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FATORES DETERMINANTES DO PERioDO DE SECA NO 
DISTRITO FEDERAL 

INTRODU~Ao 

Ercilia Torres Steinke*; VaZdir Adilson Steinke** 

"Os sistemas meteorologicos sao extremamente complexos .. . Qualquer 
perturbayao que os afete ... pode provocar profundas alterayoes. " 

(Cassiano Ricardo) 

Durante 0 inverno, no Distrito Federal , os jornais de grande circulac;ao noti
ciam, quase todos os dias, 0 agravamento da seca que atinge a cidade. Como exem
plo pode-se citar urn trecho de uma materia do dia 06 de setembro de 1999, epoca 
em que a seca se tornou men os suportavel : 

"fd sao 92 dias sem chuva no Distrito Federal e a seca vai deixando suas mar
cas na cidade. Gramados ressecados, poeira e uma nevoa espessa mudam a 
paisagem. 0 calor intenso e a baixa umidade intensificam a sensagao de ma 
estar .. . Neste Domingo, antevespera de feria do, a temperatura chegou a 31 
graus, enquanto a wnidade do ar voltou a caiT, chegando a 17%, indice consi
derado prejudicial pela Organizagao Mundial de Saude - OMS. Chuva nos 
pr6ximos dias, nem pensar. A previsao e de que 0 calor e a baixa umidade 
continuem nas pr6ximas 96 horas, de acordo com 0 instituto Nacional de 
Meteorologia - iNMET" (Correio Braziliense, 06 de Setembro de 1999). 

Este quadro se repete todos os anos no periodo de meados de maio ate infcio 
de setembro, ou seja, no inverno, quando a seca eo frio (durante a noite), devas
tam a cidade. A populac;ao questiona 0 porque de tal fato, e a explicac;ao do mesmo, 
reside na circulac;ao atmosferica, ou seja, nos sistemas produtores de tempo domi
nantes na regiao Centro-Oeste nesta epoca do ano. 

o Distrito Federallocaliza-se entre os paralelos de ISO 30' e 160 03 ' de latitu
de SuI e os meridianos de 47 0 23 ' e 480 12' de longitude Oeste, em uma das areas 
mais elevadas da regiflO Centro-Oeste do Brasil , ocupando uma area de 5.783 km2 

no Planalto Central. Corresponde ao que restou dos aplainamentos que afetaram a 
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regiflO. Estes aplainamentos caracterizam as formas de relevo mais freqiientes nes
ta area - as chapadas. Observam-se quatro compartimentos geomorfol6gicos, indi
vidualizados por diferen<;as altimetricas : abaixo de 1000 m, entre 1000 e 1100 m, 
entre 1100 e 1200m e acima de 1200m. A cIasse de solos predominante na regiflO e 
o latossolo e a vegeta<;ao predominante eo cerrado nas suas diferentes categorias. 
(CODEPLAN, 1984) . 

Para en tender como 0 cIima do Distrito Federal se comporta, torna-se neces
sario retomar alguns conceitos cIimaticos. Em primeiro lugar, e preciso en tender 
como se distribui a radia<;ao solar no planeta. 

CONCEITOS CliMATICOS 

a) Radia~ao 

Os raios solares incidem de forma desigual na Terra devido a sua forma arredon
dada, e a incidencia varia de acordo com as latitudes. Nas latitudes mais baixas, pr6xi
mas a Linha do Equador, os raios solares incidem na su perffcie terrestre de forma mais 
perpendicular e, a medida que as latitudes aumentam, os raios solares van incidindo de 
forma incIinada, ate que, nos p610s, a incIina<;ao dos raios e maxima. 

A questao da incIina<;ao dos raios solares, por sua vez, tern rela<;ao direta com 
a distribui<;ao da temperatura no planeta. 

o calor que aquece a Terra provem da radia<;ao conhecida como "terrestre", 
isto e, 0 calor que foi absorvido pela superficie terrestre e depois irradiado (devol
vido) para 0 espa<;o em forma de radia<;ao infra-vermelha, ou seja, calor. 

Quando os raios solares incidem de forma perpendicular sobre superficie, a 
absor<;ao de energia e grande, e a reflexao e pequena. )a quando os raios solares 
incidem de forma incIinada, ocorre 0 contrario, a absor<;ao de energia e pequena e 
a reflexao e grande. (vide figura 1) . 

Figura 1 - Esquema representativo da reflexao e da absor~ao de energia em 
fun~ao da inC\ina~ao dos raios solares. 

Maior absorc;:ao 
Menor reflexao 

/ 
Menor absorc;:ao 
Maior reflexao 
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Uma vez que, de forma geral, a absor~ao representa ganho de calor e a refle
xao representa perda de calor, as areas do planeta que recebem os raios solares de 
forma mais perpendicular, ganham mais calor do que perdem, e este ganho de calor 
sera revertido em radiac;ao terrestre para aquecer a regiao. Se 0 ganho de calor e 
elevado, consequentemente, 0 aquecimento do ar 0 sera tambem. Em contraparti
da, as regioes que recebem os raios solares de forma inclinada, perdem mais calor 
do que ganham, assim, havera pouco calor para ser revertido em radiac;ao terrestre, 
consequentemente 0 ar e muito menos aquecido. 

Estas regioes podem ser representadas, de forma bern geral, pelos tr6picos 
(maior ganho de calor) e pelas regioes temperadas e polares (men or ganho de ca
lor). Assim, 0 ganho de calor e a temperatura do ar decrescem da Linha do EQua
dor para os P610s. 

Alem da radiac;ao determinar a temperatura do ar, este elemento c1imatico, 
tambem determina as zonas planetarias de pressao atmosferica, as quais serao de 
grande importancia na determinac;ao do c1ima do Distrito Federal. 

b) Pressao Atmosferica 

A pressao atmosferica pode ser definida como a forc;a que 0 ar exerce sobre a 
superficie terrestre. Assim, 0 ar quente, que e leve, faz menos pressao do que 0 ar 
frio, que e pesado, definindo, assim, as zonas de baixa e de alta pressao atmosferi
ca, respectivamente. 

De forma planetaria, podemos dizer que existem zonas dominantes de pres
sao atmosferica no globo, de acordo com a distribuic;ao da radiac;ao. A figura 2 
mostra as grandes zonas de pressao atmosferica do globo. 

Na verdade, e 0 balanc;o de radiac;ao do planeta, isto e, a contabilizac;ao da 
quantidade de energia que e ganha e a quantidade de energia que e perdida, que 
determina as grandes zonas de pressao atmosferica. De forma esquematica, tem-se: 

Balan~o de radia~ao 

a) POSITIVO NO EQUADOR (sobra energia - ar quente) 

b) NEGATIVO NOS P()LOS (falta energia - ar frio) 

• Aquecimento de massas de ar no equador - zona de baixa pressao 

• Resfriamento de massas de ar nos p610s - zona de alta pressao 
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Figura 2 - Esquema representativo das grandes zonas planetarias de pressao 
atmosferica. 

FONTE: AZlRA , D ., 1983 . 
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Estas zonas de baixa e alta pressao atmosferica nada mais sao do que sistemas 
produtores de tempo conhecidos como cielanes ou areas cielanais, e anticielanes 
ou areas anticielanais . 

Ciclones ou Areas Ciclonais 

A pressao atmosferica e representada atraves de linhas que ligam pontos de 
mesmo valor de pressao, conhecidas como is6baras. As is6baras podem formar 
circulos concentricos onde a pressao cresce ou decresce para 0 centro do nudeo. 
Quando a pressao atmosferica decresce para 0 centro, denomina-se cielane, ou 
area cidonal (baixa pressao atmosferica) . Devido ao fato de os cen tros de baixas 
press6es estarem relacionados as regi6es de ar quente, dizemos que 0 cidone e urn 
centro de baixa pressao atmosferica e alta temperatura. 

Leis astronomicas regem 0 movimento do ar nesses sistemas produtores de 
tempo. Num cidone, 0 ar se movimenta em forma de espiral para dentro do nudeo 
(figura 3) , concentrando 0 ar. 

A chuva e promovida, primeiramente, pelo aquecimento do ar e posterior
mente pela sua estagna~ao, para que a condensa~ao e a precipita~ao ocorram. Ja 
que 0 cidone e urn centro concentrador do ar, pode ser definido, tambem, como 
urn centro promotor da chuva. 

Anticiclones ou Areas Anticiclonais 

Ja quando a pressao cresce para 0 centro, denomina-se anticielane , ou area 
anticidonal (alta pressao atmosferica) . Devido ao fato de os centr~s de altas pres
s6es estarem relacionados as regi6es de ar frio, dizemos que 0 anticidone e urn 
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centro de alta pressao atmosferica e baixa temperatura. 
Num anticielone, 0 ar se movimenta para fora do nueleo (figura 3) , disper

sando 0 ar. Ja que 0 anticielone e urn centro dispersor do ar, pode ser definido, 
tam bern como urn centro que nao promove a formac;:ao de nuvens e consequente
mente de chuvas. 

Figura 3 - Representa~ao de uma area anticiclonal (esquerda) e de uma area 
ciclonal (direita) 

FONTE: TUBELIS, A E NASCIMENTO, F. J. L. , 1983. 

Como foi visto, existem zonas de pressao atmosferica dominantes no planeta 
Terra, entretanto, existem, tambem, varios outros sistemas ciclonais e anticielonais 
atuando no planeta, e que tern a capacidade de se deslocar. 

Durante determinada epoca do ana (verao no Brasil), os centros de alta e 
baixa pressao estao dispostos , de forma bern geral, da seguinte maneira: os centros 
de alta pressao dominando nas altas latitudes e os centros de baixa pressao domi
nando nas baixas latitudes. 

Ja em outra epoca (inverno no Brasil), pelo fato de esses centros terem a 
capacidade de se deslocar, urn determinando centro de alta pressao, denominado 
de Anticilone Polar, migra para 0 norte do planeta, deslocando-se para 0 centro do 
Brasil e ai permanece durante a epoca do inverno. Isto ocorre pois, a area cielonal 
(baixa pressao) , desloca-se para 0 Atlantico Norte. 

Segundo FONZAR (1994), relacionar e estudar os principais centros de pres
sao do planeta, sua localizac;:ao e trajet6ria, possibilita urn melhor entendimento da 
origem dos fenomenos do tempo. Desse modo, para entender 0 elima do Distrito 
Federal, faz-se necessario saber quais os centros que atuam na America do Sui e na 
Regiao Centro-Oeste. 
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Ainda segundo FONZAR (1994) , a America do Sui e atingida pel os anticicIo 
nes tropicais Atlfmtico e Pacifico, alem dos AnticicIones Polares Migrat6rios. No 
interior do continente, a configura~ao geral e 0 relevo estimulam, ainda, a forma
~ao de celulas de alta e baixa pressao regionais. 

Os centr~s de alta e baixa pressao atmosferica atuam, conjuntamente, com as 
mass as de ar, os quais iraQ, em ultima instfmcia, determinar 0 cIima de uma regiao. 

c) Massas de Ar 

o deslocamento das mass as de ar, de acordo com TUBELIS (1983) , constitui
se no principal elemento utilizado para explicar 0 comportamento dos fenomenos 
atmosfericos. As massas de ar, ao avan~arem e recuarem sobre uma regiao, carre
gam consigo suas caracteristicas de umidade e temperatura, influenciando assim 0 

tempo nesta regiao. Especificamente para a regiao Centro-Oeste tem-se como prin
cipais massas de ar atuantes : 

1) Massa Equatorial Continental (mEc): provinda da Amazonia, e quente e 
umida. Provoca as chuvas no verao. 

2) Massa Tropical Atlantica (mTa) : provinda do oceano Atlantico, e quente e 
umida. Forma os ventos aliseos de sudeste. 

3) Massa Polar Atlfmtica (mPa) : provinda do sui da America do Sui , e fria e 
seca. Provoca queda da temperatura do ar. 

De acordo com NIMER (1979), associados a essas massas de ar, encontram-se 
tres sistemas de circula~ao atmosferica que determinam 0 cIima na regiao, sao eles : 

a) sistema de correntes perturbadas de Oeste (W) , representado por 
tempo instavel no verao; 

b) sistema de correntes perturbadas de Norte (N) , representado pela 
Zona de Convergencia Intertropical (CIT) , que provoca as chuvas 
no verao; 

c) sistema de correntes perturbadas de Sui (S), do anticicIone polar e 
frentes polares. 

o dominio desses sistemas faz com que, durante 0 verao, a area cicIonal (cen
tro de baixa pressao e alta temperatura) desloque-se para 0 interior do Brasil , do
minando na Regiao Centro-Oeste. A massa equatorial continental (mEc), favoreci
da pelo dominio da baixa pressao, e por ser uma massa quente e umida, leva chuvas 
e temperaturas elevadas para a regiao, fazendo do verao a esta~ao tfpica das chu
vas. ja no inverno, 0 AnticicIone Polar migra para 0 norte e estaciona sobre a regiao 
Centro-Oeste, pois, em julho, a area cicIonal (baixa pressao) desloca-se para 0 Atlan
tico Norte. Como 0 anticicIone e urn centro de alta pressao e baixa temperatura, 
seu dominio provoca tempo frio e seco. 
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CLASSIFICAc;:Ao CLiMAnCA DO DISTRITO FEDERAL 

Segundo VIANELLO & ALVES (1991), considerando uma quantidade es
pecffica de radia~ao solar, 0 sistema lerra-Atmosfera possui uma enorme varie
dade de processos fisicos, muitos dos quais ainda sao pouco conhecidos indivi
dualmente, sendo que e a sua intera~ao que determina 0 c1ima de uma regiao. 

A c1imatologia regional dedica-se a tare fa de identificar e c1assificar as 
regi6es c1imaticas em diferentes tipos. Entretanto, 0 numero de elementos que 
devem ser combinados em determinada c1assifica~ao c1imatica depende dos pro
p6sitos a que se destina. 

A c1assifica~ao c1imatica de Wladimir Koppen, do fim do sec. XIX, por 
exemplo, baseava-se no fato de aceitar que a vegeta~ao natural era a melhor 
expressao do c1ima, considerando as medias de temperatura e pluviosidade como 
elementos basicos da c1assifica~ao, sendo mais adequada para estudos biol6gi
cos do que c1imaticos. 

De acordo com a CODEPLAN (1984),0 clima do Distrito Federal, na clas
sifica~ao c1imatica de Koppen, e do tipo Tropical, concentrando-se as chuvas no 
verao. A classifica~ao foi realizada em fun~ao da varia~ao da temperatura que, 
por sua vez, esta relacionada as varia~6es altimetricas locais. 

Segundo Koppen, observam-se os seguintes tipos climaticos para 0 OF : 

• Tropical (Aw): temperatura para 0 mes mais frio, superior a 18°C. Situa
se, aproximadamente, nas areas com cotas altimMricas abaixo de 1000 
m. 

• Tropical de Altitude (Cwa): temperatura do mes mais frio, superior a 18 
°C, com media superior a 22°C no mes mais quente. Abrange aproxima
damente, areas com cotas altimetricas entre 1000 e 1200 m. 

• Tropical de Altitude (Cwb): temperatura do mes mais frio, inferior a 18 
°C. Corresponde as areas com cotas altimMricas superiores a 1200 m. 

Apesar de c1assica e de ter representado um avan~o para sua epoca, a c1as
sifica~ao de Koppen, alem de ser bastante descritiva, ja nao mais satisfaz 0 

carater explicativo da geografia moderna, podendo ser considerada como ultra
passada, pois nao leva em conta a dinamica da atmosfera representada pela 
atua~ao das massas de ar. Sendo assim, em qualquer estudo de c1imatologia, 
deve-se trabalhar com c1assifica~6es c1imaticas mais modernas e explicativas 
como a de STRAHLER (1966), cujo elemento basico e a influencia das mass as 
de ar, ou seja, a genese do c1ima. Para Strahler, 0 Distrito Federal se enquadra 
no clima Tropical Alternadamente Umido e Seco. 

A combina~ao dos elementos c1imaticos descritos acima, promovendo a 
origem do c1ima do Distrito Federal pode explicar por que a umidade relativa 
do ar, em Brasilia, apresenta-se tao baixa na epoca do inverno. Na verdade, e a 
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presen<;a do Anticiclone Polar que determina 0 frio e a seca na cidade. Portan
to, e importante que a popula<;iio saiba que nao adianta fazer reclama<;oes, pois 
esta e uma situa<;iio natural que ocorre todos os anos, independentemente da 
vontade humana. 

A situa<;ao na cidade torna-se tao insuporUlvel, que as pessoas come<;am a 
procurar responsaveis pelo fato, chegando ao ponto de urn jornal de grande 
circula<;ao da cidade, publicar uma nota onde, de forma bastante sutil, associa a 
seca com gestoes do governo: 

"0 calenddrio da seca aponta que os menores indices de umidade relativa 
do ar foram nas gest6es de Roriz: 11% nos meses de setembro de 1994,12% 
em 1993 e 12% na ultima terqa-feira. Mas tambem foi durante 0 ultimo 
mandato dele que, milagrosamente, choveu no auge da seca" (Correio Bra
ziliense, 02 de setembro de 1999) . 

Afirma<;oes como estas devem ser evitadas pelo motivo ja exposto, alem dis
so, e importante esclarecer que as chuvas que ocorrem durante a seca siio provoca
das, ou por urn processo conhecido como convec<;iio termica, onde por<;oes de ar 
sao aquecidas e elevadas rapidamente formando chuvas rapid as e locais; ou por 
urn encontro de mass as de ar de temperaturas diferentes, formando as frentes, ou 
seja, a chuva e provo cad a pela pr6pria dinamica da circula<;ao do ar, e niio por 
milagre, como afirmam alguns. 

Embora a seca castigue durante 0 dia, a popula<;ao do Distrito Federal ja 
observou que a umidade relativa do ar se eleva, sensivelmente, durante a noite, ou 
seja, a sensa<;iio de mal estar diminui a partir das primeiras horas depois do par-do
sol. Dessa forma, observa-se que 0 comportamento da umidade relativa e inversa
mente proporcional ao comportamento da temperatura do ar, isto e, it medida que 
a temperatura do ar se eleva, a umidade relativa do ar diminui. 0 grafico abaixo 
(figura 4) ilustra esta afirma<;iio representando 0 comportamento da umidade rela
tiva e da temperatura do ar no dia 31 de agosto de 1999, quando a umidade relativa 
atingiu seu menor indice na cidade em 12%. 
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Figura 4 - Grafico do comportamento da umidade relativa em fun~ao da 
temperatura do ar, em Brasnia no dia 31 de Agosto de 1999 . 
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Para explicar este fato, deve-se, primeiramente, conceituar umidade Telativa 

do aT. Ao contrario do que muitos pensam, a umidade relativa nao fornece informa
<;6es sobre a quantidade de vapor d'agua no ar, e sim, quaD pr6ximo esta 0 ar da 
satura<;ao. 0 ar esta saturado de vapor d'agua quando sua capacidade de rete-Io 
chega ao limite. De forma geral, quando a porcentagem de vapor d'agua no ar 
chega a 100%, diz-se que ele se saturou. Assim, quando a umidade relativa do ar 
esta em 40%, isto significa que faltam 60% para que haja satura<;ao do ar. 

Para que a chuva ocorra, 0 ar quente precisa se resfriar permitindo que ocorra 
a condensa<;ao do vapor d'agua. Segundo AYOADE (1996), 0 resfriamento do ar e 
o metodo normal para se atingir a satura<;ao e, dai, a condensa<;ao. 

Desse modo, uma vez que a temperatura do ar diminui durante a noite, a 
satura<;ao estara mais pr6xima, ou seja, a umidade relativa do ar se eleva; e durante 
o dia, quando a temperatura esta elevada, a satura<;ao estara mais distante e, por
tanto, a umidade relativa do ar sera baixa. 

A questao da baixa umidade relativa do ar na cidade, faz com que exista uma 
compara<;ao exagerada entre 0 c1ima do Distrito Federal eo c1ima dos desertos. Os 
desertos nao sao definidos pela umidade relativa do ar e sim pela quantidade de 
agua proveniente da chuva. Uma regiao para ser considerada desertica deve apre
sentar precipita<;ao anual inferior a 250 mm. No Distrito Federal, isto nao ocorre e, 
segundo 0 Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, registra-se, em media, 
1.552,1 mm de chuva por ano. 

o que ocorre e que esta quantidade de chuva nao e igualmente distribuida 
durante 0 ano. De acordo com os sistemas de circula<;ao atmosferica citados ante
riormente, e que dominam na regiao Centro-Oeste, 0 c1ima do Distrito Federal e 
definido como sendo Tropical Alternadamente Umido e Seco (STRAHLER, 1966), 
sendo a esta<;ao seca no inverno, como ja foi visto, e a esta<;ao umida no verao. 0 
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grMico Termo-PluviomHrico caracterfstico do Distrito Federal permite visualizar a 
distribuic,;ao da chuva e da temperatura durante 0 ana (figura 5). Assim, e incorre
to afirmar que no Dish-ito Federal existem condic;;oes deserticas , pois ha agua, en
tretanto, concentrada nos meses de oulubro a abri1. 

Figura 5 - Gratico termo-pluviometrico 
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(Jutra questao que envolve a estiagern no Distrito Federal (: 0 aspecto do 
abastecimento de agua na regiao. A populac;;fLO deve entender que a agua c cap tad a 
e distribufda de acordo com sua oferta, e que 0 c1ima C urn dos grandes responsa
veis pela definic,;ao do cicio hidrol6gico de cada regiao. 

Par ser 0 clima do Distrito Federal, altcrnadamente umido e seco, a recarga 
das reservas subterrfllleas de agua s6 e feita na epoea ehuvosa at.raves da infiltra
c,;ao, quando os rios sao alimentados pela agua da ehuva. Na epoca da seea, os rios 
sao alimentados pela agua subterranea armazenada no verao anterior, entretanto, 
como nao existe reposiC;;ao de agua pela chuva, ao ser consumida, a reserva subter-
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rfmea vai acabando lentamente. 
E comum ouvir 0 comentario das pessoas sobre a transforma~ao das fartas 

nascentes que abastecem 0 Distrito Federal em "ralos caminhos d'agua". Isto ocor
re porque uma parte dos rios da regiao sao intermitentes, ou seja, correm na epoca 
da chuva, e na seca, apenas podem ser identificadas as cal has por onde a agua 
passou ou, as vezes, ainda podem ser encontrados pequenos caminhos d'agua. 

Por este motivo, a Companhia responsavel pelo abastecimento de agua da 
cidade - CAESB, se ve for~ada, na epoca da seca, a interromper, temporariamente, 
o fornecimento de agua em algumas regioes, causando mais transtorno a popula
~ao. Entretanto, este transtorno e necessario para que a popula~ao nao fique sem 
agua ate 0 retorno da esta~ao das chuvas. 

Percebemos, assim, que a epoca da seca no Distrito Federal nao e das mais 
agradaveis para a popula~ao. A falta de agua, aliada a baixa umidade relativa do ar, 
merecem aten~ao especial dos brasilienses. Para minimizar os efeitos da seca, a 
agua deve ser utilizada de forma racional e as pessoas devem se prevenir contra a 
baixa umidade relativa. Muitos ja estao acostumados e adaptados a essas condi
~oes, mas para aqueles que nao se conformam com esta situa~ao, e born lembrar 
que, mesmo antes de Brasflia ser construfda, esta condi~ao clim<itica ja imperava 
na regiao, po is constitui-se em urn fenomeno natural, que vai continuar se repetin
do todos os anos, a menos que haja alguma altera~ao na circula~ao atmosferica, ou 
seja, no clima. 
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