas 1-4. 

TABELA 1: Caracterrstica'i termo-higrom~ t ri cas e dire9ao de vento por pontos amostrais (m~dia diurna para dias com tipo 
de tempo PRE-FRONTAL - perrodo primavera-verllo). ta = temperatura do ar seco; tu = temperatura do 
ar Clmido; UR = umidade relativa do ar. 

Pontos All. Decliv. Orienta9lio SITIO Ia m~dia tu m~dia UR. m~dia Vento 
amostrais (m) (%) do relevo ("C) ("C) % Dir. Oir. 

(quadrante) predominante secundAria 

BACIA HIDROGWICA A (SENTI DO: WSW~ENE); SETOR NNE DO HORTO 

P9 8tO 15-25 V. E. urbanizado 24.9 21.3 73.8 C NW 
P6 800 25-40 V.N. orla de mata 28,0 21,3 56,7 NW 

(eucalipto) 
P8 780 25-40 V.S. espa90 aberto 27,3 21,2 59,0 N 

(capoeira baixa) 
P7 778 0-5 vale espa90 aberto 26,S 19,9 59,1 W NW 

(entre aslalto e grama) 
Pll 775 0-5 vale espa90 aberto 26,7 21,1 61 ,4 W N 

(entre lagos e solo 
gram ado) 

BACIA HIDROGWICA B (SENTIDO: E --;,W); SETOR WSW DO HORTO 

P17 775 5-15 V.W espa90 aberto 26,3 21,9 70,0 NW 
(campo degradado) 

PIS 757 0·5 vale orla de mata (pinheiro e 25,8 20,9 65,0 NW 
latifoliada) 

P14 756 0-5 vale espa90 aberto (campo 26,7 20,9 59,1 C 
degradado eI constru-

¢es esparsas) 

• 
BACIA HIDROGWICA C (SENTIDO WNW-? ESE); SETOR SSE DO HORTO 

P3 798 5-15 V.S espa90 lechado (orla de 25,S 19,9 62,0 C 
mata eI constru90es es-

parsas) 
PO 790 0-5 vale espa90 aberto 25,9 20,2 57,4 NW 

(solo gramado) 
P2 785 15-25 V.N. espa90 lechado 26.1 20,S 61.0 N 

(el constru90es) 

TOPO (DIVISOR DE AGUAS ENTRE AS 3 BACIAS) 

P5 812 0-5 espa90 aberto (el cons- 25,0 20,S 67.7 NE 
tru.Oes esparsas junto 11 

via aslaltada) 
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rABELA 2: Caracterlsticas termo-higrom6tricas e dirfl\;Ao do vento por pontos amostrais (m6dia diurna para dias com tipo 
de tempo FRONTAL - perlodo primavera-verAo)_ 

Pontos Alt_ Decliv. Orienta~Ao slTIO ta m6dia tu m6dia UR. m6dia Vento 
amostrais (m) (%) do relevo iC) iC) % Dir. Dir. 

(quadrante) predominante secundAria 

BACIA HIDROGRAFICAA (SENTIDO: WSW"""> ENE); SETOR NNE DO HORTO 

P9 810 15-25 V.E. urbanizado 21,6 20,4 90,0 S SW 
P6 800 25-40 V.N. orla de mata 23,7 20,S 76,9 N C 

(eucalipto) 
P8 780 25-40 V.S. espa90 aberto 22,9 20,S 80,6 W E 

(capoeira baixa) 
P7 778 0-5 vale espa~o aberto 22,9 19,8 77,8 N W 

(entre asfalto e grama) 
Pl1 775 0-5 vale espa90 aberto 22,S 20,1 80,8 S SE 

(entre lagos e solo 
gramado) 

BACIA HIDROGRAFICA B (SENTIDO: E ~W); SETOR WSW DO HORTO 

P17 775 0-15 V.W espa~o aberto 22,6 20,9 86,8 NW W 
(campo degradado) 

PIS 757 0-5 vale orla de mala (pinheiro e 21,9 20,1 86,0 SW S 
latifoliada) 

P14 756 0-5 vale esp~o aberto (campo 23,4 20,S 78,4 NW 
degradado eI constru-

~es esparsas) 

BACIA HIDROGRAFICA C (SENTiDO W.NW---;;'ESE); SETOR SSE DO HORTO 

P3 798 5- 15 V.S espa~ fechado (orla de 22,S 20,0 81,4 W SW/S 
mata eI constru96es as-

parsas) 

PO 790 0-15 vale espa~o aberto 22,8 20,2 79,0 W 
(solo gramado) 

P2 785 15-25 V.N_ espa~o fechado 23,2 20,S 79,4 N E 

(el constru~es) 

TOPO (DIVISOR DE AGUAS DAS TR~S BACIAS) 

P5 812 0-5 espa~ aberto (el cons- 22,0 19,9 79,0 SW 
tru900s esparsas junto Ii 

via asfaltada) 

Considerando OS resultados apresentados nas Tabelas 1-4, associados com as ca
racteristicas altimetricas e a orienta<;ao do re!evo de cada uma das 3 bacias hidrograficas 
abrangidas pela area do Horto Florestal e, atraves do uso de curvas de reg res sao, obteve
se uma rnatriz srntese das caracterlsticas microclirnaticas representadas pelas variaveis 
termo-higrometricas que esta apresentada na Tabela 5. 

Discussio 

1. 0 comportarnento climatico medio diurno (periodo primavera-verao) nas 3 bacias hidro
graficas do Horto: 

Bacia Hidrografica A: disposta no sentido WSW-+ENE; situada no setor NNE do 
Horto; altitudes variando entre 770 a 810 m (desnivel da ordem de 40 m), 

E a area que apresenta maior varia<;ao terrno-higrometrica entre seus compartimen
tos: temperatura do ar variando em media de 22,1 a 24,5°C; umidade relativa com uma 
amplitude da ordem de 13,9"10 (69,5 a 80,4%). Devido a configura<;ao da Bacia e a orienta
<;ao do vale, predominam ventos de E, NE eN; com dire<;oes secundarias variando de W e 
SW. 
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TABELA 3: CaractarrsUess termo-hlgrom6tricas e dlr~lo do vento por pontos amostrals (m6dla dluma para dlas oom tlpo 
de tempoP6S-FRONTAL - perrodo prlmavera-verlo). 

Pontos All. Oecllv. Orlenla~lo slTlo ta m6dia til m6dla UR. mildla Vento 
amostrals (m) (%) do relevo ("C) ("C) % Olr. Olr. 

(quadrante) predomlnante secund4rla 

BACIA HIDROGRAF/C~ A (SENTIOO: WSW~ENE); SETOR NNE DO HORTO 

P9 810 15-25 V.E. urbanlzado 19,8 18,5 89,3 SE 
P6 800 25-40 V.N. orlade mata 22,1 19,6 79,4 E 

(eucalipto) 
P8 780 25-40 V.S. esp~abarto 21,4 19,5 89,4 NE 

(capoelra balxa) 
P7 778 0-5 vale esp~abarto 21,4 19,4 82,2 NE 

(entre aslalto e grama) 
P11 775 0-5 vale esp~aberto 21,7 19,4 81,8 E 

(entre lagos e solo 
gramado) 

BACIA HIDROGRAFICA B (SENTIOO: E_W); SETOR WSW 00 HOATO 

P17 775 5·15 V.W esp~ abarto (campo ?n .ft 19,8 91,8 E 
degradado eI constru-
~s esparsas) 

P15 757 0·5 v •. '. orla de mala (pInheiro e 20,5 19,0 87,3 SE S 
latllollada) 

P14 756 0-5 vale espa~ abarto elconstru- 22,0 20,3 83,2 NE 
~Oes esparsas) 

BACIA HIDROGRAFICA C (SENTIOO WNW~ESE); SETOR SSE 00 HOATO 

P3 198 5-15 V.S espa~o lechado (orla de 21,2 19,2 83,3 NE SlSE 
mala eI constr~s es-

parsas) 
PO 790 0-5 vale espa~o abarto 21,6 19,1 80,4 E 

(solo gramado) 
P2 785 15-25 V.N. espa~o lechado 22,1 19,6 80,2 E S 

(el constr~es) 

TOPO (DIVISOR DE AGUAS OAS TR~S BACIAS) 

P5 812 0-5 espa~ abarto (el cons- 21,5 19,0 81,1 E 
tru~Oes esparsas junto , 

via aslaltada) 

Bacia HidrogrAfica B: disposta nO sentido E-+W; situada no setor WSW do Horto; al
titudes variando entre 750 a 790 m, desnfvel altimlrtrico da ordem de 40 m. 

Em tennos de amplitude de varia~ao termo-higrom6trica, esta Bacia se caracteriza 
por apresentar um comportamento intermediArio entre os extremos representados pelas 
Bacias A e C (a ser descrita a seguir). A temperatura do ar em m6diade 22.,7 a 23,9°C e a 
umidade relativa variando entre 72,1 a 78,6% (amplitude: 6,5%); havendo um acentuado 
predomfnio de ventos de NW. 

Bacia HidrogrAficaC: disposta no sentido WNW-ESE; situada no setor SSE; altitu
des variando em torno de 770 a 800 m (desnfvel: 30 m). 

Dentro do Horto, esta 6 a Area que apresenta menor varia~o termo-higr~trica 
diuma, com a temperatura do ar entre 23,0 a 23,aoC em m6dia, a umidade relativa entre 
71,2 a 74,4% (amplitude: 3,2%); os ventos predominantes sao do quadrante N (variando 
entre NE e NW) e os ventos de E se caracterizam como dire!(80 secundAr'ia. 

Divisor de Aguas das 3 Bacias: Altitude acima de 800 m; apresenta temperaturas da 
ordem de 22,8°C e umidade relativa de 75,8%; predominam ventos de E, NE, dire!(ao con
eordante eom aquela que se verifiea normalmente no Horto Florestal, devido ao tipo de eir
eula!(80 atrnosf6riea seeundAria que afeta a eidade de Sao Paulo, nessa 6poca do ano. 
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lABELA 4: CaracterlaHcas termo-hlgr0m6trlcaa e dlr~lo do vento por pontos amostrals (m4dla dlurna perlodo prlmaver. 
verAa). 

Pontos AIL Dec"v. Orlent~lo stno lam6dla tu m4dla UR. m4dla Vento 
amostrals (m) (%) do releva ("C) ("C) % Dlr. Dlr. 

(quadrante) predomlnante secundAria 

BACIA HIDROGRAF/cA A (SENTIDO: WSW~ ENE); SETOR NNE DO HORTO 

P9 810 15-25 V.E. urbanlzado 22.1 20.0 83." C SW 
P6 800 25-40 V.N. orla de mala 2".5 20." 70.1 W ClE 

(euca"pto) 
P8 780 25-.. 0 V.S. esP890 aberto 23.8 20.1 72.3 NE W 

(capoelra babea) 
P7 778 0-5 vale 8SP890 aberto 23.9 19.5 119.5 NE W 

(entre asfallD e grama) 
Pll 775 0-5 vale espaIyO aberto 23.5 19.8 73." E W 

(entre lagos e solo 
gramado) 

BACIA HIDROGRAFICA B (SENTIDO: E~; SETOR WSW DO HORTO 

P1 7 775 5-15 V.W ~oaberto 23.5 20.7 78.6 NW C 
(campo degradado) 

P15 757 0-5 ".,. orla de mala (pinheiro e 22.7 19.7 711.8 C SW 
latifoltada) 

PI .. 758 0-5 vale 8SP890 .berto (campo 23.9 20.1 72. 1 NW C 
degradaclo eI constru-

~esparsas) 

BACIA HIDROGRAFICA C (SENTIDO ~ESE); SETOR sse DO HORTO 

P3 798 5-15 V.S MP890 fechado (orl. de 23.0 19.11 7 ..... NE C 
mala eI constr~_ 

persas) 
PO 790 0-5 val. 8SP89O aberto 23." 19.6 71.2 NW E 

(solo gramado) 
P2 785 15-25 V.N. 8SPB!;O lechedo 23.8 20.1 72.8 N E 

(el constr~s) 

TOPO ( DIVISOR DE AGUAS DAS TRI!S BACIAS) 

P5 812 0-5 esPB!;O aberto (el con&- 22.8 19.6 75.8 NE E 
tr~ esparsas junto I 

"Ia asfaltada) 

2. 0 comportamento climAtico rOOdio diumo (perrocto primavera-verso) considerando-se 
Area total do Horto: 

A variac;ao altirMtrica e a variac;so t~rmica diurna evidenciam uma certa tendAncia 
correlativa direta, embora nao se possa afirmar que essa correlac;oo seja acentuada. Isto 
significa que, dentro da Area do Horto podem ocorrer anomalias, tais como a ocorr~ncia de 
temperaturas relativamente menores em pontos localizados tanto a cerca de 800 m. quanto 
em vales a cerca de 750 m. como ~ 0 caso dos pontos Pe e P,S. Esse tipo de ocorrencia 
pode ter sido provocado devido lis condic;oes diferenciadas de sltio entre os dois pontos. 0 
primeiro, situado numa vertente N. com uma declividade de 25 a 40%, junto a um bosque 
de eucaliptos; 0 segundo. num vale voltado para W. com uma declividade de 0-5%. junto a 
um bosque de pinheiros e uma capoeira de mata latifoliada. Todavia. para se isolar 0 fator 
de maior peso quanto a interferllncia no comportamento terrno-higrom~trico em pontos 
isolados, dentro da Area. seria necessArio um per(odo amostral muito maior e estudos mais 
detalhados. controlando-se cada uma das variAveis intervenientes. Neste estudo nao seria 
poss(vel, em face do tamanho das amostras e do tipo de dados dispon(veis, afirmar cate
goricamente qual a causa dessa anomaJia. 
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Sem considerar a altimetria e a cobertura vegetal, no que se refere As influ~ncias da 
orientar;:ao do relevo foi possfvel notar que as vertentes voltadas para 0 norte tendem a ser 
mais aquecidas, apresentando teores mais baixos dE;! umidade relativa do ar. 

Quanto A variar;:ao da direr;:ao do vento, verificou-se que existe um predomfnio de in
cidencias de vento do quadrante N, prevalecendo ora ventos de NE, ora ventos de NW, 
dependendo do senti do em que se posicionam os vales. A titulo de hip6tese, pode-se dizer 
que 0 fato do Horto Florestal limitar-se ao Norte cem uma Area cuja cobertura vegetal 6 
muito mais densa (reserva da Cantareira) que a sua, com altitudes mais elevadas e com 
temperaturas mais baixas, propiciaria a formar;:ao de fluxos de ar direcionados para 0 Sui 
(Area do Horto), gerados pela desigualdade de aquecimento t~rmico basal existente entre 
as duas Areas. 

ConclusOes 

Com base nos resultados das anAlises de amostras pequenas, referentes ao perfdo 
primavera-verao e apesar dos tipos de dados disponfveis, foi possfvel constatar que: 

As tres bacias hidrogrMicas existentes dentro do Horto Florestal consistem em tres 
macro-compartimentos muito bern individualizados quanto a variar;:ao temo-higrom~trica e 
quanto ao regime de ventos. 

Dessas tres bacias, a que apresenta maior homogeneidade microclimAtica dentro de 
sua Area 6 a Bacia C, situada no setor SSE da Area do Horto, sendo a (mica que nao se 
lim ita com a Reserva Florestal da Cantareira. Portanto, ~ muito provAvel que a maior pro
ximidade das outras duas bacias hidrogrAficas com a reserva florestal seja um fato signifi
cativo, interferindo mais acentuadamente nos mecanismos microclimAticos das mesmas, 
sobretudo quanto ao regime de ventos. 

Levando-se em conta a experiencia adquirida na realizar;:ao deste trabalho, pode-se 
afirmar que ~ extremamente diffcil elaborar estudos desta natureza sem se dispor, antes da 
escolha dos pontos amostrais de observar;:oes, de cartas geomorfol6gicas e de cobertura 
vegetal detalhadas 0 suficiente para permitir uma compartimentar;:ao precisa da Area, em 
funr;:ao de suas caracterfsticas fisiogrMicas. No que se refere ao perfodo amostral para as 
observar;:Oes de detalhe, 0 ideal seria pelo menos 1 ano de observar;:oes simultaneas nos 
pontos distribufdos dentro da Area de estudo; isto possibilitaria uma anAlise mais precis a do 
comportamento microclimAtico no decorrer das quatro estar;:oes do ano. 

Referencias Bibliognificas 

BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. COMISSAO DE SOLO~ 1960. Carta dos solos do Esta
do deSdo Paulo. (Rio de Janeiro), 1:500000, 2fl. 

DE BIASI, M. 1973. MedidLJs grdJicas de wna carta topogrdJica. Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, 
Instituto de Geografia. 11 p (35 Cademo de Ciencia da Terra). 

EITEN, G. 1970. A vegeta!;do do Estado de Sdo Paulo. Sao Paulo, Boletim do Instituto de Botanica 7: 7-8, 
jan. 1970. _ 

EMPRESA METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA GRANDE SAO PAULO (EMPLASA) 
1980. Carta geolOgica cia regiiio metropolitalUl cia Grande Sdo Paulo, 1:100000, 2 fl. 

GREGORY, S.1973. StatisticaJmethodsand geographers. Longman Group Ltd., London. 
MITCHELL, C. 1973. Terrain evaluation. Longman Group Ltd., London. 31-37. 
MONTEIRO, C.A. de F. 1971. Andlise rftmica em climatologia. Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, 

Instituto de Geografia. (1 Climatologia). 
OLIVEIRA, M.C. 1984. Constru!;tio de uma carta para dete~tiodeorienta!;tiode venentes. Rev.IG, 

Sao Paulo 5: 47-50. 
SAKIAMURTTl, R. 1972. Micrometeorology. Apostila de curso de p6s-grad~ao (intdito), Instituto de 

Pesquisas Espaciais (lNPE), Sao Jo86 dos Campos. 
SCHINDLER, N. 1975. Leillinienftir das Berlinenstadtgn'in. In Das Gartenamt 24: 431-436. 




