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INTRODUÇÃO

O nome Cantareira, origina - se da palavra cântaro, em
decorrência do costume antigo de se armazenar água em
cântaros, denominando “cantareira” o local onde estes va-
sos eram depositados, que foi dado ao local em virtude da
grande quantidade de nascentes e córregos existentes (São
Paulo, 1973).

A proteção dessa área e sua destinação à conservação re-
montam ao final do século XIX, quando o governo estad-
ual, preocupado com o abastecimento de água para a pop-
ulação paulista adquiriu algumas glebas de terras da Serra
da Cantareira.

Após a desapropriação de várias fazendas, principalmente
para assegurar a proteção das inúmeras nascentes locais e
garantir a qualidade da água para captação, a vegetação ini-
ciou seu processo de regeneração natural (São Paulo, 1998).

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo caracterizar as formações
vegetais do Parque Estadual da Cantareira para a elab-
oração do novo Plano de Manejo dessa Unidade de Con-
servação.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O Parque Estadual da Cantareira possui-PEC 7.916,5
hectares e abrange parte dos munićıpios de Caieiras,
Guarulhos, Mairiporã e São Paulo. O PEC situa - se no
Planalto Atlântico ocupando parte do maciço da Cantareira
e da Serra de Pirucaia, numa região altamente urbanizada,
tornando a vegetação ali existente um important́ıssimo re-
manescente florestal (São Paulo, 2000).

O clima é classificado como mesotérmico úmido, sem estação
seca definida, do tipo Cfb, temperado de inverno seco, se-
gundo o Sistema Internacional de Classificação Climática de
Köppen (Ventura et al., ., 1965/66).

Métodos

A espacialização da cobertura vegetal do Parque Estadual
da Cantareira teve por base a coleta de informações se-
cundárias bibliográficas e cartográficas, a fotointerpretação
de fotografias aéreas e trabalhos de campo. A metodolo-
gia de mapeamento teve como base os procedimentos ado-
tados por Lueder (1959) e Spurr (1960) que identificam e
classificam a vegetação utilizando os elementos da imagem
fotográfica: cor, tonalidade, textura, forma, dimensão e con-
vergência de evidências, correlacionadas aos parâmetros de
campo, tais como porte, densidade, estrutura da vegetação,
condições ecológicas e de preservação.

As diferentes fisionomias da vegetação foram classificadas
segundo o sistema de classificação da vegetação brasileira
proposto por Veloso et al., . (1991) e o sistema desen-
volvido por Eiten (1968, 1970).

O processo de fotointerpretação das fotografias aéreas
seguiu o processo adotado em Mattos & Matsukuma (1990),
Mattos (1994) e Mattos et al., . (1997). Foram utilizadas
fotografias aéreas obtidas pela BASE - Aerofotogrametria
e Projetos S/A, em escala de 1:30.000 e ano de 2007. Ma-
teriais bibliográficos e cartográficos foram coletados para
correlação com as informações fotointerpretadas.

Os dados da vegetação foram espacializados através da digi-
talização sobre as Cartas Topográficas na escala de 1:50000
do ano de 1972, Folhas Guarulhos (SF - 23 - Y - C - III
- 4) e Itaquaquecetuba (SF - 23 - Y - D - I - 3) e as fo-
tografias aéreas digitais georreferenciadas, utilizando - se o
software ERDAS 8.6. A vetorização, correção dos dados fo-
tointerpretados e a finalização dos mapas foram realizadas
utilizando o software Arcview GIS 3.2.

A partir da correlação destes dados foi elaborado o mapa
final de caracterização da vegetação atual para o Parque e
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tabela contendo dados de área para cada fitofisionomia e a
correspondente avaliação do seu grau de conservação.

O trabalho de campo do mapeamento da vegetação foi real-
izado entre junho e julho de 2008, num total de dez dias de
campo, realizando - se a conferência em campo do trabalho
de mapeamento realizado no laboratório, que forneceu ele-
mentos para os ajustes necessários.

RESULTADOS

O mapeamento indicou a existência de 13 unidades fitofi-
sionômicas. Foram mapeados os tipos vegetais naturais pre-
sentes na área e formações vegetais de origem antrópica.

No Parque Estadual da Cantareira a formação vegetal natu-
ral predominante é a Floresta Ombrófila Densa, constitúıda
principalmente por formações secundárias. Como a variação
altitudinal da Serra da Cantareira é de 775 aos 1.215
m.s.n.m. existe o predomı́nio da Floresta Ombrófila Densa
Montana (IBGE, 1992). Neste tipo florestal foi posśıvel
definir pelo mapeamento algumas variações em sua fisiono-
mia assim caracterizadas:

Vegetação de porte arbóreo alto com estrutura de
dossel uniforme e pouca ou nenhuma alteração-estas
áreas caracterizam - se por indiv́ıduos de grande porte, com
alta densidade, revelando copas grandes e bem viśıveis, for-
mando um dossel cont́ınuo. As alterações presentes são
poucos significativas em relação ao restante do Parque. Esta
unidade ocorre em aproximadamente 4,5% da área;

Vegetação de porte arbóreo alto com estrutura de
dossel desuniforme e pouca alteração - Esta unidade
encontra - se distribúıda por todo o Parque em situação
de acesso mais dif́ıcil e se distribui por aproximadamente
23% da área do Parque. Embora seja caracterizada por
indiv́ıduos altos, por vezes são encontrados agrupamentos
de árvores de porte menor conferindo ao dossel um aspecto
descont́ınuo;

Vegetação de porte arbóreo médio com estrutura de
dossel desuniforme e forte alteração - Nestas áreas ob-
serva - se processos de regeneração. São constitúıdas por
indiv́ıduos de copas pequenas e de alturas variadas. For-
mam agrupamentos que se encontram entremeados por forte
alteração da vegetação, com terreno muito trilhado. Sua
distribuição corresponde a aproximadamente 10% da área;

Vegetação secundária de porte arbóreo médio, com
variação da estrutura do dossel e grau de alteração-
Ocorrem em 22,5% do Parque. A vegetação é caracterizada
por indiv́ıduos em vários estádios de crescimento conferindo
um aspecto rugoso na fotografia;

Vegetação secundária de porte arbóreo médio uni-
forme-são caracterizadas por indiv́ıduos adensados, copas
pequenas e estádio médio de regeneração. Ocupa 32,5% da
área do Parque;

Além destes tipos florestais ocorrem também as seguintes
formações:

Floresta Ombrófila Densa Montana Aluvial-ocorrem
nas plańıcies coluvio - aluviais, de distribuição restrita,
em aproximadamente 1% da área total. Situam - se em
plańıcies e margens de córregos e ribeirões.

Escrube - Para descrever este tipo vegetacional, optou - se
pela classificação de Eiten (1968, 1970). Nesse tipo vegeta-
cional há a predominância de arbustos. Ocorre nos topos de
morro da Serra da Pirucaia, onde há solos rasos e rochosos
e afloramentos de rocha quartźıtica de um modo geral;

Floresta Ombrófila Densa Montana de porte baixo-
Está associado ao Escrube, ocorrendo em locais de solos
mais profundos que este último. Ocorre nas partes mais
altas das vertentes da Serra da Pirucaia e ocupa menos de
1% da área do Parque. Possui semelhança floŕıstica com a
vegetação de Escrube.

O mapeamento indicou a existência de três unidades fitofi-
sionômicas de origem antrópica. Foram mapeados os tipos
vegetacionais antropizados presentes na área e as áreas com
plantios de nativas e exóticas. São as seguintes:

Vegetação de porte herbáceo a arbóreo baixo es-
parso-área onde houve raspagem e compactação do solo
para construções;

Vegetação distribúıda ao longo dos canais de
drenagem-áreas que sofreram intervenção direta do
homem e perturbações cont́ınuas do ambiente provocando
fortes alterações na composição da vegetação e facilitando a
instalação de espécies oportunistas, descaracterizando estes
locais;

Vegetação com espécies nativas e exóticas em áreas
de plantio experimental-são plantios antigos com sub -
bosque de nativas em vários estádios de regeneração.

Com base no mapa de vegetação foram definidas algumas
zonas de manejo do Parque. Os trechos mais expressivos de
florestas maduras e de escrube foram definidos como zonas
de uso intanǵıvel, aqueles em estágio médio a avançado
como zona primitiva, e aqueles trechos cuja regeneração flo-
restal não está avançando, com a presença de forte alteração
e alta incidência de taquaras ou trepadeiras, foram definidos
como zonas de recuperação.

CONCLUSÃO

No mapeamento das formações vegetais do Parque Estadual
da Cantareira foi verificada a predominância de formações
secundárias da Floresta Ombrófila Densa Montana com
graus variados de perturbação. O mapa de vegetação
forneceu elementos para a definição das zonas de manejo
do Parque.
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