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1. lnt roduc;:ao 

Os incendios florestais constit uem, de ha uns 

anos para ca, em Portugal e nos demais paises da 

bacia mediterranea, objecto de intensa discussao e de 

profunda reflexao, pelos impactes fisico-naturais que 

provocam e pelos prejuizos s6cio-econ6micos que 

acarretam, implicando, em certos casas, a perda de 

vidas humanas. 

Tern merecido, por isso, uma atenc;:ao especial 

dos diversos sectores da nossa sociedade e de especia· 

listas de varies dominies do saber , norteados por 
finalidades comuns: compreender as diversas verten· 

tes deste fen6meno e minimizar as suas conse· 

quencias. 
Do muito que ja foi escrito sobre o assunto, res· 

salta a complexidade, quer na eclosao, quer no desen· 

volvimento dos incendios florestais. Entre os variadis

simos agentes que concorrem para a sua manifestac;:ao, 

sao invocados factores ambientais e humanos, ent re os 

quais se salientam o tipo e o estado da vegetac;:ao, a 

morfologia do terrene, as condic;:oes meteorol6gicas e 

as actividades econ6micas dominantes. Os incendios 

florestais requerem, incontestavelmente, a conjuga

c;:ao de um grupo de variaveis que interagem num 

espac;:o concreto. 

Assumem-se, nestas circunstancias, como fen6-
menos verdadeiramente geogrMicos pois as suas ori

gens associam-se a factores eminentemente territo
riais e os seus efeitos tern uma clara incidencia na 

paisagem, ou seja, e no meio geogrMico que se encon

tram as suas causas e e nele que se reflectem as suas 

consequencias (LOURENc;:o, 1994 ). 
E neste contexte que o contribute da Geografia 

se pede revelar essencial, participando na investigac;:ao 

dos agentes de deflagrac;:ao, acompanhando o compor
tamento das chamas e avaliando as consequencias 

espaciais ap6s a sua manif estar;:ao. 

Por conseguinte, o titulo que escolhemos para 

este trabalho, lncendios florestais no Parque Natural 
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da Serra da Estrela, resulta elucidative quanta ao 

principal objective de estudo, o qual se abrevia num 

cont ribute, atraves de um olhar essencialmente geo

grMico, para a melhor compreensao dos incendios 

florestais que ocorreram na area do Parque Natural da 

Serra da Estrela (PNSE). 

0 trabalho subdivide-se em 9 partes, onde 

se incluem a (1 ) lntrodur;:ao, (2) Quadro Natural, 

(3) Quadro humane, (4) lncendios florestais: evolur;:ao 

recente e repartir;:ao espacial, (5) Os incendios flores 

tais, a ocupac;:ao humana e as condic;:oes naturals: a 

complexidade de relar;:oes, (6) Risco de incendio flo

restal, (7) lncendios florestais: algumas reflexoes, 

(8) Sfntese final, (9) Referencias bibliogrMicas. 

2. Area de Estudo 

0 Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), 

area sobre a qual incidiu o presente estudo, abrange, 

tal como a propria denominac;:ao sugere, a mais impor

tante Serra de Portugal, que se localiza no bloco 

Noroeste da Cor dilheira Central. Com uma orientac;:ao 

geral de NE-SW, congrega, com os seus actuais limites 

administrat ivos, cerca de 100.000 hectares, repartidos 

por 6 concelhos da Regiao Centro: Celorico da Beira, 

Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia, no distrito da 
Guarda, e Covilha, no distrito de Castelo Branco. 

Nesta porc;:ao de territ6rio, de evidente singula

ridade e de reconhecidos valores ecol6gico-naturais e 
hist6rico-culturais, as crescentes preocupac;:oes ambien

tais e a evoluc;:ao dos conceit os de ordenamento 
alicerc;:aram a sua institucionalizac;:ao como area 
protegida, desde 1976. 

Fortemente fustigada pelo flagelo dos incendios 

florestais, contou no perfodo de 1980 a 1999 com 7154 
ocorrencias que percorreram uma area de cerca de 

90.000 ha. 0 numero medic de fogos por ano foi de 

360 e a area media ardida rondou OS 4500 ha. 

3. Objectives e Metodologia 

Com o objective de perceber o quadro espacio

·temporal dos incendios florestais que afectaram a 

area, pareceu-nos pertinente a prossecuc;:ao de objec-

197 



tivos mais parcelares que se relacionam com o conhe· 
cimento dos tra~os fisiogrilficos e arquitectura humana 
da regiao, suportes a manifesta~ao e severidade des· 
tes fen6menos. 

Na sequencia, procuramos descobrir eventuais 
rela~oes, estatisticas, entre a incidencia e a dimensao 
dos fogos e as componentes fisicas e humanas que 
caracterizam esta Serra. A perfeita consci€mcia de que 
os fogos florestais procedem de urn exercicio entrela· 
~ado entre factores de natureza distinta, exigiu·nos 
uma analise integrada do territ6rio, apesar de a reco
nhecermos deficiente, pois a diversidade de interve
nientes de Iugar para Iugar e de tal ordem e a sua 
variabilidade e tanta , que cada incendio constitui urn 
caso (mico, dificil de prever e, consequentemente, de 
gerir. 

Nao obstante, e apesar das limita~oes que lhe 
estao inerentes, procuramos que este trabalho tivesse 
alguma potencial aplica~ao, pelo que consideramos 
oportuno, ja no ambi to da preven~ao, a execu~ao de 
cartas de risco de incendio, destrin~ando duas compo· 
nentes essenciais: uma associada a eclosao e outra 
ligada a propaga~ao das chamas. 

Em jeito de conclusao, efectuamos uma breve 
reflexao sabre algumas tematicas que nos parecem 
prioritarias no estimulo a prosperidade desta monta· 
nha, pois nao temos duvidas que a adop~ao de urn 
modele sustentavel, capaz de harmonizar o desenvol· 
vimento do territ6rio com a qualidade de vida das 
popula~oes e a conserva~ao da Natureza, implica 
for~osamente a integra~ao do factor ambiente. 

Em termos gerais, OS metodos seguidos implica· 
ram, numa etapa preliminar, a consulta de uma gama 
diversificada de fontes bibliograficas e o contacto com 
varias lnstitui~oes, competentes no fornecimento de 
documentos cartograficos, dados estatisticos e outras 
informa~oes, algumas das quais de indole pessoal, 
acerca da problematica em investiga~ao. 

Os metodos estatisticos de que nos servimos, 
com a finalidade inicial de descobrir potenciais cone· 
x6es entre os incendios f lorestais e as condicionantes 
fisicas e humanas, foram o Modelo de Correlac;ao 

Linear Simples e Analise Multivariada de Componentes 

Principais. 

Na continua~ao, pesquisamos as condi~oes geo· 
grMicas presentes na eclosao e na propagar;:ao dos 
incendios, interceptando, para 0 efeito, as areas 
incineradas num perfodo de 11 anos com os elementos 
para os quais se dispunha de informa~ao cartogrMica 
fidedigna. Logo depois, relacionamos o numero de ocor
rencias e de incendios de grande dimensao (2: 50 ha) 
com os elementos meteorol6gicos mais influentes na 
dinamica adquirida pelas chamas. Por ultimo, inves· 
tigamos o modo como decorreu a progressao de 
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3 grandes fogos florestais, nao s6 com o intuito de 
recolher alguns novas ensinamentos, ocultados pelos 
exames antecedentes, mas tambem para aferir os 
resultados obtidos nos exercicios precedentes. 

4. Os incendios florestais, a ocupar;:ao humana e as 
condir;:oes naturais: a complexidade de relar;:oes 

Os resultados da aplica~ao dos modelos quanti · 
tativos atestam alguns dos raciocinios que tern vindo a 
ser desenvolvidos sabre esta tematica, ou seja, o 
numero medic de ocorrencias por ano e por kmZ, 
parece ser influenciado, fundamentalmente, pela 
presenr;:a do Homem: em primeiro Iugar atraves das 
actividades econ6micas dominantes, conquistando 
especial relevancia a pratica da pastoricia e, em 
seguida, pela popular;:ao total residente. 

Ja no que se refere a dimensao da area ardida 
parece estar mais correlacionada como as componen
tes fisicas da area, em especial com os factores 
declive, quantitativos anuais de precipitar;:ao e condi· 
r;:oes meteorol6gicas especificas (altas temperaturas, 
baixa humidade do ar e ventos fortes). 

Cabe, nao obstante, referir alg~ma fragilidade 
nas rela~oes detectadas. Com efeito, a extraordinaria 
complexidade dos fogos deriva, nao s6 do extenso rol 
de agentes e factores que influenciam a sua eclosao e 
potenciam o seu desenvolvimento, mas tambem da 
desigual fei~ao que os caracteriza, imiscuindo-se e 
interagi ndo desde elementos climaticos, topograficos, 
vegetais e outros de cariz social, econ6mico e ate 
institucional, sempre dificeis de avalizar e ponderar 
num contexte global. 

5. 0 risco de incendio florestal na area do PNSE 

A investiga~ao das rela~oes entre os factores 
naturals e s6cio·econ6micos que afectam a incidencia 
e a dimensao dos fogos permitiu reconhecer, por urn 
lado, a nao existencia de urn agente isolado sabre o 
qual se possa construir urn a cart a de risco e, por 
outro, a dificil exequibilidade se pretendermos basea
·la no conjunto de todos esses elementos. Nestas cir· 
cunstancias, foi necessaria seleccionar urn con junto 
minima de factores-chave que permit issem definir, 
com suficiente rigor, urn ou mais indices, de forma a 
obter informa~i.ies sobre a susceptibilidade de certa 
unidade territorial aos incendios. 

A interpreta~ao das rela~i.ies estatisticas obtidas 
nos varies ensaios, sugere-nos que a irregularidade na 
densidade de incendios florestais se relaciona, mais 
estritamente, com o Homem, ao passo que a impor-
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tancia da area ardida estara mais dependente dos ele
mentos naturais. Mediante tal reciprocidade, admiti· 
mos como coerente o desmembramento do risco de 
incendio em dois criterios complementares, traduzidos 
numa dupla cartografia: 

1 - Carta de risco de eclosao de incendios 
florestais; 

2 - Carta de risco de propaga~ao de incendios 
florestais. 

A primeira, subordinada aos agentes que poten
cialmente colaboram na apari~ao dos incendios, e a 
segunda conciliando os factores que mais concorrem 
para a sua propaga~ao. 

A selec~ao das variaveis e a atribui~ao de urn 
peso de participa~ao foram as duas etapas que torna
ram possivel a aplica~ao de urn Mode/o de Adir;cio 

Ponderada, que comunga de algumas das caracteristi
cas dos ensaios propostos por CHUVIECO e CONGALTON 
(1989); DAGORNE e CASTEX (1992); DAGORNE eta/. (1995) 

ou por MARIEL e JAPPIOT (1997). 

6. Conclusao 

A procura de melhores condi~iies de vida pelos 
habitantes da Estrela desencadeou profundas altera
~iies territoriais, cujos efeitos se manifestaram num 
acentuado esvaziamento demogrcifico, protagonista de 
muta~oes s6cio-econ6micas, etarias e profissionais, 
com repercussoes negativas na t rilogia agricul tura -
floresta - pastoricia. 

0 retrocesso da ac~ao colonizadora do Homem, 
atraves das suas actividades agricolas e pecuarias, 
manifestou-se num acentuado abandono dos terrenos 
agro-pastoris. Na floresta desprezou-se a explora~ao 
da resina, cessou-se o uso do mato como fonte de 

materia organica e substituiu-se a utiliza~ao da lenha 
como combustive! para prepara~ao dos alimentos. 

Entre as principais consequencias geoecol6gicas 
do abandono de tao vastas areas, destaca-se urn acen
tuado acrescimo de combustiveis para arder, que em 
muito tern favorecido a prolifera~ao e a propaga~ao de 
incendios florestais, tornando-os em certas ocasioes 
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incontrolaveis. Por tudo isto, torna-se extremamente 
dificil designar solu~iies concretas para urn problema 
tao complexo, mormente agravado pela dispersao de 
competencias por multiplas l nstitui~iies que operam 
nesta area e sobre esta tematica. 

Mesmo assim, e sem ocultar uma v1sao essen
cialmente geogrcifica, efectuamos uma reflexao sobre 
algumas ideias-forr;a que consignamos estruturantes 
deste territ6rio, cabendo-lhes, por isso, uma fun~ao 
determinante no equilibria geoambiental e s6cio
·econ6mico da serra da Estrela. Apesar de visivel
mente direccionadas para o problema dos incendios, 
nao deixam, com isto, de assumir urn certo envolvi
mento na dinamica territorial da serra, concebendo
as, portanto, como vectores fundamentais no futuro 
deste espa~o. 

1 · 0 fogo: uma politica de exclusao versus uma 
politica de gestae? 

2 - Ordenamento florestal: como conciliar a ges
tae florestal e a conserva~ao dos recursos 
naturais? 

3 · A pastoricia e a floresta: uma rela~ao har
moniosa ou adversa? 

4 · 0 turismo na montanha: urn vector de desen
volvimento ou urn agente de explora~ao? 

Contudo, a diversidade, a complexidade e a 
importancia das questiies aqui abordadas, ao se cata
logarem de ecossistemicas, nao se compadecem de 
uma abordagem superficial ou sectorizada, pelo con
trario, carecem de urn estudo globalizado (transdisci
plinar) e met6dico de todos quantos possam participar 
com urn cont ribute vatido e construtivo. 

Ao finalizar este trabalho resta-nos uma cer 
teza, a mesma com que o iniciamos: a Serra da Estrela 
possui urn patrim6nio natural e humane que esta a ser 
delapidado por fen6menos violentos e ciclicos devido a 
incuria do Homem. Os seus recursos naturais, a beleza 
das suas paisagens, a variedade faunistica e floristica, 
os seus ecossistemas unicos, as valores humanos, 
enriquecidos pela sua hist6ria e cultura, estao a ser 
desperdi~ados e a comprometer o equilibria natural da 
mais alta montanha de Portugal. 
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