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Apresentação 

O fogo é um elemento persistente na paisagem amazônica, utilizado principalmente para 

limpeza de áreas recém desmatadas, reforma de pastagens e áreas de agricultura anual. Apesar 

do seu papel inegável como ferramenta, em muitas regiões da Amazônia, a única tecnologia 

disponível para manejo da agrícola, o uso indiscriminada do fogo tem sido um dos fatores que 

agravam as emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, aumento de doenças 

respiratórias e prejuízos econômicos (Andreae et al., 2004; Brown et al., 2006; Campanharo et 

al., 2019; Morello et al., 2019; Silva et al., 2020)1. Entretanto, as queimadas possuem 

importância social, por permitir a segurança alimentar de subsistência de agricultores familiares 

em toda a Amazônia (Carmenta et al., 2013). 

Em 2020, o Acre foi o terceiro estado na Amazônia com maior aumento do número de 

focos de calor em comparação ao ano de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), apesar da redução na taxa anual do desmatamento no mesmo período. As 

queimadas são monitoradas operacionalmente pelos focos de calor, que são pontos quentes na 

superfície terrestre detectadas por sensores remotos e indicam a ocorrência de fogo ativo naquele 

momento e local. Entretanto, com estes dados não é possível saber o tamanho das áreas afetadas 

pelas queimadas. Neste contexto, o Projeto Acre Queimadas (CNPq/Prevfogo - Ibama Nº 

33/2018, processo: 442650/2018-3) tem como um dos objetivos quantificar áreas queimadas do 

estado do Acre através de técnicas de mapeamento utilizando imagens satelitais, trazendo 

informações sobre a dimensão do impacto do fogo e sua localização nas áreas antropizadas. 

Neste relatório apresentamos os números das áreas queimadas para o estado do Acre e seus 

municípios, baseados na análise de imagens de satélite de média resolução espacial, para o ano 

de 2020 até o mês de novembro. 

 

 
1 Andreae, M.O., Rosenfeld, D., Artaxo, P., Costa, A.A., Frank, G.P., Longo, K.M., Silva-Dias, M. a. F., 2004. Smoking rain clouds over the 

Amazon. Science 303, 1337ï1342. https://doi.org/10.1126/science.1092779 
Brown, I.F., Schroeder, W., Setzer, A., De Los Rios Maldonado, M., Pantoja, N., Duarte, A., Marengo, J., 2006. Monitoring fires in southwestern 

Amazonia Rain Forests. Eos Trans. Am. Geophys. Union 87, 253ï259. https://doi.org/10.1029/2006EO260001 

Campanharo, W.A., Lopes, A.P., Anderson, L.O., da Silva, T.F.M.R., Aragão, L.E.O.C., 2019. Translating Fire Impacts in Southwestern 
Amazonia into Economic Costs. Remote Sens. 11, 764. https://doi.org/10.3390/rs11070764 

Carmenta, R., Vermeylen, S., Parry, L., Barlow, J., 2013. Shifting Cultivation and Fire Policy: Insights from the Brazilian Amazon. Hum. Ecol. 

41, 603ï614. https://doi.org/10.1007/s10745-013-9600-1 
Morello, T., Martino, S., Duarte, A.F., Anderson, L., Davis, K.J., Silva, S., Bateman, I.J., 2019. Fire, tractors, and health in the Amazon: a cost-

benefit analysis of fire policy. Land Econ. 95, 409ï434. https://doi.org/10.3368/le.95.3.409 

Silva, S.S., Numata, I., Fearnside, P.M., Graça, P.M.L.A., Ferreira, E.J.L., Santos, E.A., Lima, P.R.F., Dias, M.S.S., Lima, R.C., Melo, A.W.F. 
de, 2020. Impact of fires on an open bamboo forest in years of extreme drought in southwestern Amazonia. Reg. Environ. Change 20, 

127. https://doi.org/10.1007/s10113-020-01707-5 
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Estado do Acre 

Em 2020, registramos 265.113 ha (2.651 km2) de queimadas em áreas antropizadas, 

cerca de 39% maior que no ano de 2019. Em torno de 60% do fogo mapeado em 2020 ocorreu 

em áreas antropizadas, sendo estas possivelmente utilizadas para manejo agropecuário 

potencialmente produtivo (pastagens e agricultura anual ou perene), e 40% em áreas desmatadas 

em 2020 (novos desmatamentos), padrão similar ao observado no ano de 2019 (Silva et al., 

2020). Cerca de 62% das áreas afetadas se concentram em oito dos 22 municípios do Estado do 

Acre: Sena Madureira, Feijó, Rio Branco, Tarauacá, Brasiléia, Xapuri, Manoel Urbano e Bujari 

(Figura 1). Os municípios que apresentam maior aumento em área queimada em relação ao ano 

de 2019 são: Rodrigues Alves, Epitaciolândia e Xapuri, com 650%, 315% e 160%, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Total de área queimada ocorrida em 2020 por município do Estado do Acre. 

 

A relação com as categorias fundiárias foi realizada com base no mapeamento fundiário 

do Zoneamento Ecológico Econômico do estado do Acre de 2010. A maior ocorrência de 

queimadas foi em projetos de assentamento (34%), seguido por terras públicas da união (25%), 

propriedades privadas (22%), unidades de conservação (18) e terras indígenas (1%) (Figura 2). 

Em relação ao ano de 2019, todas as categorias tiveram aumento da área queimada, com maior 

aumento nas unidades de conservação (ŷ38%), seguida pelos projetos de assentamento (ŷ32%), 

propriedades particulares (ŷ23%), terras p¼blicas da união (ŷ21%) e terras ind²genas (ŷ3%). 

 

Figura 2. Distribuição das 

queimadas de 2020 por 

categorias fundiárias. 
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Figura 3. Cicatrizes das queimadas em áreas desmatadas no estado do Acre em 2020.


