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INTRODUÇÃO

Os incêndios são uma das maiores ameaças aos reflo-
restamentos e florestas nativas do planeta, causando
bilhões de dólares em prejúızo todos os anos. Além
de ameaçar progressivamente uma ampla variedade de
tipos de vegetação e de ecossistemas, alteraram as
condições do clima regional e global, e fomentam a
disseminação de espécies invasoras indesejáveis conco-
mitantes com a perda de áreas florestais e da biodi-
versidade (White, 2010). Segundo o mesmo autor, os
incêndios acarretam sérios prejúızos sociais, culturais e
econômicos, principalmente ao setor produtivo.
Assim, para preservar as florestas e o ambiente dos
efeitos nocivos dos incêndios, é necessário adotar
uma poĺıtica de proteção florestal adequada às carac-
teŕısticas de cada região (Soares, 1988).
O conhecimento dos ı́ndices de perigo de ocorrência de
incêndios é de fundamental importância dentro de um
plano de prevenção e combate, já que estimam, ante-
cipadamente, a sua ocorrência e a facilidade com que
se propagam, de acordo com as condições climáticas da
região. Tais ı́ndices são difundidos em todo o mundo e
diversos estudos comprovam a sua eficiência. Baseiam
- se em parâmetros climáticos de fácil obtenção o que
facilita a utilização pelo usuário, bastando apenas de
uma estação meteorológica e de um computador para
efetuar os cálculos.
Segundo White e Ribeiro (2010) os principais ı́ndices

atualmente em uso e mais citados na literatura são:
Índice de Angstron (IA), Índice Logaŕıtmico de Telicyn
(ILT), Índice de Rodrigues e Moretti (IRM), Fórmula
de Monte Alegre (FMA) e Fórmula de Monte Alegre
Modificada (FMA+).

OBJETIVOS

Determinar qual o método mais eficiente na predição
de perigo de ocorrência de incêndios florestais em po-
voamentos de eucalipto na região do litoral norte da
Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo
A área de estudo está localizada no Litoral Norte da
Bahia entre as latitudes de 11o15’S e 12o30’S e lon-
gitudes de 37o30’W e 38o45’W, com altitudes de 0 a
300 m. Compreende as dependências da empresa CO-
PENER Florestal Ltda. com um total de aproximada-
mente 100.000 ha de área plantada com eucalipto. O
clima é tropical úmido com temperatura média anual
em torno dos 25oC (Copener, 2010).
Coleta e tratamento dos dados
Os dados meteorológicos relativos à temperatura do ar,
umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, ve-
locidade do vento, evaporação do tanque e insolação,
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necessários para aplicação dos ı́ndices, foram obtidos
através da estação meteorológica localizada no mu-
nićıpio de Entre Rios na latitude 11 58’ 06” S e na lon-
gitude 38 06’ 36” W, para o peŕıodo de março de 2002 a
maio de 2010. Para determinar qual o ı́ndice mais efici-
ente, seus respectivos valores foram analisados através
do Skill Score (SS) e da Porcentagem de Sucesso (PS)
utilizando o Método Skill Score de Heidke (Sampaio,
1999). Tal análise foi realizada de duas formas: Pri-
meiro, com base nos dados de ocorrência de incêndios
fornecido pela COPENER e, em seguida, com base nos
dados de focos de calor obtidos pelo INPE.

RESULTADOS

Com base nos resultados obtidos, os ı́ndices que apre-
sentaram melhores Skill Score, levando em consideração
os dados de ocorrência de incêndios, foram, respecti-
vamente: ILT (SS=0,24; PS=70%), FMA+ (SS=0,15;
PS=51%), IA (SS=0,13; PS=56%), FMA (SS=0,05;
PS=29%), e IRM (SS=0,04; PS=27%). Considerando
os dados de focos de calor obtidos pelo INPE, o IA
apresentou melhor Skill Score (SS=0,24; PS=60%),
seguido pelo ILT (SS=0,21; PS=68%), FMA+

(SS=0,13; PS=51%), FMA (SS=0,07; PS=33%), e
IRM (SS=0,01; PS=28%), respectivamente. Reali-
zando uma simples média aritmética nos dois testes
utilizados, o ILT obteve o melhor desempenho, seguido
pelo IA, FMA+, FMA e IRM, respectivamente, tanto
para o SS quanto para a PS.
Existem diversos estudos utilizando os ı́ndices de
predição de ocorrência de incêndios nas mais diversas
regiões do Brasil. Seus resultados demonstram distin-
tas eficiências para diferentes regiões. Sampaio (1999),
por exemplo, obteve SS de 0,06 e PS de 37%, utili-
zando a FMA na região de Agudos SP. Nunes (2007),
para o Estado do Paraná, obteve SS de 0,12 e PS de
56%, utilizando a FMA+. Malfada et al., (2009) en-
contram os valores de SS de 0,51 e 0,42 e PS de 76%
e 70%, para o ILT e para a FMA, respectivamente, na
região de Juiz de Fora (MG). O trabalho que apresen-
tou os resultados mais similares ao deste estudo foi o
de White; Ribeiro (2010). Os autores, verificando a
eficiência dos ı́ndices de perigo de ocorrência dentro do
Parque Nacional Serra de Itabaiana (SE), obtiveram o
melhor SS utilizando o IA (SS= 0,053; PS= 68%), se-
guido pelo ILT (SS= 0,035; PS= 70%), FMA+ (SS=
0,023; PS= 48%), IRM (SS= 0,006; PS= 20%), e com
o pior resultado a FMA (SS= 0,005; PS= 17%). É
posśıvel que tal similaridade seja em decorrência dos
padrões climáticos presentes nas respectivas áreas de
estudo. Segundo White e Ribeiro (2011) a faixa cos-
teira do Nordeste (até 300 km do litoral), que se estende
do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, também co-

nhecida como Zona da Mata, apresenta um regime plu-
viométrico distinto de outras regiões brasileiras, sendo
o peŕıodo mais chuvoso de abril a julho, com o pico de
chuvas em maio.

CONCLUSÃO

Recomenda - se que para futuros estudos de predição de
ocorrência de incêndios florestais realizados na Zona da
Mata seja aplicado, de preferência, o ı́ndice Logaŕıtmico
de Telecyn em função do mesmo ter obtido os melhores
Skill Score e Porcentagem de Sucesso para a região em
questão.
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