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IHabitantes (Primeira e segunda
habitação)

Consciência do risco; Barreiras à 
evacuação; Experiências passadas; 

Conhecimento; Preparação

ENTREVISTAS



             

Lousã

Cabanões – 7 agregados domésticos (2021) - 13 hab

(Afetados pelos incêndios de 2017)

Boque – 21 agregados domésticos (2021) – 35 hab.

(Afetados pelos incêndios de 2017)

Cerdeira (Turística) – 4 agregados domésticos (2021) - 5 hab



             

Sertã

Vale do Laço - 11 agregados domésticos (2021)- 26 hab.

(Afetados pelos incêndios de 2017)

Trizio- 12 agregados domésticos (2021) – 25 hab.



             

Quadro síntese das entrevistas

Entidade Data Nº entrevistados 

Cabanões 24-05-2022 8 

Boque 24-05-2022 4 

Cerdeira Julho 2022 2 

Chã dos Amiais 17-11-2022 1 

Trízio 30-07-2022 20-25 

Vale do Laço 30-07-2022 20-25 

 



             

Preparação para futuros incêndios

Nula

Não existe na maioria dos casos uma preparação prévia específica

A convivência habitual com os incêndios florestais anteriores a 2017 implica a sua normalização

Após 2017 – sensação que a preparação será sempre insuficiente

Geral

Limpeza dos terrenos

Específica

Armazenamento de água em reservatórios

Manutenção de mangueiras



             

Lista de prioridades identificadas 

Maior fiscalização das limpezas;

Manutenção das estradas e estradões;

Sensibilização dos proprietários ausentes para manter as propriedades e as casas limpas;

Articulação entre entidades na prevenção dos incêndios e na evacuação;

Desenvolvimento de formações adequadas a diversos tipos de actores com responsabilidade nas evacuações,

nomeadamente autarcas, assistentes sociais, psicólogos, etc.;

Desenvolvimento de planos de evacuação adequados às necessidades da população e às suas características;

Disponibilização de informações claras e facilmente percetíveis para todos;

Disponibilização de água;

Apoio na limpar os terrenos / preço elevado



             

Lista de prioridades identificadas 

Acções de informação específicas junto das populações sujeitas a incêndios sobre o que fazer antes, durante e depois

dos incêndios

Planeamento antecipado sobre o que fazer para apoiar as pessoas com mobilidade reduzida e a sua família

Desenvolvimento de simulacros de incêndio frequentes

Indicações específicas sobre as precauções a ter e sobre o que fazer em caso de incêndio junto dos turistas,

nomeadamente através de painéis e desdobráveis.

Registo dos turistas que andam na serra



             

INQUÉRITOS



             

Aplicação - Julho de 2023 e Janeiro de 2024

O inquérito, com abrangência nacional, foi preenchido por 388 indivíduos

com 18 e mais anos.

Foram excluídas 57 respostas de inquiridos cujas profissões estão

directamente relacionadas com a gestão dos incêndios rurais.

331 inquéritos 



             

Prevenção e 
preparação para 
incêndios rurais

Experiência com 
incêndios rurais

Impcto dos 
incêndios nas 
deslocações e 

escolha de  
viagem



             

.

54% dos inquiridos são do sexo feminino

45% do sexo masculino.

A maioria dos inquiridos (33%) encontra-se no escalão etário dos 45-54

anos, seguindo-se os indivíduos entre os 35-44 anos (24%).

Os indivíduos com 75 e mais anos perfazem apenas 1%dos inquiridos.

A maioria dos inquiridos (96,4%) tem nacionalidade portuguesa.



             

129, 39%

128, 39%
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3, 1%

Rural

Urbana

Semiurbana

Não sei



             

Segundo a sua opinião como caracteriza o perigo de incêndio rural no Concelho 

Região onde vive?



             

Quando foi a última vez que houve um incêndio rural no concelho onde vive?



             

Numa escala 1 a 5 como classifica os seus conhecimentos acerca de como atuar

perante a ameaça de incêndio rural



             

Numa escala 1 a 5 como classifica a importância da criação de um plano de 

evacuação pessoal/familiar
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Numa escala 1 a 5 como classifica a importância da criação de um plano de 

evacuação pessoal/familiar (Diferença entre rural e urbano)
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Numa escala 1 a 5 como classifica a importância da criação de um plano de 

evacuação comunitário
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Numa escala 1 a 5 como classifica a importância da criação de um plano de 

evacuação comunitário (Diferença entre rural e urbano)
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Se vive ou tem uma segunda habitação numa área rural ou semiurbana que tipo

de precauções contra os incêndios toma?
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Tem um plano de evacuação

Cultiva espécies menos inflamáveis

Avisa as autoridades caso veja lixo acumulado

Tem cuidado para não ter árvores e arbustos a menos de 5 m da casa

Limpa regularmente as folhas secas dos telhados e caleiras

Tem água armazenada

Tem cuidado com os cigarros mal apagados

Cria uma faixa de proteção em redor da casa

Tem mangueiras preparadas

Corta a vegetação inflamável (silvas e canas, por exemplo)

Retira os materiais combustíveis das imediações da casa

Não lança foguetes

Não utiliza material inflamável nos dias mais quentes

Tem o acesso à casa limpo e desobstruído

Não faz fogo na floresta nos dias quentes

Limpa os terrenos



             

Durante  o verão procura informar-se sobre o risco de incêndio na zona onde reside ?

?



             

Antes de iniciar uma viagem durante a época de incêndios informa-se acerca do risco de 

incêndio da zona para onde vai?

?



             

Acha que a informação disponível é suficiente?

?



             

O que melhoraria em termos de informação?

, •Informação clara e acessível ;

•Mais informações a nível de juntas freguesia;

•Apoio às juntas na divulgação de informação;

•Informação mais visual;

•Ações de sensibilização acerca da necessidade de limpar os terrenos claras ;

•Informação clara, abrangente e atualizada sobre os acessos a evitar ou cortados em caso 

de incêndio rural



             

O que melhoraria em termos de informação?

, •Disponibilização de informação dirigida à população que não tem acesso às redes sociais, 

nomeadamente no telejornal da RTP;

•Disponibilização de uma aplicação semelhante à do “tempo” com informações nacionais 

atualizadas de acordo com a localidade em que nos encontramos;

Facultar informação graficamente perceptível, em parceria com entidades como a Waze,

por exemplo com sugestão de caminhos de fuga;



             

O que melhoraria em termos de informação?

, 

Ações e

A informação é suficiente, mas a divulgação deve ser melhorada, principalmente

para a população mais idosa;

Acho que existe informação a mais, de tal forma que chega a ser desvalorizada,

são "avisos" e "alertas" por tudo e por nada, seja no Verão ou Inverno;



             

Obrigada!
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