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0 "SENTIR" DA POPULA<;AO SOBRE A TRANSFORMA<;AO 
DOS CAMPOS DO BAIXO MONDEGO* 

A. C. Almeida**, A. F. Soares***, J. G. Santos**, L. Cunha**. A. Tavares** . 

R ESmiO 

Um inquerito feito a habitantes das principais povoavoes do Baixo Mondcgo. sobre as 
consequencias das transformavoes operadas pelas recentes obras hidn\ulicas e agricolas nesta area. 
permite concluir que a consciencia dessas modificacoes e vari{lVel consoante a sua proximidade aos 
Campos, a idade, a actividade pro fissional e a afectavi'io directa ou nao. 

No geral. e dada mais importiincia nos impactcs positives das obras sobre o ambiente do que aos 
ncgativos. De igual modo, as alteracoes nas pniticas culturais e o emparcelamento parece serem bem 
accites pelas pessoas d irectamentc afectadas. 0 estado actual do ambiente e considerado razoitvel a 
bom co turismo e tido como pouco explorado mas com potencialidades, principalmcntc em Montemor
-o-Velho. 

Palavras-Chave: Baixo Mondego. Campo. Monte. lnquerito. Jmpactes Ambientais. 

Une enquete faite aux habitants des principaux villes et villages du Bas Mondego, en ce C]Ui 
conccrne les consequences des trans formations operees par les recents travaux hidrau liques et agricoles 
dans cct espacc, permct d 'en conclurc que leur connaissance est 'aria hie en fonction de leur proximite 
aux Campos, leur age. leur activite profess ionelle et leur affectation directe ou pas dirccte. 

En generale, on donne plus d ' importance aux impacts positifs qu·a ccux qui sont negatifs. en ce qui 
conccrne les travaux sur l'envi ronnement. Pareillement, les alterations des cu ltures et l'emparcellcment 
scmblcnt etre bien acceptees par les pcrsonnes dt.\ja directc::ment en affectees. L 'ctat actllcl de 
l'envi ronnement est evalue '·raisonnablc" ft "bon·· et le tourisme. avec des potential ites. surtout a 
Montemor-o-Velho, est encore pcu cxploite. 

Mots-cles: Bas Mondego. "Campo". " Monte'' . Enq uetc. lmpactes Environnementaux. 

AOSTRACT 

From a survey made among the population of the main villages of the Lower Mondcgo, concerning 
the consequences of the recent hidraulic and agricultural transformations made in the area we 
concluded that the awareness of the said transformat ions varies according to d istance from the Campos, 
age. occupation. and to the direct or indirect degree of exposure. 

In general , more importance was given to the positive impacts than to the negative ones. The 
replacement of crops and the farm amalgamation seem also to be acceptable. The present environment 
conditions arc thought to be from ··fair" to "good' '; tourism is thought a$ having potential yet to he 
explored, particularly in Montemor-o-Yelho. 

Key-w ords: Lower l\1ondego. ·'Campo". "Monte". Survey. Environmental Impacts. 

* Estc trabalho enquadra-se no ambito do Program a Praxis XX I, projecto 2/21/CTA/1 56/94, intitulado "Estrutura geologica. 
evoluvao da paisagcm e recursos no espavo do Baixo 1\ !ondego". 

** Jnstituto de Estudos Geograticos da Faculdade de Letras da Universidadc de Coimbra. 
*** Deprutamcnto de Ciencias da Terra da Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 
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INTRODU<;:AO 

E ja vasto o leque de autores, dos seus textos e con
ceitos, que de modo especifico ou integrando trabalhos 
mais amplos, se debru9aram sobre o Baixo Mondego1. 

Tal como ALMEIDA et a/. ( 1990), seguindo uma 
terminologia proxima da adoptada por RIBEIRO ( 1987, 
mapa VI - Divisoes Geograticas), nao podemos deixar de 
reconhecer aiguma dificuldade na defini9ao do conceito 
espacial de Baixo Mondego, dado tratar-se de urn "espa9o 
onde se conjugam paisagens que vao do carso aberto no 
chamado Maci9o de Sic6, aos campos aluvionares do 
Mondego, ou ao despropos itado "horst'' de Cantanhede, 
em que se at1iculam as unidades de paisagern do baixo 
vale do Mondego, da Estremadura setentrional, da 
termina9ao norte dos maci9os calcarios e do corrector de 
depressoes e colinas imediatas ao Maci90 Marginal". 

Neste sentido, e de acordo com aqueles autores, o 
conceito de Baixo Mondego e entendido como a por9ao 
mais ocidental da bacia hidrografica do Rio Mondego, 
aquela que, prolongando-se para jusante, se inicia nas 
proximidades da ponte da Portela, junto a Coimbra, onde 
o rio deixa o Maci9o Hesperico e passa a cortar unidades 
da Orla Mesocenoz6ica Ocidental Portuguesa. 

Concordamos igualmente com a dicotomia proposta 
por GIRAO ( 1933) que distingue o Campo ou Campos do 
Mondego e o Monte ou Serra, sendo os primeiros urn 
espa90 que apesar de grande complexidade morfo-estrutu
ral, corresponde a " ... planicie aluvial de nfvel de base, 
com hist6ria a decorrer das sucessivas acumula9oes 
impostas a partir do entalhe wi.irmiano e muito possivel
mente ja em tempos holocenicos" (SO\RES et a/. I 989), 
e os segundos, os relevos marginais que encaixam a 
planicie. 

E sobre este espa9o fisico que incide o presente traba
lho cujo objective principal e avaliar a percep9ao dos 
efeitos das interven96es recentes, que tern vindo a ser 
implementadas na bacia do Mondego, com particular 
importancia a jusante de Coimbra, pelas popula9oes que 
neles e deles vivem. Pretende-se, em suma, avaliar o novo 
"pu lsar" dos Campos e das suas gentes2

. Para o efeito, 

1 Vcr a prop6sito A. GtRi\o ( 1933); A. F. f\ 1ARTINS ( 1940): 
0. RIBEIRO ( 1941 e 1987): A. F. SOARES ( 1989); A. C. AU IEIDA 
el a/. ( 1990); F. REBELO el a/. ( 1990). 

2 Este trabalho constitui urn complemento de um outro 
efecluado pelos mesmos autores (CUNHA el a/ .. 1999) em que se 
pretendcu avaliar os irnpactes ambientais decorrentes das 
recentes intervem;oes no Baixo l\1ondego, ainda que de fo rma 
subjcctiva devido <I natureza da metodologia uti1izada - ·'matri
zes de interacr,:iio" segundo LEOPOLD et a/. ( 1971 ). 
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elaborou-sc um inquerito que, com a prestimosa colabora-
9iio dos alunos de Geografia desta Universidade, serviu 
de base para uma entrevista directa, feita no local, a 
233 pessoas seleccionadas de forma aleat6ria. Previa
mente, elaborou-se uma versao provis6ria do questionario, 
que serviu apenas para aferir a objectividade das per
guntas e, consequentemente, a validade do(s) sentido(s) 
das pr6prias respostas ou da auscncia delas, quer se tra
tasse de simples recusa em responder, quer da manifes
ta9ao de desconhecimento sabre o tema questionado. 

ESTRUTURA GERAL DO INQUERITO 

0 inquerito passado as popula9oes apresentava uma 
estrutura composta por 7 grupos de questoes, o primeiro 
dos quais visou a obtenviio de urn conjunto de dados 
relatives aos inquiridos, por local de entrevista (quadro I), 
que permitiria posteriormente a caracterizar,:ao da amostra, 
em fun9ao de: 

- idad e 
- sexo 
- profissao 
- naturalidade 
- residencia 
- local de trabalho 

Q uadro I - N(unero de inqu iridos por local de entrevista 

Local de entrevista N" de inquiridos 

Coimbra 30 

Figueira da Foz 30 
Alfarelos 22 
Arzila 18 

Ere ira 2 1 

Lavas 20 
Montemor-o-V elho 30 

Sao Joiio do Campo 20 

Taveiro 22 

Tentugal 20 

Total 233 

Os restantes grupos de questoes, os que estruturam o 
corpo do inquerito, visaram a obten9ao de urn conjunto de 
informar,:oes que permitissem concluir, por exemplo, 
sobre o grau de conhecimento das popula9oes relativa
mente a algumas transfonna9oes concretas ao conjunto 
das obras, ou ainda sabre o grau de satisfa9ao das popula-
95es relativamente aos resultados obtidos, quer individual 
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quer colectivamente. Os inquiridos foram, portanto, 
sol icitados a pronunciar-se sobre questoes cuj a estrutura 
foi a seguinte: 

0 grupo II , que pode subdividir-se em tres sub-grupos: 

I. Grau de conhecimento sobre as diferentes interven
r,:oes: 

- regularizar,:ao do leito e protecr,:ao contra as cheias 
- construr,:ao do canal e da rede de rega 
- construr,:ao de infra-estruturas viarias 

emparcelamento dos campos agricolas 

2. Reconhecimento da importancia do caracter local, 
regional ou nacional de cada um dos grupos de interven
r,:oes referidos na questao anterior. 

3. Grau de satisfar,:ao em relar,:ao aos grandes objecti-
ves a alcanr,:ar com as intervenr,:oes: 

- protecr,:ao contra as cheias 
- re-estruturar,:ao agricola dos campos 
- condir,:oes de rega 
- produr,:ao agricola 
- acessibil idades 
- abastecimento publico de agua 
- abastecimento de agua a industria 

No grupo III pretendemos averiguar qual seria a sensi
bil idade das popular,:oes relativamente aos impactes decor
rentes do conjunto das intervenr,:oes sobre os diferentes 
elementos do sistema ambiental, em funr,:ao do sentido 
dos impactes (positivos/negativos) e do grau de intensi
dade (fortes/moderados/fracos). Os elementos ambientais 
em analise foram: 

- solo 
- ar 
- agua (quantidade e qualidade) 
- vida 
- paisagem 
- patrim6nio cultura l 
- Homem (actividades socio-econ6micas) 

Quando confrontados com as questoes do grupo IV os 
inquiridos teriam de pronunciar-se sobre o estado actual 
do ambiente no Baixo Mondego, com um leque de possi
bilidades de resposta compreendido entre as situar,:oes 
extremas de "muito born" e "muito mau". 

Relativamente as questoes do grupo V, pretendeu-se 
avaliar o balanr,:o pessoal dos inquiridos em termos de 
beneficio/prejuizo, relativamente a algumas das transfor-

mar,:oes mais importantes, talvez mesmo as que mais 
expectativas criaram nas popular,:oes: 

- modificar,:ao de culturas 
- emparcelamento 
- rede de rega 
- rede de estradas 

As questoes do grupo VI centraram-se na aval iar,:ao 
pessoal dos inquiridos relativamente ao estado actual da 
explorar,:ao dos seguintes recursos no Baixo Mondego: 

agua 
- solo 
- barros 
- areia 
- pedra 
- vegetar,:ao 
- fauna 
- paisagem 

Finalmente, nas questoes do grupo VII solicitou-se aos 
inquiridos uma opiniao sobre o modo como se desenvolve 
a actividade turistica no Baixo Mondego em funr,:ao dos 
seguintes aspectos: 

- locais de maior interesse turistico 
- caracterizar,:ao do grau de intensidade da actividade 

turist ica 
- aspectos que poderiam ser melhorados. 

CARACTERIZA<";AO GERAL DA AMOSTRA 

A prop6sito da estrutura geral do inquerito, ja nos 
haviamos referido ao numero de entrevistas efectuadas 
(cfr. Quadro 1). Procurando dar uma ideia da sua repaJti
r,:ao espacial (Fig. I ), justificamos a variar,:ao que se veri
fica no numero de inquiridos em funr,:ao da diferenciar,:ao 
do efecti vo populacional de cada uma das localidades em 
questao, sem ter havido, obviamente, intenr,:ao de propor
cionalidade. 

A caracterizar,:ao da amostra sugeriu outros tipos de 
anal ise que nos permitiram agrupar os inqu iridos em fun
r,:ao da sua naturalidade e da area de residencia. No pri
meiro caso (Fig. 2), verifica-se que do total de inquiridos 
apenas 15,5% nao sao naturais do Baixo Mondego. Ja a 
observar,:ao da figura 3 permite-nos destacar o claro e 
esperado predominio das gentes residentes no Campo 
(48,9% dos inquiridos). Por outro !ado, o nC1mero de 
inqui ridos res identes nas duas principais local idades 
(Coimbra e Figueira da Foz) representam apenas 30,5% 
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Efectivo 
da 
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Fig. 1- Distribuiyao espacial da amostra 

do total , enquanto apenas 3% residem fora do espa<;:o 
ffsi co do Baixo Mondego. 

--------------------------------, 

I F::E15,5 

L 
184,5 
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Fig. 2- Distribuic;::io da amostra por naturalidade dos inquiridos 
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n.s .ln.r. ~- 2,1 

Fora 3 

F~gue ira 19,3 

Coirrora 11 ,2 

~= 1 115,5 
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% 

Fig. 3- Distribuic;ao da amostra por local de residencia dos 
inquiridos 

A composi<;:ao da amostra por sexo e por idade (Fig. 4) 
documenta a maior percentagem de inquiridos do sexo 
feminine com idades inferiores a 20 anos, rela<;:ao que se 
inverte na classe dos 21-40 anos, e nas classes seguintes. 
No entanto, fica tambem a ide ia geral de um relativo 
equilibria no numero de inquiridos por sexos sendo a 
representatividade do sexo masculine (cerca de 55%) 
ligeiramente maior. 

l_c_H_o_~~-D_M_u_lh_~r=jiJ:::~ :---------------... 1 
-;-C~ oo , 

21,1 

2,2 

·30 ·20 · 10 0 % 10 20 30 

Fig. 4 - Distribuic;:ao da amostra por scxo e por idac.le 

A concluir esta caracteriza<;:iio geral da amostra, o 
agrupamento dos inqu iridos por categoria s6cio-profis
sional (Fig. 6), permite-nos destacar os profissionais de 
comercio e servic;:os (3 8,6%) e de operarios ( 18%). A per
centagem de agricultores (4,3%) sendo efectivamente 
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reduzida, mais ate do que seria desejavel, nao deve, no 
entanto ser lida isoladamente, na medida em que, por 
exemplo, foram varios os casos em que domesticas, 
refonnados, operarios e tambem os pr6prios profi ssionais 

l"•· .- ., .. , --~--,..----.---....--- --y----,----,38,61 .... . ,,._, ~ -1.3 
~--r-

40 I 0 10 20 25 30 35 15 

"" 
Fig. 5 - Distribui<;ao da amostra por categoria s6cio-profissional. 

de comerc1o e servi9os, referiram dar a agricultura uma 
ded ica9ao significativa, ainda que a tempo parcial. 

DADOS E RESULTADOS DO INQUERITO 

0 conjunto das respostas obtidas legitima interpreta-
96es diversas, nao necessariamente contradit6rias, mas 
antes complementares, diferindo essencialmente em fun
yao do enfoque, da perspectiva de anal ise e da sensibili
dade do analista. E neste quadro, que a equipa de investi
gadores fonnada por ge6grafos e ge6logos desenvolveu o 
estudo de que agora se apresentam os resultados, lidos e 
organizados em funvao da sensibilidade e do dialogo 
constante dos seus autores . 

Come9amos por manifestar alguma admira9ao perante 
o facto de a regularizavao do lei to e protecvao contra as 
cheias, ter tido um impacte nao tao importante quanto se 
esperaria sobre as populavoes da Ereira, gente tao afec
tada pel as cheias no passado 1, pois a pen as 2/3 dos inqui-

Quadro II- Percentagem de inquiridos q ue ··conhecc bern·· as principais interven<;oes etectuadas no espa<;o do Baixo Mondcgo 

N° lnquiridos 

T otal 233 
Alfarelos 22 
Arzila 18 
Coimbra 30 

Localidade Ere ira 21 
Figueira da Foz 30 
Lavos 20 
tliontcmor 30 
S. J. Campo 20 
Taveiro 22 
Tentugal 20 
<40 120 

I dade : 40 1 13 
Homens 128 

Scxo Mulheres 105 
Agriculton.:s 10 
Comercio/sen i<;os 90 

Catcgoria Open\rios 42 
s6cio- Quad. Superiores 19 
prolissional Dcsempregados 2 

Domesticas 28 
Estudantes 19 
Reformados 2 1 

Natu ralidade 
Baixo Mondego 197 
Fora do B. Mondego 36 
Campo 114 

Residcncia 1\ lo nte 36 
C idades 7 1 
Fora do B. Mondego 7 

1 Dcpois da entrcga para pub lica<;ao dcste art igo. no lnverno 
de 2000/200 I. face a quantidadc de precipi tat;aO caida. OS 

v:ilores estimados para a cheia centem\ria, que e de 1.200 m3/s 
em Coimbra, fo ram por varias \ czes ul trapassados causando 
pcquenas inundar;oes e estragos nus diques do Baixo Mondego. 
at-: que nos dias 26 e 27 de Janeiro de 200 I um pi co de cheia 

Regul. lcito e Canal e n:de de Infra-est. Emparcela-
prot. cheias reg a vi arias menlo 

61 63 64 54 
68 73 82 76 
72 67 72 65 
57 53 53 30 
67 76 81 76 
43 40 47 33 
35 30 40 35 
77 77 77 67 
85 85 80 84 
59 77 64 45 
55 55 50 50 
5 1 58 54 48 
73 67 74 61 
55 61 62 53 
67 65 66 55 

100 90 90 90 
56 58 58 51 
64 60 7 1 55 
68 68 47 37 
50 50 50 50 
64 68 71 58 
47 63 58 53 
7 1 71 76 76 
63 65 67 56 
53 so 47 42 
68 75 76 67 
72 64 64 61 
44 41 45 32 
71 7 1 57 43 

q ue ating iu 1990 m3 Is em Coimbra provocou a inunda<;ao dos 
Campos do Mondego com dcstruir;ao de diques e uma ponte c 
com avultados estragos para as populat;Oes dos Campos (Ribeira 
de Frades, Fonnoselha, S. Joao do Campo, Montemor, Ereira) . 
Foram as p rimei ras inunda<;oes ap6s a constru<;ao das obras de 
regu lariza<;ao. 
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rides referiu "conhecer bem" as interven~oes efectuadas 
com aquele prop6sito. Tambem nos surpreendeu o facto 
de a mesma resposta ser dada por apenas cerca de metade 
dos inquiridos de Tentugal sobre os quatro tipos de inter
ven~oes. 

A melhoria das infra-estruturas viarias e o canal e rede 
secundaria de rega sao as interven~oes que, de um modo 
geral, sao melhor conhecidas pelas populayoes do Baixo 
Mondego. 0 emparcelamento, actualmenre ainda em 
curso, parece ser aquele sobre o qual as pessoas mantem 
um certo alheamento, em particular, e tal como se espe
rava, no caso das populayoes de Coimbra, Figueira da Foz 
e Lavos, em virtude do seu menor envolvimento directo 
com esta questao. Retira-se, ainda, que sao os inqui ridos 
com idade superior a 40 anos os que melhor conhecem as 
intervenyoes infra-estruturais efectuadas, eventualmente, 
por pertencerem a essa classe de idades os proprietaries 
ou rendeiros, os principais interventores no processo. A 
observayao do Quadro II permite ainda continnar, tam
hem, que sao os agricultores e os reformados que 
demonstram um melhor conhecimento do conjunto das 
interven~oes no espayo do Baixo Mondego, em contra
ponte com os quadros superiores, desempregados, estu
dantes e empregados de comercio e serviyos. 

Procurando a percep~ao do alcance espacial dos resu l
tados (Quadro Ill ), veritica-se que a maioria dos inquiri
dos atribui ao emparcelamento um alcance essencialmente 
local e regional, embora os inqu iridos em Coimbra e 
Figueira da Foz tenham considerado tratar-se tambem de 
uma estrategia com s ignificado supra-regional, mesmo 
naciona l. Refira-se ainda a atribuiyao de im portiinc ia 
nacional a regulariza~ao do le ito e rrotecyao contra as 
cheias, referida rela maioria dos inquiridos, o que s6 se 

compreende se pensarmos que as pessoas inquiridas 
possam ter tomado em linha de conta os graves prejuizos, 
materiais e humanos, nonnalmente associados aquelas 
manifestayoes hidrol6gicas extremas e que sao ampla
mente divulgados. 

No que diz respeito ao grau de sucesso dos diversos 
objectives das obras (Quadro IV), o amplo leque de res
pastas permite destacar os seguintes aspectos: 

A protecyao contra as cheias parece ter sido o objec
tive com maior sucesso, surgindo no extrema oposto a re
-estrutura~ao agrico la dos campos e o abastecimento de 
agua a ind(tstria. 

0 maior indice de insatisfayao perante o resultado das 
obras, entendidas no seu conjunto, parece poder atr ibuir
se as populayoes de Lavos, em contraponto com as popu
la~oes de Montemor-o-Velho e Taveiro, aquelas que 
terao, em sua opiniao, beneficiado mais com as intervcn
yoes que tem vindo a desenro lar-se no palco ffsico do 
Baixo Mondego. Nao surpreende, por isso, a grande acei
tayao de algumas dessas interven96es e o seu elevado grau 
de sucesso que lhes foi atribuido, como, por exemplo, no 
caso da rede secundaria de rega e da defesa contra as 
cheias 

Em termos etarios, salienta-se a elevada perccntagem 
de inquiridos com idades superiores a 40 anos que defen
dem ter havido fortes melhorias na produ~ao agricola, em 
claro contraponto com os inquiridos da fa ixa etaria 
inferior. 

Os agricultores parece terem eleito a re-estruturar,:ao 
agricola dos campos. as melhorias das condi~oes de rega e 
da produ9ao agricola como os objectivos melhor alcanc;:a
dos; ja os reformados \'eem na defesa contra as cheias, os 
melhores resultados das interven9oes. 

Quadro III- lmportancia local. regional ou nacional das principais obras (em%) 

Nivel Local Nivel Regional Nive! Nacional 

A B c D A B c D A B c D 
/\l t1m:los 17 16 17 6 18 17 14 8 10 17 18 9 

Arzila 18 16 16 6 18 17 14 7 16 14 19 6 
Coimbra 21 22 25 10 25 23 21 17 2 1 20 26 19 

Ere ira 13 12 18 12 13 13 19 I I 13 13 !9 C) 

Figueira da Foz 24 22 22 7 26 19 20 17 19 22 22 14 

Lavas 17 15 18 3 17 14 16 6 16 14 16 6 
Montcmor-o-Ve1ho 16 20 13 16 19 18 14 15 13 15 21 11 

S . .Joao do Campo I I 13 14 13 10 13 14 15 13 12 13 9 
Tavciro 18 18 19 10 17 17 17 10 14 12 17 9 
Tentugal 14 12 16 II 17 12 13 10 14 10 14 8 

!\- Rcgularizac;ao do lei to c protecr;:ao de chcias; B - Canal e rede de rcga: C - 1nfra-estruturas viarias: D- Emparce1amento. 
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Quadro IV- Objectivos completamente alcanvados (em %) 

Protecyi\o Re-estrut. 
contra cheias agricola 

Totnl 58 21 

r\l farclos 50 18 

Arzila 50 33 

Coimbra 63 13 

Ere ira 57 19 

Figueira da Foz 40 7 

Localidade La~os 55 0 

Montcmor 63 47 

S. J. Campo 80 30 

Taveiro 82 32 

Tentt1gal 45 15 

<40 53 17 
I dade ;...:40 65 27 

Homcns 57 19 
Scxo Mulhcn:s 60 23 

Agricultores 50 60 
Comercio/servir,:os 60 16 

Open\rios 50 19 

Protiss<io Quad. Supcriorcs 58 21 

[ksemprt:gaclos 50 50 

Domcsticas 68 18 

Estudantes 53 21 

Rcformados 71 38 

Baixo Mondego 61 23 
Nawrulidadc Fora do B. Mondego 44 II 

Campo 66 30 
Rc$idcncia Monte 61 22 

Cidadcs 49 10 

r:ora do !3. Mondcgo 14 0 

Destaque, ainda, para o facto de as gentes que residem 
no espa~o ffs ico do Baixo Mondego (no Monte e no 
Campo), bem como as que residem nos principais centres 
urbanos (Coimbra e Figueira da Foz) elegerem a protec
r,:ao contra as cheias como objective melhor alcan<;:ado; ja 
os residentes fora do Baixo Mondego apontam a acess ibi
lidade como objcctivo de maior sucesso. Ou seja, sao 
:lpontadas melhorias nas actividades ou infra-estruturas 
mais utilizadas ou praticadas pelos inquiridos, o que 
abona a favor das obras. 

Em materia de impactes ambientais, as obras de regu
larizac;ao do leito do Rio Mondego foram passiveis de 
uma avaliar,:ao balizada pelos extremes "positive forte '' e 

Rcdc de Produyao Acessib. Abast. plibl. Abast. de ilgua 
rega agricola de ilgua il ind\1stria 

40 28 30 31 15 

41 18 23 32 18 
33 33 28 39 6 

30 10 30 20 7 

48 38 24 62 5 

23 17 37 23 17 

5 5 10 10 10 

60 50 37 43 27 

50 30 25 15 5 

68 50 55 41 27 
40 30 30 25 20 

38 23 33 26 II 

43 84 27 36 19 

42 28 38 37 14 
3& 28 24 27 15 

70 RO 40 30 20 
31 20 32 27 II 

36 24 26 29 19 
53 37 26 26 37 
50 50 50 50 0 
57 36 39 43 18 
37 21 26 26 16 
43 33 29 48 10 

43 29 32 34 14 
22 22 22 17 17 

49 34 35 41 15 
47 39 33 28 22 
24 14 23 17 13 
14 29 4:3 29 0 

"negativo forte". A analise do conjunto das respostas 
permite concluir que todos os elementos do ambiente 
terao sido afectados, embora o confronto dos quadros V e 
VI mostre que os valores extremos nao assumem grande 
significado, com excepc;ao dos impactes positives sobre a 
quantidade de agua disponivel , a qualidade da paisagem e 
as actividades s6cio-econ6micas. 

Os autores das principais criticas negativas sobre o 
estado geral do ambiente no Baixo Mondego, foram os 
inquiridos em Tentugal, enquanto que as popular,:oes de 
Arzila, Taveiro e Coimbra, parecem convencidas das 
s igniticativas melhorias ambientais decorrentes das inter
venr,:oes efectuadas. 
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Quadro V- lmpactes positivos fortes sobre o ambientt: (em %) 

Solo Ar Quant. 
itgua 

Tota l 15 6 

Alfarclos 3 5 
.\rzila 33 22 
Coimbra 27 10 
Ere ira 10 14 
Figueira da Foz 7 0 

Localidade Lavos 0 0 
Montcmor 13 3 
S. J. Campo 10 0 
Taveiro 18 9 
Tentugal 10 0 

I dade 
:40 10 3 

: 40 20 9 

Sexo 
I-I omens 13 5 
t-.1ulheres 17 7 
Agricultores 10 10 
Comercio/sen; i~YOS 17 4 
Openirios 12 2 

Profiss;lo Quad. Superiores 26 I I 

Desemprcgados 0 0 
Domcsticas 14 4 
Estudantes 0 0 
Reformados 24 24 

Natu ralidade 
Baixo t-. londego 15 7 
Fora do B. Mondego 17 3 

Campo 15 7 

Residencia Monte 8 3 

Cidadcs 20 7 
Fora do B. Mondego 14 0 

Um outra tipo de anal ise, por idades e par sexo, per
mite concluir que os inquiridos com idade inferior a 
40 anos denunciam urn maior indice de descontentamento 
relativamente aas impactes sabre a vida e sobre a paisa
gem. enquanta esta e vista mais negativamente pelas 
mulheres. 0 solo e a quantidade de agua foram os ele
mentos do ambiente que maiores beneficios registaram, de 
acardo com as duas categorias de inquiridos anterior
mente referidas. 

Se optarmos por uma analise em termos de categorias 
socio-profissionais, a qualidade do ar, que parece prea
cupar seriamente todos os inquiridos, sensibilizou, em 
pat1icular, agricultores e desempregados. J{t os quadros 
superiores e estudantes parecem menos receptivos aos 
impactes sobre a vida. Refira-se, ainda, que os profissio
na is de comerc io/servic;:os ( o grupo mais representative 

36 

10 
18 
I; 

50 
29 
20 
5 

13 
10 
41 
25 
27 
20 
21 
26 
30 
28 
10 
53 
50 
21 
II 

19 
24 
19 
21 
25 
28 
14 

Qual. Vida Paisagem Patrim. Act. socio-
ftgua cultural econ6micas 

6 21 10 19 
5 0 18 0 5 

22 II 33 17 22 
17 7 20 23 23 
5 0 19 10 38 
7 10 33 13 17 
5 5 15 5 15 
3 3 10 3 3 

10 s 10 0 s 
23 14 23 18 36 
10 10 25 10 35 
9 4 17 12 21 

12 9 25 9 IR 
9 3 23 7 19 

12 9 19 13 20 
0 0 20 10 10 

10 6 21 9 20 
5 2 14 7 14 

26 21 32 32 37 
0 0 0 so 50 

14 4 32 0 21 
0 5 5 I I II 

19 14 24 14 19 
I I 6 21 II 20 
8 II 19 8 17 
9 4 18 9 18 

17 8 14 3 22 
II I I 28 15 20 
0 0 29 0 14 

em termos absolutes) mostraram-se relat ivamente pouco 
criticos, quer em termos posi tives, quer em termos 
negatives. Os quadros superiores foram os inquiridos que 
manifestaram maior aprec;:o pela maioria dos impactes das 
obras, destacando-se os que se retlectiram no aumento da 
quantidade de agua dispon i•el e em beneficios para as 
act ividades s6cio-econ6micas, estas certamente relaciona
das com o aumento da produc;:ao agricol a ja referida, por 
exemplo, em MENDES e LIMA ( 1996). 

Finalmente, os impactes negatives fortes sobre o ar, 
sabre a paisagem e sobre a vida desagradam essencial
mente as gentes do Campo e residentes fora do Baixo 
Mondego. Ja a qualidade da agua preocupa essencial
mente os que lhe estao mais directamente sujeitos - os do 
Campo. 
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Quadro VI- lmpactcs negativos fo rtes sobre o arnbiente (em%) 

Solo Ar 
Quant. Qual. 

Vida Paisagcm 
Patrim. Act. socio-

Total 3 12 

Al farelos 0 5 

Arzi la 0 0 

Coimbra 3 7 

Ere ira 5 24 

Figueira da Foz 7 10 

Local idade Laros 0 15 

l\1ontemor 0 17 

S. J. Campo 0 25 

Taveiro 5 9 
Tcntugal 15 15 

I dade <40 3 9 

>40 4 16 

Sexo Homens I 13 

Mulheres 5 13 

Agricultores 0 30 

Comcrcio/servifYOS 2 7 

Openi.rios 5 12 

Protissao Quad. Superiores II 16 

Desempregados 0 50 

Domcsticas 4 25 

Estudantes 0 0 
Reformados 5 19 

Natural idadc Baixo Mondego 4 13 

Fora do B. Mondcgo 3 8 

Campo 4 16 

Rcsidcncia Monte 6 II 

Cidades 3 7 
Fora do B. Mondcgo 0 14 

Em fun9ao da aprecJayao mais pormenorizada do 
estado do ambiente traduzida pelas respostas a questao 
anterior, a quat1a pergunta do inquerito surge como uma 
sintese natural do balanc;:o entao efectuado. Nao nos sur
preende, por esse facto, que os resultados apontem no 
sentido de um posicionamento dos inquiridos no 
designado meio termo (estado razoavel do ambiente), uma 
das a lternativas de resposta. Ja. os extremos "Bom a Muito 
Bom" e "Mau a Mu ito Mau" obtiYeram um reduzido 
volume de respostas (Quadro VII), particularmente, na 
t:dtima das situa96es acima referidas. Em termos de espa
c ia lidade, confirmam-se os inquiridos em Tentugal como 
os menos satisfe itos com o estado geral do ambiente no 
Baixo Mondego. 

Salienta-se, tambem, o maior optimismo dos inquiri
dos com idades superiores a 40 anos. 

agua 

I 

0 
6 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

5 
5 

I 

2 

I 

2 

5 
0 

0 
0 
() 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 
0 
0 

,\gua cultural econ6micas 

6 9 8 6 2 

0 0 5 9 5 
II 6 0 0 0 
0 10 7 0 3 

14 0 5 0 0 
3 7 3 7 () 

0 0 0 0 0 
7 27 17 7 3 
0 0 5 10 0 

18 14 9 18 0 
15 25 25 15 5 

8 14 13 7 3 
5 4 2 6 I 

5 9 5 7 2 
8 10 10 6 2 

0 0 0 10 0 
3 6 6 6 0 

14 12 14 12 5 
5 32 21 0 5 

50 0 0 50 0 
7 7 4 7 () 

5 21 II 5 5 
5 0 0 0 () 

7 I I 9 7 2 
6 3 3 6 0 

12 I I 10 8 I 

0 I I 8 6 6 

I 6 3 4 I 
0 14 14 14 0 

As questoes do ambiente, demonstraram como ante
riormente j a se disse, um grau de satisfa9ao razoavel das 
popula96es em geral, o que apenas parece nao ser parti
lhado por uma significativa percentagem de inquiridos 
pertencentes a categoria s6cio-profissional de operarios. 

Em resposta a questao n° 5 do inquerito, que pretendia 
dos inquiridos um balanyo pessoal, directo ou indirecto, 
das obras no Baixo Mondego, os resultados, em geral 
francamente pos iti vos, encontram-se sintetizados no 
quadro V Il l. 

Assim, a modificac;:ao de culturas, o emparcelamento, 
a rede de rega e a rede de estradas traduziram-se, de um 
modo geral em benefic ios pessoais para a maioria das 
pessoas inquiridas. Destacam-se, pri nc ipa lmente, as 
melhorias na rede de estradas e na rede de rega. No 
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Quadro VII - Estado actual do ambiente no Baixo Mondcgo (%) entanto, algumas destas obras gerar..tm nas popula9oes 
sentimentos discordantes c mesmo algo contradit6rios, 
como por exemplo, em Arzila, decerto pela polemica que 
se tem gerado em torno da constru9ao da via nipida 
Montemor - A meal (T.\DEU et a/. , 1995), por con
siderarem afectar as condi9oes ambientais do Paul de 
Arzila. 

h'otal 
iAifarelos 
IArziia 
roimbra 
Ere ira 
Figueira da Foz 

Localidade Lavos 
Montcmor 
S . .1. Campo 
Taveiro 
lrentu,e.al 

!dade :40 
40 

Sexo Homens 
Mulhcres 
jAgricultores 
lcomercio/servir,:os 

Profissao 
jopcnirios 
puad. Supcriores 
Desempregados 
Domesticas 
Estudantes 
Reformados 

INmuralidade Baixo Mondeeo 
Fora do B. l\1ondego 

ramoo 
Residencia Monte 

lcidades 
Fora do B. l\1ondego 

Muito 
Born 

eBom 

26 
18 
33 
37 
33 
20 
20 
30 
10 
27 
25 
21 
3I 
24 
27 
50 
18 
29 
37 
50 
29 
21 
33 
26 
22 
23 
36 
28 
14 

Razoavcl 

68 
77 
67 
63 
62 
77 
70 
67 
90 
64 
50 
72 
65 
72 
67 
50 
76 
54 
63 
50 
71 
79 
67 
68 
75 
71 
61 
66 
86 

Maue 
Muito Mau 

6 
5 
0 
0 
5 
3 

10 
3 
0 
9 

25 
7 
4 
4 
6 
() 

6 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
6 
3 
6 
0 

No que diz respeito a modifica9ao de culturas e ao 
emparcelamento, mais delicadas por interferirem com 
parametres complexos relacionados, por exemp lo, com as 
caracteristicas do sistema de propriedade dos predios 
rurais, com questoes de inovac;:ao tecnol6gica, aumento da 
produtividade e do rendimento, e com as inevi taveis 
questoes (nem sempre ultrapassaveis) de "culturas e gera
<;:oes", os efeitos directos destes prolongados processos de 
re-estrutura9ao agnl.ria, actualmente ainda em curso, 
parece terem tido ja uma significativa aceita9ao junto das 
popula9oes de Ere ira, Montemor-o-Velho, S. Joao do 
Campo e Coimbra. Tah·ez que o contacto, ha mais tempo. 
das popula9oes destas freguesias com os terrenos empar
celados tenha influfdo na sua maior confianc;:a neste tipo 
de transformac;:ao do espac;:o agrario. 

Factor fundamental para a caracterizac;:ao do estado 
geral do ambiente no Baixo Mondego, os recursos natu
rais end6genos e o estado actual da sua explora<;:ao foram 
tema para a sexta questao formulada. Devemos salientar o 
facto de esta questao ter revelado, desde logo, um forte 
desconhecimento dos inquiridos relativamente ao que se 
verifica para alem dos seus territories vividos, ou seja, as 
suas respostas devem ser encaradas como traduzindo um 
estado de coisas que caracteriza, acima de tudo, um 
espac;:o de ambito local. 

Quadro VIII- Balanr,:o pessoal das obras em tcrmos de bencHcio/ prcjuizo (%) 

Mod. Cult. Em pare. Redc rega Rcde eslr. 

lnd Ben Prej lnd Ben Prcj lnd Ben Prej lnd 13cn Prt::i 

Alfarelos 70 30 0 65 30 5 55 45 0 35 65 0 

J\rzila 45 55 0 so so 0 35 65 0 25 40 35 

Coimbra 34 62 3 33 67 0 27 73 0 23 77 0 

Ere ira 24 71 5 33 57 10 19 81 0 29 71 0 

Figueira da Foz 47 47 7 50 43 7 37 63 () 7 93 0 

Lavos 44 44 II 44 44 II 44 56 0 IS 70 15 

M ontemor-o-Velho 55 45 0 30 67 4 II 85 4 7 86 7 

S. Joilo do Campo 16 68 16 II 89 0 5 84 I I 0 100 0 

Tavciro 32 64 5 59 41 0 36 64 0 14 73 14 

Tcnlugal 70 25 5 65 35 0 65 35 0 30 60 10 

38 



0 "sentir'' da popu/01;(io sobre a transformartiu dos Campos do Baixo .\londego 

Da observac;ao do Quadro IX, rapidamente se conclui 
que as populac;oes do Baixo Mondego, no geral, conside
ram nao existi r sobre-explorac;ao dos seus recursos natu
rais; quando mu ito a areia e a fauna, sobretudo especies 
cinegeticas, sao vistas por cerca de um em cada sete pes
soas como sobre-exploradas. Sao, no essencial, os agri
cultores aqueles que sentem rna is esta pressao sobre 
aqueles elementos. A paisagem, pouco referida, apenas e 
assinalada com algum sign ificado por 16% dos quadros 
superiores, mais sensiveis para esta problematica. 

A actividade turfst ica no Baixo Mondego, tema da 
ultima das questoes formu ladas, revela-se ainda insuti
ciente, pelo menos a aval iar pelos resultados das respostas 
obtidas. As popular;oes de Tentugal, Figueira da Foz, 
Taveiro, Lavos e Coimbra, forarn particularrnente criticas 

relativarnente a esta questao (Quadro X). Em alguns 
casos, denunciararn mesmo a fraca intensidade dos fluxos 
turisticos gerados, a sua irregularidade e o reduzido 
nurnero de dias em que as pessoas perrnanecem nas infra
estruturas de apoio existentes, com excepc;ao da epoca alta 
relativa ao designado "turismo de sol e mar". Esta ideia 
nao pode deixar de se relacionar com o proprio facto de os 
inquiridos, de um modo geral , referi rem as suas terras ou 
outras localidades mais ou menos pr6xiq1as, como os 
locais do Baixo Mondego de maior interesse tu ristico 
denunciando, desde logo, e entre outras interpretac;oes, 
uma superlativizac;ao dos valores locais. Regista-se. no 
entanto, talvez tambem pela sua rnaior centralidade relati
vamente ao espac;o em estudo, que Montemor-o-Velho 
encabec;a a lista de preferencias dos inqui ridos, inde-

Quadro IX- Estado actual da cxplorac,:iio dos recursos natura is no Baixo Mondego (%) 

A gun Solo Barro . \reia Pedra Flora Fauna Paisagcm 

Total 7 11 5 15 6 9 14 5 

:\lfarclos 14 5 5 18 5 5 9 0 

1\rzila 0 0 0 0 0 6 11 0 
Coimbra 7 23 3 17 7 10 7 7 
Ere ira 10 29 0 5 0 0 19 10 
Figueira da Foz 3 10 3 20 10 10 13 7 

Localidade Lavos 0 0 0 30 0 10 20 10 
Montemor 10 13 17 20 13 27 13 7 
S. J. Campo 15 0 5 20 5 0 20 0 
Tavciro 9 18 9 0 5 5 23 5 
Tcntttgal 0 5 0 15 10 5 10 5 

!dade 
<40 9 18 7 18 8 12 14 8 

~40 4 4 3 12 4 5 14 3 

Sexo 
Homens 5 14 7 17 6 10 13 6 

Mulheres 9 9 3 13 6 8 15 5 

Agricultores 0 0 0 30 0 0 40 0 
Comercio/scrvic,:os 9 13 6 17 8 9 14 7 
Opcn\rios 10 7 2 7 7 5 7 2 

Profissao Quad. Superiorcs 5 21 11 16 11 21 2 1 16 
De~empregados 0 50 0 50 50 50 0 0 
Domesticas 4 4 4 14 0 4 7 4 
Estudantcs 11 26 11 21 5 21 21 5 
Rcformados 0 0 0 10 0 0 14 0 

Natura1idadc 
Baixo Mondego 6 11 5 15 6 8 13 5 
Forn do B. Mondcgo 11 11 6 17 8 11 19 6 

Campo 8 9 4 11 6 7 16 4 

Rcsidencia Monte 6 19 11 19 3 11 17 8 
Cidades 6 11 3 18 7 8 10 6 
Fora do B. Mondego 14 0 0 29 14 29 29 14 
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Quadro X- Locais de maior interesse turist ico no Baixo Mondego (em%) 

Coimbra 
Montemor- Figueira Paul de Rio Serra da Pouca 
-o-Velho da Foz Arzila Mondcgo Boa Vingem In tens. 

~otal 9 

fA.ifarelos 9 

fA. rzi ln 0 

roimbra 27 
Ere ira 5 
Figueira da Foz 7 

Localidndc Lavos 5 
Montemor 10 
S. J. Cnmpo 0 
~aveiro 23 
lfentugal 0 

I dade 
:40 II 

40 8 

Sexo 
Hom ens 13 
Mu lheres 7 

Agricultures 10 
Comercio/serviyos 9 
Open\rios 10 

Protissao p uad . Superiores 16 
Desempregados 0 
Domesticas I I 

Estudantes 16 
Reformados 0 

Naturalidade 
Bnixo Mondego 8 
Fora do B. Mondego 19 

~ampo 5 
Rcsidencin Monte II 

ridades 13 
Fora do B. Mondego 29 

pendentemente da idade, sexo, categoria s6cio-profis
sional , naturalidade e residencia. Quando solicitados a 
pronunciar-se sobre o que poderia ser feito para alterar o 
actual estado de coisas em materia de intensidade turistica 
no Baixo Mondego, os inquiridos quase sempre referiram 
a criac;:ao de novas e melhores infra-estruturas de apoio ao 
turismo, hoteleiras mas tambem viarias. 

CONCLUSAO 

Apesar de haver, ainda, uma pequena franja da 
populac;:ao do Baixo Mondego que, estranhamente, desco
nhece a existencia de obras que vieram, de algum 

40 

34 

32 
6 

23 
57 
33 
30 
63 
30 
14 
40 

37 
31 

39 
30 

20 
34 
38 
32 

100 
29 
47 
19 

32 
42 

29 
56 
34 
29 

10 13 2 I 76 
0 14 0 0 77 

0 89 0 0 50 
7 13 0 0 83 
0 0 10 0 62 

20 3 3 3 87 
40 0 5 0 85 
10 0 0 0 57 
10 0 5 0 75 
5 32 0 0 S6 

10 0 0 5 90 

9 10 2 I 78 

12 15 3 I 73 
II 13 I 0 69 
9 13 3 2 80 

10 10 0 0 30 
10 16 I 0 83 
2 12 0 0 81 

II 0 0 5 89 
0 0 0 0 100 

21 I I 4 0 61 
5 5 5 5 68 

14 33 10 0 62 
10 IS 3 I 75 
14 6 0 0 78 
5 23 3 0 71 
8 3 0 0 64 

17 6 3 3 87 
29 0 0 0 71 

modo, transformar o espac;:o onde res idem e trabalham, ha, 
para a restante populac;:ao, uma tomada de consciencia 
variada e que e comandada por factores de localizac;:ao e 
de composic;:ao. A proximidade dos "Campos" desperta 
mais o interesse das populac;:oes para estas trans
formac;:oes, mas tambem aos agricultores, aos idosos e 
aos reformados. Facto preocupante, ja que ficando de 
certo modo alheada uma boa parte da populac;:ao jovem, 
urbana ou nao relacionada com a agricultura, vem 
permitir questionar se teriam sido alcanc;:ados os 
objectivos de desenvolvimento integrado e de melhoria do 
nh.el e qualidade de vida dos habitantes, como seria de 
esperar de tamanho investimento financeiro, tecnico e 
humano . 
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Outra ilar;:ao que se pode tirar e a da visao demasiado 
local dos problemas. Estes pouco ultrapassam os interes
ses ou preocupar;:oes do proprio ou da comunidade onde 
se integra. Talvez resida aqui a causa remota de frequen
tes litigios existentes entre sectores de actividade com 
interesses e modos de actuar;:ao Hio dispares como a 
cereal icultura nos campos e a aquicultura e pesca no 
estuario (RIBEIRO, 1999). Um entendimento e colaborar;:ao 
intersectorial e fundamental para se poderem ultrapassar 
constantes desconfian((as mutuas e irreparaveis danos 
econ6micos. 

0 bom estado em que, geralmente, foi considerado o 
ambiente nos Campos do Mondego e, porventura, uma 
das razoes pela qual o turismo, tido como pouco desen
volvido, e vista como uma das activ idades a incentivar, 
em especial em Montemor-o-Velho, atraves de novas e 
melhores infra-estruturas de apoio. 
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