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RESUMO: Neste trabalho pretende-se descrever um sistema de agricultura que se 
pratica em algumas regioes de Portugal, especialmente no Sul, caracterizado 
pelo aproveitamento com ovinos das producoes secundarias das unidades de pro-
ducao de cultura arvense e de arbóreas em sequeiro. Analisa-se a diversidade 
de fontes alimentares que suportam a produgao animal, as interrelacoes entre 
as diversas componentes do sistema e os principáis problemas ou limitacoes que 
lhe estao associados. Tecem-se algumas consideragoes acerca da necessidade 
de investimentos de que o sistema carece bem como das suas possibilidades de 
persistencia. 
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INTRODUQAO 

No Sul de Portugal pratica-se um sistema de agricultura assente na pro

dugao de"cereais praganosos de Invernó. Outros elementos existem que integra

dos no sistema dao diversidade e consistencia. Colocados em posicao estratégi

ca dos predios rústicos, quanto as características do solo e de proximidade dos 

locáis habitados, encontram-se frequentemente oliváis e por vezes diferentes 

povoamentos de fruteiras, como amendoais, soutos e outros. Nos terrenos onde 

estao implantadas estas culturas perenes, muitas vezes pastoreiam rebanhos de 

ovinos, que utilizam as especies naturais ou as pastagens neles semeadas. Os 

ovinos aproveitam tambem os restolhos, as palhas dos cereais e as ervas dos 

pousios ñas unidades de produgao de cultura arvense. Nestas unidades as cul

turas principáis sao os cereais, mas cultivam-se consociagoes forrageiras para 

conservar e serem utilizadas pelos animáis. Estas unidades estao implantadas 

em zonas em que frequentemente existem cobertos de sobro ou azinho. 
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Os solos ocupados por este sistema sao na sua maioria de media a baixa 

capacidade produtiva, de origem variada e classificados pelo Servico de Reco-

nhecimento e Ordenamento Agrario (S.R.O.A.) como pertencentes as Ordens dos So_ 

los Argiiuviados Pouco Insaturados (Solos Mediterráneos), Solos Litolicos e S£ 

los Hidromorfieos. Os predios rústicos possuem medias a grandes áreas de super_ 

fície agrícola. 

Consideramos o caso da cultura arbórea ser a oliveira. 0 sistema pode 

decompor-se em dois subsistemas: 

a) o subsistema de "Cultura Arvense Cerealífera", de rotacao trienal: 

Alqueive - Cereal principal - Cereal secundario ou consociagao para 

fenar. 

0 cereal principal é normalmente o trigo, o cereal secundaria a 

aveia ou o triticale, e na consociacao para fenar usa-se frequente-

mente a aveia com ervilhaca. 

b) o subsistema de "Olival com Pastagem" 

As oliveira, na maior parte dos casos, pertencem a cultivares de 

aptidao para azeite ou de aptidao mista. 

A pastagem no olival sendo natural, tem características semelhantes 

as do pousio, com composicao florística dependente das mobilizacoes 

e fertilizacoes efectuadas. Quando semeada, tem-se utilizado na 

grande maioria dos casos consociacoes a base de trevo subterráneo. 

Os ovinos estabelecem a mais forte ligacao entre os dois subsistemas. 

LEGENDA DOS DIAGRAMAS DE FLUXOS 

variavel estado - variavel auxiliar 

I ) 

taxa de variagao 

variavel forga 

- fluxo de massa (ou energía) 

fluxo de informacao 

- Iimite3 do sistema 
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G R Á F I C O 1 - DIAGRAMA DE FLUXOS DO 

"SISTEMA DE AGRICULTURA DE CULTURA ARVENSE CEREALIFERA E OLIVAL COM PASTAGEM" 
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GRÁFICO 2 - DIAGRAMA DE FLUXOS DA COMPONENTE PASTAGEM 
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GRÁFICO 3 - S U P E R F I C I E DA EXPLORADO U T I L I Z A D A PELOS OVINOS 
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A Meses do ano 

Considerou-se o seguinte: 

- a unidade de producao afecta ao olival e pastagem a ocupar 2b% da área da exploracao. 

- a unidade de producao de cultura arvense cerealífera de rotacao alqueive - trigo -

- (2/3 aveia + 1/3 aveia x ervilhaca) ocupar 75!í da superficie agrícola da exploracao. 
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ASPECTOS CARACTERÍSTICOS 

Apreciando o gráfico- 3 (superficie da exploracao utilizada pelos ovinos), 

verificamos que dispondo o rebanho no Verao para pastoreio de toda a superficie 

agricola da exploracao com excepgao do alqueive, vé reduzida no fim do Invernó 

e inicio da Primavera a área de pastoreio apenas onde esta instalada a cultura 

arbórea. 

Podemos afirmar com base nesta apresentacao o seguinte: 

- importancia de aproveitamento das pastagens (naturais ou semea-

das) que se desenvolvem sob a cultura perene. 

- encabegamento limitado pela área disponível para pastoreio no 

fim do Invernó e inicio da Primavera, que é o período de maior 

deficiencia sob o ponto de vista alimentar. 

- importancia da suplementario forrageira - fenos e silagens -

nos periodos mais críticos. 

- complementaridade temporal como fonte de alimentos entre a 

unidade de cultura arvense e a unidade de cultura arbórea 

(olival). 

- se bem que se possa apontar a introducao dos ovinos no olival 

a desvantagem de diminuir a superficie produtiva da oliveira, 

diremos que o revestimento do solo com pastagem é factor de 

conservacao e aumento de fertilidade do solo. Esta melhoria 

devera repercutir-se positivamente na producao das oliveiras 

e sabemos de um caso concreto que assim aconteceu. 

ESTUDO. ALTERNATIVAS. 

A utilizacao das pastagens sob cultura perene, nomeadamente nos oliváis 

podera ver restringida a sua expressao merce da intensificacao cultural que se 

pretende dar a cultura da oliveira. 
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De facto as novas tecnologias apontam para menor arborescencia das ar-

vores, por forma a facilitar a colheita. Esta característica conseguida com 

urna conducao diferente da tradicionalmente praticada, torna-se incompativel 

com a utilizacao do olival em pastoreio. Assim sendo o pastoreio de oliváis 

e outras culturas perenes, irá circunscrever-se aos povoamentos margináis. 

Seria vantajoso estudar-se qual o efeito sobre o olival desta utili

zacao secundaria e das relacoes que se estabelecem no conjunto ovinos-pastagem-

-olival. Como indicio da oportunidade deste estudo recordamos os resultados 

apresentados pr Baltazar, J.L.; Regó, F.C.; Coutinho, J.M. (Pastagens e Forra-

gens, 4: 39 - 52). 

QUADRO- 1 -Efeito do coberto de azinheira (Quercus rotundifolia) na composicao 

florística do prado. 

Método das parcelas "quadrat method". 

Trevo subterráneo Azevem 

Presente Ausente Presente Ausente 

Sob coberto 91 9 67 33 

A descoberto 46 54 32 68 

X2 44,86 *** P 0,001 23,12 *** P 0,001 

Apreciando o sistema de agricultura no seu conjunto damo-nos conta de 

urna alteracao que se tem verificado nalguns casos e que diz respeito a mobili_ 

zacao do terreno. A lavoura de alqueive tem sido substituida por urna escarific 

cao profunda no fim do Verao. As vantagens desta alteragao residem em: 
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- menores custos de mobilizacao. 

- melhor proteccao do solo, por se substituir o reviramento de 

leiva por urna accao de fraccionamento que implica menor su

perficie de accao dos elementos climáticos. 

- possibilitar o desenvolvimiento e produgao da pastagem até ao 

final do seu ciclo vegetativo garantindo assim urna maior área 

de pastoreio numa época de carencia. Também se verifica a 

proteccao de boas especies pratenses mercé da supressao da 

lavoura, que tem como desvantagem o enterramento da carnada 

superficial do solo. 

A concretizar-se a reducao da área de cultura afecta a producao de 

cereais outono - invernáis, haverá modificacoes acentuadas na base de produ

cao deste sistema de agricultura. Cabera aos agricultores e técnicos promo

ver, pondo em pratica, hipoteses alternativas que continuem a assegurar ou 

aumentar a rentabilidade dos solos por eles utilizados. 

516 



BIBLIOGRAFÍA: 

1. BALABANIAN, 0. (1980). 

Les exploitations et les problemes de I'aqriculture en Estremadure espaqnole 

et dans le Haut-Alentejo. Contribution a l'etude des campaqnes mediterranee-

nes. 

Vol. I e II, Thése présentée en vue de l'obtention du Doctorat d'Etat a l'Uni 

versité de Clermont-Ferrand. 

2. BALTAZAR, J.H.; REGÓ, F.C.; COUT1NH0, J.M. (1986). 

Efeito do coberto de azinheira (Quercus rotundifolia) na ecologia de pasta-

gens semeadas de sequeiro. 

Pastaqens e Forraqens, 4: 39 - 52. 

3. CARD0S0, J. (1965). 

Os Solos de Portugal. 5ua Classificacáo, Caracterizacao e Genese. 1 - A Sul 

do Rio Tejo. Lisboa. 

¿i. CRESPO, D.G. (1980). 

Problems and Potentialities of pasture and forage production in Portugal. 

Melhoramento, 26: 151 - 176. 

5. SALGUEIRO, T. (1976). 

0 corte de montados de azinho e o empobrecimento do solo. 

Comunica£ao apresentada no I Congresso Nacional sobre a Degrada9ao do Am

biente Portugés e Combate a Poluic3o. 

in: Proteccao da Natureza, Boletim n9 15. 

6. DE WIT (1982). 

Simulation of living systems. in: Simulation of plant qrowth and crop pro-

ductiun. F.N.T. 

Penning de Vries and H.H. Van Laar (ed.). Pudoc. Wageningen. 

STUDY OF THE AGRICULTURAL SYSTEM WITH CEREALS AND TREE CROPS ON THE SOUTH OF 

PORTUGAL. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to discribe an agricultural system wich is 
practiced in Portugal, mainly in the South. It contains sheeps that use the 
second products of cereals and fruit trees units. We study the diversity of 
feed sources which support animal production, the relationships between the 
components of the system and its main problems. We analyse the investiments 
that system needs and persistence possibilities. 
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