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1. Patrim6nio vegetal: constru~ao, explora~ao e 
conservac;:ao 

No ambito da vegetac;ao, o conceito de patri
m6nio pode assumir entendimentos varios, ja que um 
mesmo povoamento florestal e considerado patrim6nio 
numa perspectiva de explorac;ao econ6mica, repre
sentando a obtenc;ao de dividendos, mas pode ser 
interpretado como patrim6nio tendo em conta aspectos 
de biodiversidade ou outras particularidades ecol6gicas 
relevantes, passiveis de the conferir interesse ao nivel 
da preservac;:ao. A preocupac;:ao com a constru~iio de 
patrim6nio vegetal deve estar a montante das directivas 
que gerem a sua utilizac;:ao, quer seja na obtenc;ao 
directa de dividendos - explorac;ao econ6mica - quer 
seja na preservac;ao, em func;ao das suas valencias 
ecol6gicas ou de biodiversidade. 

Nao tendo que ser espacialmente exclusivas, 
uma vez que a explorac;ao econ6mica nao se esvazia 
na projecc;:ao LJnica de um espac;o florestal dedicado a 
povoamentos monoespecificos de crescimento rapido, 
nem a conservac;ao implica a simples definic;ao de 
areas protegidas2

, estas duas perspectivas sao enten
didas, frequentemente, como antag6nicas. 

Tendo em conta quest6es climaticas e edcificas 
associadas a parte significativa do espac;o florestal 
portuguese as dinamicas demogrcificas recentes, criaram
·se condic;oes para a def inic;:ao de situac;oes em que a 
construc;iio de patrim6nio vegetal implica coincidencia 
espacial ent re conservac;ao e explorac;ao. Neste con
texte, devemos entender a explorac;:ao econ6mica com 
maior flexibilidade, fora dos limites de uma explo-

' Trabalho rcallzado no ambito do Projecto POCTIIGEO/ 
4937112002 financiado pela Funda~ao para a Ciencia e a Tccnologia e 
Fundos FEDER. 

Parte·se do pressuposto que a vegeta!j::ao potencial no 

territ6rlo contine ntal portugucs corresponde a forma~oes arboreas, pelo 
que se considera este estado de vegeta!j::io como correspondcnte a uma 

situa~ao de maximo valor patrimonial, quer em termos de explora~ao 

econ6mica quer em termos ecot6gicos. 

rac;ao que exige rentabilidade imediata e assegurada. 
Neste sentido, uma parte significativa do espac;:o 
florestal deve estar associada a uma gestao mista, 
onde a criac;:ao de patrim6nio valorize a vertente de 
explorac;ao .econ6mica (directa ou indirecta) e a de 
conservac;ao. Esta situac;:ao parece aplicavel a grande 
parte do interior do pais, onde a obtenc;ao de 
dividendos com base na explorac;:ao dos recursos 
floresta is deve estar a jusante da recuperac;ao do 
patrim6nio florestal , nomeadamente na recuperac;ao e 
manutenc;ao dos povoamentos florestais aut6ctones, 
executando um dos principais objectives que a 
Comissao Europeia definiu para as florestas - aumento 
da area florestal associada a uma gestao sustentavel. 
Alem das implicac;oes que a preservac;ao de formac;oes 
arb6reas aut6ctones pode desempenhar na gestao de 
outros recursos, como seja a reduc;ao dos processos de 
decapitac;ao edcifica e a maior disponibilidade de 
recursos hidricos ou a mitigac;:ao das consequencias de 
cheias rapidas, salienta-se a criar;:ao de patrim6nio, a 
possibilidade de explorac;ao de produtos secundarios 
associados a floresta, a prestac;:ao de servic;os com 
base na utilizac;:ao do espac;:o florestal, como seja o 
desenvolvimento de ofertas no ambito do turismo, 
pelo facto de promoverem a criac;ao de emprego. 
Desta forma, a explorac;:ao destas massas florestais 
podera constituir um vector de dinamizac;ao dos 
espac;:os rurais, o que persegue a ideia de .que a 
recuperac;ao do potencial da floresta portuguesa passa 
por uma diversificac;:ao funcional da mesma, mediante 
uma analise adequada das suas valencias, o que vai ao 
encontro da ideia de "rendimento sustentado" ou 
"gestao duradoura" patente nos documentos de 
reflexao emanados pelo Parlamento Europeu. 

Neste sentido, e necessaria definir correcta
mente o potencial de cada area e atribuir-lhe um tipo 
de uso e, no caso de se definir como area florestal, 
indicar o tipo de explorac;ao que se pretende dessa 
floresta, nomeadamente a escala local. 

Subsiste um problema de base relacionado com 
a necessidade de, a escala municipal, se definir a area 
a dedicar a ocupac;:ao florestal, aspecto que na nossa 
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perspectiva pode ser orientado pela aplica~ao do 
conceito de Vegeta~ao Natural Potencial, nao s6 na 
separa~ao do uso agricola da area destinada a 
construc;:ao, mas tambem para ajudar a discernir o t ipo 
de floresta, a optar entre explora~ao intensiva ou 
extensiva. A genese deste nao se relaciona apenas com 
o regime de propriedade e dimensao das parcelas, mas 
tambem com o facto de a area florestat se ter 
circunscrito historicamente, antes do seculo XX, a 
parametres que excluiam, de uma forma geral, a 
projec~ao de uma floresta produtiva ou a preserva~ao 
da biodiversidade. 

Durante muito tempo, ate a aplica~ao de 
projectos de reflorestac;:ao extensivos a todo o pais, o 
espac;:o florestal tinha uma conota~ao marginal, dada a 
dificuldade em obter rendimentos imed iatos e 
suportar uma utilizar;:ao agricola, pelo que a definic;:ao 
do espar;:o florestal nao estaria baseada na analise das 
suas potencialidades, mas sim na exclusao em termos 
de tipos de uso do solo. Dessa forma, entendia-se 
como espa~o florestal o que ficava relegado para a 
obtenr;:ao de produtos florestais e actividades prima
rias com caracter extensive, como o pastoreio. Assim, 
as forma~6es arb6reas aut6ctones permaneceram sob 
intensa perturba~ao antr6pica em povoamentos 
exiguos circunscritos por actividade agricola. 

Na actualidade, o abandono agricola disponi
bilizou areas com maiores potencialidades em termos 
de produtividade florestal e, ainda que grande parte 
delas nao tenha registado qualquer reconversao em 
termos de uso, por estarem ocupadas por formar;:oes 
arbustivas, tern boas potencialidades para a ocupar;:ao 
florestal. Neste contexte, tendo em conta a magnitude 
do abandono e as areas historicamente entendidas 
como floresta is - areas florestais marginais - e neces
saria criar estrategias de constrw;ao de patrim6nio, 
direccionado em funr;:ao das potencialidades das areas 
em causa. 

Quadro I 
Potenciatidades florestais e op~des na constrw;:ao de patrim6nio 

Albano Figueiredo e Antonio Campar de Almeida 

Dada a extensao que a ocupac;:ao agricola atingiu 
no territ6rio, e os reflexes ao nivel da perturbac;:ao das 
comunidades vegetais, surge a necessidade de definir 
espa~o florestal com fins de conservac;:ao, alem das 
areas destinadas a explo ra~ao econ6mica di rect a. 
A recupera~ao das formac;:oes florestais aut6ctones 
pode ser uma solu~ao adequada para areas fortemente 
perturbadas e que, em termos ecol6gicos, nao sao 
adequadas a uma explora~ao floresta l intensiva , 
devido aos baixos valores de produtividade florestal. 
A afectar;:ao de areas a este tipo de gestao pode estar 
suportado na interpreta~ao das condir;:oes potenciais 
da vegeta~ao, pois, alem de a ap lica~ao do conceito 
de Vegeta~ao Natural Pote ncial poder apoiar a afec
tac;:ao do espac;:o aos grande usos - florestal, agricola , 
urbanizavel - pode desempenhar um papel igualme nte 
esclarecedor no ambito do ordenamento florestal, 
nomeadamente a escala local. 

2. Papel do coberto vegetal nos processes de 
planeamento e ordenamento territorial 

A associa~ao de um espa~o a um determinado 
uso constitui uma tarefa elementar dos processes de 
planeamento e ordenamento territorial, visto estes 
direccionarem os seus objectives para a gestao 
racional dos recursos. Posto isto, a argumentac;:ao utili
zada para justificar as opc;:oes tomadas deve estar 
fundamentada numa pan6plia de variaveis entendidas 
como fundamentais na explicar;:ao da racionalidade 
dessas mesmas opr;:oes. Neste ambito , a analise da 
vegeta~ao deve ser percepcionada como geradora de 
argumentos adequados aos objectives pretendidos nos 
referidos processes. 

De uma forma generalizada, o coberto vegetal 
tern assumido um papel pouco relevante no ambito de 
processes de planeamento e ordenamento do territ6rio 
em Portugal, uma vez que raramente lhe e atribuido 
um papel decisor. 0 facto de frequent emente se r 

Areas de partida Areas agricolas abandonadas Areas florestais marginais 
Tipo de uso Areas agricolas marginais Usos diversos (pastoreio, ... ) 

Vegeta~ao actual Formac;:oes arbustivas Formac;:oes arbustivas 
Produtividade floresta l Boa Fraca 
Valencias Economicas Econ6m icas/ Ecologicas 

Escala temporal Curto prazo Longo prazo 

Tipo de povoamento Crescimento rapido Aut6ctones 

Tipo de acc;:ao Reflorestar;:ao Regenerac;:ao - Conduc;:ao 
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entendido como urn argumento de pouca validade para 
sustentar as opc;:oes tomadas ao nivel dos refe-ridos 
processes assenta no tipo de analise a que esta 
sujeito, em relac;:ao aos objectives que sustentam o 
planeamento e ordenamento territorial. 

Alva de uma caracterizac;:ao muito sumaria, 
o coberto vegetal e avaliado numa perspectiva pouco 
adequada , pais, excepc;:ao feita aos estudos de 
avaliac;:ao de impactes ambientais em intervenc;:oes de 
pormenor, a sua caracterizac;:ao assenta muitas vezes 
numa alusao breve as especies florestais dominantes e 
indicac;:ao de especies ou especimes com elevado valor 
ao nivel da preservac;:ao, sem que haja uma analise 
integrada das comunidades vegetais presentes. Este 
papel de cenario, uma vez que raramente assume a 
categoria de argumento, pode estar associado a uma 
inadequada interpretac;:ao das condic;:oes actuais da 
vegetac;:ao no ambi to dos referidos processes. Na 
verdade, o dominic de formac;:oes arbustivas, 
associadas a recorrente perturbac;:ao pelo fogo ou 
abandono das actividades primarias, promove a ideia 
de urn espac;:o florestal sem valor, partindo de uma 
interpretac;:ao estatica das comunidades vegetais 
presentes e dominantes. Tendo em conta esta 
perspectiva de analise compreende-se a fraca 
importancia que assume enquanto argumento decisor. 

Posta isto, a analise do coberto vegetal, como 

argumento de suporte as decisoes tomadas no ambito 
de processes de planeamento e ordenamen to 
territorial, deve passar por uma interpretac;:ao 
integrada das comunidades vegetais associadas a 
perturbac;:ao antr6pica. Esta interpretac;:ao devera ser 
orientada para a definic;:ao das condic;:oes da vegetac;:ao 
potencial, o que permitira decis6es mais adequadas na 
definic;:ao do uso a associar a determinado terri t6rio, 
podendo desempenhar urn papel decisor no ambito do 
planeamento a escala municipal e regional, nao s6 na 
definic;:ao espacial de grandes usos - area florestal, 
area urbanizavel, area agricola - como tambem no 
ordenamento e gestao mais adequada do espac;:o 
florestal. Neste ultimo ambito, permite avanc;ar uma 
noc;:ao aproximada do valor patrimonial a construir, 
considerando valores ao nivel da diversidade ecot6gica 
{preservac;:ao) ou numa vertente de explorac;:ao econ6-
mica directa (Figura 1). 

Alem das restric;:oes legais no uso do espac;o, 
como as associadas as reservas agricola e natural, os 
pianos directores municipais sao importantes na 
determinac;:ao do usa do espac;:o municipal com grande 
pormenor. Neste sentido, parece sensate que seja a 
escala destes pianos que a analise da vegetac;:ao tenha 
uma importancia mais evidente no apoio a decisao. 

No que respeita ao territ6rio continental portu · 
gues, e em func;:ao do estado de perturbac;:ao das 
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Figura 1 

Rela~ao entre patrioncinio, planeaonento e Vegcta~i>o Natural Potencial 
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comunidades vegetais, a analise da vegetac;ao deve ser 
orientada para as potencial idades e nao propriamente 
para um inventario das condit;6es actuais, numa 
perspectiva de Iongo prazo, no sentido de criar 
patrimonio e projectar a floresta portuguesa para o 
futuro, e nao numa situac;ao de curto prazo. 

Pretende-se, com esta reflexao, apresentar 
directr izes fundamentais que devem presidir a 
aplicac;ao da perspectiva inerente ao conceito de 
Vegetac;ao Natura l Potencial na interpretat;ao da 
vegetat;ao actual do territ6rio continental portugues, 
em conformidade com uma gestao mais coeren te do 
espac;o florestal e decis6es mais sustentadas no ambito 
dos processos de planeamento e ordenamento 
territorial. 

3. Vegetac;ao Natural Potencial : pressupostos 
te6ricos e aplicac;ao 

Ainda que se entenda como sendo um estadio 
te6rico e hipotetico em termos de coberto vegetal, 
pode assumir grande valida de na produc;ao de 
argumentos que sustentem as opc;oes a t omar no 
ambito de processos de planeamento e ordenamento 
territoriais . Esta van tagem resulta do f acto de 
permitir uma proj ecc;ao, aproximada, das 
caracteristicas da vegetac;ao numa situac;ao de 
equilibria com as condit;6es ecol6gicas, removida a 
influencia antr6pica. 

Albano Figueiredo e Antonio Campar de Almeida 

Apresentado por Tuxen em 1956, este conceito 
nao deve ser entendido como o antecipado end

·stadium de uma sucessao que actualmente tem Iugar 
no espac;o e no tempo, mas sim como uma abstracc;ao 
de um h ipotet ico estadio em que a vegetac;ao 
apresenta maxima complexidade estrutural e floris
tica, 0 que permite solucionar varios problemas de 
ambito metodol6gico no que respeita a projecc;ao das 
condit;6es futu ras da vegetac;ao. De igual forma, a 
definic;ao da vegeta c;ao potencial nao deve ser 
entendida como uma reconstituit;ao da vegetac;ao 
primitiva, ainda que seja possivel a identificat;ao de 
semelhanc;as em locais onde a perturbac;ao antr6pica 
assuma pouco significado (HiiRDTLER, 1995). 

A perspectiva de analise integrada, subjacente a 
aplicac;ao deste conceito, resulta do facto de, alem 
das condit;6es actuais do coberto vegetal , ser 
necessaria a invocac;ao de factores locais e regionais 
na definic;ao das caracteristicas das unidades de 
vegetac;ao potencial , excluindo-se a ideia de que a 
convergencia dos processos que conduzem a sua 
definic;ao seja orientada deterministica e unicamente 
pelas condit;6es climaticas. 

A analise da vegetac;ao actual , principal 
argumento a ter em conta no complexo de factores 
que suporta a definic;ao das unidades de vegetac;ao 
potencial para mapeamento, tera por base um a 
perspectiva fitossociol6gica , o que empresta grande 
flexibil idade em termos de escala de apli cac;ao. 

ANALISE DO COBERTO VEGETAL 
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Esta analise, baseada na previa realizat;:ao de 
inventarios fitossociologicos, e partindo das ideias 
subjacentes a sucessao vegetal, permitira o 
reconhecimento das diferentes series de vegetat;ao 
presentes e identi ficat;:ao da vegetat;ao climax 

(Figura 2). 
As comunidades climacicas, como etapas finais 

da sucessao, apenas podem ser comparadas com 
unidades de Vegetat;:ao Natural Potencial, uma vez que 
ambas representam urn estadio f i na l estavel de 
vegetat;ao. E de admitir, no entanto, o papel 
preponderante que a comunidade que preside a serie 
de vegetat;:ao representa no conjunto dos argumentos 
necessaries a definit;ao das unidades de vegetat;ao 
potencial {FIGUEIREDO, 2004). acabando alguns autores 
por utilizar as series de vegetat;:ao como sinonimo de 
vegetat;:ao potencial (cf. CAPELO et at., 2004). E de 
referir a coincidencia ao nivel da definit;:ao espacial 
entre series de vegetat;:ao e unidades de vegetat;:ao 
potencial, uma vez que a definit;ao destas unidades 
nos parece praticavel a escala da tessela, ou seja, a 
escala a que se define a serie de vegetat;ao; aquela, 
pelo facto de ser uma unidade biogeografica passive! 
de repetit;ao de forma descontinua, permite suportar a 
definit;:ao das unidades de vegetat;:ao potencial. Alem 
disso, o conceito de vegetat;ao potencial surge com o 
i n tuito de resolver o problema da delim i tat;ao 
temporal do climax da sucessao vegetal, pelo que se 
pode entender como sinonimo em termos de expressao 

espacial. 
A inconveniencia em denominar as unidades de 

vegetat;ao potencial com base na designat;:ao fitos· 
sociologica da cabe~a de serie parece residir, princi
palmente, no significado que essas desi gnat;:6es 
encerram, pressupondo uma serie de condit;6es de 
pormenor que podem nao se ver cumpridas em 
terri tories onde a definit;ao da vegetat;ao potencial 
esta mascarada por acentuada perturbat;:ao do coberto 
vegetal. No entanto, este problema nao se coloca na 
utilizat;ao do coberto vegetal como argumento na 
generalidade dos processes de planeamento, sendo 
antes urn aspecto de rigor te6rico. 

Assim, deve optar-se por uma designat;ao que 
permita maior flexibilidade de interpretat;:ao, pois nao 
se deve omitir o caracter hipotetico que a defini<;ao 
das unidades de vegetat;:ao potencial encerra. 

Na aplicat;:ao do concei to, alem da select;ao 
criter iosa de factores e respective peso a atribuir na 
ponderat;ao das unidades de vegetat;ao potencial, 
deve haver especial atent;ao em relat;ao as alterat;6es 
induzidas pelas actividades antr6picas, dotadas ou nao 
de reversibilidade, pois devem ser devi damente 
separadas das condit;:6es com caracter natural. 0 grau 
de reversi bilidade das alterat;:6es induzidas por 

actividades antr6picas tem implicat;:6es na capacidade 
de regenerat;ao/restabelecimento vegetal de cada 
area, em funt;ao do tipo, durat;:ao e intensidade 
associada. Na verdade , urn dos problemas mais 
signi ficativos reside exactamente na avaliat;ao da 
reversibilidade ao nivel das alterat;6es induzidas por 
actividades antr6picas, ja que colocam alguns 
problemas na select;:ao dos elementos aceites como 
determinantes na definit;:ao das caracteristicas das 
unidades de vegetat;ao potencial (FIGUEIREDO, 2004). 

A necessidade de se proceder a esta 
diferenciat;ao reside no facto de que as al terat;6es 
dotadas de reversibilidade nao devem ser contem
pladas na construt;ao da Vegetat;ao Natural Potencial; 
no entanto, o uso do solo a que estas estao associadas 
e urn elemento muito importante na i nferencia de 
condit;6es da vegetat;:ao potencial, na medida em que 
fornece inform at;ao quanta as potencialidades do 
biotope. 

3.1. Pert inencia de aplicat;:ao do conceito de 
Vegetat;:ao Natural Potencial 

A aplicat;ao deste conceito adquire relevancia 
para o interior Norte e Centro do territ6rio continental 
portugues, onde o abandono das actividades primarias, 
nomeadamente agricolas, favorece urn domfnio de 
format;6es arbustivas na paisagem. Estamos perante 
areas marginais, nao s6 do ponte de vista da utilizat;ao 
agricola, mas tambem do ponte de vista das dinamicas 
demogrilficas, onde o acentuado envelhecimento da 
populat;:ao se apresenta como urn factor determinante. 

Estas format;6es arbustivas, frequentemente 
associadas a acentuada pobreza floristica mediante 
preponderancia de (nano)microfaner6fitos da tribe 
Cytiseae e cistaceas, apresentam elevada representa
tividade espacial, favorecendo continuidade e elevada 
disponibilidade de biomassa. Mesmo as format;6es 
florestais aut6ctones, como carvalhais de Quercus 
pyrenaica Will d., com frequencia povoamentos 
arb6reos abertos e de exigua extensao espacial, 
tambem evidenciam consequencias der ivadas do 
abandono, normalmente traduzidas num aumento 
substancial de biomassa no seu interior, relacionado 
com a entrada de taxa arbustivos associados a 
comunidades de orla de bosque. Esta si tu at;:ao 
promove urn aumento da vulnerabilidade destes 
povoamentos em relat;:ao aos incendios. 

Estas comunidades, representativas do dominic 
de etapas seri ais pioneiras e intermedias, exigem 
uma adequada interpretat;:ao no ambito da produt;ao 
de argumentos de suporte a decisoes em processes 
de planeamento e ordenamento, uma perspectiva de 
analise integrada que apresente alguma flexibilidade 
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em termos de escala de analise e dinamica temporal 
da vegetac;:ao. Neste sentido, a definic;:ao das condi
c;:oes da vegetac;:ao potencial parece ser a perspectiva 
mais adequada na analise dos aspectos do coberto 
vegetal. 

Urn dos aspectos mais relevantes associado a 
aplicac;:ao do conceito de Vegetac;:ao Natural Potencial 
resulta da flexibilidade ao nivel da escala de analise, 

estando especia lmente adequado a escala local ou 
municipal. Curiosamente, a estas escalas , nomea
damente a escala municipal , raramente o coberto 
vegetal e alvo de uma analise adequada, como se 

verifica na maior parte dos planes direct ores 
municipais. 

Posto isto, a analise do coberto vegetal com 
base nos pressupostos teoricos do concei to de Vege

tac;:ao Natural Potencial assume toda a diferenc;:a, uma 
vez que congrega argumentos adequados a uma 
analise sustentada (Figura 3). 

Apesar de a defi nic;:ao da vegetac;:ao potencial 
ser projectada mediante a remoc;:ao da interferencia 
antropica, a verdade e que e necessario ter em conta as 
perturbac;:oes de caracter antropico decorridas no 

passado, que muitas vezes, pelo seu caracter, durac;:ao e 
intensidade, comprometem a rigorosa avaliac;:ao das 
consequencias das mesmas no restabelecimento do 
coberto vegetal, condicionando a definic;:ao das condic;:oes 
potenciais, ate pela originalidade que envolve as mesmas, 
das quais nao se conhecem devidamente os reflexes. 

Alem dos aspectos da vegetac;:ao actual e uso do 
solo, perspectiva-se uma analise integrada e dinamica 
do coberto vegetal , onde outros argumentos expli-

Albano Figueiredo e Antonio Campar de Almeida 

cativos servem para tornar o modelo mais sustentado, 
atraves da anal ise de di ferentes argumentos que 

favorecem uma definic;:ao mais adequada da vegetac;:ao 
potencial. 

Desta forma, as decisoes a tomar estao funda
mentadas por grande sustentabilidade, perspectivando 
uma gestao racional dos recursos a Iongo prazo. 

Conclus6es 

Apesar de subsistirem pequenos problemas na 
definic;:ao das unidades de vegetac;:ao potencial, como 
seja a correcta identificac;:ao e monitorizac;:ao dos 
factores com influencia na definic;:ao das condic;:oes 

potenciais da vegetac;:ao, a sua aplicac;:ao e de grande 
utilidade e pertinencia, dando ao coberto vegetal a 

valorizac;:ao adequada como argumento nos processos 
de deci sao. Estas dificuldades adquirem especial 
significado em areas onde o coberto vegetal se 
encontra muito perturbado pelas actividades antra

pi cas, pelo que pode parecer con t radi t or i a a 
indicac;:ao destas situac;:6es como aquelas em que a 
aplicac;:ao deste concei to pode adquirir maior 

pertinencia e utilidade. No entanto, esta perspectiva 
de analise apresenta-se como a mais adequada para 

fundamentar as opc;:6es ao nivel do ordenamento 
territoria l , impl icando, para a superac;:ao destes 

constrangimentos, uma selecc;:ao adequada de 
argumentos - factores condicionantes. 

Ao Iongo deste artigo pode surgir a ideia de que 
se esta a tentar condicionar as opc;:oes do planeamento 

e ordenamento a argumentos relac ionados com 
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VEGETA<;AO NATURAL POTENCIAL 

Esquema simplific ado para a defini~ao das unidades de vegeta~ao potencial. 
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do patrim6nio vegetal e apoio aos processes de planeamento e ordenamento territorial. 

condi«;oes hipoteticas e te6ricas do coberto vegetal, 
como que perspectivando e condicionando todas as 
opc;:oes a esta via. Na verdade, o objective e apenas 
apresentar uma perspectiva de analise que permita 
suportar decisoes mais sustentaveis e sustentadas. De 
toda a forma, nao se ve nenhum perigo se fosse esse o 
entendimento, uma vez que e ideia unanime que 
o territ6rio portugues apresenta potencialidades 
evidentes no ambito florestal. Entao, esta na hora de 
perspectivar a definic;:ao do espac;:o florestal como um 
argumento de primeira ordem no condicionamento do 
usa do espac;:o. A gestao do espac;:o florestal deve 
incidir essencia lmente na definic;:ao de estrategias que 
visem a construc;:ao de patrim6nio florestal equili
brado, e nao debruc;:ar-se apenas na utilizac;:ao dos 
recursos florestais presentes, produtos de uma l6gica 
econ6mica imedi atista e, par isso, nao sustentada. 
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