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Resumo 

Muitas medidas tern vindo a se r preconizadas para fazer diminuir a ocorrencia e as consequencias dos incendios 
florestais, em especia l nos tempos imediatos a sua passagem e, pelo exemplo do que aconteceu no Verao de 2003, nao 
parece terem surtido efeitos ni t idamente positives. 

Varios factores podem ser apontados para um aumento do risco de incendios no nosso pais, como as altera~oes 
do clima, da a rea florestal, do numero de pessoas nos campos, entre outros. 

Das medidas tradicionalmente apontadas como solu~ao para os incendios procura-se desmitificar o da limpeza 
das florestas, ao nivel das capacidades de execu~ao e das vantagens versus desvantagens. 

Outras medidas sao tambem discutidas como o da altera~ao da composi~ao da flo resta portuguesa e o das 
infra-estruturas de apoio a meios de vigilancia e combate. 

Finalmente, as medidas preventivas que poderao fazer diminuir drasticamente o numero de ocorrencias de 
lncendios, de facto o factor que mais tem contribuido para a continua~ao ou amplia~;ao das areas florestais ardidas, 
tem de passar por uma vigilancia activa. 

Palavras-chave : Floresta. lncendios. Risco. Regiao Centro. Ordename nto. 

Resume 

La foret dans Ia region centre e le r isque d'incendie: une reflexion 

Annee apres annee, plusieurs mesures ont ete sugeres pour faire diminuer !' occurre nce et les consequences des 
incendies forest iers, en particulier les consequences immediates il leur passage. Quand on voit ce qu'il est arrive 
pendant l'Ete de 2003, on doit conclure que ces mesures n'ont pas eu de resultats vraime nt positifs. 

Plusieurs facteurs peuvent e t re indiques pour justifier !'augmentation du risque d'incendie dans le pays: les 
changements du climat , de la surface forestiere, du nombre de personnes ala campagne et d'autres encore. 

Parmi les mesures t raditionnellement acceptees en tant que necessaires a fai re face a ux incendies, !'auteur 
cherche il demontrer que le nettoyage des fon~ts, cliche generalement accepte, est prat ique ment impossible de 
mettre en reuvre. ll analyse aussi les avantages versus les desavantages de cette procedure. 

D' aut res mesures sont aussi discutees: la modification de la composition de La foret portugaise et les 
infrastructures de support aux moyens de vigilance et combat des lncendies. 

Finalement, parmi les mesures preventives capabtes de faire diminuer drastiquement le nombre d ' incendies, 
en fait le fac teur qui a de plus contribue pour la continuation ou amplification de la surface forestiere brCJtee, il n'y a 
que la vigilance active, pour vraiment pouvoir lui faire face. 

Mots-cles: Foret. lncendles. Risque. Region Cent re . Amenageme nt . 

Abstract 

Some thoughts on the forest of Port ugal's central region and fire risk 

A lot of measures have bee n taken to decrease forest fire occurrences and their consequences, specially 
immediately after the fire. The summer of 2003 is the best example of the inefficiency of such measures. 

Many factors may be adduced for the increase of fire risk throughout the country: climate change as well as 
changes in the forest itself and rural population decrease, among others. 

• Este texto surge na sequencia de uma comunica~ao apresentada no X Encontro de Riscos, Coimbra, Novembro 2003. 

-- Projecto POCTI/GE0/~9371 12002 . Este projecto, intitulado "Mudan~as no uso do solo no Interior Centro e Norte de Portugal" e flnanclado pela 
Funda~ao para a Clenc•a e Tecnologia, a qual expressamos o nosso agradeclmento. 
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Forest cleaning is usually proposed as the solution for the problem. This paper will t ry to debunk this idea, 
taking into account the actual ability to implement this action, as well as an assessment of the pros and cons. 

Other measures are also discussed, namely the change in the composition of the Portuguese forest and the 
support infrastructures for surveillance and fire fighti ng. 

Finally, this paper claims that any preventive measures aiming to drastically decrease fire occurrences . which 
is, in truth, the greatest contributor for the continuat ion and increase of burnt forest areas - must be based on a 
proactive and permanent awareness. 

Keywords: Forest. Fire. Risk. Central Region. Management. 

0 risco de incendio florestal e um dos elementos 

fundamentals a ter em conta num processo de orde
namento da floresta portuguesa, neste case concreto, 

da Reglao Centro. Aquele risco, ate ao inicio da 
decada de setenta do seculo XX, embora ja importante 

atendendo a estrutura e composic;:ao florestais, nao 
dava azo a muitas situac;:oes de perigo, quedando-se 

estas por um ambito acidental e conjuntural; os gran
des incendios eram relativamente raros e ocorriam em 

anos com condic;:oes climaticas excepcionalmente 
favoraveis ou em func;:ao de uma reacc;:ao intempestiva 
por parte de alguns populares do mundo rural, as 
grandes campanhas de florestac;:ao encetadas pelos 
Servic;:os Florestais na primeira metade do seculo -

situac;:ao que viria, alias, a ser magistralmente descrita 
por Aquilino Ribeiro no seu romance "Quando os lobes 

uivam". A partir dai, adquiriu, porem, o estatuto de 
factor estrutural. lsto significa, ipso facto, que os 

agentes e entidades com responsabilidades no orde
namento florestal devem interiorizar definitivamente 
que 0 fogo e mais um elemento estruturante que 
determina e distingue as boas florestac;:oes das mas 
florestac;:oes. Nunca pode ser descurado em qualquer 

proposta de ordenamento ou planeamento florestal. 
Claro que aquele juizo de valor decorre do t ipo 

de ordenamento florestal que se pretende para a 
regiao, ou pelo menos onde e que se quer ou se podem 

praticar essas diferentes modalidades de ordena· 
menta. E costume considerarem-se tres tipos de orde· 
namento florestal: silvicultura multifuncional, silvicul· 
tura monofuncional e silvicultura natural (PEREIRA et 
al., 2002). A silvicultura multifuncional realc;:a a pro
duc;:ao de madeira de qualidade e os recursos associa
dos as relac;:oes ambientais e paisagisticas; tern como 

fim a produc;:ao de madeira e cortic;:a para mercados 
internes e externos, respeitando o ambiente e a paisa

gem, e pretende promover as industrias de mobiliario 
e de folheado e, tambem, reduzir a sua dependencia 
externa em materia-prima; induz a transferencia de 
industrias para regioes onde o abastecimento e asse· 
gurado. 

A silvicultura monofuncional tern como objec
tive optimizar a produc;:ao sustentavel de madeira e 
cortic;:a ; da prioridade a florestac;:ao/reflorestac;:ao com 
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especies de crescimento rapido (madeiras moles e 
eucaliptos) e sobreiros, a fim de abastecer as indus
t rias; tem efeitos positives no emprego e no valor 
acrescentado. 

A silvicultura natural tenta optimizar as func;:oes 
ambientais das florestas como componente da paisa
gem, dando preferencia as florestas naturals ou mis
tas; a produc;:ao de materia-prima e considerada 

secundaria; pretende um aumento das areas naturals, 
tanto florestas como matos. 

E possivel aplicar indiscriminadamente qualquer 
dos tipos desde que haja areas ou zonas para onde 

sejam definidos objectives distintos e onde se preten 
dam aplicar uses diferenciados. De qualquer modo, e 
perante o exposto sobre os tres tipos de ordenamento, 

facilmente se conclui que a cada um vai corresponder, 
so por si, um risco de incendio diferente dos outros -

ao tipo monofuncional correspondera maier risco e, 
em principio, ao natural o menor. 

A Regiao Centro, como se disse, servira de area
·objecto desta breve reflexao. Por aqui tern lavrado os 
maiores e mais destruidores incendios florestais do 

nosso pais1 e aqui sera, porventura , a regiao onde e 
mais premente urn correcto ordenamento da floresta, 

por esta ser um dos seus principals recursos. Como 
prova disto, basta olhar para os valores estatisticos do 
comercio externo, por exemplo em 2002, referentes 
aos principals produtos derivados da floresta (madeiras 
e cortic;:a; papel e pasta celul6sica), para ver a sua 

importancia na economia regional, pois estes tiveram 
um peso de 23,7% das exportac;:oes regionais, multo 
acima dos 6,5% das importac;:oes, com uma taxa de 
cobertura em valor de 376,2% (INE, 2003). 

Os incendios 

Nos ultimos anos verifica-se ja uma tendencia 

para a diminuic;:ao na frequencia de incendios, nao 

1 Diversos tern sido os estudos elaborados por ge6graros, 
prtncipalmente da Universidade de Coimbra, desde o iniclo dos anos 

1980, sobre a importancia dos incendios florestais na Regiao Centro e 
mesrno no pais. A titu lo de exemplo, sao de refertr: REBa.O (1980, 2001), 

LOUREN'O e GO~AlVES (1990), LOUREN'O (1992, 1995), LCUREN'O e MALTA 

(1993), CUNHA e GoN,AlVES (1994), NUNES (2000, 2001, 2002). 
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obstante ainda serem atingidos niveis deveras preo
cupantes (Figura 1 ). Em regra, as areas mais povoadas 
sao as que apresentam maior ocorrencia, como seria 
de esperar, alias, atendendo ao facto de a maioria dos 
incendios serem provocados por mao humana (descui
dos ou motiva~oes criminosas - em 2002 e 2003 entre 
70 e 75% das causas dos grandes incendios). mas isso 
nao significa uma rela~ao directa com as areas quei· 
madas. 

A area ardida, que, nos finais de noventa e ate 
2002, apontava para uma tendencial diminui~ao, 

sofreu um forte recrudescimento em 2003, com um 
ano perfeitamente anormal e em que foram ultrapas
sados todos os maximos ate en tao registados - 423.949 
ha em todo o pais, dos quais uma boa parte na Regiiio 
Centro, cerca de 175.000 ha (DGRF, 2003). Este ano 
fez reorientar a linha de tendencia para um novo 
aumento da area ardida (Figura 1 ). 

Como foi acima referido, nem sempre ha uma 
rela~ao directa entre o numero de ocorrencias e a 
area afectada, ja que se conjugam varios factores 
capazes de distorcer constantemente esta rela~ao. Os 
factores climaticos sao fundamentais, pois quando 
coincidem condi~oes de elevadas temperaturas com 
baixas humidades relativas e ventos fortes, torna-se 
bastante dificil o controlo dos fogos florestais2

; de 
igual modo, se ha muita massa combustive! disponivel 
e 0 relevo e acidentado, tambem Sao dificultados OS 

esfor~os de controlo dos incendios. Nestes casas, 
bastam poucas ocorrencias para haver consequencias 
desastrosas - foi o caso de 2003. 

Apesar de tudo, este ano teve a virtude de obri· 
gar as entidades competentes, e o governo em pri· 
meiro Iugar, a pensarem que, decerto, as politicas que 
tern sido aplicadas sabre a floresta portuguesa deverao 
ser alteradas; do mesmo modo, o seu modelo de pro· 
tec~ao, centrado sobretudo no combate aos incendios 
florestais, tambem carece de revisao. 0 forte investi · 
menta em meios tecnicos e humanos de combate, que 
parecia come~ar a dar resultados, talvez nao seja o 
mais correcto a Iongo prazo, por mais eficacia que 
mostrem (mesmo esta tern vindo a ser posta em causa 
nos ultimos anos). 

Falta fazer, que se saiba, a avalia~ao econ6mica 
do que tem sido gasto com todos esses meios e o valor 
dos recursos que se tern defendido, ou seja, o calculo 
da rela~ao custo-beneficio, e assim saber se vale ou 
nao a pena tal esfor~o financeiro. Sera preferivel 
continuar com este modelo de supressao do fogo ou 
caminhar-se para outro modelo, como, por exemplo, 
de preven~ao ou mesmo de gestao do fogo (FERNANDES, 
1995)? Tern que se apostar em meios capazes de dimi· 
nuirem progressivamente a dependencia da defesa da 
floresta em equipamentos cada vez mais pesados e 
caros. 

As alteras;oes climaticas estarao a aumentar o risco? 

A polemica esta instalada em torno das projec· 
s;oes que tem sido feitas para o futuro do clima a nivel 
global ou regional. Muitos advogam, para este seculo, 

Fogos florest~l~ na Regii~ Centro (19a0-03)- - --·--··..., 

14 ·- --- - - -- ------ - ·r.-:-: .. . -.-:-Ocorre~c;~- --·----
12 ---- ·--- · ---Area ardida 

10 

8 

6 1----

2 

Figura 1 

Evotu~ao dos logos florestais na Regiao Centro, de 1980 a 2003 
Fonte: DGF 

2 Quase todos os indices de risco de incendio jogam com estes 
tres elementos climaticos, em particular o fndice de Risco de Progressiio 

de lncendio Florestal, lRPiF,, (lOUREN~O. 2004). 

· ---Trend line (area ardida) 

- -~ .. :.....:_Trend ~in~i<:_cor~~~-c!~s) 

i 
.y F -0,0002x3 + 1,2702x2. 2498x + 2E+06 

a continuas;ao do aquecimento em fun~ao do efeito de 
estufa motivado pela continua~ao no aumento do teor 
de COz, e outros poluentes, na baixa atmosfera. Para 
Portugal, ate ao fim do seculo e por simula~ao, calcu· 
lam-se aumentos de 5·7,5°C nas temperaturas medias 
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minimas de Verao e 4,5·5,5°( nas minimas de lnverno 

e Primavera; para as temperaturas medias maximas 

preveem·se aumentos de 4°( no lnverno a cerca de 

9°C no Verao, em algumas regioes (MIRANDA et a/., 
2002). De igual modo, a precipita<;ao tambem sofrera 

altera~ao, em especial na sua distribui<;ao temporal, 

ta l como na espacial. Preve·se uma ligeira diminui<;ao 

anual, em particular no Alentejo , com um aumento 
nos meses de lnverno (+20% a +50%) e uma diminui<;ao 

nas outras esta<;oes (·10% a ·80%), ou seja, uma maior 

concentra<;ao em mais curto periodo e alongamento da 

estac;ao seca (ibidem). 
Conjugadas as precipitac;oes com as temperatu· 

ras mais elevadas, teremos, entao, uma maior aridez 

do clima de que resultarao fortes alterac;:oes ao nivel 
do coberto vegetal · deslocac;:ao para norte das forma· 

c;:oes mediterraneas e invasao de forma<;oes semiaridas 

no sul (PEREIRA et a/. I 2002). 0 facto e que durante 0 

seculo vinte houve tres ciclos bern marcados de varia· 

<;ao termica - de 1910 a 1945 um aquecimento pro· 

gressivo, mas nao muito intenso; de 1945 a 1975 um 

arrefecimento tambem de baixo ritmo; a partir de 

1975 ha um aquecimento a um ritmo mais acentuado 

do que os anteriores (MIRANDA et al., 2002). 

Dutra corrente cientifica, por seu lado, poe em 

causa a manuten<;ao por muito tempo deste aqueci· 
mento, argumentando que acima de certo teor em C02 

na baixa atmosfera (provavelmente 500 ppmv) se 
verificara uma altera<;ao na circula<;ao oceanica, em 

especial no Atlantica Norte, com paragem no afunda· 
mento da agua fria salgada e respectiva com-pensa<;ao 

de agua quente superficial vinda do Sul. lsto acarre· 

tara um arrefecimento muito rapido do clima, em 

poucas dezenas de anos, sobre essa parte do oceano e 
nas regioes proxi mas - Europa e America do Norte 

(BAR, 2004). Ou seja, para o final do seculo estar-se-a 

perante um clima de novo frio (inicio de nova pequena 
idade do gelo ou de novo periodo glaciario?). 

De qualquer modo, a escala temporal e de tal 

modo alargada que se podem levantar os mesmos 

problemas em termos de ordenamento da floresta. 

Estejamos a caminhar para um cenario ou para o 
outro, pelo principia da precau<;ao e preferivel projec· 

tar pensando no pior deles, ou seja, na possibilidade 

de urn aumento do r isco de i ncendio. E se o uso dos 

enormes meios ja disponibilizados nao tern resolvido 

de modo satisfat6rio a manutenc;:ao da nossa floresta, 

ha que pensar noutro modelo de ordenamento. 

Menor numero de pessoas nos campos 

Pelo menos desde meados do sec. XX que se tern 
assistido a uma diminui<;ao da popula<;ao nos meios 

rurais, em especial , a popula<;ao dedicada a agricul · 
tura (Figura 2). Em 1970, em todas as sub-regioes, 
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essa popula<;ao era superior a 40%, mesmo a 70% em 

algumas do interior. Em 2001 as percentagens ja sao 

inferiores a 20% em todas as sub-regioes, rondando 

mesmo os 5% nas mais litorais. 

Estes valores, em si, nao apresentam grande pro· 

blema, ja que se aproximam bastante dos valores 

normais para os paises mais desenvolvidos, s6 que as 

pessoas que fazem parte desta parcela popula· 
cional pertencem a niveis etarios bastante elevados 

(Figura 3); como agravante e, em regra , possuem um 

grau muito baixo de literacia · mais de um terc;:o 

dessas pessoas, em especia l na Beira Interior, nao sa be 

ler nem escrever (Figura 4). No geral, ha tanto maior 

dificuldade em serem aceites inova<;oes, em qualquer 

--------p;:;puTavaO A.ctiva n0- A-~io-(%J------- --. 

------ - ·· l ' 
--B.Vouga -:! 

1970 1981 1991 

Figura 2 
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; - ·· ·. · -Beiraml N , 
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Figura 3 

idade des proprietaries singulares rurais na Regiiio Centro, 1999 
Fonte: INE 
~---·-- -- ·-----··· 

'h Nlvel de inslrU<;iiO do dirigenle da explorayiio 

Figura 4 

DB. Literal 
DB. Interior 

Nivel de instru~ao do dirigente de explora~ao, em 1999, na Regiao 
Centro 
Fonte: INE 
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actividade, quanto mais baixo for o grau de instruc;:ao 
das pessoas que a praticam. A introduc;:ao de praticas 
agricolas ou silvicolas mais modernas sera bastante 
dificil perante uma rea lidade destas. 

Abandono da agricultura 

Na sequencia desta diminuic;:ao e envelheci· 
mento da populac;:ao nas areas rurais da Regiao Centro 
sucede urn inevitavel abandono das terras agricolas 
(Figura 5), com a correspondente alterac;:ao do seu 
uso. Algumas delas, apesar de tudo, foram transfor
madas em pastagens, ja que se verificou urn aumento 
dos terrenos dedicados a essa pratica no ultimo recen· 
seamento agricola (cerca de 45%, com maior inciden· 
cia na Beira Interior), mas a maioria simplesmente foi 
invadida pela vegetac;:ao natural ou entao foi arbori· 

zada. 

na Regiao, nao obstante se ter verificado urn aumento 
de ovinos na Beira Interior (Figura 6), em simultaneo 
com o aumento de terrenos dedicados as pastagens 
(em regra com pastoreio em ter renos confinados por 
cercas ou sebes), tern ajudado a menor pressao 
verificada sobre a vegetac;:ao espontanea, portanto, 
maior risco de incendio. 

Menor uso dos produtos do sub-bosque 

0 uso, praticamente generalizado, do gas engar
rafado a partir da decada de sessenta do sec. XX fez 
diminuir drasticamente o recurso tradicional a lenhas 
e outros produtos do sub-bosque como combustiveis 
domesticos. 0 corte dos ramos inferiores das arvores, 
em geral secas, assim como dos matos mais grossos 
deixou de se fazer. Do mesmo modo, os desbastes 

Evoluvao das terras cultivadas (ha) 
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Evolu~ao das terras cult ivadas na Regiao Centro, 1968-1 999 
Fonte: INE 

Se se exceptuarem as pastagens, todos os out ros 
terrenos abandonados fizeram aumentar o risco de 
incendio, nao so pelo acrescimo da area florestal, 
mas, fundamentalmente, pela diminuic;:ao do mosaico 
agricola que desempenhava urn papel de tampao a 
progressao dos fogos. 

Menor numero de cabec;:as de gado 

0 gado, em sistema de pastoreio livre, pelo 
menos nas primeiras fases de desenvolvimento da 
vegetac;:ao espontanea, desempenha urn papel de certo 
controlo sobre o seu crescimento, retardando a acu· 
mulac;:ao de massa combustive! nos matos e nos sub· 
-bosques. A diminuir;ao do numero de cabec;:as de gado 
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Figuro 6 

Varla~ao do numero de cabe~as de gada na regliio Centro entre 1989 e 1999 
Fonte: INE 
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tambem come~aram a rarear ou, entao, quando eram 
feitos, a maioria das arvores cortadas nao eram retira
das da mata. 

Um efeito semelhante teve a introduc;ao dos 
adubos quimicos, nas praticas agricolas, tambem a 
partir de meados daquele seculo, vindo substituir, em 
grande parte, o uso dos adubos biologicos produzidos 
essencialmente a partir da compostagem de matos 
retirados as florestas. Ate esta altura nao e ra ques
tionado o eventual empobrecimento dos solos flo
restais com a retirada de toda aquela materia orga
nica; a necessidade de produzir alimento para uma 
populac;ao em crescimento era prioritaria . A floresta 
servia apenas para exportar recursos, quase nada 
recebia. 

No entanto, estas praticas mantinham a floresta 
mais aberta, em particular nos andares inferiores, dai 
o menor risco de propagac;ao de ind~ndios. 

Mito da limpeza das florestas 

Tornou·se ja urn Iugar comum, em especial na 
boca dos ocupantes de cargos politicos, que a grande 
medida para diminuir os incendios florestais e os seus 
efeitos, seria a limpeza das florestas! E quando se fa la 
em limpeza e mesmo o corte e retirada da massa 
combustive! do sub-bosque. Sem duvida que a diminui
~ao de massa combustive!, para iguais condic;oes 
meteorologicas, diminuira a intensidade do fogo e, por 
via disso, a sua propaga~ao tambem pode ser afrouxada, 
embora esta dependa grandemente das condic;oes 
topograticas e da velocidade do ve nto; de certo modo, 
a sua propria deflagra~ao tambem e menos propicia. 
Ou seja, o traba lho dos bombeiros e facilitado. 

No e ntanto, quem faz essa limpeza? Onde ha 
mao-de·obra suficiente para fazer essa limpeza? Os 
proprietaries, em regra idosos, em muitos casos absen
tistas e cada vez em menor numero, sao insuficientes 
para essa tarefa. Mesmo com a divulga~ao e prolifera
~ao das maquinas roc;adeiras de mato de uso manual 
nem sempre e possivel ou facil utiliza-las, em part i: 
cular nos fo rtes declives. As roc;adeiras acopladas a 
tractores a inda sao de uso mais restrito, por serem 
fortemente condicionadas pelo declive e pela densi
dade da propria mata e, tambem, porque o seu custo 
e impeditivo de uma difusao muito ampla. 

As maiores areas de floresta continua, aquelas 
onde a limpeza poderia ser mais eficaz na diminuic;ao 
do risco de incendio, sao as mesmas onde o numero de 
pessoas e menor e, portanto, onde a inviabilidade do 
processo e maior. 

Para compensar essa fa lta de mao-de-obra, os 
proprietaries poderiam contratar empresas especiali-
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zadas em fazer limpezas de f lorestas! Levantam-se, 
neste caso, alguns problemas: 

• os pequenos proprietarios, a maioria, desca
pitalizados, nao tern capacidade financeira 
para estabelecer contratos desse tipo; 

• mesmo para os que tern essa capacidade, e 
bastante discutivel a compensa~ao econ6mica 
desse t rabalho. Segundo alguns estudos, os 
matos (sem giestas ou estevas) parece terem, 
em media, urn maximo de acumula~ao de bio· 
massa ate cerca dos 14 anos (FERNANDES et at., 
2002), o que significa a necessidade de com 
menos a lguns anos deverem ser cortados para 
evitar a acumu la~ao exagerada de materia 
combustive!; ou seja, pa ra cada revolu~ao sil· 
vicola a realiza~ao de, no minimo, 3 cortes. 

• havera empresas habilitadas neste tipo de t ra
balho? E se ha seriam suficientes para dar 
resposta as necessidades? Se for provada a 
bondade desta pratica seria uma via para a 
criac;ao de emprego, de que tanto carece o 
pais. Mas fica sempre uma pergunta . quem 
paga? 

0 uso do fogo controlado tambem tern sido 
advogado por alguns autores como a soluc;ao mais 
viavel para a realiza~ao da limpeza das florestas 
(FERNANDES, 1995). Que se saiba, poucas vezes tern sido 
tentado ca em Portugal e em algumas das vezes o fogo 
descontrolou-se e deu origem a incendios de coroa, 
precisamente aqueles que se pretendia evitar. So 
serao eficazes e relativamente pouco danosos se se 
mantiverem como "fogos frios", ou seja, que nao 
afectem o biota do solo e isso exige urn grau elevado 
de humidade na man ta-morta . 

Em todo o caso, e sempre equacionada a manu
tenc;ao da biodiversidade destas forma~oes arboreas 
pela destruic;ao tao radica l da vegetac;ao dos niveis 
inferiores. Parece ser urn dado adquirido que 0 

numero de especies vegetais ate aumenta numas 
primeiras fases de evoluc;ao do coberto vegetal3, mas 
aquelas especies mais sensiveis, persistindo a custa de 

fo rte resiliencia e apenas em situa~ao de coberto mais 
evoluido, por certo terao grande dificuldade em recu
perar a posteriori. 

Empobrecimento dos solos 

Apesar de o fogo fazer libertar para o solo 
alguns nutrientes minerais, como 0 calcic, sodio e 
magnesia, que numa fase imediatamente posterior sao 

1 lnforma~ao oral da Prof' Fatima Sales do Departamento de 
Botan1ca da Univers1dade de Coimbra. 
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disponibilizados para a vegetac;:ao que iniciara a recu
perac;:ao do coberto, a temperaturas superiores a 
200°C cerca de 85% das substancias organicas sao 
destruidas e os compostos azotados sao volatilizados; 
alias, bastam temperaturas acima de 100°( para estes 
serem destilados (BARBOUR et at., 1987). Estas tempe
raturas sao quase sempre bastante ult rapassadas ao 
nivel do solo, pelo menos nos fogos em povoamentos 
florestais. 

A destruic;:ao da materia organica do solo vai 
implicar uma diminuic;:ao drastica na capacidade de 
troca cati6nica, impedindo a retenc;:ao de grande parte 
dos nutrientes. Tambem origina o aumento de densi
dade aparente desse solo, por ficar quase s6 mineral, 
e o aumento da sua compactac;:ao, per se quebrarem 
muitos dos agregados, ou seja, faz baixar a taxa de 
infiltrac;:ao de agua, logo aumenta a erosao superficial 
(ibidem). Neste caso, boa parte dos nutrientes mine
rals ai depositados e potenciais fornecedores de bases 
a vegetac;:ao entretanto ai instalada, sao levados ver
tente abaixo e vao alimentar os curses de agua adja

centes. 
E bem conhecido, tambem, o papel da manta

-morta na manutenc;:ao da humidade dos horizontes 
superiores do solo por afrouxar a evaporac;:ao superfi 
cial dado constituir uma camada que diminui acentua· 
damente o gradiente higrometrico entre o solo e a 
atmosfera adjacente. E certo que esta manta-morta, 
ao intersectar uma parte da agua da chuva, impede 
que eta penetre o solo e alcance as raizes das arvores, 
mas, mesmo neste caso, essa agua pode ser captada e 
fornecida as arvores desde que se tenham desenvol· 
vido fungos simbiontes que, com f requencia , lanc;:am 
as suas hifas nessa camada organica indo absorver 
agua que transferem para as arvores a que estao 
ligados. 

A quantidade e a qualidade da manta-morta sao 
determinantes no teor e tipo de humus que se desen
volve no solo. Este, por sua vez, e que define a quali
dade e resiliencia do solo, ou seja, respectivamente, 
"a capacidade do solo para aceitar, armazenar e 
reciclar agua, nutrientes e energia e a sua capacidade 
para reverter (ou quase) ao estado inicial ap6s uma 
perturbac;:ao causada por agentes externos" (VARENNES, 
2003: 33). Ora, se desaparece esta camada alimenta
dora do humus, diminuem significativamente aquelas 
propriedades do solo, empobrecendo este na devida 
proporc;:ao. 

Vem tudo isto a prop6si to, mais uma vez, da 
propalada limpeza das matas ou florestas. Se a lim
peza geral, com a retirada da biomassa que iria consti
tuir boa parte da manta-morta, tem 0 efeito, que e 
facil de deduzir pelo que acabou de ser dito, de 
empobrecimento do solo a curto e a Iongo prazo, a 

possibilidade de essa limpeza ser feita atraves de 

queima controlada e sempre passive[ do risco de des
truic;:ao de toda a materia organica a superficie do 
solo. Neste caso, como a maior concentrac;:ao dos 
organismos do solo, que elaboram todo o conjunto de 
transformac;:oes da materia organica ate aos sais mine
rais absorviveis pelas plantas, se verifica nos primeiros 
centimetres do solo, e estao, assim, sujeitos a serem 
mortos, e bem de ver como se hipoteca todo o equili
bria bioquimico desse solo. Todos os organismos do 
solo tem uma func;:ao especifica e in ter-relacionam-se 
em cadeia (ibidem), de tal modo que, quando esta e 
cortada, boa parte da decomposic;:ao e, pelo menos 
temporariamente, posta em causa. 

Se se pensar que a maior parte das matas da 
Regiao Centro sao constituidas por pinheiros e por 
eucaliptos, fornecedores de materia organica de dificil 
decomposic;:ao e conducentes a um humus acido muito 
pobre, ao retirar-se a manta-morta os componentes 
organicos dados pelas especies do sub-bosque (muitas 
delas leguminosas, gramineas, etc., que sao enrique
cedoras), esta-se a condenar a capacidade produtiva 
destes solos. Uma das func;:oes da floresta devia ser 
construir solo e nao destrui-lo. 

Sera aceitavel a limpeza das matas, ate porque 
tern algumas vantagens para as arvores por contribuir, 
por exemplo, para o engrossamento dos seus caules 
(MADRIGAL et at., 2004) desde que sej a feita uma tritu
rac;:ao, pelo menos parcial, dos matos. Alem de aumen
tar a manta-morta, facilita a sua mais rapida decom
posic;:ao. 

De qualquer modo deve ter-se sempre em aten
c;:ao que a explorac;:ao florestal e uma actividade eco
n6mica e, portanto, "o custo de extinc;:ao ou preven
c;:ao de incendios nao deve exceder o valor dos recur
sos a proteger" (FERNANDES, 1995: 244). 

Nos parques naturais tambem se deve fazer a 
limpeza? 

Mesmo tendo em conta que o espac;:o legalmente 
consignado como parque natural, qualquer que seja o 
seu estatuto, deve seguir o destine ditado pela Natu· 
reza, ha autores que insistem na possibilidade de 
serem feitas limpezas, por exemplo, por meio de 

queimadas controladas, nas areas que nao sao de 

reserva integral (FERNANDES, 1995). Claro que as limpe· 
zas encetadas pelos habitantes dos parques, na 
sequencia das suas necessidades para as praticas 
agricolas, sao tidas como legitimas e sao mesmo um 
recurso importante, num quadro d e vida que se pre
tende o mais sustentavel possivel. Os incendios que 
tenham uma origem natural, em especial nas reservas 
integrais, e a imagem do que e seguido em muitos dos 
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parques nacionais de outros paises, devem ser vistas 
como um factor tambem natural no desenvolvimento 
do coberto vegetal da area. lsso e tanto mais legitime 
quanto o fogo, no dominic mediterraneo, faz parte 
integrante da evolu~ao, por renovac;:ao, dos seus ecos· 
sistemas. 

De qualquer modo parece mais razoavel, pelos 
argumentos acima apontados, nao fazer as limpezas 
sistematicas dos espac;:os florestados, apenas com o 
objective de retirar massa combustive!, a nao ser em 
faixas marginais aos caminhos para criar descontinui· 
dades com eventual efeito tampao. 

Uso de especies folhosas que dificultam o cresci
mento do sub-bosque 

Talvez o melhor modo de combater a falta de 
mao-de-obra disponivel para obviar a concentrac;:ao de 
biomassa combustive! acima de niveis indesejaveis e 
perigosos, seja a pratica de uma silvicultura "defen· 
siva" ou preventiva. Escolha de especies que ensom· 
brem o suficiente para dificultar o desenvolvimento de 
boa parte das especies de sob coberto ou pelo menos 
que as impe~a de crescer ao seu ritmo normal quando 
expostas a luz. Mesmo assim, ha que contar sempre 
com as especies esci6filas que ai encontrarao boas 
condic;:6es de proliferac;:ao; estas, em regra, nao sao 
plantas de grande porte e, portanto, serao mais facil
mente controlaveis. 

Claro que nos primeiros anos , antes de as arvo· 
res atingirem a ltura e copa suficiente para criar 
aquelas condic;:oes de sombra, serao necessarios 
maneios de controlo das outras especies; depois disso, 
ha que ter em atenc;:ao a condu~ao das arvores de 
modo a desenvolverem capas o mais altas possivel e 
relativamente fechadas, para criarem espa~os inferio· 
re s amplos e abertos. 

Maior area florestal? De que tipo? 

0 abandono rural trara a curto ou media prazo 
um aumento da area d isponibilizada para outro uso 
que nao o agricola. A sua ocupa~ao sera por um nao· 
-uso, e deste modo instalar·se·a a vegetac;:ao natural 
com as respectivas sequencias sub-seriais que , em 
regra, terminam por uma formac;:ao arb6rea , de acordo 
com as condic;:6es macroclimaticas ou pedoclimaticas; 
ou sera objecto de um uso silvicola ou silvopastoril que 
respondera as escolhas feitas pelos respectivos pro· 
prietarios, os quais tenderao a ser, em parte e muito 
provavelmente, absentistas. Neste caso, havera sem· 
pre o risco, e fortes probabilidades, de estes proprie· 
tarios optarem, e m consonancia ou coincidencia, por 
especies de rapido ou medio crescimento, bastante 
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combustiveis, de que resultarao manchas enormes 
continuas onde o risco de incendio florestal e de grau 
muito elevado. E neste caso que as entidades flores
tais, regionais ou municipais, terao um papel funda · 
mental no sentido de evitar este estado de coisas, 
aconselhando, ou exigindo se for caso disso, um cor· 
recto uso do espac;:o que se pretende florestar. 

Mesmo no caso do nao-uso, o risco de incendio 
acresce pelo simples facto de aumenta r a superficie 
ocupada por formac;:oes vegetais (arbustivas ou arb6-
reas) com massas combustiveis, muitas vezes densas. 
A situa~ao agrava-se quando essas superficies sao 
contiguas a matas ja existentes, como e o mais nor· 
mal, atendendo ao facto de serem os terrenos de 
aptidao agricola mais marginal, ou seja, por norma, 
anteriormente retirados a uma ocupa~ao florestal, os 
primeiros a serem abandonados. 

Outro aspecto que tem sido sistematicamente 
descurado pelas entidades competentes e 0 da peri· 
gosa proliferac;:ao de especies arb6reas invasoras, nao 
obstante ter sido criada legislac;:ao conducente a proi 
bic;:ao do seu uso (por exemplo o Dec.-Leino 565/ 99 de 
21 Dezembro). Sao chamadas a colac;:ao principalmente 
especies como as acacias (Acacia dealbata, A. mela

noxilon, A. longifolia, A. cianophyla, etc.) e a arvore 
dos deuses (Ailanthus altissima). Como tem grande 
capacidade de disseminac;:ao e forte capacidade com· 
petitiva, proliferam com alguma facilidade a part ir de 
algum exemplar existente em habitat favoravel, ou 
mesmo em forc;:a sempre que essa area e varrida por 
um incendio. Enquanto algumas delas se conseguem 
controlar com alguma facilidade, como a Acacia longi· 
folia , ja no caso das outras , esse con trolo e de tal 
modo dificil ou caro que alguns autores aconselham 
mesmo o seu aproveitamento para a produc;:ao de 
madeira de uma certa qualidade (CAMPOS, 2002). 

Esta medida e no minima discutivel porque se 
conhece a tendencia exclusivista destas especies (na 
area que ocupam dificilmente permitirao a instalac;:ao 
de outras especies) e da sua capacidade de conquistar 
territ6rio numa estrategia tipo mancha de o leo. Tal 
como noutras situac;:oes de risco, as medidas mais 
correct as a tamar sao as prevent ivas ou entao as 
supressivas, mas, neste caso, logo no inicio do desen
cadeamento do problema . Assim, todo o proprietario 
que seja afectado pelo aparecimento de algum exem· 
plar, ou mancha, destas e species nos seus terrenos 
deveria ser obrigado a, de imediato, provide nciar no 
sentido da sua erradicac;:ao. 

Floresta mista ou alternada, mais ou menos equilibrada 

Uma das vias alternativas e caminhar por uma 
floresta mista com especies aut6ctones e com espe-
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cies, por exemplo, ex6ticas (nao invasoras), mas de 
crescimento mais rapido ou produtoras de madeira de 
alta qualidade, ambas, sempre que possivel, de acordo 
com as caracteristicas ecol6gicas da area. Ha que 
retornar as especies aut6ctones de elevada qualidade 
de madeira e grande valor paisagistico, como os car
valhos (alvarinho, cerquinho, negra!), o castanheiro, a 
nogueira, a cerejeira, os bordos (Acer pseudoplatanus, 

A. platanoides, A. campestre, ... ), o freixo, o ulmeiro, 
o l6dao bastardo, o sobreiro e a azinheira, a que se 
podiam juntar ex6ticas de qualidade como o carvalho 
vermelho, o liquidambar, o carvalho sedoso, o pla
tano, a nogueira preta, o tulipeiro da Virginia, etc. 0 
mesmo criteria para as coniferas, como os ciprestes 
(em especial do Buc;:aco), a pseudotsuga, o Chamaecy

paris, o pinheiro da C6rsega, o pinheiro negro, etc. 
Claro que o peso das especies ex6ticas deveria ser 
sempre menor do que o das aut6ctones para nao haver 
uma descaracterizac;:ao da paisagem, da propria capa
cidade de regenerac;:ao da nossa flora arb6rea e da 
ocorrencia de eventuais incompatibilidades com a 
flora de sob coberto. A sua distribuic;:ao devera estar 
sempre de acordo com as suas apetencias ecol6gicas, 
de modo a alcanc;:arem as melhores produtividades e 
capacidade de resistencia aos anos mais rigorosos. 

Nao se deve negar, por uma questao de manu· 
tenc;:ao do abastecimento da fileira industrial estabe
lecida, a possibilidade de existirem manchas com 
especies de crescimento rapido, no entanto sempre 
suficientemente compartimentadas de modo a evitar 
os continuos de especies altamente combustiveis. 

No conceito de floresta mista entra frequente
mente a mistura de especies folhosas com coniferas; 
aqui como ali, 0 que interessa e a diversidade de 
aptidoes, de fisionomias, de graus de crescimento e de 
potencialidades produtivas. 

Vantagens das florestas mistas: 

- aproximarem-se mais das formac;:oes naturais 
que, muito raramente, sao monoespecificas; 

- desde que haja um dominio de folhosas, forne
cerem um sombreamento ao solo suficiente 
para impedir a proliferac;:ao e adensamento dos 
matos no sub-bosque; 

- explorac;:ao de madeiras em diferentes perio
dos, pelas diferenc;:as de crescimento das espe
cies presentes. Em regra , as coniferas tern 
melhor crescimento e produtividade nas pri
meiras decadas e as folhosas nas seguintes 
(BARRETO, 1998). Em todo 0 caso, e importante 
ter em atenc;:ao o tipo de plantac;:ao ou de con
duc;:ao das arvores de modo a permitir o abate 
de umas, sem ir afectar, fisicamente, as das 
outras especies; 

maior riqueza faunistica, pela maior diversi
dade de alimento; 

- enriquecimento do solo, pelo afluxo e decom
posic;:ao de materia organica diversa; 

- maior beleza paisagistica. 

Outro modo de proceder a diversificac;:ao das 
especies florestais seria pela distribuic;:ao diferenciada 
por parcelas de explorac;:ao. No caso da Regiao Centro, 
esta estrategia seria facilitada pelo tamanho diminuto, 
em geral, das parcelas pertencentes a cada proprieta
rio - com menos de 1 ha ha 73,6% dos proprietaries, 
39% das propriedades e 16,7% da area florestal; com 
me nos de 5 ha ha 90, 7%, 77% e 46,6%, respectiva
mente (COELHO, 2003). 0 grande obstaculo que se 
levanta e 0 facto de a maioria dos proprietaries nao 
aceder a planta r na sua parcela especie com periodo 
de revoluc;:ao de Longo prazo enquanto o seu vizinho o 
puder fazer com especie de periodo de revoluc;:ao 
curta. A tendencia e para cada um enveredar pela 
arvore que de imediato de maior vantagem econ6mica 
(como acontece, neste momenta, como eucalipto). 

Em termos de equilibria ecol6gico e, aparente
mente, quanto ao controlo natural do sub-bosque, a 
primeira modalidade (florestas mistas) e mais vanta
josa, embora a explorac;:ao silvicola seja mais difici l. 
Na segunda, a conduc;:ao das arvores e os eventuais 
maneios a encetar sao mais facilitados. 

Ha um factor que pode ajudar a implementac;:ao 
desta ultima modalidade e que consiste no facto de a 
grande maioria dos proprietaries possuir mais do que 
uma parcela florestal. Assim, o problema pode ser 
ultrapassado atraves de uma negociac;:ao entre as 
entidades ordenadoras da floresta e os proprietaries, 
quanto as especies a atribuir as respectivas parcelas. 
Oeste modo, talvez se conseguissem confinar as espe
cies de crescimento rapido por municipio, as areas 
maximas que lhes estao consignadas. Doutro modo, 
nao ha meio de controlar essa proliferac;:ao selvagem. 

A primeira modalidade, para alem das vantagens 
apontadas, evitaria estas negociac;:oes que sao de 
sucesso sempre mui to discutivel, atendendo a menta
lidade fechada e individualista de grande parte dos 
proprietaries florestais. 

Caminhos de acesso a meios de vigilancia e combate 

No ordenamento da floresta tambem entra, 
como medida fundamental, a possibilidade de acesso 
rapido dos meios de combate aos incendios a qualquer 
ponto dos perimetros florestais. Assim, devera haver 
uma preocupac;:ao por parte das autarquias em manter 
em boas condic;:oes de circulac;:ao a carros de bombei
ros, os caminhos florestais que estejam bern delinea-
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dos e criar novas caminhos nas areas que deles care
~am, mas segundo orienta~ao dada pelos servi~os de 
bombeiros que sabem por onde se pode combater 
melhor urn incendio. 

Diminui~ao da ocorrencia de incendios 

A medida que podera ser fulcral e a de diminuir, 
a todo o custo, o numero de deflagra~oes de incen

dios. Para isso e urgente por em ac~ao efectiva muita 
da legisla~ao produzida e motivar a maioria da popu

lac;ao a participar nesta guerra civil que estamos a 
viver. 

Embora nao se deva limitar ao periodo conside
rado oficialmente como de risco de incendio, de Junho 

a Setembro, porque ha outros periodos do ano em que, 
cada vez mais, se tern assistido a condi~oes de forte 
risco de incendios\ pelo menos naquele periodo, 
dever-se-ia proibir liminarmente o uso de foguetes e 

de realiza~ao de queimadas, com ou sem a presen~a 
de bombeiros, em praticamente todos os municipios 

do pais. Nos outros periodos do ano, sempre que o 
indice de risco de incendio florestal alcan~asse o grau 

alto deveriam ser pastas em ac~ao aquelas mesmas 

medidas. 
Em todo o caso, a presen~a de vigilantes nas flo

restas e o meio mais eficaz na preven~ao dos incen

dios. 0 recente Programa de Apoio a Vigilancia Movel 
nas Florestas, lan~ado pelo Ministerio da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas, em Maio de 2004 e 
onde foi preconizada a cria~ao de "Brigadas Autarqui
cas de Voluntaries", no maximo de duas por munici

pio, foi urn primeiro passo bern dado nesse sentido. No 
entanto, o modo de mobiliza~ao e organiza~ao dessas 

brigadas podera ser melhorado. A sua constitui~ao 

devera ser pelo nivel mais baixo das autarquias, ou 

seja pela freguesia, e os voluntaries deverao ser da 
propria freguesia, ou quando muito duma imediata
mente contigua, por conhecer melhor o terreno e por 
poder reconhecer, em principia, os potenciais incen
diaries. Deverao estar devidamente identificados e 

deverao usar meios de locomo~ao ligeiros e acessiveis 
a maior parte da area a vigiar. A sua presen~a , se 

outro efeito nao tiver, pelo menos sera dissuasora para 
qualquer pessoa que tenha inten~6es piromanas. 

Este metoda de preven~ao esbarra com o pro
blema da falta de pessoas, especialmente jovens, os 
mais vocacionados e desejados neste tipo de tarefa, 
nas regi6es mais interiores e montanhosas, precisa

mente aquelas onde e maior o risco de incendio flores-

' Basta recordar que no inicio de Janeiro de ZOOS, sob 

temperaturas balxas, se veriflcou um grande incendio ftorestal na Serra 

da Estrela, concelho de Gouveia. 
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tal. Nestes casas, essa tarefa poderia ser atribuida as 
for~as armadas que teriam urn poder ainda maior de 
dissuasao pela sua presen~a . Aqui tambem, as nossas 
for~as armadas desempenhariam urn verdadeiro ser

vi~o de protec~ao do povo, dos seus bens e da sua 
qualidade de vida. 
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