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INCENDIOS FLORESTAIS NO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA: 
QUADRO FISICO-GEOGAAFICO DA SUA OCORRENCIA' 

Adelia Nunes 

R ESlll\10 

A problematica dos incendios llorestais exige uma analise integrada do territ6 rio onde deflagram. 
Teriio de se estudar as condiyoes climaticas e meteoro16gicas favonlvcis a sua eclosiio/propagayao, mas 
tambem os suportes fisicos ( caracteristicas lito16gicas, morfol6gicas, biogeogni1icas e outras) 
favoraveis ao seu dcsenvo lvimento. 

Assim. no presente artigo faz-se a caracterizayao territorial das areas afectadas pelos incendios de 
maiores di mensoes n::gistados no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), desdc 1989 ate 1999. Ao 
se reconhecerem as circunstilncias fis ico-naturais que alimentam as chamas, to rna-se mais fac il 
prevenir e combater a sua man ifestayiio, pois e possivel di stingui r os incendios que exibem atributos 
para uma rapida consolidayi'io dos focos cuja probabilidade de progredirem sao in feriores. 

Palavras-chave: lncendios florestais. Serra da Estrela. Suportes fisicos. 

RESUME 

La problematique des incendies forestiers exigc une analyse integree du territoire ou atteint. II 
foudra analyser les conditions climatiques et meteorologiqucs favorables a leur eclosion/propagation, 
mais aussi les supports physiques (caracteristiques li thologiques, morphologiques, biogeographiques et 
autres) favorables a leur developpement. 

Dans cet arti cle nous faisons Ia caracterisation territori ale des zones affectees par lcs incendies des 
plus grandcs dimensions registrees dans le Pare Nature( de Serra da Estrela (PNSE). depuis de 1989 
jusque 1999. Si nous reconnaissons les circonstances physico-naturelles qui alimentent les flammes, 
prevenir et combattre leur manifestation devient plus facile puisqu ' il est ainsi possible de reperer lcs 
incend ies qui exhibent les caracteristiques par une rapide consolidation des foyers dont les probabil ites 
de progresser sont infe rieures. 

Mots-cles : : lncend ies forestiers. Serra da Estrela. Supports physiques. 

ABSTRACT 

The problematics of forest tires calls fo r a comprehensive, integrated anal) sis of the area where 
such fi res occur. Therefore one has to study not only a meteorological conditions that allow fires to 
start and spread, but also the physical basis (such as lithologic, morphologic. biogeographic and other 
traits) that allows them to thrive. 

Based on the premises. a territori al characterization is made in the present article of the areas 
affected by a largest forest fires occurred in the Serra da Estrela Natural Park (PNSE) during the period 
I 989- I 999. When on becomes better acquai nted whit the physical and natural conditions that feed the 
flames, it becomes eas ier both to prevent and to tight their actual manifestation, fo r it then also 
becomes easier to tell fi res that are prone to fast consolidation from those evincing a weaker potentiCJI 
for g rowth. 

Key- words: Forest fi res. Serra da Estrela. Physical basis. 

1 Adaptado da dissertayiiO de Mcstrado em Geografia do CJutor (A. NUNES. 200 I). 
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Pareceni urn tanto estranho e inoportuno, na sequencia 
de urn periodo estival particularrnente fustigado pelos 
incendios tlorestais, relembrar que 0 fogo e parte inte
grante dos ecossistemas mediterraneos e que a propria 
vegetac;ao denuncia essa larga experiencia de convivio, 
perante o qual desenvolveu mecanismos de protecc;:ao 
(engrossamento de folhas, protecc;:ao de raizes ou germi
nac;:ao fttotermica, etc). 

Sabe-se que o fogo sempre existiu nos nossos bosques; 
foi provavelmente usado nas guerras entre cristaos e 
muc;:ulmanos, provocando devastac;5es hoje impossiveis 
de calcular; era lanc;ado pelo Homem para afugentar os 
animais, abrir clareiras, adubar os solos, limpar os terre
nos da vegetac;:ao espontanea e melhorar os pastos; surgia 
todos os Ver5es fomentado, ontem como hoje, pela falta 
de limpeza das matas. 

Nao obstante, o delicado equilibria que sustentava os 
Iac;:os hist6ricos entre os grupos humanos, o meio natural e 
o fogo ja ha muito se rompeu e ameac;:a, na actualidade, a 
regenerac;:ao vegetal e a estabilidade geoecol6gica de 
certos mosaicos, cada vez mais fragilizados pelas chamas. 

A Serra da Estrela incorpora, inequivocamente, o 
conjunto dos geosistemas nacionais mais assolados pelos 
incendios que, a par de uma sucessao de rnutac;:oes socio
demograficas, econ6micas-culturais e ate geoeco16gicas, 
introduzirarn profundas alterac;oes nas suas paisagens, 
impulsionadoras de um irremediavel desequilibrio ambien
tal, se as actuais linhas de orientac;ao se mantiverem. 

Assim, com o presente trabalho pretende-se, por um 
!ado, conhecer o quadro espac;o-temporal dos fogos que 
ocorreram no PNSE1 (Fig. I) e, por outro, pesquisar algu-

1 0 Parque Natural da Serra da Estrela abrange, tal como 
a propria denominac;:ao sugere, a mais importante Serra de 
Portugal, que se localiza no bloco Noroeste da Cordilheira 
CentraL Com uma orientavao geral de NE-SW, congrega com os 
seus actuais limites administrativos cerca de I 00.000 hectares, 
repartidos por 6 concelhos da Regiao Centro, Celorico da Beira, 
Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia, no distrito da Guarda, e 
Covi lha, no ctistrito de Castelo Branco, e 80 freguesias, 19 das 
quais s6 participam atraves de uma pequena pon;ao cta sua area, 
pelo que as respectivas sedes se encontram fora do perimetro do 
Parque. 

Nesta porvao de territ6rio, de evidcnte singularidade c de 
reconhecidos valores eco16gico-naturais e hist6rico-culturais, as 
crescentes preocupac;:oes ambientais e a evoluvao dos conceitos 
de ordenamento alicervaram a sua institucionalizaviio como area 
protegida, desde 1976. A conservavi'io e a manutenc;:ao do 
respectivo patrim6nio natural, em harmonia com as actividades 
econ6micas tradicionais e com os usos recreativos, constituem 
alguns dos vectores principals que orientam este espavo. 
Conciliar o desenvolvimento e o respeito pela natureza sao 
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mas das circunstancias geograficas presentes na propaga
c;ao dos incendios de maior dimensao. Atraves deste 
ensaio, assente na intercepc;ao do mapa dos incendios, 
com registo cartogratico desde 1989 a 1999, com um 
conjunto de variaveis de natureza essencialmente fisica, 
procuramos sintetizar os principais trac;:os ft siograficos das 
areas afectadas pelas chamas e perceber o porque da sua 
incidencia em certas zonas do Parque. 

~~ 
} 

\ 
\ 

Fig. I - Localizavao geogra1ica do PNSE 

I - EVOLUc;:AO RECENTE 

E do conhecimento geral que a Regiao Centro do pais 
e a mais tlagelada pelos incendios florestais, sendo certo 
que ate 1989 as maiores manchas incineradas estiveram 
confinadas a Cordilheira Central, a Norte do rio Zezere, 
afectando muito em particular a Sub-regiao do Pinhal 
Interior Norte (LOURENCO, 1996, p. 405). Depois desse 
ano, outras areas passaram a ser cenario, quase incessante, 
destas ocorrencias, sendo inegavel que a Serra da Estrela 
pela especiftcidade do seu relevo, cobertura vegetal e 
ocupac;ao humana tem sido fortemente assolada por gran
des incendios tlorestais. 

outras das grandes finalidades que norteiam a fil osofia deste 
territ6rio protegido. 



lncendios florestais no Parque Natural da Serra da Estrela 
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Fig. 2 - Evoluc;:ao dos incendios na area do PNSE (inclu i todas as freguesias). 
1- Numero de ocorrencias II - Area ardida (ha) 

Da observar,:ao do grafico da Fig. 2 -1, relative a 
evolur,:ao do numero de ocorrencias no conjunto das 
freguesias do Parque, ao Iongo de 20 anos, emerge o seu 
nipido incremento, atingindo a maxima expressao na 
decada de 90, embora se ass inalem grandes oscilar,:oes 
anuais no total de incendios deflagrados. De qualquer 
modo, ap6s 1989 nunca se geraram menos de 400 
incendios por ano . 

No que respeita as areas ard idas (Fig. 2-11), dois 
aspectos se salientam: por um !ado, a forte variabilidade 
interanual no conjunto incinerado e, por outro, a falta de 
concordancia com o total de incendios registados. Por 
exemplo, o ano de 1985 ficou marcado pela area record 
queimada, ao superar os 15.000 ha nas freguesias do 
Parque, mesmo nao revelando o maximo de ocorrencias. 
Com somat6rios visivelmente inferiores, mas ainda assim 
exageradamente elevados, distinguem-se os anos de 1989, 

1990 e 1991. Em compensar,:ao, 1982, 1992 e I 999 foram 
bern menos castigados pelo fogo visto que a area quei
mada nao excedeu os 2000 ha. 

Quando nos debrur,:amos sobre a distribuir,:ao anual dos 
fogos tlorestais, os meses de Verao sao, por excelencia, os 
mais fustigados ao registarem cerca de 70% das ocorren
cias (Fig. 3-1), enquanto nas "estar;?Jes de transir;cio", 
entre Maio/Junho e Outubro/Novembro, foram assinala
dos 16% do volume total. 

Relativamente as areas ardidas, as disparidades men
sais ou ate mesmo quinzenais assumem maior expressi
vidade; da observar,:ao da Fig. 3-11 ressalta a severidade 
da segunda quinzena de Agosto que acumula 35% do 
conjunto incinerado. Se adicionarmos a este valor os 
parciais correlatives ao mes de Agosto, Setembro e 
segunda quinzena de Julho o somat6rio ascende para 
OS 90%. 
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Fig. 3 - Distribuiyao quinzenal do numero de incendios (I) e da area ardida (II), 
entre 1994 e 1999, no con junto das freguesias do PNSE. 

A ma10na dos incendios deflagrou ou foram 
detectados durante a tarde. Em 45% dos casos o alarme 
foi comunicado entre as 14 e as 20 horas, com urn pico 
maximo entre as 14 e as 16 horas (Quadro 1). Nas horas 
seguintes observa-se, ainda, uma proporyao significativa 

de ocorrencias, que podera estar relacionada com a hora 
tardia a que ocorre a temperatura max ima no Verao e 
com o facto da hora legal vigente em Portugal estar, 
nessa altura, adiantada em relar;:ao a hora solar 
(ALCOFORADO, 1993, p. 233). 

Quadro I - Horario de detecyao dos incendios que ocorreram, 
entre I 994 e I 999, nas freguesias do PNSE. 

(%) 
20 - -

r-

15 r-

r-
10 r- -

r-
r-

5 n n 0 n n n 
0.00- 2.00- 4.00- 6.00- 8.00- 10.00- 12,00- 14.00- 16.00- 18.00- 20.00- 2200-
I.S9 3.59 5.59 7.59 9.59 11.59 IJ.59 IS.59 17.59 19.59 2 1.59 2J .59 
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2- REPARTI<;:AO ESPACIAL 

Cotejando, na sequencia, os dados estatisticos refe
rentes a cada uma das freguesias inscritas no PNSE, 80 no 
total, para o periodo de 1989 a 1999, de imediato nos 
apercebemos que a realidade exibida por este espac;o se 
reveste de grandes dicotomias internas. 

A densidade maxima de ocorrencias foi observada em 
detenninadas freguesias do concelho de Seia (Seia, S. 
Romao e Lapa dos Dinheiros) que registam, em media, 
rna is de 20 incendios ao ano, em cada I 0 km2 (Fig. 4). 
Nas de Cortic;o da Serra, Carrapichana e Mesquitela 
(Celorico da Beira), Aldeia do Carvalho (Covilha), Moi
menta da Serra, Nabais, S. Paio e Vinh6 (Gouveia), a 

N 

A 
0 5 10 Km 

Incendios florestais no f'arque Natural da Serra da Estrela 

frequencia com que ocorrem incendios e igualmente 
extraordinaria, atendendo a que, em media, por ano, defla
gra mais de I incendio por cada km2

. Congregam. no 
conjunto do Parque, 13 % das freguesias (Fig. 4 e 
Quadro II), nas quais se torna imprescindivel e urgente a 
implementar,;ao de acc;oes especiticas com vista a redur,;ao 
drastica destes fen6menos. 

Com uma media anual de incendios ainda significa
tiva, varia vel entre 7 e I 0 ocorrencias em cada I 0 km2

, 

encontram-se 10% das freguesias, reunindo a classe infe
rior, que oscila entre os 4 e os 7 fogos anuais, 18% das 
unidades administrativas em anal ise. Com menos de 4 
incendios por ano/ I 0 km2 quantificaram-se, felizmente, 
56% das freguesias do PNSE. 

[=:J Oa 2 

[:=J 2.1 a4 
1::::::::1 4.1 a 7 

c:J 7.1 a 10 
1111 10.1 a 27 

Fig. 4- Distribuic;:ao, porfrcguesia, do numero media anual de incendios/10 km2 

ocorridos, entre 1989 e 1999, no PNSE. 
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Quadro II - Classifica~ao das freguesias do PNSE segundo a densidade de incendios 
ocon·idos por ano, entre 1989 e 1999, por I 0 km2

• 

Oa2 2.1 a4 
No % No % 

IFreguesias 32 40 13 16 

A dispersao espacial do volume total ardido, desde 
I 989 a 1999, mostra que urn certo numero de freguesias 
exprime grande sensibilidade ao fogo, sobretudo, pela 
vastidao de manchas calcinadas. Nesta decada em analise, 
as unidades mais intensamente fustigadas pelas chamas 
foram Folgosinho e Loriga com cerca de 4000 e 3000 ha 

N 

t\ 
0 5 10 Kn~ 

4.1 a 7 7.1 a 10 10.1 a 27 
No % No % No % 

14 /8 8 10 13 16 

ardidos, respectivamente. Nao deixam, com isto, de ser 
impressionantes os totais apurados para outras , como 
Aldeias (2308 ha), Sameiro ( 1950 ha), S. Mattinho ( 1920 
ha) Vila Cortes da Serra ( 1833 ha), Mangual de da Serra 
(1770 ha), Sabugueiro ( 1684 ha), Vide Entre Yin has 
( 1503 ha), Teixeira (1390 ha) e Cortes do Meio ( 1337 ha). 

II 

O oa10 

~ 10 .1 a 30 

~ 30 .1d0 

§ 50.1' 100 

~ 100.1 a 283% 

Fig. 5 - Distribuir,:ao, por freguesia, da percentagem de area ardida ( 1989-99) 
em rela~i\o a respectiva superftcie administrativa 
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Quadro Ill - Classitica<;:i'io das freguesias do PNSE em funifilo da percentagem de area ardida, 
entre 1989 e 1999. em relavilo a respectiva superficie administrativa. 

0.0 a 10 10.1 a 30 

No % No % 

IFreguesias 17 21 22 28 

Mas o que se torna verdadeiramente surpreendente sao 
os resu ltados obtidos da ponderac;:ao dos totais ardidos 
com a area real das freguesias (Fig. 5 e Quadro III). Em 
Cmti96 da Serra e na Carrapichana, duas freguesias do 
concelho de Celorico da Beira, e em S. Martinho, Seia, a 
area queimada ja ultrapassou os 200% e aproxima-se dos 
300%, na primeira. Quer isto dizer que o seu territ6rio, em 
apenas I I anos, ja foi percorrido pelo fogo pelo menos 
duas vezes. 

Com valores ligeiramente inferiores, mas decerto 
expressivos da gravidade dos incendios neste espa9o 
protegido, sobressaem outras freguesias cuja superficie ja 
foi , pelo menos, urn vez varrida pelas chamas: Torrozelo 
( 196%), Vila Cortes da Serra (188%), Vide Entre Vinhas 
( 165%), Nabais (156%), Aldeias ( 122%), Nespereira 
(1 17%), S. Martinho (114%), Teixeira (113%) e 
Mangualde da Serra (110%). 

Esta e a realidade evidenciada por 15% das freguesias 
do Parque (Fig. 5) o que torna inevitavel, se se quiser 
minorar este flagelo, a tomada de medidas especfficas 
junto de quem, deliberadamente OU nao, provoca OS fogos 
mas tambem o refon;:o dos meios de prevenc;:ao e de 
combate, a fim de que no futuro se possa evitar a 
incinerac;:ao de tao vastas areas e a sua transformac;:ao num 
fen6meno cfclico. 

Embora menos flageladas pelas chamas, mas a inda 
com urn total ardido superior a metade da sua area, 
contam-se 17 freguesias, enquanto em 22 delas a 
superficie incinerada oscila entre os 10 e os 30%. Numa 
ultima categoria e com uma posiyao extremada face as 
precedentes, incluem-se aproximadamente 20% das 
unidades do PNSE, onde a expansao das chamas nao 
ultrapassou os I 0% da respectiva area, reflectindo ou a 
fraca incidencia de fogos florestais ou a eficaz inter
venc;:ao das Entidades responsaveis pelo combate aos 
incendios. 

Depois de analisarmos a dispersao geognifica dos 
incendios florestais e das correspondentes das areas 
ardidas por freguesia, de acordo com as estatfsticas mais 
recentes, abordamos um outro aspecto mais especf
fico, que se relaciona com o espac;:o efectivamente per-

30.1 a 50 50. 1 a 100 100.1 a 283 

No % No % No % 

12 15 17 21 12 15 

corrido pel as cham as 1, mas a pen as no perf metro do 
PNSE. 

De forma sumaria, o conjunto de quadrfculas 
afectadas pelo fogo, parcialmente ou na totalidade, uma 
ou mais vezes, abarca na Serra da Estrela, desde 1989 ate 
1999, aproximadamente 41% da superficie do Parque 
(Fig. 6 e Quadro IV). A c lasse mais representada e a que 
osci la entre os I 00 e os 149% por acolher quase 16% do 
total, enquanto as categorias inferiores, agrupando as 
quadriculas que nao foram totalmente incineradas, 
somam mais de 19%. Em contrapartida, cerca de I% do 
territ6rio do PNSE ja foi varrido pelas chamas mais de 
duas vezes, ao passo que nos restantes 5.5% a area 
destruida ja ultrapassou os 150%. 

A percepc;:ao de tais circunstiincias permite-nos 
reafirmar o caracter cic lico alcanc;:ado pelos incendios em 
determinadas freguesias do Parque e, em particular, em 
certas areas especificas. Podem mesmo individualizar-se 
3 manchas altamente devastadas pelos incendios; a 
primeira abrange a parte Norte do Parque; a segunda 
acolhe uma posic;:ao centro-ocidental no macic;:o da 
Estrela e a terce ira circunda a respectiva margem 
meridionaL 

1 Para o efeito, representamos numa base cartografica, a 
escala 1:50.000, os incendios tlorestais de maior dimensao CIO 
ha para os anos de 1989 e de 1994 a 1999 e apenas os que 
dispunham de cartografia para os restantes, de 1990 a 1993) 
ocorridos dentro ou nas imedia~Yi'les do Parque. Como os 
respectivos limites se sobrepunham e impediam a nitida 
visualizayiio dos contornos, pensamos que o metodo mais 
adequado seria o de hierarquiza<;:ilo dessas areas. atraves de 
quadriculas ou pixels (quadrados de 25 hectares) em fun~YiiO dn 
respectiva percentagem de territ6rio percorrido pelo fogo. E 
certo que esta metodologia introduz fortes distor9oes nos 
contornos dos incendios, nao obstante julgarmos ser a que 
melhor se coaduna com os objectivos por n6s pretendidos: uma 
rapida visualizayaO daS areas mais fust igadas pelas chamas e 0 

seu cruzamento com algumas das potenciais varif!Veis expl ica
tivas do seu desenvolvimento. 
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Fig. 6 - Distribuic,:ao das areas afectadas pelo fogo, entre 1989 e 1999. na area do PNSE 
(integra apenas os incendios com I 0 ou mais hectares) 



Quadro IV- Analise estatistica das areas afectadas/nao afectadas 
pelo fogo ( em pixels) 

N° pixels Valor 
(1=25ha) percentual 

Niio afectados pelo fogo 2492 58.8 

Afectados pelo fogo 1748 41.2 

:..: a 49 382 9 

50 a 99 429 10.1 

100 a 149 669 15.8 

150a 199 234 5.5 

: a 200% 34 0.8 

3 - CARACTERISTICAS FISICO-GEOGRAFICAS DAS 
AREAS AFECTADAS PELOS INCENDIOS 

Depois de conhecermos, em tra~os gerais, o quadro 
espacial dos ind!ndios ocorridos no perimetro protegido 
da Serra da Estrela, pareceu-nos oportuno incluir a analise 
das principais variaveis territoriais associadas a sua inci
dencia. Os quadros que se encontram nos anexos I a 8, 
sistematizam os resultados do cruzamento do mapa dos 
incendios com urn conjunto de variaveis de cunho, essen
cialmente, fisico 1, os quais nos perm item aferir a recipro
cidade existente entre cada uma das classes dos para
metros confrontados e, desta forma, sintetizar as carac
terfsticas fisico-geognificas das areas afectadas pelo fogo. 

Para complementar as ilayoes estatisticas antes referi
das, e por forma a auferir de uma visao geogratica das 
areas incineradas, apresentamos a cartografia resultante da 
sobreposiyao do mapa dos incendios com cada uma das 
variaveis inventariadas, a qual nos permite visualizar 
directamente o substrate geologico, a hipsometria, a fre
quencia e a precipitayao media anual , as exposiyoes 
dominantes, o tipo de ocupa~ao de solo bem como a aces
sibilidade das areas percorridas pelo fogo, no periodo 
analisado (anexos I a 8). 

Da analise dos resultados estatisticos podem extrair-se 
as seguintes conclusoes: 

- 0 espayo afectado pelo fogo incidiu maioritaria
mente nas rochas granit6ides (24.5%) comparativamente 

1 Para tornar possivel o cruzamento destas variaveis fo i 
necessari a, como ja o referirmos. proceder a representa'<ao 
cartogratica dos incendios flo restais de maior dimensao, idcnti
ticando-se. em seguida, as quadriculas ou pixels afcctados pelo 
fogo. As variiweis geograticas (litologia. altitude media, decli
ves. precipitar.ao media anual, mimero media de dias com pre
cipitm;iio: exposir.oes, ocupar.ao recente do solo e rede viaria) 
associadas a ocorrencia destes eventos, foram recolhidas atraves 
da mesma tecnica e com igual referencia espacial. 

lncendios jlorestais no Parque Nalllml do Serm da Estrela 

ao complexo xistograuvaquico (16.7%), embora o respec
tive peso especifico, quando associado a superficie total 
ocupada por cada uma destas unidades litol6gicas, reverta 
a favor da segunda com 44.6%, contra os 39% apurados 
para as rochas granit6ides (anexo I) . 

- A reparti~ao espacial das areas percorridas pelo fogo 
acompanham, em termos percentuais, o incremento da 
altitude ate a classe dos 800 aos 1 000 m, na qual se inte
gra o maximo de pixels ardidos, cerca de 1/4 do total. 
Ap6s os 1000 m, o conjunto incinerado vai-se restrin
gindo a medida que remontamos para o topo da Serra 
(anexo 2). 

- As categorias de declive mais intensamente fustiga
das pelas chamas oscilam entre os 20 e os 40%, ao abarca
rem 20.4% da area total queimada no Parque. Quando 
confrontada a percentagem de quadriculas ardidas com o 
espa9o efectivamente ocupado por cada uma das classes, 
assiste-se ao incremento paralelo e, mais ou menos, pro
porcional entre as ceJuJas ardidas e OS decl ives medics 
registados ate a subclasse dos 40%. Dos 17 % de quadri
culas abrangidas por esta ultima categoria, 50% ja foram 
tocadas pelo fogo (anexo 3). 

- Os sectores da Serra que registam anualmente uma 
precipita9i'io media compreendida entre os 1200 e os 1600 
mm recolheram mais de metade da area abrasada pelo 
fogo (2!.4%). No entanto, se tivermos em aten~ao o seu 
peso relative, derivado da sua ponderayi'io com a superfi
cie real abrangida pelas distintas classes, constatamos urn 
acrescimo percentual, continuo, ate aos 1400-1600 mm e 
urn decrescimo, subsequente, ate aos 2000-2500mm. Na 
parte mais elevada da Serra o espa9o atingido pelo fogo 
reune apenas l % do conj unto, mas compreende 36% da 
mancha de maior abundancia em precipita~ao (anexo 4). 

- Atendendo agora a frequencia deste elemento, verifi
camos que os corredores que registam, em media, entre 
ll 0 e 140 dias de precipita~ao foram os rna is dan ificados 
pelo fogo, ao suportarem 2/3 do total incinerado. Em 
termos percentuais, destaca-se uma classe especffica: a 
que compreende entre 120 e 130 dias de chuva, por ins
crever mais de 15% da soma ardida e por ter sido fusti
gada em mais de metade da sua area real (anexo 5). 

- As encostas voltadas a Norte e a Oeste foram, em 
tennos estatisticos, as mais destruidas pelas chamas con
gregando, respectivamente, 11.2 e 13.4% do total carbo
nizado. Embora as exposi~oes para Este s6 reunam 7.4% 
das quadriculas atingidas pelo fogo, equivalem, na reali
dade, a 44.5 % da respectiva superficie total (anexo 6). 

- As forma~oes dominadas por matos e os espayos 
classificados de incultos foram os mais susceptiveis ao 
fogo, aglutinando mais de metade dos quadriculas tocadas 
pelo fogo (22.4%), enquanto os povoamentos de pinheiro 
bravo congregam 11 % do con junto incinerado, que cor-
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responde na realidade a cerca de 60% da mancha total 
inscrita no Parque, no ano de 1987. As associa9oes de 
pseudotsugas, resinosas diversas e folhosas foram, igual
mente, afectadas em mais de metade da sua extensao, ao 
passo que os castin9ais, por serem mais assiduamente 
limpos de matos rasteiros, foram os mais poupados pelas 
chamas. A maior heterogeneidade dos campos de cultivo 
e das areas de mosaico, apesar de nao evitarem a propaga
c;:ao das chamas, funcionaram, decididamente, como tra
voes a sua difusao pois as respectivas superficies danifi
cados rondaram os 22% e os 31% (anexo 7). 

- No que concerne a rede viaria, as manchas percorri
das pelo fogo recaem em cerca de 3/4 sabre os pixels que 
nao assinalavam nenhum caminho ou entao, o acesso 
estava condicionado pela existencia de apenas uma via de 
comunicayao. Na inter-rela9iio destes valores com o ter
rit6rio efectivamente ocupado pelas 5 classes, denota-se 
urn decrescimo percentual da area percorrida pelos incen
dios a medida que a acessibilidade melhora (anexo 8). 

Mas porque as condir;oes geograficas se revelam 
especialmente contrastantes, perante a extensiio e com
plexidade da mais alta Serra de Portugal, apresentamos 
a/em das i!ar;oes estatisticas antes descritas, algumas 
considerar;oes relativas a cada uma das manchas indivi
dualizadas. 

A mancha setentrional, que aglutina especificamente 
as fregues ias do Concelho de Celorico da Beira e algumas 
do da Guarda, associa, do ponto de vista topografico, as 
menores altitudes e os declives menos acentuados. Em 
termos pluviometricos, os totais anuais situam-se abaixo 
dos 1600 mm e distribuem-se por urn maximo de 130 
dias. Pese embora a grande heterogeneidade manifestada 
pelo tipo de ocupayao vegetal destroyada, com a conse
quente delapidayao de importantes povoamentos de pinhal 
e de a lguns campos cultivados, a composivao floristica 
mais consumida foi a constituida por matos. 

De facto, nem as menores altitudes, nem os declives 
inferiores, nem mesmo a diversidade paisagistica, terao 
sido suficientemente solidarios para obstruir a marcha 
devastadora das chamas; pelo contrario, este conjunto e o 
que demonstra a maior periodicidade no fogo, pois muitas 
d as suas quadriculas ja suportaram, em apenas urn dece
nio, a passagem repetida de incendios. 

Do ponto de vista s6cio-econ6mico, sabe-se que neste 
sector se inscrevem as principais unidades agn'lrias do 
Parque, absorvendo o sector primario grande percentagem 
da populayao residente. Persistentemente agredidas pela 
saida de populayao, desde o inicio da decada de 50, cen
tralizam uma estrutura demografica extremamente enve
lhecida que concilia os curtos beneficios agricolas com a 
cria9ao de gado miudo. Por conseguinte, a densidade de 
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cabe9as continua elevada, exercendo uma enorme pressao 
sobre a vegeta9ao. Como nestas freguesias os rebanhos 
sao dominados por gado ovino, a procura de vegetayao 
fresca e tenra e uma exigencia elementar quando se 
intenta rentabilizar ao maximo a sua produtividade. Por 
isso, se depreende que a utilizayao de queimadas se man
tenha como tecnica ancestral, relativamente acessivel, na 
regenerayao rapida dos pastas. 

A mancha que se estende pela parte centro-ocidental 
do Parque e a que mostra maior homogeneidade em ter
mos de cobertura vegetal debelada, prevalecendo os matos 
e os incultos sabre todas as outras formas de ocupayao do 
solo. Estende-se, na sua grande maioria, acima dos 600m 
enquanto os declives, s6 pontualmente, se situam abaixo 
dos I 0%. As vertentes mais expostas ao fogo foram, rna is 
uma vez, as menos acessfveis e as que registavam quanti
tativos anuais de precipita9ao a oscilar entre I 000 e os 
1800mm. 

Do ponto de vista humano, caracteriza-se pela parca 
ocupa9ao humana e pela ausencia de povoados, com 
excepyao do Sabugueiro e de Folgosinho. Apesar da tran
sumancia ja ter caido em desuso e a cria9ao de gado nao 
obedecer a praticas tipicamente tradicionais, a Serra con
tinua a ser urn importante amparo para os pastores das 
freguesias que se situam na sua periferia. Segundo infor
mayoes recolhidas na ANCOSE 1, o maximo de produtivi
dade animal, essencialmente ovino, extrai-se da comple
mentaridade entre os pascigos naturais e as pastagens 
melhoradas. Portanto, a necessidade de pastas produzidos 
pela Serra nao e completamente escusada pelos pastores. 

0 ultimo conjunto, alonga-se pelo extrema meridional 
do Parque e destaca-se pela sua fisionomia; reline as 
maiores altitudes, os declives superiores e os quantitativos 
de precipitayao anual mais elevados. 0 coberto vegetal 
incinerado reparte-se de forma quase proporcional pelos 
matos e incultos e pelos povoamentos de pinheiro bravo. 
Aqui, os fortes declives associados a dificil acessibilidade, 
imposta pelo escarpado das vertentes e pela inexistencia 
de caminhos, terao concorrido como factores decisivos na 
ampliayao das chamas e no posterior controlo dos fogos. 

CONSIDERA<;OES FINAlS 

Quando se investiga a problematica dos fogos tlores
tais e conveniente analisar, alem dos agentes responsaveis 
pela sua eclosao, o conjunto de factores que expl icam a 
sua incidencia e dimensao. Por conseguinte, a sua com
preensao revela-se extraordinariamente complexa em fun-

1 Associar;:ao Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 
Estrela, sediada em Oliveira do Hospital 



yao do extenso rol de elementos que actuam na sua eclo
sao e colaboram no seu desenvolvimento, mas tambem 
pela desigual feiyao que os caracteriza, imiscuindo-se e 
interagindo desde componentes climaticas, morfol6gicas, 
biogeognificas e s6cio-econ6micas. 

Com o ensaio aqui apresentado, nao e nossa pretensao 
definir rela~toes determinantes entre as variaveis confron
tadas, nao obstante, atraves da sua intercepyao, aferimos a 
clara aptidao de certos sectores da Serra no que se refere a 
ocorrencia de incendios de maiores dimensoes (2:: I Oha). 
Ao reconhecer essas circunstancias que alimentam as 
chamas, torna-se mais facil prevenir e combater a sua 
manifestayaO, pois e possivel distinguir OS incendios que 
exibem atributos para uma nipida consolidayao dos focos 
cuja probabilidade de progredirem sao inferiores. Por
tanto, no PNSE as diferentes potencialidades de expansao 
das chamas estarao principalmente dependentes das 
especificidades do territ6rio onde detlagram, essenciais ao 
avivar das chamas e, posteriormente, impulsionadoras da 
sua magnitude e capacidade de destrui~tao. 

E serao, sobretudo, os contrastes orograficos da mais 
alta montanha do territ6rio continental, pela influencia 
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directa que exercem nas variaveis de natureza fisica e 
biofisica, como por exemplo na distribuiyao dos elemen
tos meteorol6gicos (temperatura, precipitayao, insolayao, 
etc.), cobertura vegetal, declives, mas tambem noutras 
como a ocupayao humana, actividades econ6micas domi
nantes e rede viaria, que estabelecem a capacidade de 
expansao dos incendios tlorestais. 

A coexistencia de declives acentuados, de associayoes 
vegetais de elevada inflamabilidade, constituidas essen
cialmente por matos e formayoes monoespeciftcas de 
pinheiro bravo, e a ausencia de vias de comunicayao figu
ram, entre os factores inter-relacionados, como os mais 
beneficos a difusao das chamas e, igualmente, como os 
mais austeros ao seu eficaz controlo. Em compensayao, os 
sectores do Parque com um intenso uso do territ6rio, quer 
pelas constru~toes humanas quer pelas actividades produ
tivas, e que dispoem de uma rede viaria mais densa, a qual 
se atribui uma funyao capital nao apenas como elemento 
fragmentador do coberto vegetal, mas ao proporcionar o 
rapido acesso ao local do sinistro, evidenciam uma capa
cidade de expansao dos incendios bern mais abreviada. 
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Anexo 1 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por unidade litol6gica dominante, no PNSE 
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Areas nio afectadas pelo f~o 

Areas afectadas pelo f~o por 
unidade litol6gica uu•wuoau•~i 

Rocbas granittlides 

Complexo xist~rauviquico 
e series metam orficas 

LITO LOG IA 

Rochas granit6ides 

Compl. Xistograuvaquico 

TOTAL 

······ ·· ·· . . . . . ....... . .. ..... . . .......... . . . . . . . . . . . ..... .... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . · ··· ·········· · ······ ····· ····· 

Total de 

pixels(%) 

62.5 

37.5 

100 

Nao afectados 

pelo fogo (%) 

38 

20.8 

58.8 

1- Celorico da Bcira 
2- Guarda 
3- Gouveia 
4-Seia 
5- Maatei2as 
6- Covilbl 

A feet ados 

pelo fogo (%) 

24.5 

16.7 

41.2 

Afectados pelo togo 

em rela'<ao ao total (%) 

39.:2 

44.6 
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Anexo 2 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por classes de altitude, no PNSE 

Areas afectadas pelo fogo 
por classes de altitude: 

0 < 600 
D 6oo..soo 
~ 800-1000 
ll!fllt000-1200 
8 1200-1400 
m 14oo-16oo 
IIIII > 1600 m 

:\ L T ITUDES (m) 
< 600 

600-800 
800- 1000 
1000 - 1200 
1200- 1400 
1400 - 1600 

~ 1600 

TOTAL 

Total de 
pixels(%) 

23.1 
17.8 
2 1 

17.2 
9.3 
6.9 
4.7 
100 

Ni'io afectados 
pelo fogo (%) 

15.9 
9.3 
10.7 
9.2 
4.6 
5. 1 
4 

58.8 

1- Celorico da Beira 
2- Guards 
3- Gouveia 
4- Seia 
5- Manteins 
6- Covilhi 

Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo (%) em re la~ao ao total (%) 

7.2 3 1.1 
8.5 47.9 
10.3 49 
7.9 46 
4.6 50 
1.9 27.3 
0.8 16 

4 1.2 
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Anexo 3 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por classes de declives, no PNSE 
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1 2 S 4' 6 7 s t l011UlJ 14UI6171tl-»l1Dll:Ul:S 

' 

' ; D Areas nio afectadas oelo foeo . 
Areas a fectadas pelo foeo 
por classe de declives: 

' 0 < 10 

·D 10-.2o 
gl0-.30 
l:lmJ0-.40 

I 
E3 > 40 "/o 

DECLIVES (%) 
< 10 
10- 20 
20-30 
30-40 
> 40 

TOTAL 

Total de 
pixels(%) 

18. 1 
25. 1 
22 

17.8 
17 

100 

G) 

-=? 
=a 

~ -:::l ""!tt 
~ 

Nao afectados 

1- Celorico d a Beira 
2- Guarda 
3- Gouveia 
4- Seia 
5- Manti:il!as 
6- Covilhi 

Afectados Afectados pelo fogo 

pelo fogo (%) pelo fogo (%) em rela~ao ao total (%} 

14.4 3.7 20 
16.5 8.6 34.5 
11.6 10.4 46.9 
7.8 10 56.3 
8.5 8.5 50 
58.8 4 1.2 
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Anexo 4 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por classes de precipita~o media anual ( 1931 -60), no PNSE 

D Areas nlo afectadas pelo f()jto 

Areas afectadas pelo fogo 
por classe de precipita~lo: 

1-:-:-··1900-1000 
01000-1200 
E3 1200-1400 = 1400-1600 
81600-1800 
1!88811800-2000 
&2000-2500 
-2500-3000 mm 

PRECIPITA<;:AO 
MEDIA ANUAL (mm) 

900 - 1000 
1000- 1200 
1200- 1400 
1400- 1600 
1600- 1800 
1800-2000 
2000-2500 
2500 - 3000 

TOTAL 

G) 

Total de 
pixels(%) 

2.5 
24.1 
23 

18.5 
12 
9.6 
7.4 
2.9 
100 

---

G) ffl 
..:: 

-~ 

= 

Nilo afectados 
pelo fogo (%) 

2 
16.6 
11.7 
8.4 
6.4 
6.3 
5.6 
1.8 

58.8 

-
------

""'A 

~ 
---- - -

~ 

1- Celorico da Beln1 
2-Gaarda 
3- Gouveia 
4- Stia 
5- Manttil!u 
6- Covilhi 

Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo (%) em relat;:ao ao total (%) 

0.5 19 
7.6 3 1.4 
11.4 49.6 
10 54.3 
5.7 47 
3.3 34.5 
1.7 23.4 
I 36.1 

41.2 
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Anexo 5 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por classes de fi·equencia de precipitac;ao ( 1931-60), no PNSE 
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Areas niio afectadas pelo f~o 

Areas afectadas pelo fogo por 
de frequencia de precipita~io: 

N" MEDIO DE DIAS 
COM PRECfPITA<;:AO 

80-90 
90- 100 
100- 110 
110- 120 
120- 130 
130- 140 
140- 150 
150- 160 

TOTAL 

Total de 
pixels(%) 

0.5 
1.5 

10.9 
25.2 
28.7 
18.8 
11.5 
2.9 
100 

Nao afectados 
pelo fogo (%) 

0.4 
1.1 
8.8 
15.2 
13.3 
10 
8 
2 

58.8 

- _±:! 

1- Celorico da Beira 
2- Guarda 
3- Gouveia 
4- Seia 
5- Mantei2as 
6-Covilbii 

Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo(%) em relac;ao ao total (%) 

0.1 22 
0.4 28.1 
2.1 19.5 
10 40 

15.4 53.6 
8.8 47. 1 
3.5 31 
0.7 24.4 

41.2 
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Anexo 6 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas por exposi<;ao dominante, no PNSE 

. 
I 

II 

' . :0 Areas nio afectadas pelo f02 

Areas afcctadas pelo fogo 
por exposl~io dominantc:· 

Norte 
Oeste 
Sui 
Este 

100 bcctarts 

EXPOS lf;OES 
DOMIN ANTES 

Norte 
Oeste 
Sui 
Este 

TOTAL 

Total de 
pixels(%) 

28 
27.2 
28.3 
16.5 
100 

. . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . 

~-·····::. 

-. ~ f 

1- Celorico da Bcira 
2- Guatd.o 
3- Gouveia 
4- Scia 
5- Manteieas 
6- Covllhl 

Niio afectados Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo (%) pelo fogo (%) em re l a~ao ao total (%) 

16.8 11 .2 40.2 
13.8 13.4 49.3 
19. 1 9.2 32.6 
9. 1 7.4 44.5 
58.8 41.2 
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Anexo 7 - Jncidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo por forma de ocupa((ao do solo, no PNSE 
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11) ~ S 6, 1 f~ llllU1 4.t 16 11111t»ZI~D~~ n~~WJt» » ~lSMP~»~ tlQU"q~n~ eM tiUU ~ »M"UMMQQU~~MU "~» 

' ' . 

;0 Areas oio afectachs pelo f011:o 

Areas afect1das pelo f011:o por 
formas de ocup1~lo do solo: 

QPiohal 
c:J Matos e iocultos 
9 Area de cultivo 
m:D Castaobeiros 
E3 Pseudotsueas e resinosas dive 

:1!1!!1!!1 Folbosas diversas 

: •Mosaico 

.:.: .. .•.. 
..... .... 

OCUPACAO DO SOLO Total de 
( 1986) pixels(%) 
Pin hal 2 1 

Matos e incultos 50.4 
Area de cultivo 13.6 
Castan hei ros 0.6 

Pseudo!. e resin. diversas 1.1 
Folhosas 0.2 

Area socia l 0.6 
Lagoas 0.1 

Mosaico 12.4 
TOTAL 100 

~/ 
!-.1-' 

Nao afectados 
pelo fogo (%) 

10 
28 

10.7 
0.4 
0.4 
0. 1 
0.6 
0.1 
8.5 
58.8 

-=== ---

·1- Celorito d1 Beira 
2-Guuda 
3- Gouveia 
4-Sda 
5- Maateis!as 
6- Covilhl 

Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo (%) em rela9ao ao total (%) 

II 58.8 
22.4 44.4 
2.9 21.5 
0.2 28 
0.7 60 
0. 1 50 
0 0 
0 0 

3.9 30.3 
4 1.2 
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Anexo 8 - Incidencia das areas afectadas/nao afectadas pelo fogo em func,:ao da densidade de rede viaria, no PNSE 

llJ4J . 7191t lll1U14HI • PIIa~n~n~U W~~~ll»»~»~P~U~41Q~~U~ 47d·~'IDU~Jj~J,nSI ~~UU~U"U~D~ 

1 
) 

Areas nio afectadas pelo f02o 

Areas afectadas pelo fogo 
em funcio da rede viaria: 

0 
1 
2 
3 
4 ou mais caminbos 

100 hectar es 

N" de CAMINHOS 
POR PIXEL (25 ha) 

0 
I 
2 
3 

4 OU MAIS 
TOTAL 

Total de 
pixels(%) 

26 
39.5 
23.5 

8 
3 

roo 

:j:p. 

Nao afectados 
pelo fogo (%) 

13.8 
21.4 
15.2 
5.7 
2.7 
58.8 

=u= ::---
-= ± =- ±: -------· ---------
J::.....:: .· 

--1-

D 

1- Celorico da Beira 
2- Guarda 
3- Gouveia 
4- Seia 
5- Manteis!as 
6- Covilbl 

Afectados Afectados pelo fogo 
pelo fogo (%) em relac;ao ao total (%) 

12.2 46.9 
18. 1 45.8 
8.3 35.3 
2.3 28.8 
0.3 10.0 

41.2 
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