
Hoehnea 30(3): 217-241, 2003

Revisao sobre 0 diagn6stico e caracteriza~ao da
vegeta~ao campestre junto it crista de serras, no

Parque Estadual da Serra do Mar, Sao Paulo, SP, Brasil

Ricardo Jose Francischetti Garcia 1.3 e Jose Rubens Pirani2

Recebido: 18.07.2003: aceito: 13.10.2003

ABSTRACT - (A review of diagnosis and characterization of montane grassland in Parque Estadual da Serra do Mar in Sao
Paulo, SP, Brazil). An analysis of studies on systems of classification of vegetation at different scales, under various
approaches, and of floristic and ecological studies was carried out. The main goal was to verify the characterization of the
grasslands associated with Atlantic rainforest domain. Comparison with the grasslands on crests of Serra do Mar in
northeastern side ofNucleo Curucutu of Parque Estadual da Serra do Mar, in municipality of Sao Paulo (23°59' Il"S and
46°44 '33"W) was stressed. ln that site, grasslands and low rainforests are intermingled for about 2.000 ha, between 750 and
850 m, which is considered low as a level for this type of vegetation. Hence, a reappraisal of the altitudinal limits for the
characterization of montane grasslands is presented.
Key words: rainforest, grasslands, classification vegetation systems

RESUMO - (Revisao sobre 0 diagn6stico e caracterizac;:ao da vegetac;:ao campestre junto acrista de serras, no Parque
Estadual da Serra do Mar, Sao Paulo, SP, Brasil). Foi realizada uma analise da bibliografia sobre estudos com classificac;:6es
da vegetac;:ao em diferentes escalas e sob diversas abordagens, bem como estudos floristicos e ecol6gicos, visando
verificar como sao tratados os campos associados a Mata Atlantica. Foram enfatizadas comparac;:6es sobre a vegetac;:ao
campestre junto a crista da Serra do Mar, do setor nordeste do Nucleo Curucutu, do Parque Estadual da Serra do Mar,
municipio de Sao Paulo, estado de Sao Paulo (23°59' II"S e 46°44'33"W). Nesse local, os campos fonnam mosaicos com
matas baixas e ocupam cerca de 2.000 ha, em altitudes entre 750 e 850 m.s.m., cotas consideradas baixas para este tipo de
vegetac;:ao. Sugere-se uma reavaliac;:ao sobre os limites altitudinais para a caracterizac;:ao dos campos de altitude.
Palavras-chave: Mata Atlantica, campo de altitude, classificac;:ao da vegetac;:ao

Introdw;ao

o domfnio da Mata Atlantica apresenta grande
diversidade f1oristica, fisionomica e de condiyoes
fisiograficas. Dentre os tipos de vegetayaO
encontrados, os chamados campos de altitude estao
localizados nas poryoes mais elevadas da regiao
costeira do suI e sudeste brasileiro, como os
Aparados da Serra (Rio Grande do SuI e Santa
Catarina), Serra Geral (Parana e Santa Catarina),
Serra do Mar (Sao Paulo e Rio de Janeiro), Serra
da Bocaina (Sao Paulo e Rio de Janeiro), Serra
dos Orgaos (Rio de Janeiro), Serra da Mantiqueira
(Sao Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), Serra
do Caparao (Minas Gerais e Espfrito Santo),

ocupando areas em geral restritas e associadas as
matas nebulares. Apesar do registro destes campos,
poucos trabalhos tem sido realizados com este tipo
de vegetayaO, especialmente em Sao Paulo.

A presenya de vegetayaO campestre em pleno
dominio f1orestal, em que 0 climax climatico e a
f1oresta, tem levado a discussao sobre a origem
antropica ou natural desses campos. Dentre os fatores
ambientais assinalados para 0 condicionamento dessa
vegetayao sao ressaltados os solos rasos e pobres e
as condiyoes climaticas locais diferenciadas,
associadas a condiyao de topo de morro, como maior
exposiyao a radiayao solar, maior variayao diuturna
da temperatura e umidade e ainda a presenya
constante de neblina (e.g. Safford 1999).
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A exces:ao dos campos da Serra da Bocaina,
geralmente classificados como "campos de altitude"
ou seus equivalentes termino16gicos, e que apresentam
maior extensao e localizas:ao em altitudes elevadas
(acima de 1.800 m.s.m.), as demais areas campestres
associadas a Serra do Mar, no estado de Sao Paulo,
encontram-se em altitudes menores e comparativa
mente tambem ocupando pequenas extensoes, em
padrao fragmentado, 0 que tem gerado duvidas quanta
a sua classificas:ao fitogeografica.

Apesar de haver coles:oes botan icas antigas
provenientes da regiao de Paranapiacaba (municipio
de Santo Andre) e da Serra da Bocaina, pOI' exemplo,
ainda sao poucos os trabalhos sobre a flora campestre
da Serra do Mar, no estado de Sao Paulo, bem como
sobre seu relacionamento fitogeografico e origem,
conforme tratado pOI' Garcia (2003). Tambem e
incipiente a discussao sobre a importancia dessa
vegetas:ao, em relas:ao a como 0 padrao de distribuis:ao
em fragmentos poderia favorecer mecanismos para
especias:ao, ou ainda sobre a dinamica atual de
expansao ou retras:ao dessa vegetas:ao na Mata
Atlantica.

Neste sentido, 0 setor nordeste do Nucleo
Curucutu, do Parque Estadual da Serra do Mar,
mostrou-se uma area de grande interesse, tendo em
vista que apresenta vegetas:ao campestre junto a crista
da serra, formando mosaicos com matas baixas e
ocupando cerca de 2.000 ha, em altitudes entre 750 e
850 m.s.m., cotas consideradas baixas para este tipo
de vegetas:ao. A area e administrada pelo Instituto
Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado
de Sao Paulo, estando a sede administrativa e os
campos localizados no extrema sui do municipio de
Sao Paulo, distante cerca de 51 km do centro e 13 km
do mar, junto as coordenadas 23°59' II"S e
46°44'33"W.

o presente trabalho teve como objetivos
confrontar a vegetas:ao campestre do Nucleo
Curucutu, com os sistemas de classificas:ao
existentes, bem como avaliar 0 conhecimento sobre
este tipo de vegetas:ao, especial mente no estado
de Sao Paulo.

Material e metodos

Foi realizado levantamento bibliografico de estudos
com c1assificas:oes da vegetas:ao brasileira que incluam
a area de estudo, e/ou que apresentem campos
associados ao dominio da Mata Atlantica, conforme

pro posta de classificas:ao da vegetas:ao brasi leira
adotada pelo IBGE (1993). Os trabalhos analisados
foram elencados segundo os seguintes enfoques:

I. estudos sobre a flora ou vegetas:ao brasileiras,
quanta a aspectos fisionomicos e eco-fisioI6gicos,
em que sao realizados comentarios para 0 estado
de Sao Paulo;

2. estudos sobre a flora ou vegetas:ao, quanta a
aspectos fisionomicos, estruturais e eco-fisioI6gicos,
realizados no estado de Sao Paulo;

3. estudos sobre a flora ou vegetas:ao campestre na
cadeia atlantica, quanta a aspectos fisionomicos e
eco-fisioI6gicos, realizados em outros estados do sui
e sudeste brasileiro. Para tanto, alem do material
levantado anteriormente, consultou-se as bibl iotecas
do Instituto de Biociencias da Universidade Federal
do Rio Grande do SuI e do Jardim Botanico do Rio
de Janeiro;

4. estudos taxonomicos em que se propoem
classificas:oes fitogeograficas;

5. trabalhos utilizando-se de procedimentos de
fotointerpretas:ao e sensoriamento remoto.

Resultados e Discussao

I. Estudos sobre a flora e/ou vegetas:ao brasileiras
com comentarios para 0 estado de Sao Paulo

Maltius (1943), em tradus:ao do original de 1824,
apresentou uma descris:ao fisionomica das formas:oes
vegetais brasileiras. Considerou "campo" todos os
tipos de vegetas:ao nao florestais, estimando que
apresentariam vegetas:ao campestre 2/3 da area do
Brasil, entao tambem englobando Uruguai, mas nao 0

Acre. Considerava que os campos ocorreriam em
solos mais pobres e abrigariam plantas mais frageis
que as das matas, pois seriammais influenciados p~lo

solo, agua e clima do que as florestas, 0 que tambem
explicaria as maiores divergencias entre as zon~s

campestres, quando comparadas com as florestals.
A correlas:ao entre formas:oes campestres e
caracteristicas de solo pode ser constatada, pOI'
exemplo, na caracterizas:ao dos campos de Bage, Rio
Grande do SuI (Girardi-Deiro et al. 1992), na
caracterizas:ao dos campos de altitude pOI' Safford
(1999), no estudo sobre correlas:ao de caracteristicas
de solo com tipos de vegetas:ao de cerrado, incluindo
campos cerrados (Ruggiero et al. 2002) e na analise
floristica comparativa para formas:oes campestres
(Garcia 2003).
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Martius (1943) ressaltava ainda que havia muitas
especies florestais com ampla distribuis;ao, enquanto
tal caracteristica dificilmente ocorria com especies
campestres. Destacou como formas;oes campestres
distintas as ocorrentes no Parana, nas serras altas de
Minas Gerais, nos vales arenosos do Piaui, no rio Sao
Francisco, e no sistema de montanhas de Minas Gerais
(Mantiqueira e ramificas;oes na Serra do Mar) e no
sudoeste do rio Tiete ate os campos de Guarapuava
(no atual Parana). Incluiu os cerrados dentre as
formas;oes campestres, mas reconhecendo diferens;as.

Contudo, conforme se pode observar em Garcia
(2003), os campos do Nllcleo Curucutu, mostraram
predominio de padroes de ampla distribuis;ao
geografica.

Caminhoa (1884) propos uma divisao geografica
para a flora do Brasil, reconhecendo tres grandes
regioes: das florestas, dos campos e das aguas. Na
regiao dos campos 0 autor distinguiu tres grupos: I.
dos campos gerais, compreendendo os diversos
planaltos da zona justa-tropical; 2. dos tabuleiros
cobertos, cerrados ou carrascos e chapadas; 3. dos
campos baixos e prados. Na regiao das aguas 0 autor
incluiu desde vegetas;ao aqucitica a formas;oes
terrestres, herbaceas ate arb6reas, sujeitas a influencia
de corpos d 'agua. Ao considerar a flora dos campos,
o autor sugeriu a utilizas;ao das gramineas, devido a
sua abundancia e riqueza, para 0 reconhecimento de
diversos tipos de campos. Os "campos gerais" foram
associados aos planaltos, sendo citados para 0 estado
de Sao Paulo.

A proposta de Caminhoa (1884) dificulta 0

entendimento e mapeamento de grandes unidades
floristicas para 0 espas;o brasileiro. 0 autor defendeu
ainda a utilizas;ao de terminologia vernacular ja
existente para as formas;oes vegetais.

Wettstein (1970), em estudo sobre a vegetas;ao
dos estados do suI do Brasil, realizado no inicio de
1900, com referencias e exemplos para Sao Paulo e
Parana, considerou a existencia de quatro regioes de
vegetas;ao: mata pluvial tropical, mata pluvial
subtropical, montanhas altas e savanas. Na regiao de
mata pluvial tropical incluiu as florestas litoraneas ate
as en costas da Serra do Mar, os mangues e a
vegetas;ao de praia e de restinga. Quanto a esta ultima,
tambem denominada "nhundu", caracterizou-a por
matas baixas com plantas de caracteristicas
xerofiticas, como folhas coriaceas, grossas, carnosas,
pertencendo principalmente as familias Myrtaceae,
Lauraceae, Myrsinaceae, Guttiferae, Erythroxylaceae,

Euphorbiaceae e Melastomataceae. Destacou que,
entre estas encontram-se algumas que aparecem
novamente na regiao das savanas, sem ocorrer por
toda a mata pluvial tropical. 0 solo das restingas e
coberto por "liquens arbustivos", destacando ainda
uma pterid6fita do genero Schizaea; tambem e
interrompida por formas;oes graminosas ou
pantanosas, com bromelias terrestres e Utricularia
spp. (Lentibulariaceae). Varias fotos da regiao citada
sao do rio Branco, em Itanhaem, pr6ximo ao limite suI
do Nucleo Curucutu.

No tocante a regiao da mata pluvial subtropical,
Wettstein (1970) considerou-a semelhante a floresta
da regiao anterior, mas sujeita a invernos mais
rigorosos, com geadas e com presens;a de especies
deciduas. Entre os elementos floristicos de destaque
citou Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, que
forma as matas de araucaria. A mata pluvial
subtropical penetraria na regiao das savanas atraves
de matas ciliares e atingiria altitudes de ate
2.100 m.s.m., nas montanhas do macis;o do Itatiaia.
o autor considerou a regiao com a maior interferencia
antr6pica, resultando em paisagens diversificadas,
fazendo referencia aos estagios sucessionais
observados e caracterizados por Loefgren (1898).

Quanto a "regiao das montanhas altas do sui do
Brasil", Wettstein (1970) mencionou 0 macis;o do
Itatiaia, onde a partir de 2.100 m.s.m. encontra-se uma
"formas;ao de tipo savan6ide, os campos de altitude",
com gramineas e ciperaceas, entremeadas por
arbustos anoes, principalmente das familias
Compositae, Ericaceae e Melastomataceae,
apresentando folhas pequenas, coriaceas, perenif6lias,
freqtientemente com lanugem espessa e branca; em
alguns locais 0 solo e coberto por formas;oes de Iiquens
e por "bosques de bambus anoes". 0 autor afirmou
que em tal regiao as plantas apresentam repouso
vegetativo no inverno, determinado pela seca e
temperaturas baixas.

Quanto a regiao das savanas, Wettstein (1970)
considerou sua extensao entre 0 oeste de Sao Paulo e
Parana, a parte limitrofe de Minas Gerais e Goias e 0

planalto contiguo it Serra do Mar, como ilustrado em
suas fotos das savanas de Sao Bernardo do Campo e
proximidades da cidade de Sao Paulo. 0 autor
destacou tres formas;oes: as savanas, as savanas
pantanosas ou "campos molhados" e os cerradoes. 0
primeiro tipo foi caracterizado pelo inverno seco e
relativamente frio, com pronunciado periodo de repouso
vegetativo e verao quente e umido, sendo 0 fogo um
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elemento importante na manutenyao desta formayao;
as plantas apresentam adaptayoes com caracteristicas
de xeromorfismo. 0 segundo tipo, 0 dos "campos
molhados", foi distinto pela ausencia de periodo de
seca, com plantas f10ridas 0 ano todo; destacou a
presenya de Eriocaulaceae, Drosera sp., Utricularia
sp., Xyridaceae, Mayaca sellowiana Kunth,
Lycopodiella caro1iniana (L.) Pichi-Sermolli,
ressaltando que varias especies apresentavam
aerenquima nas pal1es perifericas das rafzes. 0 autor
considerou ainda que as savanas estariam ampliando
sua extensao na periferia da capital paulista pela
derrubada das matas.

Wettstein, alem de Loefgren, realizou uma das
mais ricas descriyoes sobre a vegetayao Iitoranea e
da Mata Atlantica paulista.

Ihering (1907) confeccionou um mapa de
distribuiyao para as matas e campos do Brasil,
compilando a literatura disponfvel, observando-se que
tanto a cidade de Sao Paulo, quanta a maior pal1e do
estado foram assinalados como "campo". 0 autor
considerou que "os campos parecem muito uniformes,
em vista da grande predominancia de gramfneas".
Ressalvou que sao relativamente raros os campos
limpos (compostos quase exclusivamente por
gramfneas e ervas baixas), notando um gradiente ate
as matas, passando por campos sujos, carrascais,
restingas e cerrados. Reconheceu como formas de
matas os capoes (ilhas de matas em meio apaisagem
campestre) e as catanduvas (matas mais raqufticas).
Ao confeccionar 0 mapa com apenas duas categorias
(campos e matas), 0 autor superestimou a ocorrencia
dos campos, uma vez que af estao inclufdas as
formayoes savanicas e outras nao tipicamente
campestres, como as restingas.

Gonzaga de Campos (1912) realizou uma com pi
layao de informayoes de naturezas diversas para a
elaborayao de um mapa da vegetayao do Brasil, em
que considerou a existencia dos seguintes tipos basicos
de vegetayao: matas, campos, caatingas, vegetayao
costeira e Pantanal. 0 autor apontou a dificuldade para
a obtenyao dos dados e a desigualdade de quantidade
e qualidade de informayoes, considerando razoavel
mente detalhadas as fontes para 0 estado de Sao Paulo,
porem os resultados diluiriam-se na reduyao da escala.
Como "campos" 0 autor considerou todo terreno que
nao tinha e nunca teve mata, reconhecendo grande
variedade de tipos, que agrupou em quatro categorias,
todas ocorrentes no estado de Sao Paulo: campinas,
campos do sui, campos cerrados e campos alpinos.

Como "campinas" 0 autor considerou as areas
com predomlnio de gramfneas e plantas herbaceas
que, em geral, nao apresentam caracteres
xeromorficos, oCOlTendo em varzeas e areas de
inundayao. Para 0 estado ressaltou a regiao de
depressao quase nivelada entre as sen'as da

Mantiqueira e do Mar, nos vales dos rios Parafba e
Alto Tiete (este tiltimo compreendendo 0 trecho entre
Mogi das Cruzes e Santana do Parnafba). 0 autor
comentou: "Em alguns lugares a varzea inunda com a
expansao das enchentes; af se encontra entao a
vegetayao caracteristica das plantas aquaticas, dos
juncos e das tabuas. No geral sao os campos cobertos
de vegetayao herbacea e de sub-arbustos. Nos tesos
[partes mais altas] e nas pestanas dos rios e a
vegetayao arborescente de tipo especial, ora formando
capoes no meio do campo, ora as matas ciliares". Este
comentario coincide com 0 exposto por Usteri (1911)
para os arredores da cidade de Sao Paulo, apesar de
nao estar citado em sua bibliografia.

Como "campos do suI", Gonzaga de Campos
(1912) incluiu campos cerrados com suas variedades,
com arbustos e arvores anas, aumentando a proporyao
de vegetayao herbacea em direyao ao suI,
estendendo-se do suI e sudoeste de Sao Paulo ate 0
Rio Grande do SuI. Reconheceu os seguintes subtipos:
campos paleaceos, campos subarbustivos e campos
gerais (estes ocorrendo em faixa extensa entre a Serra
do Mar e 0 rio Iguayu, no Parana).

Os "campos-cerrados", da classificayao de
Gonzaga de Campos (1912), constituem-se na
categoria de maior extensao geografica no paIs (entre
as matas da zona equatorial e as da encosta atlantica),
estando bem representados em Sao Paulo, nos
divisores de aguas dos afluentes do rio Parana. Entre
os diversos aspectos ecologicos e biologicos abordados
pelo autor destaca-se a imp0l1ancia do desenvolvi
mento de caracterlsticas xeromorficas, como os
xilop6dios e a citayao: "Liquens, musgos e algas faltam
completamente no chao dos campos cerrados; e sao
muito raros nas pedras enos troncos das arvores.
Tambem os cip6s e as eplfitas, tao abundantes nas
matas, desapareceram completamente das arvores dos
cam pos cerrados".

Os "campos alpinos" foram caracterizados pOI'
Gonzaga de Campos (1912) pela ocorrencia em
grandes altitudes, em solos de pouca espessura,
pedregulhentos ou rochosos. Sua ocorrencia principal
e citada para a Cadeia do Espinhayo (Minas Gerais e
Bahia), alem de Goias e Sao Paulo (pr6ximo ao rio
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Grande, em altitudes mais baixas, entre 600 e
800 m.s.m.). Dentre os elementos f1oristicos citados
como caracteristicos (23 familias de faner6gamas, oito
familias de pterid6fitas, "liquens e musgos") apenas
nao foram encontrados no Nucleo Curucutu repre
sentantes das familias Velloziaceae, Amaranthaceae
e Convolvulaceae e os generos citados de
Leguminosae (Garcia 2003).

Quanto a classe de "vegetas;ao costeira", Gonzaga
de Campos (1912) ressaltou as semelhans;as
fisionomicas e f10risticas da restinga com os cerrados
do interior e com os campos alpinos.

Hoehne (1922), em estudo sobre a flora e
vegetas;ao brasileira, aplicou para 0 Brasil a
classificas;ao mundial de Engler, comparando-a a de
Martius, reconhecendo as formas;5es hal6filas,
hidr6filas, higr6filas, sub-xer6filas e xer6filas. Apesar
de considerar pratica a classificas;ao de Caminhoa
(1884), tambem reconheceu ser nao natural.
Considerou os campos hidr6filos geralmente
alagadis;os ou umidos, atoladis;os ou firmes na epoca
seca, indicando taxons caracteristicos; dentre estes
indicou as Droseraceae como caracteristicas destes
campos, quando encontram-se na area das formas;5es
higr6filas mesotermais, isto e, em grandes altitudes.
Tambem reconheceu como hidr6filos os cap5es, as
matas e campinas amazonicas e 0 pantanal
matogrossense. Formas;5es higr6filas foram indicadas
para as encostas mais altas das serras, onde ha muita
chuva e/ou neblina, sendo reconhecidos dois tipos:
megatermais, na faixa mais baixa, com matas, e
mesotermais, na faixa mais alta, com matas raqufticas
e campos. 0 limite altitudinal entre estas faixas varia
conforme a latitude e exposis;ao da serra. Como
formas;5es sub-xer6filas reconheceu a maioria dos
campos cerrados, grande parte dos campos limpos da
Chapada Central, os cerrad5es e os pinheirais (mata
de araucaria).

Hoehne (1926, 1930 e 1939a) apresentou uma
serie de relatos sobre excurs5es botanicas realizadas
em Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Parana
e Santa Catarina. Reforyou a ideia de existencia
natural de campos acidos e campinas alpinas llmidas,
associ ados, em manchas maiores ou men ores, as
matas higro-hidr6filas das sen'as do Mar e
Mantiqueira. Esses campos foram considerados
diferentes, pela sua natureza e composis;ao f1oristica,
dos campos xer6filos ou sub-xer6filos, de regi5es mais
interioranas, como os campos limpos, campos gerais
e campos cerrados.

Sampaio (1945) considerou a ocorrencia de
campos para todo 0 Brasil, reconhecendo como
campos alpinos aqueles a grandes altitudes.

Joly (1970), em obra para divulgas;ao da
vegetas;ao brasileira, apresentou as grandes formas;5es
vegetais, especialmente quanta a aspectos ecol6gicos,
fisionomicos, estruturais e com destaque para
elementos f1orfsticos significativos, seja pelo porte,
abundancia ou biologia. Para a Serra do Mar e a cadeia
atlantica em geral considerou apenas a existencia de
mata, provavelmente devido a escala de trabalho
adotada. Contudo, em seu livro de introdus;ao a
taxonomia (Joly 1979), reconheceu a existencia dos
"brejos acidos da Serra do Mar", como se pode
observar, entre os exemplos dados pelo autor, de
ocorrencia neste ambiente, como Sauvagesia
(Ochnaceae).

Hueck (1972) apresentou informas;5es de
formas;5es vegetais da America do SuI, enfatizando
as f1orestais, abordando fatores climaticos, edaficos e
paleoambientais como condicionantes das formas;5es
apresentadas. Neste sentido, ao apresentar um perfil
esquematico da vegetas;ao em transecs;ao para 0 leste
do estado de Sao Paulo, cortando a Serra do Mar e a
Serra da Mantiqueira, foi considerada a ocorrencia
da mata pluvial de en costa, com diferens;as
fisionomicas com a elevas;ao da altitude, de forma que
o autor reconheceu um estrato inferior e outro superior.
Para a pors;ao paulista da Serra do Mar considerou
como limite altitudinal a cota de 1.200 m.s.m., acima
da qual ha diminuis;ao do tamanho das arvores, intensa
ocorrencia de neblina e ausencia de elementos
f1orfsticos como Cecropia spp., Euterpe edulis Mart.
e Syagrus romanzofJiana (Cham.) Glassman. 0
limite altitudinal mais baixo para as f10restas da Serra
do Mar, quando comparado ao das serras da
Mantiqueira e do ltatiaia foi explicado como "fenomeno
dos picos", em que os topos de morros seriam mais
secos que as encostas, mais expostos aos ventos e
com solos mais rasos, dependendo da agua apenas
recebida de chuvas diretas. Acima do limite dessas
matas 0 autor reconheceu a presens;a de "campos
altitudinais subalpinos", com "comunidades de
gramineas mes6filas altas, em certos lugares com
carateI' xer6filo, cobrindo as paisagens de altitude,
ligeiramente onduladas e, freqtientemente,
interrompidas pOI' pequenas charnecas" (p. 164). Os
elementos f1oristicos considerados caracterfsticos
foram "varias gramfneas (Chusquea pinifolia,
Cortaderia modesta) e ciperaceas, que em conjunto
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formam uma cobertura densa. A cobertura vegetal e
interrompida apenas onde 0 solo e pouco profundo e
onde foi cortado pela erosao, ou ainda onde e perfurado
por rochas. Existem tambem ervas e arbustos an6es,
especial mente das familias das melastomataceas
(Miconia, Tibouchina, Lavoisiera e Trembleya),
eriocaulaceas (Paepalanthus), ericaceas
(Gaultheria, Gaylussacia, Leucothoe), droseraceas
(Drosera), orq uidaceas (espec ies terrestres dos
generos Habenaria, Liparis e Prescottia), compostas
(numerosos generos), pol igalaceas, verbenaceas,
iridaceas e licopodiaceas. (... ) Em locais com aguas
estagnadas ou aguas quase paradas formaram-se
pequenos charcos com especies de Sphagnum,
Drosera villosa, especies de Utricularia e
Rhynchospora, assim como especies de outros
generos, conhecidos de charcos europeus."
(p.164-165). 0 autor considerou a presenc;a de
eriocaulaceas de importancia fitogeografica, para
caracterizar esses campos como naturais, ao
considerar que a mesma depende de lange periodo de
tempo com pouca peliurbac;ao antr6pica. A presenc;a
desses campos nao e citada para a Serra do Mar,
mas tampouco e negada. No levantamento floristico
realizado no Nucleo Curucutu (Garcia 2003), apesar
da altitude mais baixa, chama a atenc;ao a presenc;a
de elementos floristicos desses "campos altitudinais
subalpinos", bern como caracteristicas da mata
nebular, como a raridade de Cecropia spp., e Syagrus
romanzofJiana (Cham.) Glassman.

Romariz (1973) apresentou fichas com fotos da
vegetac;ao brasileira, com comentarios fision6micos e
ecol6gicos, destinadas, principalmente, ao uso no
ensino de geografia. Para as formac;6es herbaceas
reconheceu geograficamente tres grupos principais de
campos: campos meridionais, campos da Hileia e
campos serranos. Considerou que a presenc;a de
campos e mais relacionada a profundidade do lenc;ol
freatico do que a existencia de determinado tipo de
c1ima ou de solo, tambem se relacionando a condic;6es
topograficas, sendo tipicos em areas onde 0 relevo e
geralmente suave. Para 0 mapa do Brasil que
apresentou, estas formac;6es sao indicadas para 0

estado de Sao Paulo em apenas uma mancha a
sudoeste (regiao de Itarare) e, mais proximamente,
nas serras dos Orgaos e do Itatiaia, no estado do Rio
de Janeiro.

Alonso (1977) reconheceu os "campos" como
uma das classes de forlllac;ao vegetal da Regiao
Sudeste, distinguindo-os daqueles da Regiao Sui pelo

aspecto escler6filo dos arbustos e subarbustos e pela
importancia, na composic;ao floristica, das familias
Velloziaceae, Eriocaulaceae, Xyridaceae e
Melastomataceae. Para a Serra do Mar destacou a
importancia, em area, dos campos de Bocaina a
altitudes superiores a 2.000 m.s.m. 0 mapa
apresentado, contudo, nao indica a presenc;a destes
campos. Para altitudes men ores (entre 700 e
800 m.s.m.) foram reconhecidos campos no suI do
estado de Sao Paulo, em acordo com Borgonovi &
Chiarini (1965).

Rizzini (1979, reeditado em 1997) considerou
haver 10 complexos vegetacionais brasileiros
subdivididos em tres grupos:

I. Conjuntos vegetacionais homogeneos, onde foi
situada a Floresta Atlantica, em que sao reconhecidas
pelo autor como principais formac;6es: floresta pluvial
baixo montana, floresta pluvial montana, floresta
llles6fila, "scrub" e campo.

II. Conjuntos vegetacionais heterogeneos; no sub
grupo "sem tipos pr6prios de vegetac;ao", em que se
pode destacar 0 "Complexo de Restinga", considerado
com flora cosmopolita tropical, hal6fita e xer6fita e
flora atlantica sobre areias recentes justamaritimas.
Como principais formac;6es deste cOlllplexo 0 autor
destacou: floresta paludosa, floresta escler6fi la,
"scrub" lenhoso, "scrub" suculento, floresta pluvial,
alem de comunidades hal6fitas, xer6filas, hidr6filas e
lit6filas.

Ill. Grupamentos especiais. Considerou que as
formac;6es vegetais sao predominantemente de um
dos tipos: edaficas, climaticas ou edafoclimaticas, mas
podendo haver compensac;6es; exemplificando que a
Mata Atlantica seria forlllac;ao climatica nas sen"as
Iitoraneas e edafica ao longo dos rios do Planalto
Central. Os campos em geral foram considerados
formac;6es edaficas, indiferentes as condic;;6es
cl imaticas, ocorrendo em solos rasos ou extremamente
permeaveis, pobres emnutrientes, para 0 que contribui
a lixiviac;ao causada por fOlies enxurradas. Sobre 0

tipo "campo altimontano", 0 autor considerou-o
presente nas sen'as do Mar e da Mantiqueira, em
altitudes acima de 1.800 e 2.000 m.s.m., alem do limite
altitudinal arb6reo. Apesar de chover muito a
vegetac;ao foi considerada xer6fila pOl"que ha uma
estac;ao seca no meio do ano e 0 solo e raso; alem
disso sao fatores ambientais importantes a radiayao
solar intensa e 0 vento dessecante, caracteristicas
associadas a altitudes elevadas. As plantas
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apresentam-se com caracteristicas de esclerofilia e
microfilia dominantes, como as dos campos centrais;
diferentemente destes, contudo, sao comuns as
compostas, melastomataceas e ericaceas, alem de
liquens arbustivos.

Rizzin i (1979) defendeu a uti Iizayao de uma
classificayao universal da vegetayao e respectiva
terminologia, como a empregada para a Africa em
1956 (Classificayao de Yangambi), contudo Iembrava
a falta, naquele esquema, de uma categoria para as
f10restas em manchas (capoes). Por outro lado,
criticou como demasiadamente detalhada e de diffcil
aplicayao prMica, a classificayao universal proposta
pela Unesco em 1973.

Ferri (1980) apresentou uma sintese do
conhecimento sobre a vegetayao brasileira, indicando
a epoca, areas em que se desenvolviam estudos,
especial mente ecol6gicos, sugerindo ainda possiveis
temas para investigayao. No capitulo sobre "campos
rupestres e campos de altitude", citou a altitude de
2.] 00 m.s.m. como limite altitudinal das matas, em
que a vegetayao passa a savan6ide, exemplificando
com 0 maciyo do ltatiaia. Considerou como fenomeno
importante nestas regioes a neblina constante, que
reconheceu tambem ocorrer em altitudes muito mais
baixas, sem contudo citar a ocorrencia de campos,
como no "caso do Alto da Serra [Paranapiacaba] ou
em diversos outros pontos da Serra do Mar, nao muito
distantes do pr6prio Oceano Atlantico".

Veloso & Goes Filho (1982) apresentaram
proposta de classificayao da vegetayao brasileira
baseando-se em caracteristicas ecol6gicas
(condicionantes ambientais), fisionomicas e floristicas.
Esse trabalho serviu de base para a elaborayao dos
mapas de vegetayao do Projeto RADAMBRASIL,
por exemplo 0 apresentado para a Regiao Sudeste,
eixo Rio - Sao Paulo (Projeto RADAMBRASIL
1983), na escala I: 1.000.000, e para 0 mapa da
Vegetayao do Brasil, do IBGE (1993), na escala
1:5.000.000. Utilizaram os termos "floresta ombr6fila
densa" para as f101·estas atlantica e amazonica e
"savana" para 0 cerrado.

Eiten (] 983), ao propor uma classificayao para a
vegetayao brasileira, apresentou urn mapa em que 0
estado de Sao Paulo e praticamente ocupado pela
categoria "Floresta Atlantica", em que se pode
destacar a subcategoria "Floresta Tropical Perenif61ia
Nebulosa", caracterizada pelo autor pela presenya
constante de neblina, ocorrendo em serras perto da
costa, como a crista da Serra do Mar. "Este tipo de

f10resta sempre contem alta proporyao de arvores
endemicas que nao crescem onde nao ha neblina".
Na categoria "campo montano" nao e citada sua
ocorrencia para a Serra do Mar, mas apenas para
altitudes acima de 1.800 m.s.m., em climas subtropical
a temperado, sobre areas rochosas com solos rasos e
humicos. Como elementos floristicos freqUentes 0 autor
citou: Chusquea pinifolia (Nees) Nees, Weinmannia,
Cladiu111 e gramineas com touceiras suportadas por
pseudotroncos. 0 autor reconheceu que nesses
campos poderia haver arbustos, dai constituindo-se
fisionomicamente em savana montana, escrube aberto
montana ou escrube fechado montano.

Fernandes & Bezerra (1990) apresentaram um
hist6rico dos sistemas de classificayao fitogeografica
do Brasil e propuseram como criterio para
classificayao as caracteristicas ecol6gicas (clima, solo,
relevo), vegetacionais (fisionomia) e floristicas (flora),
considerando os grandes agrupamentos como
"provincias". Na provincia Atlantica reconheceram
duas "sub-provincias": "A. Serrana ou Driadica", com
os "setores" da Cordilheira Maritima e do Planalto
Meridional; "B. Litoranea ou Costeira". 0 setor da
Cordilheira Maritima foi individualizado pela altitude,
seguindo a proposiyao de Rizzini, inclusive quanta ao
limite altitudinal de 1.200 m.s.m. para as florestas
exuberantes da encosta, acima do qual encontram-se
florestas baixas sob neb/ina e campos. Sobre estes
tJltimos, acrescentaram pouca informayao ao ja
discutido, comentando que sao comunidades mes6filas,
ricamente dominadas por gramineas, em alguns locais
com comportamento xerofitico, esclerofilia e microfilia,
semelhantes aos cerrados centrais, porem
floristicamente independentes.

Veloso et al. (199]) fizeram um retrospecto
hist6rico sobre os principais sistemas de classificayao
da vegetayao utilizados no Brasil e no mundo,
analisando a padronizayao e hierarquizayao destes
sistemas quanta as caracteristicas utilizadas, bem como
quanta as terminologias adotadas. Por exemplo,
ressaltaram que alguns sistemas utilizam certos
criterios para as formayoes florestais e outros criterios
para as formayoes nao f1orestais. Ressaltaram
tambem as inovayoes conceituais ou de proposiyoes
de classificayao que ocorreram ao longo do tempo.
Os autores defenderam a utilizayao de um sistema de
classificayao universal adaptado ao Brasil, dando
prioridade aos aspectos fisionomicos e ecol6gicos
(climaticos, altitudinais e edaficos), seguindo e
adaptando a classificayao universal de Ellemberg &
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Mueller-Dombois, apresentada em Veloso & Goes
Filho (1982). Aspectos floristicos foram utilizados para
a caracterizayao dos grupos, inclusive para a distinyao
entre "refugios" e "encraves". Alias, dependendo da
escala adotada para mapeamento, os autores
consideraram que um refugio poderia ser qualquer
comunidade destoante da comunidade climacica do
entorno. Os autores fizeram ainda especulayoes sobre
a distribuiyao das especies, a partir de hip6teses de
dispersao. Pelas definiyoes e propostas adotadas pode
se enquadrar as matas do Nucleo Curucutu como
"floresta ombr6fila densa", "montana" e "alto
montana", enquanto a vegetayao campestre pode ser
considerada como "refugio" e nao como fases iniciais
de sucessao para mata (Garcia 2003).

No mapa da vegetayao do Brasil elaborado pelo
lBGE (1993), baseado na classificayao de Veloso,
constam para 0 suI da cidade de Sao Paulo, a altura
do paralelo 24°S, as categorias "Dm" (floresta
ombr6fila densa montana) e "Ds" (floresta ombr6fila
densa sub-montana). Os campos do Nucleo Curucutu
nao poderiam ser distinguidos devido a escala do mapa,
mesmo considerando as categorias como "refugio" e
"encrave" .

Safford (1999) considerou os "campos de
altitude" como formayoes graminosas restritas as
montanhas mais altas do sudeste brasileiro, nas serras
do Mar e da Mantiqueira, em altitudes superiores a
1.800 m.s.m., de Santa Catarina ate a divisa entre
Espirito Santo e Minas Gerais (Serra do Capara6),
apresentando um padrao de "arquipelago", 0 que
explicaria 0 alto endemismo. Ressaltou a semelhanya
fisionomica, fisiografica, como caracteristicas de solo
e clima frio e umido, sazonal, bem como floristica,
com os paramos andinos (equatoriais), sugerindo a
denominayao "paramos brasileiros" para os "campos
de altitude". Considerou 0 fogo como um fator
antropogen ico que deve estar afetando a estrutura
atual desta vegetayao.

Safford & Martinelli (2000) apresentaram uma
sintese sobre a caracterizayao da vegetayao de
inselbergs no Brasil, de ocorrencia nas caatingas e na
costa atlantica ate 0 Rio Grande do SuI. Destacaram
a importancia do setor das sen·as do Mar e da Manti
queira, especialmente no estado do Rio de Janeiro,
quanta a quantidade de ocorrencias de inselbergs, e a
riqueza e diversidade floristica. Essa vegetayao foi
considerada relictual, associada ao periodo Cretaceo,
o que foi reforyado pelos autores a partir de
semelhanyas floristicas e geomorfol6gicas com poryoes

do continente africano. Essas formayoes foram subdi
vididas nos grupos "costeiro" (como 0 Pao de Ayucar)
e "dos planaltos" (como ltatiaia e Capara6), onde
encontram-se circundados por campos de altitude. Ao
compararem a contribuiyao floristica da vegetayao de
entorno, os autores verificaram uma maior contribuiyao
no segundo grupo. Contudo, na comparayao floristica
realizada por Garcia (2003), a vegetayao de inselbergs
de diversos pontos do sudeste encontrou-se bastante
distinta da dos campos de altitude.

2. Estudos floristicos, fisionomicos, fitossociol6gicos,
eco-fisiol6gicos e/ou biogeograficos com formayoes
campestres no estado de Sao Paulo

Loefgren (1890) caracterizou os campos de
Itapetininga, Tatui, Casa Branca, Araraquara,
Jaboticabal, Rio Claro, Limeira e Brotas como
ocorrendo nos interfluvios, de sentido sudeste-noroeste,
com transiyao para cerradao. De Sao Carlos a
Jaboticabal os campos ocorreriam em terrenos mais
alagadiyos e pIanos, com presenya de Gaylussada
sp. (Ericaceae), Utricularia spp. (Lentibulariaceae)
e Eriocaulaceae. Outra zona campestre, nao
caracterizada, incluiria Porto Feliz (Fazenda Ipanema),
o suI da Capital, ate a Serra do Mar, ate Taubate.
Tambem localizou campos, contudo sem caracteriza
los, em Bocaina e Campos do Jordao.

Loefgren (1898) estimava que 1/3 do estado de
Sao Paulo seria coberto por formayoes driadicas
(florestais), sendo 0 restante ocupado por formayoes
oreadicas (campos e cerrados). 0 autor caracterizou
as matas quanta a elementos floristicos, formas de
vida e adaptayoes ao ambiente e considerou os
capoeiroes, capoeiras e carrascais como formas
degradadas, resultantes de atividades antr6picas.
Considerou 0 "jundu" ou "nhundu" como um tipo de
"cerrado do litoral", com flora e estrutura diferentes
dos cerrados campestres. Quanto aos pinheirais
considerou-os como pertencendo a formayao dos
cerradoes, ou "matas primitivas secas da zona
montano-cam pestre".

Quanto aos tipos de campo, Loefgren (1898)
reconheceu os "campos argilosos" e os "campos
arenosos". Os primeiros tipos foram subdivididos
quan to a ori gem dos so los: os proven ientes da
decomposiyao de rochas eruptivas, quantitativamente
predominantes no estado, e aqueles provenientes da
desagregayao de xistos em pe. Sobre este segundo
tipo 0 autor comentou: "ocupam pequena area por de
tras da Serra do Mar e distinguem-se tambem por
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uma flora especialissima para a qual poderosamente
contribui sua posi<;ao que Ihes torna bastante umidos,
em consequencia das constantes neblinas espessas
produzidas pelas condensa<;oes nos altos da serra e
nao menos tambem por causa da impermeabilidade
do solo". Quanto a elementos floristicos caracteris
ticos, citou 0 predominio de monocotiled6neas, sendo
que a vegeta<;ao mais alta e coberta por epifitas de
Orchidaceae, Bromeliaceae, Piperaceae, Araceae,
Rhipsalis spp. (Cactaceae), alem de muitos musgos
e Iiquens. 0 autor comentou ainda: "Estes campos
parecem-nos uma transi<;ao para a regiao montano
campestre, alias bastante escassa no Estado de
S. Paulo onde se encontra limitadamente nos Campos
de Bocaina, de Jordao e na Serra do Caracol na
fronteira de Minas Gerais". Eiten (nos comentarios
da edi<;ao fac-similar de 1970) considerou que este
tipo de campo somente ocorreria a grandes altitudes,
reconhecendo sua frequencia na regiao de Cunha
(Serra da Bocaina).

Contudo, maior enfase foi dada por Loefgren
(1898) para os campos argilosos de rochas eruptivas,
como os ocorrentes nas regioes de Franca, Casa
Branca, Tatui e Itapetininga, para os quais discutiu
fatores ambientais que pudessem justificar sua
existencia, como a influencia de ventos, geadas, fogo
e a grande profundidade do solo. Com base nestes
fatores 0 autor discutiu ainda a origem destes campos.

Usteri (1911) realizou 0 primeiro tratamento
sistematico para a flora dos arredores da cidade de
Sao Paulo, iniciadaem Usteri (1906), limitada em mapa
pelos atuais bairros de Freguesia do 6, Mandaqui,
Penha, Vila Prudente, municipio de Sao Caetano do
SuI, Saude, Itaim Bibi, Pinheiros, Vila Leopoldina e
Lapa. Sua cole<;ao boHinica foi enviada a especialistas
na Europa e constituia um herbario na Escola
Politecnica, posterior e parcia1mente incorporado aos
herbarios SP e SPF.

Usteri (1911) reconheceu as forma<;oes vegetais
paulistanas em dois grupos: as de solo seco e as de
solo brejoso. Entre as de solo seco distinguiu: campos
(vegeta<;ao baixa estepica, plantas com adapta<;oes
xerofiticas); "caapueras" (florestas que surgiram ap6s
queimada de matas); "caapueroes" (mesma origem
que anterior, mas mais velha e mais alta); mata virgem
(floresta original). Entre as forma<;oes de solo brejoso
distinguiu a vegetayao palustre baixa, subdividida em
brejos de varzea e brejos elevados, e as matas
arbustivas com Melastomataceae, Sapotaceae e
Ochnaceae.

Usteri (1911) considerou que as matinhas,
"caapueras" e "caapueroes" seriam oreadicas e nao
driadicas como proposto por Loefgren (1898), por se
encontrarem em solos secos. Considerou que havia
campos resultantes da atividade antr6pica (queimadas)
e tambem naturais. Para a regiao estudada defin iu
estes campos como "campos cerrados", restringindo
o termo para as partes secas sobre solo argiloso,
formado a partir de gran ito ("terra vermelha") e
considerado menos fertil que a "terra roxa" dos
campos do interior paulista; estes campos foram
indicados com ocorrencia principal no sui da cidade,
em areas onduladas, baixas e morros, com flora
xer6fila, com muitas plantas florescendo e frutificando
o ana todo. Em desenho que realizou para a Vila
Mariana, nas proximidades do atual Parque Ibirapuera,
destacou a abundancia de morrotes de cupinzeiros
neste tipo de vegeta<;ao. Quanto a vegeta<;ao brejosa,
o autor reconheceu a presen<;a dos brejos altos
especialmente no sui da cidade, enquanto os brejos
de varzea foram registrados em grande extensao ao
longo do rio Tiete. No primeiro tipo as plantas foram
consideradas mais suscetiveis a inundayao prolongada,
crescendo em solo turfoso homogeneo; podendo-se
distinguir comunidades com predominio de Paspalul71
spp. (Gramineae) ou de Eriocaulaceae. Nas varzeas
o autor reconheceu adaptayoes das plantas a periodos
de inunda<;ao intercalados com periodos mais secos,
distinguindo nos solos camadas turfosas e argilosas
(lama das cheias). 0 autor comparou a flora dos brejos
de Sao Paulo com os sui<;os, considerando-os similares
quanto as familias e generos co-ocorrentes. A lista
apresentada contem 1.103 especies (1.152 taxons
incluindo os infra-especificos de mesma especie),
pertencendo a 496 generos de 134 familias de plantas
vasculares. Excluindo-se as especies introduzidas, as
cultivadas e as que foram citadas sem ocorrencia para
a area de estudo pode-se registrar 1.080 especies.
Este nllmero certamente sera diminuido na medida
em que se realizar a verifica<;ao de sinonimias.

Silva & Voss (1915) apresentaram uma carta
sobre 0 uso do solo do estado, enfatizando os tipos de
cultura agricola e nucleos de coloniza<;ao. A vegeta<;ao
nativa foi classificada em matas e campos. A cadeia
atlantica (serras do Mar, Paranapiacaba e Bocaina) e
a Serra da Mantiqueira foram registradas como
"mata". Comparando-se com a atual area
metropolitana da Capital estas matas chegam ate Sao
Bernardo do Campo e a uns 10 km ao sui de Santo
Amaro. A Serra da Cantareira ja aparecia como urn
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fragmento f10restal em meio a area de culturas.
Manchas de campos foram registradas para a regiao
de Itapetininga - Capao Bonito - Itarare, 0 extremo
sui do estado e em areas ao nOlte e noroeste de Bauru,
Barretos e Rio Preto.

Hoehne (1925) descreveu a Esta<;ao Biol6gica
do Alto da Serra (Paranapiacaba, Santo Andre),
visando sua divulga<;ao, comentando sobre as especies
caracteristicas encontradas em cada uma das trilhas
abertas. Alem da forma<;ao tipicamente f1orestal,
destacou a forma<;ao campestre ("campinas naturais,
campinas higr6fi las"), considerando-a como "alpina",
com especies pr6prias de terrenos encharcados e frios,
com predominancia de Cyperaceae, dos generos
Fil11brystilis, Eleocharis, Rhynchospora e
Lagenocarpus, alem de dezenas de generos de
Gramineae, entremeadas por arbustos e arvores
raquiticas. Ressaltou a diversidade observada como
urn mosaico de situa<;oes, por exemplo, em varios
trechos predominam Eriocaulaceae, Bromeliaceae e
brejos turfosos com bri6fitas como Sphagnum spp.
Em outros trechos destacou a presen<;a de Iiquens,
Iridaceae, Lycopodiaceae e Drosera villosa
A. St.-Hi\. Indicou a presen<;a de ilhas de mata nos
campos ("caapoes"), apresentando varias fotos da
fisionomia campestre e das especies caracteristicas.
a autor comenta (p.III-112): "Na parte da Esta<;ao
Biol6gica que podemos chamar de campestre e que
representa mais ou menos dois ter<;os de sua superficie
total, existem matas isoladas, nesgas de f10restas e
caapoes esparsos, aqui e ali ligados por estreitas tiras
e entre este labirinto estende-se 0 campo. Campo
umido com aspecto xer6filo, aqui inclinado, alem plano,
baixo aqui, alto alem, quase todo encharcadiyo, cheio
de uma miscelanea de plantas, muitas delas de grupos
genuinamente dendricolas, umas palustres outras
pr6prias de regioes secas. Descrever 0 aspecto destes
campos ou analisar a sua composiyao f10ristica sao
cousas que zornbam de toda a arte. Melhor do que as
palavras mostrarao as ilustrayoes 0 que eles sao." a
autor estimou a ocorrencia de mais de 1.200 especies
nos 150 alqueires, de matas e campos, que
compunham a Reserva. Cabe salientar que atualmente
a area campestre ocupa extensao menor, tendo em
vista a ocupa<;ao por matas, bern como a utiliza<;ao
antr6pica para construyao de uma liga<;ao rodoviaria
e edificayoes.

Hoehne (1939b), em coletanea de trabalhos de
divulga<;ao sobre plantas t6xicas e medicinais, fez
considera<;oes sobre a presenya das mesmas nos

campos naturais brasileiros, baseando-se em
levantamentos quantitativos em nove amostras de I m2

cada, distribuidas nos campos dos arredores da cidade
de Sao Paulo, predominantemente no quadrante
sudeste, sendo tres amostras no Jardim Botanico, duas
amostras no Parque do Estado (como a area do
Instituto Astronomico e Geofisico), e uma amostra
em Sao Bernardo do Campo, Planalto Paulista, Sao
Joao Climaco e Sacoma. Para cada parcela foram
contabilizados: numero de individuos, numero de
familias, generos e especies, numero de especies
forrageiras e das suspeitas de t6xicas ao gada, habito
e tipo de sistema subterraneo. As listagens de especies
ocorrentes foram apresentadas apenas para as
parcelas que apresentaram diversidade minima (lAG
- Parque do Estado, com 39 especies e 369 individuos)
e diversidade maxima (Sacoma, com 53 especies e
811 individuos). a autor concluiu que, por metro
quadrado dos campos dos arredores da cidade de Sao
Paulo, "onde ele e virgem", a media de taxons e: 16
familias, 32 generos e 43 especies. a autor estimou
ainda numeros maiores para 0 interior do pais, tendo
em vista que os campos estudados sofreram,
historicamente, interferencia antr6pica por pastejo do
gada, corte de forragens e feno, alem de incendios
freqi.ientes. autro fator que 0 autor considerou
importante para a reduyao do numero de especies e a
presen<;a de cupinzeiros, cuja impOltancia na fisionomia
ja havia sido levantada por Usteri (1911). a resgate
da informayao sobre as Iistas das especies e sua
quantificayao para as demais areas seria de grande
interesse para a proposi<;ao de trabalhos de
reinstalayao dos campos na cidade de Sao Paulo.
Finalmente, 0 autor faz 0 seguinte comentario geral:
"Os campos naturais das cercanias de S. Paulo, sao
de forma<;30 subxer6fila, mas altamente influenciados
pelo clima da serra, pois se acham pr6ximos da Serra
do Mar, no topo da qual se estendem os campos
hidr6filos acidos, que em manchas maiores ou menores
interceptam as matas da mesma forma<;ao, que
seguem os cursos d'agua e se derramam pelas
encostas das colinas e morros". au seja, 0 autor
distingue os campos dos arredores da cidade de Sao
Paulo daqueles do alto da Serra do Mar, mas
recebendo influencia climatica da serra, 0 que e
pmticularmente mais acentuado no quadrante sudeste,
quando se considera a totalidade da regiao
metropolitana.

Joly (1950) analisou a vegeta<;ao dos "campos
de Butanta", area em que foi instalado 0 "campus"
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da Universidade de Sao Paulo. Considerou como tipos
de vegetayao natural aquelas que nao se encontravam
sob cultura, destacando tres tipos: campos, brejos e
baixadas, alem de distinguir as areas de contato entre
mata e campos e brejos. Os campos foram
considerados como vegetayao desflorestada, nao
inundada nem pennanentemente (como os brejos),
nem temporariamente (como as baixadas). 0 autor
preferiu nao afirmar que fossem verdadeiramente
naturais, por nao se saber 0 grau de interferencia
antropica, apesar de considerar que seriam
secundarios, pelo historico da area como local de
criayao de cavalos, 0 que seria, segundo 0 autor, 0
aproveitamento economico terminal de uma area
originalmente florestal. Ressaltou 0 predomfnio do
aspecto estepico, devido a cobeliura por gramfneas e
especies com xilopodio, sendo que em alguns trechos,
que 0 autor nao conseguiu explicar, 0 campo assume
aspecto mais denso, devido ao acumulo de indivfduos
de certas especies arbustivas de Compositae. As
baixadas foram caracterizadas por nao permanecerem
muito tempo alagadas, sendo similares aos brejos,
quanta a ocorrencia em solos argilosos. Foram
caracterizadas ainda pela falta de plantas tfpicas do
brejo, ao inves de apresentarem flora exclusiva.
Fisionomicamente foram distinguidas dos brejos pela
maior densidade de pequenas arvores e arbustos,
enquanto f10risticamente destacam-se as
Melastomataceae e Compositae, alem de muitas
plantas ruderais. Os brejos foram caracterizados como
apresentando lenyol freatico superficial, com
predomfnio de Typha dominguensis Pers.

Joly (1950) reconheceu 339 especies nos campos,
102 nas baixadas, 93 nos brejos e 87 nos limites entre
mata e campos e brejos, alem de 38 especies ruderais.
o autor incluiu tambem especies observadas em Vila
Esperanya, Penha, sem contudo j ustificar 0 motivo
desta inclusao. Listou os generos exclusivos, sendo
que os brejos apresentam 0 maior numero (20), seguido
das baixadas (3) e campos (2). Analisando a
distribuiyao geografica das especies encontradas 0
autor reconheceu elementos napeadicos e oreadicos,
o que 0 levou a concluir pela origem secundaria das
formayoes campestres em grandes extensoes no
municipio de Sao Paulo, "que, parece, ainda nao
tiveram tempo de modelar uma flora pr6pria e
caracterfstica". Esta conclusao nao leva em conta que
a presenya de elementos florfsticos distintos poderia
indicar 0 carMer transicional da flora em Sao Paulo,
devido a local izayao geografica, bem como a

peculiaridade das condiyoes geomorfol6gicas locais.
A generalizayao apresentada pelo autor necessitaria
de comparayao com outros estudos de caso. Apesar
da praticamente inexistencia dos campos outrora
abundantes na cidade de Sao Paulo, 0 resgate de
informayoes de herbario poderia contribuir para este
conhecimento. Quanto a origem secundaria dos
campos de Butanta, seria necessario comparar os
resu Itados obtidos com levantamentos em areas
reconhecidamente de campos antropicos e, ainda,
comparar estes dados com 0 levantamento atualizado
de Usteri (1911).

Brade (1951) relatou aspectos fisionomicos e
florfsticos de area conhecida como "Campos da
Bocaina", a cerca de 2.100 m.s.m., em Sao Jose do
Barreiro, reconhecendo quatro tipos de vegetayao:
campos, varzeas pantanosas, matas ciliares de
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. e capoes
de mata. Reconheceu 531 especies ou variedades de
79 famflias de fanerogamas e pteridofitas. Nos campos
reconheceu como famflias dominantes: Gramineae,
Cyperaceae, Compositae e Melastomataceae.
Destacou a ocorrencia, nas escarpas mais umidas dos
campos de Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth
(Eriocaulaceae), "onde se associa com Ericaceas,
Droseraceas, Orquidaceas terrestres dos generos
Prescollia, Habenaria e Liparis, e Lycopodium
carolinianul11 L. [Lycopodiella caroliniana (L.)
Pichi-Sermolli]" Para os locais mais secos citou a
dominancia de Tibouchina minor Cogn. "rara na flora
indfgena, mas muito representada na flora alpina e
and ina". Os campos foram considerados com aspecto
"Iimpo" ou em alguns lugares com ocorrencia de
arbustos e arvores isoladas. As varzeas pantanosas
foram citadas para os vales e areas junto as nascentes
dos con'egos, apresentando solo turfoso e muito umido,
com predomfnio de Cyperaceae, Xyridaceae e
Eriocaulaceae. 0 autor reconheceu uma flora
caracterfstica, com Lobelia exaltata Pohl
(Campanulaceae), diversas Compositae, Lentibu
lariaceae, Droseraceae, entre outras.

Hueck (1956) apresentouum mapa simplificado,
em funyao da escala adotada, da cobeliura vegetal
considerada original, para parte do estado de Sao
Paulo que inclui os municfpios de Sao Paulo e
Itanhaem. A area do Nucleo Curucutu esta inclufda
na categoria "floresta tropical pluvial da Serra do
Mar". Nao estao mapeadas as categorias, que se pode
considerar presentes na area, "floresta de nevoeiro
das montanhas" e "campos de altitude". A primeira
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foi caracterizada: "com formas de crescimento baixo,
particularmente raquiticas e muitas epifitas
criptogamicas, poucos cip6s, em altitudes de 1.600 a
1.800 metros. Precipitayoes anuais de 1.600 a
2.000 mm, mas com umidade adicional devida aos
nevoeiras. Temperatura media anual entre 13 e 14°C.
Caracterizada floristicamente pela ocorrencia de tipos
andinos (Drimys, Fuchsia)." A segunda categoria
("campos de altitude") foi caracterizada como "areas
isentas de florestas, situadas nas montanhas de mais
elevadas altitudes. Familias e especies caracteristicas:
Ericaceas, Eriocaulaceas e numerosos tipos
endemicos ocorrentes principalmente em zonas
temperadas."

Alem das categorias estabelecidas pOl' Hueck
(1956), pode-se reconhecer para a regiao do municipio
de Sao Paulo, no mapa apresentado pelo autor, os
seguintes tipos: "floresta subtropical do Planalto", tipo
mais extenso na area; "floresta subtropical do Planalto
com a presenya de araucarias disseminadas", em
Parelheiros, Campo Limpo, Butanta, Pirituba e Serra
da Cantareira; "floresta: subtropical do Planalto com
a presenya de elementos de campos cerrados", no
Butanta e Lapa; e as "florestas inundaveis" nos vales
dos rios Tiete, Tamanduatei e Pinheiros. Urn aspecto
a ser questionado naquele trabalho e a delimitayao
das represas no mapa da vegetayao original: pelas
descriyoes de Usteri (1911), Gonzaga de Campos
(1912) e os relatos dos viajantes do seculo XiX (Garcia
2003), seria possivel inferir a existencia de vegetayao
de varzea, brejos e "florestas inundaveis" para estas
areas e mesmo para grande parte da Bacia de Sao
Paulo.

Urn segundo mapa apresentado pOl' Hueck
(1956), mostra a vegetayao de entao, indicando as
modificayoes de origem antr6pica, das quais se pode
destacar:

- 0 Nucleo Curucutu apresenta indicayoes de ser area
de produyao de carvao vegetal, 0 que esta de acordo
com 0 observado no local e nas referencias hist6ricas
(Garcia 2003);
- uma faixa englobando grandes trechos de Osasco a
Guararema, passando pOl' Sao Paulo, que foi
considerada como possuindo original mente "floresta
subtropical do planaIto" com trechos de "ocorrencia
disseminada de araucarias", apresenta campos limpos
e campos sujos, com a ocorrencia de diversas culturas
agricolas e eucaliptais. Estes campos, contudo, nao
foram mapeados para a crista da Serra do Mar. Ou
seja, 0 autor tambem nao considerou a possibilidade

de que os campos da Serra do Mar fossem de origem
antr6pica.

Coutinho (1962) apresentou estudo ecofisiol6gico
de plantas da Estayao Biol6gica do Alto da Serra
(Paranapiacaba), sendo que algumas delas tambem
OCOITem no Nucleo Curucutu. A paltir da analise das
condiyoes de transpirayao, 0 autor discutiu adaptayoes
destas plantas a condiyoes de seca. Listou algumas
especies mais frequentes nas matas do local e seus
arredores. Na caracterizayao da area 0 autor salientou
a pequena quantidade ocupada pOl' matas,
interpretando que a ayao do homem teria levado ao
recuo das matas em direyao a serra, favorecendo a
invasao dos terrenos do planalto pela vegetayao dos
campos. Para isso 0 autor baseou-se na toponimia
"Santo Andre da Borda do Campo", que indicaria 0

limite das matas com os campos de Piratininga, que
ocon'iam na area de implantayao da cidade de Sao
Paulo. Contudo deve-se fazer as seguintes ressalvas:

- a localidade citada pelo autor refere-se a um nucleo
do inicio do periodo colonial cedo destruido, e que
provavelmente estaria localizado na atual sede do
municipio de Sao Bernardo do Campo (Langenbuch
1971, Gonyalves 1998);
- apesar de tel' havido intensa pressao antr6pica sobre
as matas para a construyao da estrada de ferro Santos
a Jundiai, contigua ao local e inaugurada em 1867, e
posterior abastecimento de lenha, Hoehne (1925) ja
havia interpretado a fisionomia da regiao como um
mosaico natural de matas e campos, com flora peculiar.

Setzer (1966) apresentou um mapa das unidades
ecol6gicas do estado de Sao Paulo, elaborado a partir
da combinayao de caracterfsticas cl imaticas e
geol6gicas, correlacionando-as aos tipos de vegetayao
ocorrentes. As sen'as de Paranapiacaba, do Mar, da
Mantiqueira e da Bocaina foram enquadradas na
regiao ecol6gica do "Complexo Cristalino", sub-regiao
"fria" (CCf), que foi caracterizada climaticamente pOl'
verao menos quente e menos umido do estado, com
inverno 0 mais frio do estado, sendo mais umido na
crista e vertente maritima das serras costeiras; da
crista da serra para 0 interior vao aumentando os sinais
de continentalidade. Quanto as caracterfsticas
geol6gicas 0 autor destacou a ocorrencia de gnaisses,
migmatitos, micaxistos e qualtzitos de metamorfismo
e composiyao mineral6gicas variaveis, alem de
granitos e outras rochas. Devido ao hist6rico de
dobramentos pode-se encontrar rochas diferentes
Jocalmente pr6x imas. Quanto a class ificayao
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fitogeografica 0 autor reconheceu a presenya de matas
pluviais altas e densas, diminuindo em altura e diametro
das arvores conforme se apresentem solos mais rasos,
como nas faixas estreitas proeminentes na direyao
NNE a ENE de quartzitos ou quartzoxistos que "hoje
apresentam campos-cerrados nos topos de topografia
suave", devido a ayao antropica, segundo 0 autor.
Alem das matas reconheceu a presenya de "campos
nas altitudes maiores da Mantiqueira e Bocaina, devido
a decomposi<;ao superficial das rochas em baixas
temperaturas com erosao e lixiviayao aumentadas. A
reserva mineral dos solos rasos deve ter sido suficiente
para matas pinatifoliadas mas provavelmente bastaram
poucas queimadas para transforma-Ias em campos
limpos com cap6es de mata de pinheiros altos nas
depress6es de solos mais profundos e humosos."
Assim, apesar das serras do Mar e da Bocaina terem
side consideradas como palte de uma mesma unidade
ecologica e apresentarem formay6es campestres, tais
formay6es foram interpretadas diferentemente quanta
aorigem, sem justificativa para tanto.

Troppmair (1969) apresentou um mapa da
cobertura vegetal "primitiva" do estado de Sao Paulo
utilizando-se das toponimias tupi-guarani e portuguesa
que evocam elementos f1oristicos ou ecol6gicos.
Assim, 0 autor considerou a cobertura f10restal
predominante para 0 estado. Os campos limpos foram
reconhecidos ocupando uma poryao significativa no
sudoeste do estado (de Itarare a Sorocaba)e manchas
em Ourinhos, Campinas, Sao Jose dos Campos,
Cunha, entre outras. A cidade de Sao Paulo foi
interpretada como encravada em area de mata, com
pequena mancha de campo ao sui, dificil de precisar
pela escala, mas provavelmente tratando-se da regiao
entre Vila Mariana e Santo Amaro e uma area de
concentrayao de palmeiras a leste. Na face interio
rana das serras do Mar e Paranapiacaba 0 autor
indicou a ocorrencia de araucarias isoladas. Contudo,
aparentemente 0 autor nao considerou que
"Paranapiacaba" e toponimo tupi-guarani que significa
"local de onde se avista 0 mar" (Tibiriya 1985), sendo
plausivel que fosse aplicado a locais com vegetayao
abelta e nao apenas clareiras na mata. Assim, tanto a
serra, como a vila de Paranapiacaba (municipio de
Santo Andre) poderiam sugerir 0 padrao de campos
associados a crista da serra. Tambem chama a
atenyao que pr6ximo a vila citada, encontra-se a
localidade "Campo Grande". Apesar de se constituir
em uma abordagem de investigayao interessante,
alguns problemas a serem considerados nessa analise

dificultam este tipo de interpretayao:

- toponimos podem ter significados distintos (Tibiriyci
1985);
- areas nao denominadas, ou com denominay6es nao
relacionadas aos aspectos ambientais, podem levar a
inclusao de areas de vegetayao distintas em uma
mesma unidade de mapeamento;
- a vegeta<;ao considerada primitiva a epoca da
colonizayao poderia ja estar refletindo 0 impacto de
atividades antr6picas indigenas.

Angely (1969, 1970, 1971 a, b, c, 1972) listou 7.747
especies para 0 estado de Sao Paulo, pertencentes a
] .694 generos, de 2] 9 familias, entre pterid6fitas,
gimnospermas e angiospermas, incluindo tambem as
cultivadas. Para cada especie foi apresentada a
distribui<;ao geografica sucinta e, as vezes, tipo de
ambiente. Muito freqUentemente nao ha citayao de
coletores e respectivo numero de coleta ou herbario
depositario das coley6es estudadas, sabendo-se serem
neste caso informa y6es obtidas de referencias
bibliograficas. No estudo comparativo' com a flora de
outros paises 0 autor apresentou uma relayao de paises
com sua area e numero conhecido de especies.

Apesar da envergadura dos trabalhos de Angely,
sua obra e considerada com reservas, visto que nao
houve um tratamento taxonomico preliminar, de forma
que as especies elencadas podem ate estar citadas
adequadamente quanta ao aspecto nomenclatural,
pOI-em podem estar nao necessariamente corretas
quanta a taxonom ia, e ainda estar embutidos erros de
identifica<;ao. De todo modo, 0 trabalho pode servir
como ponto de paltida para estudos taxonomicos.
Quanto a comparayao de floras apresentada, tambem
deve ser observada de modo muito preliminar, tendo
em vista, por exemplo, nao serem apresentados
criterios comparativos, como tempos de coleta. 0 autor
tambem nao apresenta nenhuma caracterizayao sobre
os tipos de vegetayao citados no trabalho. 0 fato de
estarem incluidas especies ex6ticas tambem deixa
dllvidas se estas teriam sido incluidas para as outras
areas comparadas. 0 que se extrai desta comparayao
e a riqueza muito maior das areas tropicais em relayao
as de climas temperados.

Eiten (1970) caracterizou a vegetayao do estado
de Sao Paulo, ressaltando a impOitancia do clima e
relevo no condicionamento da mesma. A vegetayao
foi classificada em series driadica, napeadica e
oreadica, seguindo a proposiyao da Flora Brasiliensis
(Maltius 1943), mas com algumas discordancias, por
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exemplo, admitindo que os campos que acompanham
as matas de araucaria e podocarpo, como os das serras
da Mantiqueira e da Bocaina, seriam napeadicos e
nao oreadicos. 0 autor aproveitou a terminologia
utilizada por Loefgren (1898) para os estagios sucessio
nais da vegetayao secundaria. Para 0 autor a serie
driadica, em seu estado primario, seria tipicamente
florestal, com a exceyao do "escrube de restinga" e
da "vegetayao herbacea da praia", indicando que os
campos driadicos seriam formayoes secundarias
sujeitas a ayao continuada de queimadas, pastejo ou
corte. Campos primarios foram admitidos nas series
oreadicas (associadas aos cerrados), ou napeadicos
(associados as matas de araucaria). 0 autor preferiu
nao apresentar mapa para a vegetayao, justificando
que aqueles mapas que observou apresentavam
imprecisoes ou incorreyoes. Por exemplo, referindo
se ao mapa de Borgonovi & Chiarini (1965) comentou
que "a posiyao geografica de alguns campos limpos
mais perto da costa faz crer que eles sejam derivados
de mata e nao naturais". Desta forma, 0 autor nao
considerou a possibilidade de que estes campos
pudessem tratar-se de fragmentos ou encraves.

Na serie driadica, Eiten (1970) reconheceu II
tipos de vegetayao, dos quais pode-se destacar, para
a Serra do Mar, a "floresta da crista da Serra do Mar",
caracterizada como de altura alta (20 m ou mais) a
mediana (7 a 20 m), latifoliada, perenif6lia, submon
tana, superumida (pluviosidade anual entre 3.000 a
4.500 mm), ocorrendo em altitudes entre 800 a mais
de 1.000 m.s.m. e em faixa de ate algumas dezenas
de quil6metros de largura. 0 autor enfatizou como
condicionante climatico a intensa pluviosidade e a
freqtiencia de neblina, que "ocon'e em muitas horas
do dia, em quase todos os dias do ano, mesmo na
estayao seca". Ressaltou a existencia de uma compo
siyao floristica especial, inclusive com especies da
vegetayao secundaria caracteristicas destes locais.
Este tipo vegetacional foi considerado como equiva
Jente da mata de neblina de Hueck (1956), mas
alterando (para baixo) a faixa altitudinal para a Serra
do Mar.

Na serie napeadica, subserie campestre, Eiten
(1970) aventou a possibilidade de ocorrencia de
"campo napeadico", "submontano", para 0 sudoeste
do estado, com flora continua a dos campos limpos do
Parana, Santa Catarina e Rio Grande do SuI. Registrou
a ocorrencia de "campo montana (campo de altitude)"
para altitudes superiores a 1.200 m.s.m., para as sen'as
da Mantiqueira e Bocaina, relacionando-os

floristicamente aos campos montanos do Itatiaia, Serra
dos 6rgaos e sen'as de Minas Gerais. Este tipo foi
subdividido em campo montana arbustivo ("com
arbustaria baixa a mediana, fechada a esparsa, estrato
sempre-verde de gramineas, ervas, subarbustos,
arbustos anoes e, as vezes, Iiquens") e campo montana
limpo (com aspecto graminoso predominante). Na
analise comparativa de floras campestres, realizada
por Garcia (2003), ficou evidente 0 relacionamento
floristico entre os campos do Nucleo Curucutu com
os de Itatiaia e do Rio Grande do SuI.

Em Sao Paulo (1988) foi apresentado 0

mapeamento da vegetayao arb6rea do municipio de
Sao Paulo, e 0 cadastro de areas consideradas com
vegetayao significativa, especialmente na zona
urbana e sob 0 aspecto paisagistico, sendo utilizado
como referencia na aplicayao da legislayao ambiental.
As areas selecionadas foram sucintamente descritas
quanta a flora, tendo em vista nao ser objetivo do
projeto 0 "cadastro botanico completo". Apesar de
ter havido coleta de material para identificayao
botanica, nao ha citayao de que os mesmos tenham
sido depositados em herbario, perdendo-se, portanto,
a possibilidade de resgate de muitas informayoes
levantadas. A vegetayao na zona rural e apresentada
em mapa de forma resumida: 0 Nucleo Curucutu
aparece, por exemplo, com as categorias "campo",
"reflorestamento", "capoeira" e "mata". Foram
reconhecidos como tipos de vegetayao herbacea
espontanea as varzeas e campos nos divisores de
aguas da Serra do Mar. Contudo, na caracterizayao
apresentada para 0 Nucleo Curucutu (apresentado
como "Reserva Estadual do Curucutu"),
comentou-se que os campos sao dominados por sape,
o que levou a afirmayao de que estes campos teriam
origem antr6pica. Contudo, a presenya dessa especie
nao foi confirmada no levantamento floristico
realizado no local (Garcia 2003), tornando duvidosa
a citada afirmayao, uma vez que a especie dominante
no local e a ciperacea Lagenocarpus rigidus
(Kunth) Nees, nao relacionada a formayoes
antropizadas.

Em estudo sobre a recomposiyao da Mata
Atlantica na regiao de Cubatao, realizado pelo Instituto
de Botanica (1989), a presenya de campos e
reconhecida junto aos topos da Serra de Cubatao e
Serra do Moji, na caracterizayao sucinta da regiao.
As areas degradadas, objeto da recuperayao, referem
se a grandes deslizamentos de terra ocorridos nas
encostas da serra, associ ados a poluiyao atmosferica.
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Mantovani et al. (J 990) realizaram estudo
fitossociol6gico das formac;oes florestais e estudo
fisionomico geral da vegetaC;30 ocorrente na Serra do
Juqueriquere, Sales6polis, com altitudes entre 800 e
1.200 m.s.m. Reconheceram como tipos de vegetac;ao:
a mata de topo de morros (mata nebular), mata de
fundo de vale, mata de encosta - vertente oceanica,
mata de encosta - vertente do planalto, campo nos
altos dos morros e vegetaC;30 secundaria. Essas
formac;oes foram mapeadas a partir de
fotointerpretac;ao e trabalho de campo. Quanto as
caracteristicas fitossociol6gicas, os autores
reconheceram diferenc;as quantitativas e qualitativas
entre os quatro tipos de mata, evidenciando a
complexidade desse ecossistema. A listagem floristica
obtida foi considerada preliminar face a enfase no
estudo fitossociol6gico, ressaltando-se por exemplo que
o numero de especies encontrava-se abaixo do ponto
de estabilizaC;30 das curvas de especies x pontos de
coleta para todas as formac;oes florestais, estando
contudo mais pr6ximo da estabilizaC;30 para a mata
de topo de morro. lsto reforc;ou a observaC;30 de que
estas matas sao menos ricas e diversas que as demais.
Por exemplo, os autores destacaram que, das 29
especies arb6reas encontradas neste tipo de
vegetaC;30, cinco foram responsaveis por 53% do
indice de valor de importancia. Discutiram tambem
as relac;oes floristicas entre campos e matas de topo
de morro, visto que algumas especies arb6reas da mata
podem ocorrer no campo, de forma isolada e com
porte bem menor. Foram registradas, para os campos,
23 especies pertencendo a J 8 generos, de J2 familias.
Ressaltaram ainda a impOitancia da conservac;ao dos
campos, uma vez que representam nichos especificos
para a fauna e, devido a possuirem distribuiC;30
descontinua, poderiam se constituir em locais propicios
ao aumento de biodiversidade, promotores de
especiac;30.

Barros et al. (J 991) consideraram, para a Ilha do
Cardoso, uma formaC;30 vegetal importante
floristicamente, mas restrita em area, a "formaC;30
arbustiva dos topos", reconhecida fisionomicamente
pela diminuiC;30 dnistica da altura dos individuos e no
numero de epifitas. No caso do Pico do Cardoso, a
840 m.s.m., a vegetaC;30 e de escrube fechado, de 30
a 40 cm de altura, sobre solo pedregoso, cobelto por
espessa camada de Ifquens e musgos. Os autores
consideraram esta vegetaC;30 correspondente ao
"escrube montano" ou "campo montana arbustivo",
proposto por Eiten (J 970). Em locais menos expostos

ao vento reconhecem uma vegetac;ao um pouco mais
rica, atingindo 2 m de altura e composta por elementos
floristicos de regioes altas e plantas de restinga com
alturas menores. A regressao de floresta de encosta
para floresta baixa e abelta ja se faz em altitude de
cerca de 700 m.s.m., enquanto a substituic;30 de
floresta por formaC;30 arhustiva ocorre a 840 m.s.m.
Desta forma os autores ressaltaram a discordancia
do observado na lIha do Cardoso quanta ao limite
altitudinal das florestas no dominio da Mata Atlantica,
postulado para cotas mais elevadas por varios autores
como Hueck (J972) e Fernandes & Bezerra (J990),
para altitudes superiores a 1.200 m.s.m. e Rizzini
(J 997), para altitudes superiores a 1.800 m.s.m .. Os
autores apresentaram a listagem de especies
fanerogamicas, sem agrupa-Ias por tipo vegetacional,
com 986 especies, pertencendo a 483 generos em J34
famflias.

Dorado (J 992) propos um plano de implantac;ao
e manejo do Parque Ecol6gico do Tiete, em area de
varzea deste rio, no trecho do municipio de S30 Paulo.
Ao abordar 0 diagn6stico da vegetaC;30 escolheu
unidades amostrais com base em fotos aereas,
reconhecendo 27 especies de plantas vasculares, de
J7 famflias, predominantemente herbaceas, concluindo
tratar-se de especies indicadoras de alta antropizaC;30,
especial mente devido as queimadas. Defendeu uma
origem secundaria para os campos da varzea do rio
Tiete, contudo considerou que a ocorrencia de capoeira
brejosa poderia ser explicada devido a limitaC;30
edafica, por falta de nutrientes ou pelo elevado nivel
do lenc;ol freMico. 0 trabalho apresenta muitas
identificac;oes incompletas, tornando diffcil uma
comparaC;30 imediata com os trabalhos de Usteri
(19 JJ) e Joly (J 950) para avaliaC;30 da diminuiC;30 de
riqueza local. Outro aspecto a destacar e que, mesmo
se considerando a grande interferencia antr6pica na
regi30, as caracteristicas edaficas tambem poderiam
contribuir para uma riqueza menor, conforme 0 autor
sugeriu para as capoeiras. Finalmente, devido ao
pequeno periodo de coleta de dados e possivel tambem
que haja sub-representaC;30 nas coletas.

Leit30 Filho (J 992), ao caracterizar a vegetac;ao
arb6rea da Serra do Japi, municipios de Jundiai,
Cabreuva e Pirapora do Bom Jesus, enfatizou seu
carater ecotonal, considerando a presenc;a de
elementos floristicos atlanticos e de planalto. Enfatizou
a peculiaridade das matas mes6filas semideciduas de
altitude, acima de 1.000 m.s.m., quanta a aspectos
floristicos, fitossociol6gicos e ecol6gicos. Ocupando
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areas muito menores, associadas a lajedos rochosos,
foi citada a presenya de vegetayao herbaceo-arbustiva
especifica, destacando-se entre as herbaceas,
Bromeliaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae,
Piperaceae e varias Cactaceae, enquanto os eventuais
arbustos e arvoretas petiencem as familias Ericaceae,
Celastraceae, Myrtaceae, Compositae e
Melastomataceae. Apesar de 0 autor nao haver apre
sentado levantamento florfstico para estas formayoes,
chamou a atenyao para as mesmas como areas de
interesse para realizayao de estudos florfsticos e de
distribuiyao, tendo em vista considera-las como
relictuais, uma vez que seus elementos florfsticos
proviriam de cerrado e formayoes xericas, estranhas
a regiao. Uma das possiveis afinidades floristicas a
serem investigadas para estas formayoes sao os
campos lit6licos associados a cadeia atlantica.

Mantovan i (1993), em estudo sobre estrutura e
dinamica da Mata Atlantica na Estayao Ecol6gica da
Jureia, apresentou urn hist6rico dos estudos sobre
vegetayao no Brasil, reconhecendo fases, grupos e
linhas de pesquisa no estado. Avaliou, para as
formayoes vegetais ocorrentes no estado, 0 volume e
significancia de dados acumulados, segundo tam bern
as feiyoes geomorfol6gicas. Para as serranias de
Lind6ia e Sao Roque, por exemplo, reconheceu um
gradiente altitudinal com florestas baixas ou campos
em altitudes maiores. Para 0 Planalto Paulistano, que
corresponde aproximadamente a area da regiao
metropolitana, 0 autor destacou a existencia de
trabalhos sobre as florestas, reforyando seu aspecto
transicional entre as florestas da encosta atlantica e
as florestas semideciduais do interior. Citou ainda que
existiam campos, de origem discutivel (citando Joly
1950), ressaltando os "campos de varzeas" e os
"campos gerais", sendo este nome dado tambem a
varias formayoes campestres de Minas Gerais, Sao
Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do SuI.
Sobre a "floresta pluvial tropical" 0 autor reconheceu
a presenya de floresta nebular nos topos de elevayoes
sobre litossolos, apresentando menor riqueza e
desenvolvimento que as matas de cotas mais baixas.
Tambem reconheceu, para a Jureia, a existencia de
campos sobre litossolos nos topos das elevayoes.

Em Sao Paulo (1998), no diagn6stico apresentado
para 0 Plano de Gestao do Parque Intervales, na Serra
de Paranapiacaba, pode-se observar a ocorrencia de
campos associados aos topos de morros, a patiir do
mapeamento realizado utilizando imagens de satelite.
Na trilha para a antena, por exemplo, pode-se constatar

a variayao fision6mica de acordo com a altitude, de
matas mais altas na base do morro para escrube e
campo no topo, ocupando uma pequena area.

o trabalho de divulgayao sobre as unidades de
conservayao estaduais apresentado em Sao Paulo
(1999), registrou a ocorrencia de campos de altitude
para 0 Nllcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra
do Mar, nos picos do Corcovado (1.150 m.s.m.), do
Cuscuzeiro (1.260 m.s.m.) e na Pedra do Espelho.
Campos oreadicos com flora tipica de cerrado foram
registrados no Parque Estadual do Juqueri, em Franco
da Rocha, ao nOtie da Serra da Cantareira e Jaragua.

Mamede et al. (2001) apresentaram a lista
floristica da Serra da Jureia e suas relayoes
fitogeograficas. Foram registradas 756 especies de
faner6gamas e 88 de pterid6fitas. Entre os tipos de
vegetayao ocorrentes reconheceram as matas e
campos de topo de morro, localizados a cerca de
300 m.s.m. Para estes campos foram registradas 53
especies, sendo que 20 delas tambem OCOlTem no
Nuc!eo Curucutu (Garcia 2003). Para as matas de
topo de morro indicaram 27 especies de angiospermas,
das quais 13 sao comuns ao Nucleo Curucutu. Os
campos de topo de morro da Jureia constituem-se em
importantes areas a serem mais amostradas, visando
estudos comparativos futuros. De imediato reforyam
o questionamento sobre 0 limite altitudinal aceito para
os "campos de altitude" no estado de Sao Paulo.

3. Estudos sobre a flora e/ou vegetayao campestre
na cadeia atlantica em outros estados do sui e sudeste
brasileiro

Ruschi (1950) fez uma caracterizayao geral da
flora do estado do Espirito Santo, apresentando listas
de especies por tipo vegetacional. No item "flora
altimontana", reconheceu as matas alpinas e
subalpinas, escrubes e campos, ocorrendo a altitudes
superiores a 1.000 m.s.m.

Rizzini (1954) apresentou um inventario florfstico
da Serra dos Orgaos, estado do Rio de Janeiro,
reconhecendo como principais tipos de vegetayao e
destacando elementos floristicos caracteristicos:
florestas umidas, matas secas, campos subalpinos
(entre 2.000 e 2.100 m.s.m.), charcos subalpinos (a
mesma altitude do anterior, sobre pedras achatadas
cobetias de materia organica) e campos alpinos (de
2.100 a 2.262 m.s.m., mais ralos, com menos especies
e de pOlie menor que nos outros campos).

Rambo (1956) apresentou uma Iista de 742
especies fanerogamicas dos Aparados Riograndenses,
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no estado do Rio Grande do Sui, discriminando-as por
tipo de vegetayao, local de coleta e habito, alem de
c1assifica-las segundo afinidade fitogeografica com a
flora and ina ou tropical brasileira. Considerou que 74%
das especies sao "brasi leiras" e 26% sao elementos
de flora "and ina" mas que para alguns grupos fica
diffcil fazer esta distinyao, postulando uma ligayao
preterita entre os Andes e as serras mineiras.
Considerando particularmente cada formayao, as
"pory6es rupestres" sao as que apresentam maior
contribuiyao andina (40%), seguida de turfeira (36%),
campo (20%), pinhal (18%) e matinha nebular (15%).
Os elementos brasileiros sao considerados em palte
provenientes dos campos do interior, em parte da Mata
Atlantica. 0 autor considerou 0 carater relictual dos
campos, tendo em vista que 0 c1ima atual (muito tllnido)
seria mais favoravel as florestas.

A discussao sobre a origem and ina dos elementos
florfsticos encontrados no leste brasileiro pode gerar
controversias, conforme ressaltado por Rambo (1956),
com exemplos de grupos que tem grande diversidade
na Cadeia do Espinhayo e que tambem ocorrem nos
Andes, concluindo ter havido conexao dessas floras
no passado. Oeste modo, explicay6es para a origem
dos contingentes florfsticos serao melhor resolvidas
na medida em que estudos filogeneticos vaG sendo
realizados para diversos grupos taxonomicos sul
americanos, associando-se tais resultados com a
historia geologica do continente. Deve-se levar em
conta por exemplo, a maior antiguidade das montanhas
da costa leste brasileira, em relayao aos Andes, de
modo que a conexao atHintico-andina, sligerida pela
distriblliyao atual de diversas especies, pode ter
ocorrido no sentido leste - oeste, conforme disclltido
por Leite (1995).

Brade (1956) reconhecell no Parque Nacional
do ltatiaia, estado do Rio de Janeiro, cinco zonas de
vegetayao, conforme a altitude: I) mata higrOfila
subtropical, semelhante as das serras do Mar e da
Bocaina, no sope; 2) mata de transiyao para a regiao
mais elevada, entre 1.200 e 1.800 m.s.m.; 3) regiao
de araucarias, entre 1.600 e 2.300 m.s.m.; 4)
vegetayao do planalto, entre 2.000 e 2.400 m.s.m.; e
5) regiao mais elevada, das escarpas e dos rochedos,
acima de 2.400 m.s.m. Para cada faixa sao indicados
generos ocorrentes e caracterfsticos. Para as duas
ultimas faixas foi indicada a presenya de campos
naturais. A formayao campestre nao foi considerada
uniforme, em decorrencia da distribuiyao irregular das
especies citadas, sendo que algumas delas podem ser

dominantes em trechos extensos, por exemplo as
gramfneas Cortaderia modesta (Doll) Hack. ex
Dusen e Chusquea pinifolia (Nees) Nees; outros
aspectos fisionomicos destacados sao a presenya
isolada de arbustos e arvores baixas e ainda Iiquens e
briofitas, estes ultimos principalmente associados a
rochas. Reconheceu, para a maioria das especies dos
campos, caracterfsticas de xerofilia como bulbos,
folhas em roseta, habito reptante, copas densas e
pseudotroncos. Do ponto de vista fitogeografico, 0

autor relacionou como elementos florfsticos
caracterfsticos: subtropical das matas higrOfilas,
xer6filo do Brasil Central, antartico, austral-andino e
andino. Na listagem sinoptica das especies "endemicas
ou interessantes" da regiao elevada foi indicada a area
de ocorrencia das mesmas. Nessa lista foram
indicadas 163 especies endemicas.

Ruschi (1969) apresentou mapa fitogeografico
para 0 Espfrito Santo e fez discuss6es sobre 0 problema
de conservayao da vegetayao nativa, ilustrando com
estimativas da cobertura primitiva e atual. No caso
dos campos altimontanos estimou uma cobertura
primitiva de 200 km2 para aquele estado.

Klein (1978) apresentou mapa fitogeografico do
estado de Santa Catarina, como parte do plano da
coleyao da "Flora Ilustrada Catarinense",
reconhecendo como principais tipos de vegetayao:
vegetayao litoranea, floresta pluvial da encosta
atlantica, floresta nebular, floresta de araucaria,
campos e floresta subtropical do rio Uruguai. Para
cada tipo apresentou uma caracterizayao fisionomica
e destacou elementos florfsticos significativos. No caso
da floresta nebular ou "matinha nebular" destacou 0

porte menor das arvores (em relayao as outras matas)
e a frequencia de neblinas. Este tipo foi registrado
para a Serra Geral (Aparados da Serra) e Serra do
Mar, em altitudes entre 1.100 e 1.500 m.s.m.,
ressaltando a ocorrencia entremeada de campos de
altitude. Destacou que os elementos florfsticos na
Serra do Mar sao mais comuns aos da Serra da
Mantiqueira do que aos dos Aparados.

Na categoria "campos do planalto" Klein (1978)
reconheceu tres grupos: os campos associados as
matas de araucaria, de ocorrencia maior no estado,
os campos de inundayao (varzeas), e os campos de
altitude, associados as matas nebulares e
caracterizados floristicamente pela presenya de
Andropogon lateralis Nees e outras gramfneas,
Rhynchospora spp. e Scleria spp. (ciperaceas), Xyris
spp. e turfeiras de Sphagnum spp. No mapa
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apresentado estes campos podem ser observados na
regHio de Campo Alegre (divisa com 0 estado do
Parana) e em Urubici (Parque Nacional de Sao
Joaquim).

Klein (1984) apresentou uma sintese
fitogeografica para a regiao sui do Brasil (Parana,
Santa Catarina e Rio Grande do Sui), baseada em
experiencia de campo de quase 25 anos. Considerou
que a existencia de campos associados a mata de
araucaria e a Mata Atlantica estaria em desacordo
com 0 esperado pelas condiyoes climMicas, favoraveis
ao estabelecimento de matas. Postulou tratar-se de
ecossistemas relictuais, argumentando que a existencia
de xilopodios, em muitos arbustos e ervas dessas
formayoes, seriam estruturas superfluas nas atuais
condiyoes climMicas. Por outro lado, reconheceu uma
amp1iayao da area dos campos em funyao das
queimadas de origem antropica, sendo que, neste caso,
os xilopodios seriam importantes. Quanto a
caracteristicas floristicas e fisionomicas, 0 autor nao
deu 0 mesmo destaque para os campos, dado as
formayoes florestais e litoraneas, destacando apenas
que todos apresentam capoes e formayoes florestais
riparias. Destacou apenas que a area de maior
ocorrencia dos campos e a POryaO meridional do Rio
Grande do Sui e que, em conjunto com os campos de
Santa Catarina e Parana, apresentariam uma flora rica,
estimada pelo autor em cerca de 4.000 especies de
fanerogamas. A ocorrencia de certas especies
florestais foi explicada pelas mudanyas c1imaticas
ocorridas no Quaternario, que teriam como
consequencia a expansao ou retrayao de ecossistemas.
Para a mata de araucaria, considerada em fase atua1
de retrayao, foram reconhecidas especies relacionadas
a flora and ina.

Leite (1995, 2002) deu continuidade a linha de
pesquisa de Rambo, Klein e Veloso, apresentando um
mapeamento da vegetayao da regiao SuI do pais,
utilizado no Projeto RADAMBRASIL e reforyou a
ideia de que os campos e matas de araucaria sao
formayoes relictuais, cuja ocorrencia esta mais em
acordo com a historia geologica da regiao do que com
fatores ecologicos atuais, tendo em vista que as
condiyoes de ombrofilia atual sao mais favoraveis ao
estabelecimento das matas ombrofilas. No mapa
apresentado, que engloba 0 estado de Sao Paulo (Leite
1995), a Serra do Mar esta enquadrada na "zona
ombrotermica costeira", caracterizada pOI' inverno e
verao moderados. A utilizayao da terminologia para a
vegetayao nao florestal, como "estepe", "estepe

savanica" e "estepe ombrofila", foi questionada por
Marchiori (2002), que argumentou a favor do uso da
palavra "campo".

Milleret al. (1996), em trabalho sobre as orqufdeas
de Macae de Cima, estado do Rio de Janeiro,
consideraram a Mata Atlantica como a vegetayao
caracterfstica, reconhecendo sete zonas quanta ao
microclima e microecossitemas, consideradas
essenciais para programas de conservayao das
especies. Dentre estas, destaca-se para a presente
anal ise, os "campos de altitude" e "os topos das
montanhas e as longas cumeeiras bem definidas
ligando os picos". Segundo os autores, os campos sao
encontrados a altitudes acima de 1.500 m.s.m., com
domfnio de gramfneas e poucas e esparsas arvoretas;
apesar de poucas epffitas, destacaram que os campos
e sua periferia sustentam orqufdeas terrestres em
grande quanti dade, citando Zygopetalu1I1 spp.,
Oncidium blanchetii Rchb. f, Laelia cinnabarina
Batem., Prescottia spp., Cleistes spp., Habenaria
spp. e Cyclopogon spp. Os topos de morros sao
caracterizados pOI' cobertura de arvores baixas,
intercaladas entre arbustos compactos e densos e um
bambu muito fino. 0 solo e recobelto pOI' bromelias,
as quais os autores atribufram importancia na
manutenyao da umidade atmosferica, pela evaporayao
da agua acumulada de chuvas e nevoeiros. Para esta
zona os autores encontraram orqufdeas epffitas tfpicas
das copas e da zona de meia altura de arvores altas,
alem daquelas associadas aos campos de altitude.

Lima & Guedes-Bruni (1997), ao apresentar as
caracterfsticas da Reserva Ecologica de Macae de
Cima, Rio de Janeiro, destacaram a predominancia
da fonnayao florestal, sendo indicados campos naturais
em pequenas extensoes nos picos de serra, em
altitudes acima de 1.500 m.s.m., em locais com
afloramentos rochosos ou solos rasos. Nesses campos
a cobertura arbustiva-herbacea e dominada por
Bromeliaceae e Orchidaceae, com pequenas arvores
esparsas, ricas em epffitas. Estas formayoes sao
avizinhadas por matas baixas e ralas. Para uma area
de cerca de 35.000 ha os autores indicaram 1.103
especies de plantas vasculares.

Porembski et at. (1998) realizaram estudo
florfstico e ecologico sobre os inselbergs ("morros de
gran ito") de seis localidades nos estados do Rio de
Janeiro, Espirito Santo e Bahia. Os autores
apresentaram caracterizayao do meio fisico e
discutiram estrategias de adaptayao das plantas
rupfcolas as condiyoes ambientais. Ressaltaram ainda
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a grande riqueza dessa vegetayao, quando comparada
a formayoes simi lares na Africa.

Roderjan et al. (2002) apresentaram uma
atualizayao do conhecimento fitogeogrMico do estado
do Parana, adotando a classificayao de Veloso et al.
(1991) e citando alguns elementos florfsticos
caracterfsticos. As unidades fitogeograficas tambem
foram relacionadas com 0 atual estado de conservayao,
que em geral e muito pequeno. Os autores
reconheceram a presenya de estepes para os planaltos,
defendendo uma origem muita antiga. Tambem
reconheceram a presenya de "refugios vegetacionais",
incluindo os campos de altitude, entre 1.200 e 1.300
m.s.m. e vegetayao rupestre sobre afloramentos e
paredoes rochosos, entre 1.000 e 1.200 m.s.m.

Porto (2002) apresentou uma comparayao
terminol6gica, fisionomica e de elementos floristicos
caracteristicos, entre os campos do estado do Rio
Grande do Sui, analisando a literatura fitogeografica
referente ao estado. Alem dos tipos tradicionalmente
conhecidos, a autora distinguiu os "campos de cima
da serra", localizados nas maiores altitudes do estado,
no Planalto Superior, alem de ocorrencias nos estados
de Santa Catarina e Parana. A autora relacionou a
manutenyao desses campos a fatores antr6picos, como
pressao de pastejo e fogo. Contudo, tais campos
parecem nao se encontrar sob condiyoes climMicas
desfavoraveis a queimadas de grande extensao, como
temperaturas frias e alta pluviosidade durante todo 0

ano.
Cervi et al. (2003) apresentaram levantamento

floristico de um campo em Curitiba, estado do Parana,
com uma area de cerca de 98 ha, entre 850 e
980 m.s.m., em que foram reconhecidas 77 especies
de angiospermas, excetuando-se Gramineae e
Leguminosae - Mimosoideae. A partir da analise de
trabalhos realizados anteriormente no estado e no pais,
os autores ressaltaram a dificuldade da classificayao
dos campos do Primeiro Planalto Paranaense, bem
como a expl icayao sobre sua ocorrencia em condiyoes
climMicas atuais, favoraveis as matas. Os autores
defenderam que os campos locais sejam testemunho
de condiyoes paleoclimMicas mais secas, 0 que
tambem foi concluido por Garcia (2003) para os
campos do Nucleo Curucutu.

4. Estudos taxonomicos com prOpOSlyOeS para
c1assificayao ou reconhecimento da vegetayao

Na grande maioria da produyao taxonomica ora
pesquisada para a analise de distribuiyao geografica

(Garcia 2003), como revisoes em teses e monografias
para floras, por exemplo, "Flora Neotropica", "Flora
I1ustrada Catarinense", "Flora Fanerogiimica do Estado
de Sao Paulo", os grupos estudados sao apresentados
como fazendo parte de um ou varios tipos de formayao
vegetal. Um dado constantemente apresentado e 0

numero de taxons por estado brasileiro ou pais, ou
ainda por tipo de vegetayao. Em geral ha convergencia
na interpretayao de que areas com maior riqueza sao
centros de diversidade, 0 que e freqtientemente
associado a respostas evolutivas decorrentes de
isolamento geografico provocado por alterayoes
climMicas.

Tambem e comum se encontrar nas floras
publicadas, total ou parcialmente, uma caracterizayao
sobre os padroes de vegetayao encontrados, as vezes
incluindo mapeamentos, como por exemplo: Usteri
(1911) para a "Flora dos arredores da cidade de Sao
Paulo", Martius (1943), para a "Flora Brasiliensis",
Klein (1978) para a "Flora Ilustrada Catarinense",
Giulietti et al. (1987) para a "Flora da Serra do Cip6",
Barros et al. (1991) para a "Flora Fanerogiimica da
I1ha do Cardoso" e Pirani et al. (2003) para a "Flora
de Grao-Mogol". Os demais trabalhos comentados
como estudos de flora, nao apresentam tratamentos
taxonomicos.

Os estudos abaixo comentados, foram
destacados pOl·que sao trabalhos taxonomicos cujas
discussoes sobre distribuiyao geografica apresentam
considerayoes fitogeograficas que propoem questoes
quanta a classificayao da vegetayao, ou mesmo podem
sugerir a utilizayao das especies estudadas como
indicadores de tipos de vegetayao.

Semir (1991) em revisao sobre Lychnophora
(Compositae), taxon exclusivo das serras de Minas
Gerais e Goias, discutiu a delimitayao do conceito de
"campos rupestres". Propos diferenciar os campos
rupestres dos "campos de altitude", pois argumentou
que embora ambos estejam associ ados a rochas e
localizados no alto de montanhas e possuam fisionomia
semelhante, apresentam floras distintas. Utilizou a
terminologia "complexo rupestre de quartzito" para
os campos rupestres e "complexo rupestre de gran ito",
para os campos de altitude do leste brasileiro. Propos
o termo "complexo", seguindo a proposiyao de Eiten,
devido a caracterfstica de mosaico de situayoes
apresentadas por estas formayoes.

Clark (1992), em trabalho taxonomico sobre
barnbus anoes do Brasil, que sao elementos floristicos
caracteristicos de varios campos, reconheceu tres
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tipos de campos. Os "campos de altitude ou campos
altimontanos", ocorrem em altas elevac;:6es de
montanhas do leste, sobre solos de origem granitica,
predominam as gramineas e cipeniceas, sendo
tam bern importantes especies de Melastomataceae,
Orchidaceae, Ericaceae, Eriocaulaceae,
Droseraceae, Berberidaceae e Compositae, sendo
freqUentemente alto 0 endemismo. Estes campos sao
considerados semelhantes fision6mica e
taxonomicamente aos paramos dos Andes, apesar
de ocorrerem em altitudes bern menores no Brasil,
como picos umidos na Serra do Espinhac;:o e,
principalmente, distribuidos do Espirito Santo a Santa
Catarina como "ilhas" ao longo das serras do Mar,
Mantiqueira, dos Orgaos e Capara6. Ocorrem em
geral em altitudes superiores a 2.000 m.s.m., exceto
no trecho de Sao Paulo, onde foram observados em
altitudes entre 800 e 1.000 m.s.m., em Boraceia.
Neste local foi encontrada uma especie nova,
Chusquea erecta L.G. Clark, repetindo 0 padrao de
endemismo observado para outras "ilhas". Apesar
disto a autora tern duvida se este campo em altitude
mais baixa seria natural ou devido a interferencia
antr6pica. 0 segundo tipo e 0 dos "campos
rupestres", ocorrentes em altitudes elevadas na
Cadeia do Espinhac;:o, em solos rochosos rasos, com
vegetac;:ao savanica. 0 terceiro tipo inclui os campos
associados afloresta de araucaria, especialmente do
Parana ao Rio Grande do Sui, com disjunc;:6es em
Sao Paulo/Minas Gerais e Uruguai. Chama a atenc;:ao
que Chusquea attenuata (Doll) L.G. Clark e uma
das especies com destaque na fisionomia no Nucleo
Curucutu (Garcia 2003), com ocorrencia registrada
tambern para os campos de altitude do Rio de Janeiro
e campos rupestres de Minas Gerais, 0 que reforc;:a
o padrao de distribuic;:ao apresentado pela autora,
inclusive a inclusao de Boraceia no grupo dos
"campos de altitude", apesar da altitude mais baixa
que os limites altitudinais defendidos em diversos
trabalhos.

Mello-Silva (1995), em trabalho realizado sobre
Velloziaceae de Grao-Mogol, Minas Gerais, utilizou a
denominac;:ao "campos de cimeira" para a vegetac;:ao
campestre dos topos dessa serra. Essa vegetac;:ao foi
distinguida pela presenc;:a de urn estrato mais urn menos
continuo de gramineas e ciperaceas. 0 nome "campos
de cimeira" foi adotado na "Flora de Grao-Mogol"
(Pirani et al. 2003), detalhando-se caracteristicas
floristicas e fisiograficas, como a presenc;:a de pequenos
afloramentos rochosos. Os autores ressaltaram ainda

que esses campos sao mais abundantes e e)\tensos
em outros setores da Cadeia do Espinhac;:o, como 0

Planalto de Diamantina. Essa terminologia foi empre
gada baseando-se na caracterizac;:ao geomorfologica
dos aplainamentos de cimeira apresentada por Abreu
(1984) para 0 Planalto de Diamantina.

5. Estudos de classificac;:ao das formac;:6es vegetais
ocorrentes no estado e/ou municipio de Sao Paulo,
utilizando-se procedimentos de fotointerpretac;:ao ou
sensoriamento remoto, que abrangem 0 Nllcleo
Curucutu

Magnanini (1961) apresentou mapeamento e
quantificac;:ao de area da vegetac;:ao brasileira,
utilizando-se de pesquisa bibliografica, consulta a
pesquisadores, excurs6es e estudo aerofotogrametrico.
Considerou como formac;:6es: florestas, cerrados,
caatingas e campos. Estes ultimos foram distinguidos
em campos elevados (no sudoeste do estado de Sao
Paulo, regiao de Franca, serras da Mantiqueira e da
Bocaina), campos dos pampas e campos baixos
inundaveis (llha de Maraj6 e Pantanal). Quanto a
quantificac;:ao 0 autor estimou que, a epoca do
Descobrimento, a area total de campos seria de
899.000 km 2, representando 10,55% da area do
territ6rio brasileiro; os campos no estado de Sao Paulo
ocupariam 4,85% do territ6rio. Para 1958-59, estes
valores foram respectivamente: 498.000 km2

, 5,84%
do territ6rio brasileiro e 0,30% do territorio paulista.
Cabe ressaltar que trabalhos dessa natureza, baseados
em fontes de informac;:ao diversas, podem apresentar
varias distorc;:6es, como ja havia discutido Gonzaga
de Campos (1912). Mesmo a utilizac;:ao de
levantamentos aerofotogrametricos podem resultar em
interpretac;:oes duvidosas devido aos criterios de
classificac;:ao utilizados e condiyoes meteorol6gicas por
ocasiao da tomada das fotos. Chama a atenc;:ao a
drastica reduc;:ao da vegetac;:ao campestre no estado

• de Sao Paulo, especialmente quando com parada a
oeon"ida no territ6rio brasileiro.

Borgonovi & Chiarini (1965) apresentaram mapa
de ocorrencia de campos, cerrados e cerrad6es no
estado de Sao Paulo, a partir de fotointerpretac;:ao de
fotos aereas de 1962. Os autores consideraram que
todos estes tipos de vegetac;:ao sao condicionados por
caracteristicas dos solos, uma vez que ocon'em em
areas com clima sem deficit de umidade.
Reconheceram dois tipos de campos: aqueles acima
de 1.200 m.s.m., associados a solos do tipo "Campos
do Jordao", enquanto nos campos do sui ocon"em



R.J.F. Garcia, l.R. Pirani: Revisao sobre 0 diagn6stico da vegetayao campestre junto it crista de serras 237

latossolos. Foi calculada em 459.000 ha a area de
ocorrencia de campos no estado, 0 que representaria
1,7% do territorio paulista. Confonne ressaltado pelos
autores nao foram consideradas areas com ocupayao
antropica, a que pode indicar que a area real ocupada
par essas forma y6es fosse maior. No mapa
apresentado pode-se distinguir a ocorrencia dos
campos em tres Iinhas de sentido sudoeste - nordeste,
razoavelmente paralelas acosta. Na primeira linha,
mais interiorana, encontram-se grandes areas na
regiao de Itarare, Capao Bonito ate Itapetininga, em
geral associadas a areas de cerrado, enquanto na outra
extremidade encontra-se a regiao de Campos do
Jordao. Entre esses dais blocos ha uma ocorrencia
pequena proximo a Franco da Rocha, provavelmente
as campos cerrados do atual Parque Estadual do
Juqueri. Na segunda linha pode-se distinguirtambem
dais grandes blocos: um na regiao de Ribeira e Barra
do Turvo e outro na Serra da Bocaina, reconhe
cendo-se uma ocorrencia intermediaria proximo a
lbiuna. A terceira linha, mais litodinea, refere-se a
uma ocorrencia na regiao de Pariquera-Ayu, que foi
motivo de critica par Eiten (1970). Contudo, mais a
nordeste, encontra-se a Serra do Mar, onde se pode
constatar a ocorrencia de formay6es campestres
como na Serra da Jureia, Nucleo Curucutu,
Paranapiacaba, Boraceia e Serra do Juqueriquere, nao
reconhecidas no presente mapa, talvez devido aescala
de trabalho adotada.

Serra Filho et aJ. (1975) utilizaram fotos aereas
de 1971 a 1973, para a c1assificayao da cobertura
vegetal natural e reflorestamento no estado de Sao
Paulo. Os autores utilizaram metodologia de
amostragem sistematica a cada I km2. Consideraram
as seguintes categorias: mata, capoeira, cerradao,
cerrado, campo cerrado, campo e reflorestamento.
Mangue e vegetayao litodinea e de restinga nao tiveram
suas areas calculadas. Os campos foram encontrados
nas serras da Bocaina, Mantiqueira, regiao de Itarare
e esparsamente na Grande Sao Paulo e regiao de
Santos. Os campos foram estimados como ocupando
43.870 ha, a que representa 0,18% da area do estado,
senda que na Grande Sao Paulo encontra-se 5,37%
de total dos campos. Chama a atenyao que, nesta
epoca, a vegetayaO campestre estivesse restrita a
menos de 10% da area que ocupava uma decada antes
(Borgonovi & Chiarini 1965). Comparativamente, as
matas ocuparam 8,33% da area do estado. A regiao
do Nucleo Curucutu nao foi classificada em nenhuma
categoria, exceto um ponto como capoeira, na divisa

de Sao Paulo com Itanhaem, au porque as autores
ten ham considerado a area como de interferencia
antropica (e nao campos naturais), au porque as pontos
de amostragem no local tenham caido sobre situay6es
de mosaico, au ainda porque a area estivesse recoberta
par nuvens nas fotos utilizadas. Outros pontos ao longo
da crista da Serra do Mar tambem estao sem
classificayao, talvez pelos mesmos motivos. Tambem
chama a atenyao que a extenso Parque Estadual das
Fontes do lpiranga apareya sem classificayao, cercado
pela malha urbana.

Nas decadas de 1970 e 80 foram publicados
diversos volumes do Projeto RADAMBRASIL, sendo
que as dados para grande parte do estado de Sao Paulo
encontram-se no volume 32 (Projeto
RADAMBRASIL 1983). Para a elaborayao do mapa
de vegetayao foram combinadas dados da vegetayao
remanescente, mapeadas par imagens de radar e
complementadas por imagens de satelite, com inferen
cias sabre as possiveis ocorrencias dos padr6es
encontrados sem a interferencia antropica. Para tanto
utilizou-se analogi a de informay6es climaticas,
litologicas, geomorfologicas e checagens em campo.
No mapeamento produzido foram reconhecidos
"refUgios ecologicos", entre 1.000 e 1.500 m.s.m. em
areas de savana e florestas estacionais semideciduais
e em altitudes maiores que 1.500 m.s.m. em areas de
florestas ombrofilas densas (como Caparao, Itatiaia e
Bocaina) e em florestas estacionais semideciduais
(como lbitipoca e Espinhayo). Essa vegetayao foi
caracterizada como campestre, apresentando varios
generos endemicos, canforme compilayao bibliogra
fica. Esta (i1tima informayao deve ser relativizada,
tendo em vista que em estudos taxonomicos mais
recentes, muitos dos generos "endemicos", citados em
trabalhos mais antigas, foram reposicionados dentro
de generos com distribuiyao mais ampla.

No levantamento aerofotogrametrico da regiao
metropolitana, realizado pela EMPLASA (1988), a
partir de voos de agosto de 1980 e fevereiro de 1981,
distinguem-se apenas as formay6es ocorrentes no
Nucleo Curucutu como "mato" (areas florestais) au
"macega" (areas nao florestais). Observa-se a
pequena preocupayao com a diagnostico da
vegetayao, tendo em vista que tais termos nao sao
empregados na literatura aqui discutida.

Kronka et al. (1993) atual izaram dados de
trabalhos anteriores, utilizando como base imagens de
satelite de 1990 a 1992 e fotos aereas de 1970 a 1980.
Alem de uma analise comparativa mostrando a
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diminuiyao da cobertura vegetal nativa, fizeram 0

mapeamento das formayoes vegetais. Nesse trabalho
o trecho de planalto do Nucleo Curucutu foi caracte
rizado como "capoeiras" e "areas sem classificayao".

A exceyao do mapeamento produzido pela
EMPLASA (1988), em escala de 1: 10.000, mesmo
considerando sua terminologia inadequada, os
trabalhos anteriores nao tern se mostrado muito
apropriados para permitir a interpretayao das
fisionomias ocorrentes no Nucleo Curucutu do Parque
Estadual da Serra do Mar, como observado
diretamente na area. Contudo, a observayao preliminar
de imagens de satelite que abrangem a regiao, mostra
uma combinayao de cores para a area campestre
distinta das associadas a matas e areas urbanizadas,
em decorrencia de uma assinatura espectral distinta.

A utilizayao de imagens orbitais para a
classificayao e mapeamento da vegetayao no estado
de Sao Paulo foi apresentada pelo DEPRN (1995),
visando atividades de fiscalizayao e planejamento
ambiental, constituindo-se em importante fenoamenta
para estudos de monitoramento da atividade antr6pica
e de mecanismos de sucessao, ampliayao ou retrayao
de determinadas formayoes vegetais, entre outros. Nas
cartas, apresentadas em escala 1:50.000, sao
detectados e classificados como tais, os campos do
Nucleo Curucutu, destacando-se tam bern nesta
categoria, mais proximamente na Serra do Mar, uma
area junto a rodovia de interligayao Anchieta 
Imigrantes.

Bellenzani (2000) realizou mapeamento do uso e
ocupayao do solo da Area de Proteyao Ambiental
(APA) Capivari - Monos, no suI do municipio de Sao
Paulo, onde esta localizado 0 Nucleo Curucutu.
Reconheceu como categorias de formayoes vegetais:
campo natural, matas nebulares entre outras. Esse
trabalho comparou fotos aereas de 1994 com aquelas
obtidas em 1980, que passaram por procedimentos de
geoprocessamento, alem de verificayoes em campo.
No caso dos campos naturais, registrados apenas para
o Nucleo Curucutu, a area diminuiu de 1.498,10 ha
em 1980, para 742,52 ha, em 1994, processo associado
com 0 aumento de area de matas no local, 0 que foi
interpretado pela autora como uma possivel
reocupayao das matas em areas anteriormente
desmatadas, 0 que tambern foi concluido por Garcia
(2003), mas que tambem poderia indicar, segundo a
autora, a imprecisao de dados da base cartografica
de 1980, face 0 pequeno interesse sobre os campos
para 0 planejamento municipal.

Para 0 Nllcleo Curucutu, Nogueira (200 I)
apresentou mapa na escala 1:50.000 da cobertura
vegetal e do uso do solo, a pal1ir de fotointerpretayao
de fotos aereas de 1994 e checagem em campo. A
autora distinguiu as seguintes categorias de cobertura
vegetal natural: mata integra ou moderadamente
alterada com dois ou tres estratos arb6reos, que inclui
a mata de encosta e a mata nebular; mata alterada
com um ou dois estratos arb6reos, no trecho de planalto
mais ao norte, campo natural com predominio de
cobertura arbustiva; e campo natural com predominio
de cobertura herbacea, as duas ultimas categorias no
planalto contiguo ate a crista da Serra do Mar. Trata-se
do mapeamento mais detalhado disponivel para 0 local.

Jacintho (2003) realizou mapeamento do uso e
ocupayao do solo da Area de Proteyao Ambiental
(APA) Capivari - Monos, visando ao estabelecimento
de metodologias para a gestao ambientaJ. 0 autor
combinou a utilizayao de imagens orbitais de 1991 e
2000, fotos aereas e vistorias locais. A area coberta
por campos naturais, localizados no Nllcleo Curucutu,
foi calculada em 1.849,86 ha. 0 autor produziu mapas
temMicos, como cobertura vegetal, desmatamento,
geomorfologia, entre outros, utilizando-se de modele
numerico do terreno.

Devido aacessibilidade cada vez maior ao uso
da tecnologia de geoprocessamento, varios locais no
estado de Sao Paulo vem sen do estudados
recentemente quanta aclassificayao da vegetayao e
usos do solo. Um dos exemplos recentes e 0 "Atlas
ambiental do municipio de Sao Paulo" (Takyia 2002).

Considerac;oes finais

Quanto a c1assificayao da vegetayao campestre
do Nucleo Curucutu, os elementos floristicos,
fisiograficos e de condicionantes ambientais, quando
comparados as caracterizayoes existentes na
bibliografia, indicam tratar-se de "campo de altitude"
ou "campo altimontano". A altitude em si parece nao
ser 0 fator determinante para a instalayao e
manutenyao deste tipo de vegetayao, mas sim uma
combinayao de fatores que estariam interagindo, que
ainda merecem estudo, como a condiyao topografica
de topo de morro reforyando efeitos orograficos sobre
o clima e solo, associada com a localizayao geografica
(proximidade do mar e circulayao atmosferica). Desta
forma, entendemos que deva ser reconsiderada a
uti Iizayao da altitude como criterio para definir 0 limite
deste tipo de vegetayao nos sistemas de classificayao.
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o nome "campos de cimeira", utilizado por Mello
Silva (1995) e Pirani et al. (2003) para Grao-Mogol,
Minas Gerais, apesar de expressar uma condi«ao
topografica similar it encontrada na Serra do Mar,
refere-se a campos com caracteristicas geomorfol6
gicas e de solos distintas, nao sendo apropriado seu
uso para 0 domfnio da Mata Atlantica. Outrossim, 0

uso da terminologia "campo de topo de morro" para 0

campo a 300 m de altitude, na Serra da Jun~ia

(Mamede et al. 2001 ), parece uma alternativa razoavel
para denominar este tipo de vegeta«ao.
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