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CONTRIBUit;AO DOS INCtNDIOS FLORESTAIS PARA 
0 DESEQUILlBRIO ECOWGICO DO CONCELHO DE SOURE * . 

LUCIANO LoURENCO •• 

INTRODUCAO 

Com o tftulo Cinco anos de inc2ndios jlorestais no distrito de Coimbra, 
Lucflia Mota e Lufs Soares, da Circunscri~ao Florestal de Coimbra, apresen
taram ao ll Congresso Florestal Nacional, Porto, 7 a 10 de Novembro de 1990, 
os resultados de observa¢es recolhidas no concelho de Soure. Escolheram este 
concelho porque apresenta diversos elementos comuns a muitos outros muni
cfpios da regiao Centro, entre os quais salientaram o elevado absentismo dos 
proprietarios florestais relativamente as suas explora~<>es e o facto de encara
rem a floresta apenas como complemento do seu rendimento familiar. Em certa 
medida, estes factores justificam nao s6 a incid~ncia regular de indndios flo
restais ao Iongo dos anos, mas tambem explicam a tend~ncia para, depois do 
fogo, se proceder a substitui~ao de certas es¢cies florestais ardidas por outras 
de crescimento mais rcipido, ou, ainda, de simplesmente se deixarem os ter
renos «a mato» . 

0 nosso trabalho consistiu em complementar o perfodo de tempo estu
dado por aqueles autores, alargando-o ate ao infcio dos grandes fogos e dando
-lhe urn tratamento de cariz mais geogr<Hico, e, tambem, em analisar as 
consequ~ncias ecol6gicas dos indndios florestais, em particular os seus efeitos 
erosivos, provocados tanto pela destrui~o da vegeta~o que o fogo acarreta, 
como pelo uso de tecnicas de mobiliza~o superficial dos solos com vista a reflo
resta~ao que~ do ponto de vista da prot~ao do solo contra a erosao, por vezes 
se revelaram incorrectas. 

• Resumo da Conferencia proferida na Escola Secundaria de Soure, em 29 de Janeiro 
de 1991. 

•• Institute de Estudos Geogrtfficos, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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1. CARACTERfSTICAS FfSICAS DO CONCELHO 

A topografia do concelho de Soure apresenta acentuados contrastes entre 
as partes Norte-Ocidental e Sui-Oriental que lhe adv~m. sobretudo, das res
pectivas caracterfsticas geologicas . A separacao entre estas duas unidades, com 
caracterfsticas completamente diferentes, aproxima-se do tracado da estrada 
nacional n. 0 1 (EN 1). 

Enquanto a parte Noroeste do concelho ~ fundamentalmente constitufda 
por fortna¢es de carckter arenoso, interrompidas, entre os rios Arunca e Pranto, 
por alguns afloramentos de calcarios mais ou menos margosos e de margas, 
a parte Sueste 6 formada quase exclusivamente por calcarios compactos. 

Estas fonnac6es geologicas determinam que, a Noroeste, o relevo se apre
sente pouco movimentado, onde vales largos sao separados por pequenas coli
nas com declives suaves , enquanto que a Sueste se mostra muito mais vigoroso 
e onde os declives sao, em regra, muito mais acentuados. 

Deste modo, as diferentes caracterfsticas geomorfologicas proporcionam, 
naturalmente, distintas condic5es edafo-climaticas e fitogeogr~ficas em cada uma 
destas duas unidades. 

Por conseguinte, a Noroeste do concelho, os solos sao essencialmente 
arenosos (fot. 1) e o nfvel frecitico encon~ra-se relativamente proximo da 
superffcie, possibilitando a existencia qe frequentes Meas humidas junto 
aos rios, enquanto que a Sueste os solos apresentam-se delgados , sendo de 
natureza calcMia, com numerosos afloramentos rochosos e com muita 
pedra desagradada (fot. 2), que contribuem para acentuar a secura na ~poca 
estival. 

Por estas raz5es , os povoamentos de pinheiro bravo e de eucalipto, as espe
cies dominantes, apresentam urn born desenvolvimento a Noroeste, o que nao 
sucede a Sueste, onde as condic;oes. vegetativas sao muito deficientes para este 
tipo de especies florestais. 

2. INC~NDIOS FLO REST AIS 

As caracterfsticas fisicas descritas justificam, de certo modo, a ocorr~ncia 
dos maiores inc~ndios na parte Sueste do concelho (fig. 1), onde o combate 
se revelou mais diffcil quer pela falta de acessos, quer pelos elevados declives 
e, ainda, pelo reduzido valor econ6mico da floresta af existente, nao justifi
cativa de uma mobilizacao macica dos meios de combate. 

A distribuicao dos inc~ndios florestais ao Iongo dos anos apresenta, no 
concelho de Soure, como sucede na generalidade do Pafs, uma grande irre-
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FOTO 1 - Aspecto geral da planta~iio de eucaliptos nos arenitos da serra do Bicanho. 

FOTO 2 - Aspecto geral da planta~iio de cupressus .!).OS calclhi.os da serra do Raba~al. 
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gularidade interanual, que se traduz por urn numero medio relativamente baixo 
de indndios florestais por ano. 

No que respeita as cireas ardidas, a situacao assume igual carcicter de 
irregularidade interanual. Com efeito, os anos de 1981, 1982 e 1983, com urn 
numero de fogos pr6ximo do valor media anual, apresentaram lireas ardidas 
completamente diferentes. Enquanto que 1981 foi urn dos piores anos, em 
termos de cireas ardidas, 1982 e 1983, para urn numero se fogos seme
Ihante ao de 1981, apresentaram apenas algumas dezenas de hectares quei
mados (figs. 1, 2 e 3). 

0 ano de 1984 teve poucos fogos e a respectiva lirea ardida foi tambem 
reduzida, ao passo que os anos de 1985 e de 1986, com urn m1mero de fogos 
aproximado, registaram lireas ardidas completamente diferentes. 

Os anos de 1987 e de 1989 foram anos totalmente opostos. 0 anode 1987 
foi urn dos que registou menor numero de indndios e, em contrapartida, teve 
a maior lirea ardida. Contrariamente, 1989, urn dos anos com maior numero 
de fogos, registou uma das menores lireas ardidas. 

Em 1990, a uma sensfvel diminuicao do numero de incendios correspon
deu urn Iigeiro aumento das lireas ardidas, relativamente ao ana anterior, valo
res que foram urn pouco superiores aos registados em 1988, ana em que a as 
condic6es meteorol6gicas foram particularmente desfavoraveis a eclosao e pro
pagacao dos indndios florestais. 
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FIG. 2- Evolu9iio anual do nll.mero de incendios florestais no concelbo. 
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FIG. 1 - Distribuiyao espacial dos inceodios flores tais ;;.10 ha registados no coocelho de Soure nos Ultimos quioze aoos . 

1. Sede do coocelho; 2. Sedes de Freguesia; 3. Estradas priocipais; 4. Rios; 5. Limite do coocelho; 6. Limites dos ioceodios florestais; 
7. Arrozais. 
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FIG. 3 - Evolus:iio anual das Areas ardidas. 

3. EFEITOS ECOL6GICOS 

Uma breve analise a reparti~ao espacial das esp&:ies florestais 
(DGOGF, 1981) e a sua evolu~ao nos ultimos anos, ilustra bern algumas das 
altera~Oes recentemente introduzidas no ecossistema florestal do concelho 
de Soure. 

Efectivamente, segundo o inventario da DGOGF, em 1974 existiam no 
municfpio de Soure 10 740 ha de floresta e 2 120 ha de incultos, o que 
correspondia a pouco mais de 40% da superffcie do concelho ocupada por 
floresta e 8% de incultos (fig. 4). 

Apenas entre 1981 e 1989, arderam no concelho 4 253 ha, o que corres
ponde a cerca de 33% da area antes ocupada por floresta e incultos 1• A data 
dos fogos, 47% da area ardida entre 1981 e 1989 estava ocupada por 
Pinheiro bravo, 22% por Eucalipto e 31% era de Incultos (fig. 5). No infcio 

1 Os 346 ha consumidos pelo fogo em 1990 niio se consideraram por temporaria
mente se encontrarem totalmente incultos devido a ainda niio se ter procedido a qualquer 
tipo de reflorestas:iio. 
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FIG. 4-A- Ocupa9iio do solo (%) no concelho de Soure. 
B- Distribui9iio das esp6cies florestais (%) em 1974. 
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Diversas; Pm- Pinheiro manso; Carv - Carvalhos; Sob- Sobreiro; Pb - Pinheiro bravo; 

Out Mis- Outros Mistos. 

de 1991 (fig. 6) essas <ireas estavam preenchidas por Eucalipto (36%) , por 
Pinheiro bravo (35%) e por Incultos (29%). 

Esta an.atise permite quantificar o que a simples observacao directa nos 
mostra, ou seja, a substituicao, em grande escala, do pinheiro bravo pelo euca
lipto (fig. 7), devido sobretudo ao seu crescimento muito mais n1pido. Oeste 
modo, o pinheiro bravo, que a data dos fogos ocupava o primeiro Iugar, pas
sou a ser substitufdo pelo eucalipto que, no infcio de 1991, jci detinha o pri
meiro posto . Em termos de <ireas florestais, esta modificacao reflectiu-se por 
urn acrescimo da <irea do eucaliptal em 14%, conseguida a custa da reducao 

4 7,16% 

FIG. 5- Ocupa9iio do solo das tireas 
ardidas na.data do fogo. 

Pb- Pinheiro bravo; Ec- Eucalipto ; 
Inc- Incultos. 

556 

36.43% 

FIG. 6 - Ocupayiio actual do solo das tireas 
queimadas (Janeiro de 1991). 

Pb- Pinheiro bravo; Ec - Eucalipto; 
Inc - lncultos. 



tanto da area ocupada pelo pinhal, que sofreu uma diminui~o de 12%, como 
da preenchida com incultos, que foi reduzida em 2% (fig. 5) . 

Em termos de areas relativas, foram, naturalmente, as ocupadas por pinheiro 
bravo e por incultos aquelas que registaram decrtscimos, de 26 e 7%, res
pectivamente, enquanto que a area ocupada por eucalipto sofreu urn aumento 
de 65% (fig. 8). 
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FIG. 7- Ocupa~o do solo das lireas queimadas na data do fogo (em cima) e em 
Janeiro de 1991 (em baixo). 
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Do ponto de vista erosivo, observaram-se nftidos contrastes entre as lireas 
ardidas situadas num ou noutro dos contextos geomorfol6gicos apresentados. 
Estes efeitos revestiram-se de alguma gravidade quando foram utilizados meios 
pesados para proceder a movimentacao superficial dos solos e em que se usaram 
tecnicas pouco indicadas, face a eventual contencao da erosao hfdrica. 

Escolhemos como representativas dessas situac5es duas ~~~ouras efectua
das, respectivamente, numa lirea incendiada em 1986 na serra do Bicanbo, 
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FIG. 8 - Variayio percentual das mas ocupadas pelas especies mais representativas e por 
incultos durante o perlodo em estudo. 

Pb- Pinheiro bravo; Ec - Eucalipto; Inc- Incultos. 

a nascente do rio Pranto, e numa lirea ardida em 1987, na serra do Rabacal. 
imediatamente a Sui de Tapeus. 

Os efeitos erosivos sao bern visfveis nos «terracos• construfdos nos cal
carlos margosos (fot. 3) e, principalmente, nos arenitos da serra do Bicanbo 
(fotos 4 e 5), aos quais foi retirada toda a vegetacao e, por conseguinte, a resis
t~ncia que esta oferecia a erosao do solo. 

Na serra do Rabacal sucedeu o contrmo: Devido as caracterfsticas pedre
gosas do solo, a manutencao da vegetacao herMcea e a urn escoamento pre
dominantemente subterraneo, a actuacao dos agentes erosivos foi dificultada 
pelo que a erosao nao se fez sentir de modo tao violento. 

Mas sea erosao foi mais ben6fica na serra do Rabac;.al, tal ja nao sucedeu 
como desenvolvimento vegetative das plantas. Com efeito, na serra do Bica
nho, em .funcao das suas caracterfsticas edafo-climaticas, os eucaliptos 
desenvolvem-se a born ritmo, enquanto que as cupressfdeas da serra do 
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Foro 3 - As pee to geral dos «terrac;os• construidos nos calcftrios margosos da serra do Bicanho. 

Foro 4 - Serra do Bicanho. Aspecto geral dos efeitos erosivos na planta.c;iio de eucaliptos 
feita em arenites. 

Foro 5- Arenites da serra do Bicanho. Pormeoor da erosiio ao loogo de 
wn caminho florestal. 



Raba~ tern tido muita dificuldade para superar a adversidade dessas condic6es, 
tendo mesmo restado poucos exemplares da primeira arborizacao feita ap6s o 
fogo. Foi necessaria proceder a uma segunda arborizacao (fot. 6) que, 

FOTO 6 - Pormenor da plantayiio de cupressus nos calcarios da serra do Raba9al . 1. Planta 
jovem resultante da primeira arboriza9iio~ 2. Idem, de segunda arboriza9iio . 

do mesmo modo, perdeu grande parte dos exemplares plantados e serli neces
saria insistir em sucessivas plantacoes para se conseguirem arborizar as serras 
calcarias do Sui do concelho. 
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CONCLUSAO 

Os inc~ndios florestais contribuem para o desequilfbrio ecol6gico dos ecos
sistemas nao s6 porque conduzem a desfloresta<;ao ou porque incentivam a subs
titui~o de especies de crescimento Iento por outras de desenvolvimento mais 
rcipido, mas tambem porque possibilitam o uso de tecnicas de mobiliza<;ao super
ficial dos solos, com vista a refloresta<;lio das <ireas ardidas que, muitas vezes, 
sao incorrectas para o tipo de solo ou para o declive da vertente e, por isso, 
se revelam desastrosas para a conservacao dos solos, uma vez que estes pas
sam a ser arrastados pela erosao hfdrica. 

As altera<;6es introduzidas pelos inc~ndios florestais nos ecossistemas do 
concelho de Soure, constituem um born paradigma das diferentes situacoes que 
podem ocorrer a nfvel nacional porque este concelho, apesar da sua situa<;ao 
litoral, apresenta contrastes bern nftidos, comuns a grande parte dos concelhos 
com aptidao florestal, e, por conseguinte, com uma problematica sernelhante. 
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