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NACIONAL SERRA DE ITABAIANA.

Benjamin, L.A. White1,2

Adauto, S. Ribeiro3

(1) PRODEMA-UFS (2) Bolsista DAAD (3) Professor Departamento de Biologia - UFS
E - mail: benjmk@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A ocorrência e a propagação dos incêndios florestais estão
fortemente associadas às condições climáticas. A intensi-
dade de um incêndio e a velocidade com que ele avança
estão ligadas diretamente à umidade relativa, temperatura
e velocidade do vento. A utilização de dados meteorológicos
e climatológicos precisos é, portanto, vital para o planeja-
mento de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Entretanto, as previsões dos incêndios florestais não po-
dem estar somente ligadas às condições meteorológicas.
Para entender o comportamento de um incêndio florestal,
é necessário ter o pleno conhecimento das particularidades
dos combust́ıveis presentes. Não há como se fazer estimati-
vas do comportamento dos incêndios florestais sem consid-
erar as caracteŕısticas dos combust́ıveis que irão determinar,
desde a ignição, o seu comportamento posterior e a ener-
gia liberada até a dificuldade de controle e extinção desses
incêndios.

O estabelecimento de cenários com base em valores reais e
parâmetros estat́ısticos possibilitam a geração de padrões
médios de carga dos combust́ıveis florestais que, em con-
junto com valores de topografia e caracterização das
condições climáticas, permitem estimativas sobre o provável
comportamento do fogo (Beutling, 2005).

Incêndio florestal é o termo utilizado para definir um fogo
incontrolado que se propaga livremente e consome os di-
versos tipos de material combust́ıvel existentes em uma flo-
resta. Um incêndio florestal não deve ser confundido com
a queima controlada, que é a utilização do fogo em uma
área, sob determinadas condições de clima, produzindo a
intensidade de calor e a taxa de propagação necessária para
favorecer certos objetivos de manejo (Soares, 1985).

Para a ocorrência de incêndios são necessários três fatores:
Oxigênio, Fonte de Ignição e Material Combust́ıvel. A elim-
inação ou ausência de qualquer um destes componentes im-
pede a ocorrência da combustão. De acordo com Vélez
(2000), é dos combust́ıveis florestais que dependem, mais do
que qualquer outro fator, o ińıcio e a propagação do fogo,
sendo que para estimar corretamente o comportamento de

um incêndio, o autor frisa a necessidade de se observar, com
antecedência, as particularidades dos diversos combust́ıveis
presentes em determinada região.

Combust́ıvel florestal é qualquer material orgânico, vivo ou
morto, no solo ou acima deste, suscet́ıvel de participação no
processo de combustão (Batista, 1990; Soares, 1985). Se-
gundo SOARES (1985), os combust́ıveis florestais podem
ser classificados em aéreos e superficiais. No estrato flore-
stal, os combust́ıveis aéreos correspondem àqueles que se en-
contram acima de 1,80m de altura, compreendendo princi-
palmente os galhos e as copas das árvores. Os combust́ıveis
superficiais são todos aqueles localizados sobre, e imediata-
mente acima ou no piso da floresta, até 1,80m de altura,
e compreendem basicamente folhas, galhos, troncos e de-
mais materiais que se encontram neste intervalo. Rego e
Botelho (1990) frisam a classificação dos combust́ıveis por
estrato florestal e sua relação direta com os processos de
propagação do fogo. Assim sendo, eles citam a “manta
morta” e o estrato herbáceo como os responsáveis pela
ignição, propagação horizontal e superficial do fogo. Mode-
los matemáticos como o desenvolvido por Rothermel (1972),
utiliza - se da quantidade de material combust́ıvel superfi-
cial para predizer o comportamento de um incêndio. Seu
modelo continua sendo a principal ferramenta até os dias
atuais, constituindo a base matemática de muitos softwares
utilizados para o manejo do fogo (Wells, 2008).

A quantidade de material combust́ıvel em uma floresta pode
variar significativamente, dependendo do tipo, espaçamento
e idade da vegetação. A estimativa da quantidade de com-
bust́ıvel, geralmente expressa em termos de peso seco ao
forno por unidade de área, é fator importante em planos de
prevenção e controle de incêndios, especialmente em progra-
mas de queima controlada. A quantidade de material com-
bust́ıvel dispońıvel depende de várias outras propriedades,
particularmente a proporção de material vivo e morto, o
tamanho das part́ıculas, o conteúdo de umidade e sua con-
tinuidade. A quantidade de combust́ıvel dispońıvel em uma
floresta geralmente situa - se entre 70 e 80% do material
menor que 2,5cm de diâmetro (Soares, 1985).

Segundo Soares (1985), o material combust́ıvel com alto
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teor de umidade não queima. Isto se deve à denominada
“umidade de extinção”, que é um determinado valor do
conteúdo de umidade dos materiais combust́ıveis que im-
pede a combustão e a propagação dos incêndios nas áreas
ocupadas por estes materiais. Soares (1979) cita que mate-
riais combust́ıveis com teor de umidade acima de 25% a 30%
possuem remotas possibilidades de ignição, sendo estes os
valores atribúıdos para caracterizar a umidade de extinção.

Segundo Rego e Botelho (1990), a umidade do material com-
bust́ıvel determina a quantidade de calor requerida para a
ignição da matéria vegetal. Ocorre que a utilização de uma
grande quantidade de energia é necessária para vaporizar
a água existente no combust́ıvel, ocasionando a redução da
quantidade de calor dispońıvel para a combustão propria-
mente dita (SOARES, 1985).

Batista (1990), menciona que os combust́ıveis vivos e mortos
têm diferentes mecanismos de retenção de água e diferentes
respostas às variações do clima. Estes fatores caracterizam
os materiais combust́ıveis quanto à probabilidade de ignição
e periculosidade.

Torna - se percept́ıvel que a influência da umidade nos ma-
teriais combust́ıveis é mais evidente nos combust́ıveis de pe-
quenas dimensões. Classificados como perigosos, os mate-
riais combust́ıveis secos (mortos), com diâmetro menor que
1cm, respondem mais rapidamente às mudanças climáticas,
sendo, portanto, os principais responsáveis pela propagação
dos incêndios (Batista, 1990).

Por este motivo, os combust́ıveis florestais ainda são classifi-
cados em função do tempo de resposta ou timelag, que leva
em consideração justamente a capacidade destes de entrar
em equiĺıbrio com o meio ambiente.

Rothermel (1972), Batista (1990), Beutling (2005) em tra-
balhos de quantificação do material combust́ıvel, classificam
os mesmos em função do material estar vivo ou morto e em
função de seu tempo de resposta: Classe de 1 hora de time-
lag, correspondente aos combust́ıveis com diâmetro inferior
a 0,7cm; Classe de 10 horas de timelag, correspondente
aos combust́ıveis com diâmetro entre 0,7 e 2,5cm; Classe
de 100 horas de timelag, correspondente aos combust́ıveis
com diâmetro entre 2,5 e 7,6cm. Esta mesma classificação
é utilizada pelos softwares de predição do comportamento
de incêndios florestais, que utilizam o modelo matemático
desenvolvido por Rothermel (Wells, 2008).

A quantificação de combust́ıveis no Parque Nacional Serra
de Itabaiana representa uma grande contribuição para a es-
timativa da intensidade de eventuais incêndios bem como
para o planejamento do combate ao fogo, incluindo os meios
materiais necessários para contê - lo e evitar danos à veg-
etação e demais recursos e equipamentos do PARNA.

OBJETIVOS

Determinar a carga total dos combust́ıveis florestais superfi-
ciais no Parque Nacional Serra de Itabaiana (em suas princi-
pais fitofisionomias), de acordo com suas diferentes classes.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da Área de Estudo:

O Parque nacional Serra de Itabaiana localiza - se no limite
entre os munićıpios de Itabaiana e Areia Branca, (entre as
latitudes e longitudes aproximadas de 100 40’ 52” S e 370

25’ 15” O), com aproximadamente 670 m de altitude (Vi-
cente, 1999). Constitui uma área de 7966ha, formada por
um complexo de Serras seqüenciais: Cajueiro, Comprida e
Itabaiana (Carvalho & Vilar, 2005).

Está situado na zona de transição entre o litoral de Sergipe
e a vegetação de “agreste”, uma caatinga nordestina mit-
igada. Esta posição geográfica lhe garante caracteŕısticas
especiais que favorecem a existência de diversos tipos veg-
etacionais, a depender do solo do qual se encontram.

Segundo Dantas (2008), observaram - se as predominâncias
das formações abertas naturais de Campos graminosos
(3289ha), principalmente em regiões de relevo acidentado e
encostas, tanto do domo Serra de Itabaiana quanto da Serra
Comprida. As Matas (2643ha) vêm em seguida, em sua
maioria como vegetações secundárias, em áreas que circun-
dam os domos das Serras de Itabaiana e Cajueiro, possuindo
maior área continua e mais preservada na região denomi-
nada de Cafuz. O habitat denominado de Areias Brancas
(347ha) somente ocorre na face leste das Serras de Itabaiana
e Comprida.

As fitofisionomias de Matas são caracterizadas por árvores
que podem chegar a 20m de altura, sempre verdes, mas que
perdem parte de suas folhas nas estações mais secas. As
Areias Brancas são áreas onde os solos ficam relativamente
expostos e suportam uma vegetação que varia de arbustivo -
herbácea a arbustivo - arbórea. Já nos Campos Graminosos,
a vegetação é cont́ınua e composta predominantemente por
gramı́neas anuais e arbustos anões (Dantas, 2008).

Coleta do Material:

Foram coletadas 45 amostras, dentro das três principais
fitofisionomia vegetais, de acordo com Dantas (2008): 15
em áreas de matas, 15 em áreas de areias brancas e 15 em
campos graminosos.

A coleta do material foi realizada com o aux́ılio de um gabar-
ito de madeira de 1,0m x 1,0m, onde todo o material com-
bust́ıvel até 1,80m de altura foi coletado e pesado. A coleta
foi realizada durante os meses de Janeiro a Maio de 2009.
Tanto a metodologia de coleta quanto a de classificação do
material combust́ıvel nas classes de diâmetro foram ado-
tadas com base nas pesquisas de Rothermel (1972), Beutling
(2005); Soares (1985); e Ribeiro (1997):

Material Combust́ıvel Vivo:

� HERB: Material Herbáceo, plantas que possuem a con-
sistência e porte de erva. Ex: gramı́neas, samambaias.

� MV: Material Verde Lenhoso incluem a folhagem e os
pequenos ramos dos arbustos vivos. São materiais cujo
diâmetro seja menor ou igual a 0,7cm.

Material Combust́ıvel Morto (seco):

� MS1: Material Seco com diâmetro menor igual a 0,7cm.

� MS2: Material Seco com diâmetro entre 0,71 e 2,5cm.

� MS3: Material Seco com diâmetro entre 2,51 e 7,6cm.

Após a operação de coleta, classificação e pesagem, foram
retiradas sub - amostras representativas de cada classe que,
depois de pesadas, foram acondicionadas em sacos plásticos
e levadas ao laboratório para secagem e posterior deter-
minação do teor de umidade e peso da matéria seca ao
forno. A secagem foi feita na estufa, a uma temperatura
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de ± 70 ºC, durante 72 horas. Os dados da quantidade de
material combust́ıvel superficial obtido foram então extrap-
olados para a unidade Toneladas / Hectare.

RESULTADOS

A média das cargas totais de combust́ıvel superficial en-
contradas nas três fitofisionomias foram significativamente
diferentes: 12,05 ton.ha - 1 nas Matas Fechadas, 8,29
ton.ha - 1 nas Areias Brancas e 5,99 ton.ha - 1 nos Cam-
pos Graminosos. As áreas de Mata Fechada apresentaram
maior desvio padrão e variância, enquanto as áreas de Cam-
pos Graminosos apresentaram os menores. Caldeira (2003),
trabalhando numa Floresta Ombrófila Mista em General
Carneiro (PR), encontrou valores médios de combust́ıvel su-
perficial variando de 4,43 a 13,71 ton.ha - 1 e Melo et al.,
(2006), em áreas de floresta no Parque Nacional do Iguaçu,
encontrou uma média de 11,74 ton.ha - 1. Estudos de Souza
et al., (2003), embora com diferente tipo de vegetação (Pi-
nus taeda), demonstram claramente o aumento na carga de
combust́ıveis superficiais à medida que a idade das plan-
tas vai aumentando, com exceção para os povoamentos de
3 anos de idade, em que as folhas e pequenos ramos que
formam as plantas estão abaixo de 1,8m de altura e são
considerados combust́ıveis vivo.

A classe de material combust́ıvel morto, de diâmetro infe-
rior ou igual a 0,7cm, foi a mais significativa nas áreas de
Matas e nas Áreas de Areia Branca; e a segunda mais signi-
ficativa nas áreas de Campos Graminosos, representando re-
spectivamente: 69,84%; 65,45%; 37,71% do total. Segundo
Soares (1985), estes materiais são os mais perigosos por ap-
resentarem temperatura de ignição menor, por facilitarem
o ińıcio do fogo e acelerarem a sua propagação, queimando
- se rapidamente com produção de calor e chamas intensas.

As áreas de Matas apresentaram 87,05% de seu material
combust́ıvel, com diâmetro inferior a 2,5cm. As áreas de
Areia Branca 97,13% e as áreas de Campos Graminosos
100%. BATISTA (1990) cita que 70% a 85% da quantidade
de material combust́ıvel que normalmente é consumida num
incêndio florestal possuem diâmetro menor que 2,5cm.

O teor de umidade do material combust́ıvel total dentro
das fitofisionomias variou principalmente devido ao fato de
o material estar vivo ou não. Os materiais vivos apresen-
taram em média um teor de umidade de 44,67%. Já os
materiais mortos apresentaram umidade média de 18,82%.
Soares (1979) cita que materiais combust́ıveis com teor de
umidade acima de 25% a 30% possuem remotas possibil-
idades de ignição, sendo estes os valores atribúıdos para
caracterizar a umidade de extinção.

O teor de umidade também variou de acordo com a fitofi-
sionomia em questão. Os materiais combust́ıveis presentes
nas áreas de Matas apresentaram uma umidade média
de 35,07%, já nas áreas de Areia Branca, apresentaram
umidade média de 27,76% e, nos Campos Graminosos
28,82%. A maior umidade presente nos materiais com-
bust́ıveis na fitofisionomia de Matas pode ser explicada de-
vido às condições microclimáticas diferentes dentro destas
áreas no Parque Nacional Serra de Itabaiana. Pezzopani
et al., (2002), medindo a diferença da temperatura máxima
no interior de um fragmento de floresta secundária e em

uma área aberta adjacente em Viçosa-MG, encontraram na
área aberta a temperatura máxima média de 39,2ºC, contra
19,4ºC em média no interior da floresta.

O material combust́ıvel seco, de diâmetro menor ou igual
a 0,7cm, apresentou os seguintes teores de umidade média
de: 24,46%; 14,85%; 17,15%, respectivamente, para as fitofi-
sionomias de Matas, Areia Branca e Campos Graminosos.
Segundo a equação desenvolvida por Schoroeder (1970), um
dos fatores que afetam a probabilidade de ignição do ma-
terial combust́ıvel é o teor de umidade do Material Seco
menor ou igual a 0,7cm. Quanto menor seu teor de umi-
dade maior a sua probabilidade de ignição. Pode - se chegar
à conclusão de que o material combust́ıvel nas áreas de
Areia Branca está, com relação a esta caracteŕıstica, mais
suscept́ıvel a entrar em combustão, seguido pelas áreas de
Campos Graminosos e depois pelas áreas de Matas.

CONCLUSÃO

A quantidade de material combust́ıvel superficial variou de
acordo com as fitofisionomias definidas por Dantas (2008),
dentro do Parque Nacional Serra de Itabaiana. As áreas
de Matas apresentaram uma maior quantidade de material
combust́ıvel, seguida pelas áreas de Areia Branca e por fim
pelas áreas de Campos Graminosos.

A classe de material combust́ıvel morto, de diâmetro infe-
rior ou igual a 0,7cm, foi a mais significativa nas áreas de
Matas e nas Áreas de Areia Branca; e, a segunda mais sig-
nificativa nas áreas de Campos Graminosos, representando
respectivamente: 69,84%; 65,45% ; 37,71% do total.

Os materiais combust́ıveis secos e menores ou iguais a
0,7cm de diâmetro apresentaram um menor teor de umi-
dade nas fitofisionomias de Areias Brancas, o que os tornam
como sendo os mais suscept́ıveis a entrarem em processo de
ignição.
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À Bolsa do DAAD concedida ao primeiro autor.

REFERÊNCIAS
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