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IMPACTE DOS SISTEMAS DE REGA E - DRENAGEM NA AGRICULTURA 
DO BAIXO MONDEGO - INQUERITO A POPULA<;AO * 

RESUMO 

Helena P. M. A. Mendes** 
Joao L. M. P. de Lima** 

0 Baixo Mondego, e uma regiao de agricultura intensiva com uma area de rega de 15000 hectares 
atravessada nao s6 pelo rio Mondego como por canais de rega e drenagem. De Outubro a Abri l ha urn 
excesso hfdrico nos terrenos, pelo que e necessario proceder a drenagem de muitos campos agrfcolas. 
No perfodo de Maio a Setembro verifica-se um detice de agua, sendo necessario regar para compensar 
a deficiencia de agua no solo. 

Em Setembro de 1993, foi realizado urn inquerito aos agricultores para averiguar a funcionalidade 
dos sistemas de rega e drenagem implantados e o impacto dos mesmos nas praticas agrfcolas da 
regiao. Neste artigo apresentam-se e discutem-se os resultados . Conclui-se que, apesar da benefi 
cia9ao da regiao com a implanta9ao dos referidos sistemas, as condi9oes s6cio-econ6micas dos agri
cultores parecem ter sofrido poucas altera9oes embora 88 % dos ilgricultores reconhe9a beneffcios, 
nomeadamente, o aumcnto da agua disponfvel para rega. Esta e, alias, apontada como a causa princi
pal do aumento de produ9ao. 

Palavras chave: Baixo Mondego, Rega, Drenagem, Agricultura, Inquerito. 

RESUME 

Le Baixo Mondego est une regiOn agricole avec une surt·ace d'arrosage de 15000 hectares 
traversee par Ia fleuve Mondego et par des canaux d'arrosage et drainage. D'Octobre a Avri l il y a un 
exces d'eau sur Jes terrains, ce qui oblige a un drainage des champs des cultures. Pendant Ia period de 
Mai a Septembre, le niveau d'eau baisse et il faut done arroser pour compenser le manque d'eau dans 
le sol. 

En Septembre 1993, une enquete a ete faite aupres des agriculteurs pour s 'assurer de Ia 
fonctionalite du systeme d'arrosage et de drainage implante et leur impact sur les pratiques agricoles 
de Ia region. Les resultats soot presentes et discutes dans cet article. On en conclue que malgre le 
benefice de Ia region a travers !' implantation de ce systeme, les conditions socio-economiques des 
agriculteurs ne semblent pas avoir beaucoup changees bien que 88% des agriculteurs en recon
naissent Jes profits , particulierement, !'augmentation de Ia quantile d'eau pour l'arrosage. Celle-ci est 
d'ailleurs denoncee comme Ia cause principale de !'augmentation de Ia production. 

Mots-des: Baixo Mondego, Arrosage, Drainage, Agriculture, Enquete. 

ABSTRACf 

The Baixo Mondego is an intensi ve farming region of around 15000 hectares, through which tl ows 
the river Mondcgo river, as well as irrigation and drainage channels . From October to April there i s an 
excess of water in the soil, making it necessary to drain much of the agricultural land. In the period 
May to September there is a Jack of water and irrigation is needed to make up the detlcit. 

In September 1993, a survey of farmers was carried out to determine the functionality of the irri
gation and drainage systems and their impact on the farming practice in the region. The results arc 

* Estc trabalho insere-se num projecto de investiga9ao da JNICT inti tulado 'Dimensionamento e Gestae Bio-Hidn1ulica de Canais e 
Linhas de Agua' . 
•• Departamento de Engenharia Civi l da Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC). 
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presented and discussed in this paper. It is concluded that, despite these systems benefi ting the region, 
the socio-economic conditions of the fanners seem to have undergone little change even though 88 <1o 

of them recognise the benefits, especially the increased amount of water availab le for irrigation. This, 
moreover, is regarded as the principal reason for the rise in production. 

Keywords: Baixo Mondego. Irrigation, Drainage, Agriculture, Survey. 

1. INTRODU<;AO 

Os sistemas de drenagem tem por finalidade a recolha 
e condlll;iio da agua em cxccsso evitando inundac;:oes e 
permitindo o cultivo e a utilizac;:iio de maquinaria ade
quada nos campos agrfcolas. Um sistema de drcnagem 
pode, tambem, funcionar como sistema de abasteeimcnto 
de agua para rega durante a epoca de seca, como meio de 
trans porte de mercadorias, etc. (Bos, 1994 ). 

Os sistemas de rega visam o forneeimento de agua 
para fins agrfcolas para colmatar deficiencias hfdricas 
sazonais ou para fornecer grandes quantidades de <\gua a 
culturas ditas de alagamento (e.g. arroz). 

0 excessivo crescimento de plantas aquaticas num 
canal diminui a sua capacidade de transporte, aumenta o 
nfvel medio da agua e, por conseguinte, 0 risco de inun
dac;:iio dos terrenos vizinhos (Fot. I ). 

Fot. 1 - Canal infestado por plantas aquaticas (Baixo Mondcgo, Abril de 1993). 

A acumulac;:iio de detritos vegetais bem como a in
tercepc;:ao de materiais inertcs e materiais nutuantes, 
pelas partes submersas e flutuantes das plantas ampli
am os efeitos nefastos da vegetac;:ao no escoamento da 
agua. Sao diversos os estudos acerca das alterac;:oes do 
de ser resolvido no sentido de aumentar a funcionali
dade das rcdes de rega e drenagem. 

Este artigo pretende avaliar a influcncia dos siste 
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es.::oamento, dcvido a presenc;:a de plantas (e.g. PETRYK 
e BOSMAJIAN, 1975, lEPEREN e HERFST, 1986, LIMA e 
PRAHDAN, 1986, PITLO e DAWSON, 1993). 

0 problema da infestac;:ao de troc;:os de canais na 
Regiiio do Baixo Mondego (MORAIS et al., 1996) tem 
mas de rega e drenagem na actividade agrfcola do 
Baixo Mondego, para tal, efectuou-se um·inquerito aos 
agricultores da regiao. 
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2. BAIXO MONDEGO 

0 rio Mondego (Figs. 1 e 2) tem uma extensao de 
227 km e esta inserido numa bacia hidrognifica cuja 
area e de 6671 km2. Nasce na Serra de Estrela, a uma 
altitude de 1547 me apresenta um percurso acidentado 
ate a cidade de Penacova. 

Em Coimbra transforma-se em rio de planfcie e 
atinge a Figueira da Foz ap6s atravessar a regiao do 
Baixo Mondego (Fot. 2). 

Baixo Mondego e uma zona bumida, onde a agua 
nao e factor limitante e onde as temperaturas medias do 
ar se situam entre os l0°C, em Janeiro, e os 22°C, em 
Agosto, (REBELO et al., 1989) propiciando o apareci
mento e desenvolvimento de plantas aguaticas. Existe, 
nesta regiao, uma discordancia entre os regimes ter
mico-energetico e pluvial (PEREIRA e PAULO, 1986). 
0 desenvolvimento agrfcola e consequentemente, o 
aumento do nfvel de vida no meio rural passam pela 
intensifica~ao e melhoramento de tecnicas ligadas a 
rega, a drenagem, a regulariza~ao fluvial e a conserva
~ao do solo e da agua. 

0 canicter torrencial do Rio Mondego com um cau
dal mfnimo registado de 1 m3/s e um caudal maximo a 
exceder os 3000 m3/s, motivou a realiza~ao de obras de 
defesa contra as cheias de modo a garantir um escoa
mento regularizado, para protec~ao dos campos margi
nais e evitar a inunda~ao de habita~6es, a obstru~ao 
de vias de comunica~ao e o alagamento de campos 
agrfcolas. 
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Fig. 1 - Localiza~ao da Bacia Hidrognlfica do 
Rio Mondcgo (adaptado de Hidroprojecto, 1984) 

Fig. 2- Bacia Hidrognifica do Rio Mondego com indica~ao do rio, principais afluentcs e a zona de rcga (a escuro). 
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Fot. 2- Aspccto geral do Baixo Mondcgo. 

A recupera~ao desta area teve infcio em 1975 e 
baseia-se num plano geral ja de 1962. As obras, ainda 
em curso, compreendem cerca de 76% da bacia hidro
gnifica do rio Mondego e sao da responsabilidade da 
Direcc;ao Geral dos Recursos Naturais. Comec;aram com 
a constru~ao da ponte ac;ude, em Coimbra, e de algumas 
barragens a montante de Penacova. 0 objectivo das obras 
na Regiao do Baixo Mondego prende-se com a criac;ao de 
urn sistema de leitos estaveis por onde se canalizam os 
caudais lfquidos e s61idos do rio Mondego e seus afluen
tes. Concretamente, preveem a alterac;ao do trac;ado do 
rio, o afundamento do leito, a construc;ao de dois leitos 
perifericos e a abertura de um sistema de canais de dre
nagem, condutores das aguas em excesso (pluviais e da 
rega). Estes canais constituem a rede principal que divide 
os campos em blocos de rega. Uma outra rede (rede 
secundaria) encontra-se em construc,:ao e e constitufda 
porcanais de rega que ficam ligados a rede principal. 

Actualmente, na Regiao do Baixo Mondego culti
vam-se extensas <ireas de arroz e de milho. Esta regiao, 
aluvionar, com cerca de 15000 hectares de area de rega, 
encontra-se transformada numa area de agricultura in
tensiva, sendo atravessada nao s6 pelo rio como por um 
sistema de canais que asseguram o escoamento das aguas 
provenientes das encostas adjacentes, regulando indirec
tamente o nfvel do rio e possibilitando a irrigac;ao dos 
campos de cultivo. 
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3. INQUERITO A POPULAc;A.o 

Para averiguar a funcionalidade dos canais e o 
impacto dos mesmos na pratica agrfcola da regiao, foi 
realizado urn inquerito aos agricultores, em Setembro 
de 1993. 

As zonas abrangidas pelo inquerito podem dividir-se 
em 3 grupos: 1) locais onde o sistema de irrigac;ao ja esta 
em funcionamento e que se apresentam divididos em 
blocos de irrigac;ao, 2) locais onde o sistema de canais 
ainda se encontra em conslruc;ao e cujos terrenos estao a 
soft·er emparcelamento, e 3) locais onde ainda nao houve 
intervenc;ao do projecto de beneficiac,:ao. 

0 inquerito foi empreendido em colabora~ao com a 
empresa OPIMARKET- MARKETING E GESTA.O 
LDA 1 

. Os inquiridos foram agricu1tores residentes na 
regiao, cujos campos de cultivo se encontram abrangidos 
pelos sistemas de drenagem e irrigac;ao, ou serao abran
gidos pelos mesmos. Os 44 indivfduos entrevistados, de 
ambos os sexos e de categorias etarias diferentes, foram 
seleccionados aleatoriamente. 0 nfvel de confianc;a ga
rantido e de 95,5%. 

A freguesias cobertas pelo inquerito foram: Abru
nheira, S. Martinho do Bispo, Tentugal, S. Joao do 

1 Empresa de sondagens de mercado. 
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Campo, Carapinhcira, Montcmor-o-Vclho, Pereira do 
Campo, S10

• Varao e s. Martinho da Arvore. 
Procedeu-se a um teste de validade do questiomirio de 

forma a garantir a capacidade de resposta adequada aos 
objectivos do inquerito. Para tal, e numa primci ra fase, 
foram reali zados alguns inqueri tos para testar a objecti
vidade e clareza das perguntas esrabelec.:idas. 

4. RESULTADOS DO INQUERITO 

A media de idades da amostra situa-se em 48,6 anos , 
havend•J uma prepondedlncia bastante significativa do 
sexo masculino. Foram inquiridos 8! ,8% de homens e 
18,2% de mulheres. Os indivfduos inquiridos encon
tram-se distribufdos pelas seguintes categorias etarias 
(Fig. 3): 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Categoria Et:lria (anos) 

< 25 25 • 34 35 • 49 50 - 65 > 65 Ns/Nr 

Fig. 3- Distribui~ao dos inquiridos por categorias etarias 
(Ns/Nr - nao sabe ou nao respondeu) 

Veriticou-se, urn nfvel de escolaridadc bastante baixo, 
situando-se 77,3% dos entrevistados no escaHio em que 
ou nao estudou ou apenas chegou ao 6° ano de escolari 
dade (Fig. 4). 

100% Numero de A nos de Esco1aridnde 

80% ,......-

60% 

40% 

209i, 

O~o ~1-•-11---'D--'-+I _._Cl-L-1-1 ---+1-~~--ll 
<6 7a9 10a 12 > 12 Ns/Nr 

Fig. 4 - Nivel de escolaridade observado na amostra 
(Ns/Nr - niio sabe ou niio respondeu) 

Apenas 12% dos inquiridos frequentaram cursos de 
fonna9ao para agricultores, enquanto os restantes 88 % 
responderam nunc.:a ter frequentado qualquer curso. 
Veri fica-se, tambem, que a grande maioria dos agricullo-

res da amostra (70%) se situa no nfvel s6cio-econ6mico 
mais fraco (D), atingindo apenas 2% o cscaliio mais ele
vado (A/B) (Fig. 5): 

NsiNr 2% A/8 7% 

~~C2 16% 

Fig. 5- Distribui~fio dos indivfduos p or categorias 
socio-economicas (A/8 - categoria s6cio-econ6mica 

mais elevada, D- categoria s6cio-econ6mica mais 
baixa) (Ns/Nr- nao sabe ou nao respondeu) 

Os inquiridos trabalham na agricul tura, em media, ha 
33,1 anos. 0 grat'ico da Fig. 6 indica a percentagem de 
indivfduos e os respectivos anos de trabalho na agri
cultura. 

Anos de Trabalho na Agricultura 

< 10 10 a 19 20 a 39 40 a 49 > 50 Ns/Nr 

Fig. 6 - Numer o de anos de trabalho na agricultura 
(Ns/Nr - niio sabe ou nao respondeu) 

A distribui9ao dos inquiridos pclas freguesias citadas 
e o tamanho dos seus terrenos estao indicados nas F igs. 7 
e 8, respectivamente . 

A area de terreno agricola que pertence ao conjunto 
dos indivfduos inquiridos e de cerca de 225 hectares. 
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S. Joiio 
Campo 18 

Pereira Campo 2 % 
Sto Variio 2% 

S.Maninho Arvore 2 % 

Fig. 7- Distribui~lio percentual dos terrenos dos 
inquiridos 

Tamanho dos Terrenos (ha) 

Fig. 8- Dimenslio dos terrenos dos agricultores 
entrevistados (Ns- nao sabe) 

As principais culturas da regtao sao o milho e o 
arroz; secundariamente cultivam-se hortfcolas (Quadro 1). 

Quadro 1 - Distribui~ao das principais culturas na Regilio 
do Baixo Moudego 

Culturas Ocupa~ao (ha) Ocupa~ao (%) 

Arroz 85,7 38,0 

Milho 139,6 61,9 

Outros 0,2 0,1 i 

Na Fig. 9 apresentam-se as dimensoes dos terrenos 
de cultivo de arroz e de milho dos agricultores entre
vistados. 
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Dimensao dos Terrenos (ha) 
. 0 Arroz II Milho Ns 

Nc~==================~ 
>50 

15 a 50 

10 a IS 

5 a 10 

<I ~~~~=;:::::=----___, 
0('" .o 20% 40% 

Fig. 9- Dimenslio dos terrenos de arroz e milho 
(Nc- nao cultiva, Ns- nao sabe) 

A percentagem de terreno ocupado por outras cultu
ras e bastante inferior: 5% (Quadro 2). 

Quadro 2 - Percentagem de ocupa~lio dos terrenos com 
outras culturas 

Area de cultivo de outras culluras % 

0-1 hectares 4,5% 
+ de 5 hectares 0 % 

S6 cultivam milho e/ou arroz 95,5% 

Relativamente a variac;ao da produr;ao agrfcola, 43% 
dos inquiridos indicou urn aumento na produr;ao e 7% 
respondeu que a produ~ao diminuiu (Fig. 10). 

Produ~ao Agricola 

Ns/Ns 

Din;~uiu~:·
4

% Aurnentou 

43~. 

Manteve 
36% 

Fig. 10- Varia~lio da produ~lio agricola dos inquiridos 
(Ns/Nr- nao sabe ou nao respondeu) 

As razoes apontadas para o aumento da produ~ao sao 
o aumento da agua disponfvel, a apl icac;ao de fertilizan
tes, o aumento do numero de horas de rega e o aumenro 
dos terrenos (Fig. ll ). 
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Raz5es do Aumento de Produ~ao 

N° horas de 
reg a 
3% 

Adubos 
fertiliu mtes 

3% 
Tamanho 
terrenos 

6% 

disponfvel 
88% 

Fig. 11 - Razoes apontadas pelos agricultores explicativas 
do aumento da produ~iio 

Dos agricultores inquiridos que responderam haver 
uma estagna~ao da produ~ao agrfcola, 6,3% atribuf
ram-no a uma deficiente aplica~ao de qufmicos e 93,8% 
nao indicou qualquer razao. 

Apenas 6,8% dos entrevistados neste inquerito afir
maram terem tido uma diminuirrao da sua produrrao agri
cola. As causas apontadas foram a rna prepara~ao dos 
terrenos de cultivo, a rna aplicarriio de qufmicos e tempes
tades. 

2% dos inquiridos diz nao aplicar produtos qufmicos 
e 75% diz aplicar produtos qufmicos em apenas I tipo de 
cultura. A Fig. 12 indica as principais culturas da regHio 
onde sao aplicados produtos qufmicos. 

m 1• 02· 

80% I 
60% 

. l . ~. 40% i 
20% _L 

I __,-, I -0% 

Arroz Milho Hortfcolas Outras Nilo aplica 
culturas qufmicos 

Fig. 12- Culturas on de sao aplicados produtos qulmico;; 
( I •- cultura on de se aplica a maior quanti dade de 

qufmicos; 2•- cultura onde se aplica a segunda maior 
quantidade de produtos qufmicos) 

A maioria dos agricultores usa a agua dos canais para 
rega M l ou 2 anos. Em 1993 existiam ainda 21% que 
regavam com agua dos canais ha apenas alguns meses 
(Fig. 13). 

6 

Numero de Anos de Rega 

>4 3a4 2a3 la2 < I Nr Ns/Nr 

Fig. 13 - Numero de anos que os agricultores regam com 
ugua dos canais (Nr - niio respondeu, 
Ns/Nr- niio sabe ou niio respondeu) 

0 perfodo de rega situa-se entre Abril e Setembro, 
sendo Julho e Agosto os meses com maior numero de 
dias de rega (Fig. 14). 

N"dias 

lo! ~ +J-+~I-41~D~~~D~, D~, ~~~ ~W+I ~n41~1--~l ~~ 
1 F M A M 1 1 . A S 0 N D 

Fig. 14- Distribui~ao anual do numero de dias de rega 
com agua dos canais 

A grande maioria dos agricultores niio abriu nenhum 
canal nos seus terrenos . 

Quadro 3-Percentagem de agricultores que abriu canais 
de rega nos proprios terrenos 

Abertura de canais de rega em terreno pr6prio % 

Niio 86,4% 
Sim 11,4% 

Ns/Nr· 2,3% 

·Ns/Nr- nao sabe ou nao respondeu. 

De uma forma geral os agricultores acham os canais 
razoavelmente cuidados. Apenas 9% dos agricultores 
dizem que os canais estiio mal conservados (Fig. 15). 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fig. 15- Estado de conserva~ao dos canais 
(Ns/Nr - n1io sabe ou n1io respondeu) 

A maioria dos canais nao sao limpos (Fig. 16). 0 
metodo de limpeza mais frequente e 0 metodo manu:~! 

(enxada e fogo) utilizado em 7% dos canais. Tambem, 
7% dos canais sao Iimpos com retro-escavadora. 

Servi9os h 
co~serva91io + 

Soporcel p 
Limpeza n 
manual :_j 

Retro- J 
escavadora 

Nao sao 

limpos I 

0% 20% 40% 60% 80% I 00% 

Fig. 16 - Limpeza dos canais no Baixo Mondego 

0 quadro seguinte indica o prcc;:o por hectare de rega 
praticado na regiao pelas associac;:oes de regantes. E de 
notar que 43,2% dos agricultores nao pagam, o que se 
deve, na sua maioria, ao facto de o sistema de rega ainda 
nao estar completamente implantado. 

Quadro 4- Pre~o do hectare de rega no 
Baixo Mondego 

Prec;:o por hectare regado 

mais de 15.000$ 2,3% 
de 10.000$ a 15.000$ 13,6% 
de 5.000$ a 10.000$ 15,9% 
menos de 5.000$ 6,8% 
Nao pagam nada 43,2% 
Ns/Nr· 18,2% 

·Ns/Nr- nao sabe ou nao respondeu. 
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5. CONCLUSOES 

A construc;:ao dos sistemas de rega e drenagcm na 
Regiao do Baixo Mondego veio alterar os habitos e tecni
cas agrfcolas da regiao. Pelo inquerito levado a cabo 
nesta regiao podemos concluir que a populac;:ao de agri
cultores e maioritariamente do sexo masculino, com uma 
idade media de 48,6 anos. 0 nfvel de escolaridade e bai
xo e a maioria dos agricultores nao tern formac;:ao espe
cifica em agricultura. 70% da populac;:ao pertence ao 
nfvel s6cio-econ6mico mais baixo. 

Relativamente ao sistema de drenagem e rega, 88% 
dos agricultores reconhece o seu beneffcio, apontando 
como causa principal para o aumento de produc;:ao a dis
ponibilidade de agua para a rega. 

Quanto a aplicac;:ao de qufmicos, cerca de 60% dos 
agricultores usa produtos qufmicos, mas s6 3% indica a 
aplicac;:ao de produtos qufmicos como a causa principal 
do aumento de produc;:ao, 6,3% referem a rna aplicac;:ao 
de produtos qufmicos como causa para a estagnac;:ao e 
diminuic;:ao da produc;:ao. 

0 mau funcionamento hidniulico de alguns troc;:os de 
canais devido a presenc;:a de vegetac;:ao obriga 7% dos 
agricultores a execuc;:ao de limpezas peri6dicas nos 
canais, combatendo assim o crescimento excessivo das 
infestantes. 

Apesar da implantac;:ao dos sistemas de rega e drena
gem as condic;:oes s6cio-econ6micas dos agricultores 
parecem ter sofrido poucas alterac;:oes bern como o seu 
nfvel de formac;:ao em agricul tura. 
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