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INTRODU~AO 

Com maier ou menor passividade habituamos-nos a assistlr, todos os 
anos, na epoca quente, a destruiyaO de mi!hareS de hectares de fl.oresta, COn
sumidoS pelo fogo e, por conseguinte, a alterayao dos ecossistemas florestais. 

Todos sabemos que, de modo geral, os impactes 1 provocados no meio 
ambiente pelos incendios florestais sao de tal modo complexes e revestem-se 
de uma tal multiplicidade de facetas que s6 sera possivel obter an:Uises sufi
cientemente completas recorrendo a urn leque muito diversificado de cien
cias, onde as diferentes especialidades da geografia fisica deverao desem
penhar papel preponderante. 

:E 6bvio que esses impactes sao condicionados, em primeiro Iugar, 
pelas caracteristicas do proprio incendio que, por sua vez, resultam de urn 
conjunto de factores variados. A sua analise devera incidir nao s6 sobre os 
impactes ambientais imediatos, mas tambem sobre os impactes subsequentes 
ao fogo. 

Alem destes aspectos gerais, mais te6ricos, analisam-se alguns casos 
mais concretes, retirados de urn dos grandes incendios fl.orestais registados 
na serra do Ayor, ocorrido em Setembro de 1987. Consideram-se algumas 
das caracteristicas do proprio incendio para melhor se compreenderem tanto 

• Cemunica<;ae apresentada na III Semana de Geografia Fisica, Coimbra, 2 a 5 de 
Abril de 1990. 

1 Impacte (substantive) e nae impacto (adjective). V. A. MACHADO GuERREIRO 
(1987) . 
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as alterac;:(jes imediatas como as que lhe seguem, em especial os efeitos ero
sivos surgidos na sequencia do temporal de Junho de 1988. 

Para se poder avaliar a importancia dos efeitos erosivos, apresentam-se 
alguns dos resultados obtidos em parcelas experimentais instaladas na serra 
da Lousa, para quantificac;:ao da erosao produzida na sequencia de incendios 
florestais. 

1. ASPECTOS GERAIS 

Os impactes ambientais, multiples, complexes e variados, dependem, 
essencialmente, de diversos factores Iigados as caracteristicas do proprio 
incendio, como sejam a sua dimensao, a intensidade do fogo, a epoca do ano 
em que se regista, a durac;:ao que teve e, ainda, a frequencia dos incendios 
nessa regiao. Outros factores que condicionam o desenvolvimento dos 
incendios prendem-se com os combustiveis (volumes disponiveis, concentrac;:ao, 
modo como se distribuem, caracteristicas) que, por sua vez, dependem das 
propriedades (composic;:ao e dimensao) dos povoamentos florestais, muitas 
vezes resultantes da natureza e das caracteristicas do proprio solo. 

E evidente que urn leque tao extenso de aspectos subjacentes a proble
matica dos incendios florestais, so podera ser encarada objectivamente por 
equipas interdisciplinares onde, naturalmente, a Geografia devera desem
penhar um papel de destaque. Indicam-se, pois, meramente a titulo de 
referencia e sem preocupac;:ao de uma analise sistematica, algumas das ciencias 
cujos contributes poderao ser mais relevantes para o estudo global da pro
blematica dos incendios florestais. Sao elas a Agronomia, a Biologia, a 
Botanica, o Direito, a Ecologia, a Economia, a Fisica, a Geografia, a Geo
logia, a Matematica, a Mecanica dos Fluidos, a Pedologia, a Psicologia, 
a Quimica, a Sociologia, a Silvicultura e a Zoologia. 

A Geografia, pela especificidade das suas diferentes especialidades, Car
tografia, Climatologia, Biogeografia, Hidrologia, Geomorfologia, Regional, 
Economica e Social, Rural e Populac;:ao, e chamada a dar urn precioso con
tributo, tornando-se para isso necessaria que OS geografos despertem para 
o tratamento deste grave problema nacional. Como a grande maioria somos 
professores, podemos e devemos desempenhar esse papel, a todos os titulos 
louvavel, particularmente no sentido de sensibilizar as camadas jovens da 
populac;:ao com que diariamente lidamos para os cuidados a ter com vista a 
prevenc;:ao do fogo na fioresta e, por conseguinte, a diminuic;:ao tanto do 
numero de incendios como das areas queimadas e, como consequencia, a 
reduc;:ao dos impactes ambientais negativos que originam. 
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1.1. Impactes ambientais imediatos ao fogo 

Os efeitos imediatos sao muito variados, dependendo das caracteristicas 
do proprio fogo. Esquematicamente, indicam-se algumas das consequen
cias mais importantes: 

- combustao de enormes volumes de materiais lenhosos e de vegetais; 

- forma~ao de densas colunas de fumo: 

- polui~ao do ar; 

-atmosfera irrespinivel; 

- efeitos sobre as arvores: 

- na base do tronco; 

- nos ramos ; 

- nas raizes; 

- nas folhas; 

- efeitos sobre a vegeta~ao arbustiva, sub-arbustiva e herbacea ; 

- efeitos sobre os organismos vivos do solo: 

-fungos; 

- bacterias; 

- fauna do solo: 

micro (necessaria amplia~ao de 15 X) ; 
meso ( acaros, pequenos artropodes); 
macro ( excepto vertebrados); 

- efeitos sobre as aves e mamiferos ; 

- efeitos sobre o solo: 

- textura; 

- porosidade; 

- permeabilidade; 

- estrutura e agrega~ao; 

- infiltra~ao e movimento da agua no solo ; 

- escorrencia; 

10 
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- temperatura ; 
- humidade; 
- materia organica: 

decomposi91io; 
mobiliza9ao do azoto ; 
actividade microbiana ; 
acidez do solo ; 

- nutrientes. 

1.2. Impactes ambientais subsequentes ao fogo 

- efeitos sobre as arvores: 

- ataques de doen9as e pragas; 

- corte e remo9ao dos troncos; 

- redu9ao no crescimento; 

- altera9oes nas especies (re:ftoresta9lio) ; 

- efeitos sobre a vegeta9lio arbustiva, sub-arbustiva e herbacea 
(pastagens) : 

- rebenta9lio escalonada; 
- eventual aparecimento de novas especies; 

- altera9oes locais do clima e, em especial, no microclima florestal : 

- na temperatura do ar (maxima e minima); 
- na humidade relativa do ar (maxima e minima); 
- aumento da velocidade do vento; 

- efeitos das altera9oes locais do clima: 

- consequencias para aves e mamiferos; 
- intensifica91io da meteoriza9lio das rochas ; 

- efeitos sobre a fauna : 

- altera91io da rela9lio presas-predadores; 
- aumento temponirio do numero de certas especies : 

aves que vivem no chao (perdizes, codornizes ... ); 
certos mamiferos (coelhos, lebres, lobos, raposas ... ); 



- redu9ao temporaria de outras especies : 

aves que habitam nos troncos e nas copas das arvores; 
gran des mamiferos Uavali); 

- efeitos sobre a macrofauna do solo: 

- redu9iio temponiria de certas especies (Iesmas, carac6is, minho-
cas, aranhas); 

- aumento temponirio de outras especies (gafanhotos, for
migas ... ); 

- efeitos sobre o solo: 

- erosiio e6Iica; 
- erosiio hfdrica. 

2. 0 GRANDE INC~NDIO FLORESTAL DE SETEMBRO 

DE 1987 NOS CONCELHOS DE ARGANIL, OLIVEIRA 

DO HOSPITAL E PAMPILHOSA DA SERRA 1 

2.1. Altera~oes ambientais imediatas 

Depois de localizados os tres focos que originaram este grande incendio, 
descrevemos as caracteristicas fisicas da area onde evoluiu, analisando em 
particular, a situa9iio meteorol6gica presente na deflagra9ii0 e acompanhando 
os tipos de tempo que se sucederam durante a sua evolu9iio (D. XAVIER 
VIEGAS et a/., 1988). 

Em seguida, analisamos algumas das altera9oes ambientais imediatas, 
nomeadamente os efeitos ecol6gicos do fogo, traduzidos na destrui9iio de 
10 900 hade floresta e mato, na destrui91io efou na altera9iio da fauna (ob. cit.) 
e, em particular, no acelerar da erosiio das vertentes (L. LoURENyO, 1988-a). 

2.2. Efeitos subsequentes, em especial os verificados na sequencia do 
temporal de 23 de Julho de 1988 

Depois de descritas as caracteristicas da tempestade e da area por ela 
mais afectada (Sorga9osa), apresentamos alguns dos impactes ambientais 

1 Porque se trata, na quase exclusividade de assuntos ja antes abordados, nao se 
lhes dara agora urn grande desenvolvimento, remetendo-se o leitor para os trabalhos publi
cados sobre os diferentes aspectos aqui apresentados muito sumariamente. 
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registados quase urn ano depois da ocorrencia do grande incendio mas, pelo 
menos numa grande parte, a ele devidos (L. LoURENI):O, 1988-b). 

Como resultado da observa9ao de situa9oes de intensifica9ao da erosao 
em vertentes na sequencia de incendios florestais decidimos procurar quanti
ficar a sua imporHl.ncia e para isso instaiamos, na serra da Lousa, por se 
situar mais proxima de Coimbra, parcelas experimentais para avalia9ao da 
erosao produzida nessas circunstiincias. 

2.3. Quantifica~fio da erosfio produzida na sequencia de incendios florestais 
em parcelas experimentais instaladas na Serra da Lousfi 

Ap6s defini9ao dos criterios de selec9ao dos locais para instala9ao das 
parcelas de acordo com os objectives em vista e depois de visitar varios 
tipos de parcelas experimentais para mediyao da erosao tanto no Benelux I 
(A. !MESON et al., 1988) como em Espanha 2 (L. LOURENI):O et al., 1987), 
procedeu-se a constru9ao, montagem e instala9ao das parcelas experimentais 
na Serra da Lousa (L. LoUREN<;o et al., 1989-a). 

Semanalmente efectuou-se a recolha e tratamento dos dados e os resul
tados obtidos foram surpreendentes, mesmo tendo em conta que o inverno 
de 1988/89 foi seco e que, como consequencia, os quantitativos de matetial 
erosionado foram me-nores do que teriam sido se tivt>sse chovido mais. Em 
determinadas circunstancias, num ano de precipita9ao «normal», o material 
erosionado devera alcan9ar valores da ordem das 90 toneladasfhectarefano. 
Sao valores que dispensam qualquer tipo de comentarios quando compa
rados com os obtidos em situa9oes em que o solo esta protegido pela floresta 
ou pelo mato e onde os valores poderao variar entre as 0,08 e as 0,59 tone
ladas/hectarefano (L. LoURENI):O et al., 1989-b). 

1 Observaram-se varios tipos de parcelas experimentais para avalia~Yao da erosao 
dos solos em diversos pontos da Rolanda (nas Dunas Costeiras e no Sui do Limburgo), 
da Belgica (na regiao de Brabante) e do Luxemburgo (na bacia do Sure). 

2 Em Espanha visitamos diferentes tipos de parcelas experimentais instaladas na 
Galiza (bacia de 0 Castrove - Pontevedra), na Catalunha (na serra de Montserrat e na 
serra de Montseny- Santa Fee La Castanya), na provincia de Valencia (serra Gossa e serra 
de Espadan) e na provincia de Murcia (bacia de Mula). 
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CONCLUSAO 

Nao se torna necessaria fazer grandes viagens em qualquer ponto do 
centro e norte do pais para, infelizmente, se observarem muitos dos impactes 
produzidos pelos incendios no meio ambiente, em particular no ambiente 
fl.orestal serrano. 

E bern visivel, por todas as partes, a destruic;ao da mancha fl.orestal, 
como, em muito locais, se podem observar os esforc;os feitos para conseguir, 
de novo, a refiorestac;ao dessas areas. Muitas vezes e a propria reflorestac;:ao 
que tam bern contribuiu para aumentar os perniciosos efeitos dos incendios, 
nao so porque pode acelerar extraordinariamente a erosao dos solos, ja de 
si delgados, mas tambem e sobretudo quando e acompanhada pela introduc;:ao 
de especies exoticas. 

Quando se comec;:a a desenlear a cadeia das consequencias ambientais 
dos incendios fiorestais e enorme a quantidade de aspectos a focar. Estamos 
sobretudo preocupados com os de cariz mais geogrtdico (L. LOURENyO, 1986) 
e, em particular, com os aspectos relacionados com o intensificar da erosao 
dos solos. E que, depois do fogo e da consequente destruic;:ao da vegetac;ao, 
o solo fica, muitas vezes, completamente despido de qualquer protecc;:ao 
contra a actuac;:ao dos agentes morfogeneticos e, assim sendo, esses solos 
sao destruidos. 

A conclusao e, pois, muito simples. A destruic;ao da vegetac;:ao pelo 
fogo, durante o periodo estival, facilita a erosao dos solos pelas chuvas sub
sequentes, de Outono/Inverno. E se para o desenvolvimento da vegetac;:ao 
e necessaria a existencia de solo, apesar das especies mais robustas nao serem 
muito exigentes, torna-se pois importante tudo fazer para o conservar, tanto 
mais que, se ele e erosionado, acaba por ser transportado para qualquer 
outro lado depositando-se nas albufeiras dos rios serranos, reduzindo-Ihes, 
por isso, 0 seu volume uti!, ou e abandonado nas planicies aluviais de nivel 
de base, ajudando a obstruir os canais fluviais e, por conseguinte, a dificultar 
o escoamento em tempo de cheias, contribuindo mesmo para assore-ar os 
campos de jusante. 

Deste modo, o ambiente serrano, ja de si inospito, toxna-se mais repulsivo 
depois dos incendios fl.orestais que contribuem decisivamente para a degra
dac;ao da paisagem rural e, consequentemente, para o afastamento das popu
lac;:oes. Assim, nao e de admirar que o despovoamento das regioes monta
nhosas se acentue e, por isso mesmo, se acentue tambem e cada vez mais o 
seu empobrecimento, tornando-se nas regi5es mais desfavorecidas e mais 
pobres de Portugal. 
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