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Funcao da Vizinhanca Entre os Camponeses de Tourem

LUIS Polanah *

Estas notas estao baseadas em material de campo recolhido em dois meses
separados por urn intervalo de oito anos: em Agosto de 1978 e de meados de Agosto a
meadosde Setembro de 1985, em Tourern, no concelho de Montalegre. Recolho nestas
poucas paginas 0 essencial das ideias que me ocorreram enquanto me debrucei sobre
aquela freguesia barrosa; constituem preocupacoes minhas sobre a velha questao do tao
falado "comunitarismo agro-pastoril" ou "colectivismo agrario", para outros, acerca da
qual ja escrevi alguma coisa.

A descricao das diversas praticas de cooperacao ainda vigentes nos perio
dos das minhas visitas, embora em risco de desaparecimento, permite esboc ar urn
qua-dro tipol6gico suficienternente esclarecedor dos verdadeiros mecanismos historicos ,
sociais e psicol6gicos que, em conjuncao com 0 relativo isolamento geografico ali permi
tiu que se preservasse uma forma de vida colectiva adormecida na tradicao,

Para melhor compreensao do meu pensamento e importante que fique urn
breve resume das principais formas de cooperacao praticadas pelos camponeses de
Tourem. Sao expressoes que configuram interesses, necessidades, objectivos, sentimen
tos e valores distinto s em cada situacao. Isto quer dizer que variando a importancia e in
tensidade daqueles factor es motivacionais em funcao da utilidad e dos services para que
sao mobilizadas as pessoas, os laces de interdependencia pessoal e a relacao individual ou
do indivfduo com a colectividade tambem sao variaveis e nao necessariamente sustenta 
dos pelos mesmos sentimentos e valores.

Tomando, assim, como criterio de escalonamento a relacao pessoal ou
inter-familiar, onde 0 parentesco, 0 compadrio ou a amizade estao por alguma forma
presentes, pode-se partir dele e chegar ate nfveis de relacao em que 0 parentesco ou a
amizade podem ja nao ser condicao para 0 exercicio da cooperacao voluntaria e nao
onerosa.

Coloco em primeiro lugar a "entre-ajuda familiar" que e facilmente percebi
da durante as segadas e as malhadas:

Geralmente nas ceifas e malhadas a urgencia e intensidade das tarefas agri
colas exigern urn reforco da capacidade de trabalho familiar. as membros duma familia
de agricultores mostram-se insuficientes para sozinhos darem conta das tarefas num es
paco de tempo limitado, se atenderrnos a que essa urgencia colhe toda a colectividade no
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Verao . 0 recurso entao a ajuda dos parentes e amigos vizinhos da aldeia constitui a solu
C;ao racional. Chegam tambem os parentes emigrantes que participam igualmente nessa
azafama estival da colheita dos frutos da terra. Mas estes services de favor, prestados sem
qualquer retribuicao monetaria, nao sao inteiramente gratuitos, visto que obriga moral
mente quem foi beneficiado a retribui-los, no momenta pr6prio, a cada urn dos vizinhos
presentes, parentes ou nao , A reciprocidade alimenta as atitudes solidarias nestas e nou
tras ocasioes, conforme as conveniencias particulares das familias. 0 apelo a solidarie
dade intravicinal nao e dirigido ao forasteiro, ou aquele com quem se nao mantern re
lacoes amistosas, mas as pessoas de boa confianca e com quem habitualmente se trocam
pequenos obsequies e amabilidades. Os lacos de sangue sao prioritarios mas nao dispen
sam os antecedentes de urn relacionamento cordial e confiante.

Situo em segundo lugar a guarda e vigiliincia do gado no pasta do monte
baldio, formando a "vezeira do gado". Neste caso, a solidariedade vicinal reclama do cam
pones outra expectativa de interesses, impelindo-o par a urn tipo de cooperacao que nao
se alimenta necessariamente daqu eles factor es afectivos e geneticos, geralmente, presen
tes no primeiro caso.

Apenas criadores de gado podem estar interessados num acordo para pas
torearem os seus animais que reunem num rebanho colectivo. Sao evidentemente exclui
dos da associacao os que nao possuem animais de pasta em numero que se justifique,
visto que 0 mimero de dias que cada pastor de vezeira presta esta em proporcao com 0

numero de animais que agregou da sua parte. A obrigacao de guardar 0 gado corre a vez
por todos os donos de rebanho. A isto se chama completar aroda. Este tipo de associa
cao funciona na base duma reciprocidade, como parece claro , Desenvolve-se em cadeia
proporcional ou rotativa , em que a retribuicao do service de vigia aparece diferida na
roda, fazendo participar cada urn dos donos do rebanho a vez. 0 desleixo e a incompeten
cia, com prejufzos mater iais para 0 grupo de proprietaries, determina a sua exclusao da
sociedade. Urn incidente desta natureza nao afecta forcosarnente outras areas de coope
racao entre vizinhos, uma vez que a vezeira nao depende intrinsecamente dos valores que
sao reclamados no sistema de "entre-ajuda".

o terceiro grupo aponta para os "trabalhos colectivos", que nao deve ser
confundido com os dois anteriores. Neste caso a populacao econvocada em massa, ou
chamando-se os responsaveis das principais casa da freguesia (os chefes de familia) por
turnos. Convocado 0 povo pelo conselho de vizinhos ou pela Junta de Freguesia, ninguem
se furta a corresponder ao chamado. Na arroteia dum campo por desbravar e destinado
a ser loteado, na limpeza de valas ou de uma fonte, no conserto de urn chafariz ou na re
paracao da igreja local, beneficiacao do cerniterio, etc., a mobilizacao popular nao c
estimulada pela natureza dos laces interpessoais, como parentes ou amigos; a coacao
moral incide na sua condicao de vizinhos da freguesia. E somente a relacao de contigui
dade e coexistencia no mesmo espaco social e ecologico onde se gerou a hist6ria da co
munidade que vincula 0 individuo e as farnilias ao compromisso de defender, manter,
fazer crescer e prosper ar 0 lugar em que a sua identidade se afirma . Os beneficios resul
tantes desse trabalhos nao se destinam a ninguem em I?articular; revertem para 0 patri-
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moni o do grupo tot al. () ca racicr imperioso dessa obrigacao foi geralmcnte exaltado
como urn dos for tes testemunhos da so lidaricdade grupal na maior parte das comuni
dades ca mpo nesas do no rte do pais . Contudo, esta Ieitura da sua unidade mor al na o e
univoc a; cla oc ulta a explicacao mais racional, mais hist6 rica que po de encontrar-se nou
tro lad o.

E m Tourem existern outras actividades.e interesses em que 0 egoismo indi
vidual e refread o por medidas e regulacoes con se nsuais entre os vari es mor ad ores vizi
nhos inte ressados . Os direit os indi vidu als e familiares sobre objectos e recurs os produti
vos comuns acham-se reg ulados po r forma a garantir 0 acesso de tod os a d es, a cada qua l

em se u mornento proprio, Ternos, por cxcmplo, 0 forno do povo, a agua de rega , 0 uso da s

eir as, etc. Houve uma racionalizacao dos direitos individuais ou privados em Iuncao da
harmonia co lcc tiva. Se 6 vcrdade que 0 parentesco c a amizade sao cl ois poderosos
Iactore s de ap roximacao e co njugacao de esforcos e interesses, nao sera menor a
co nscicncia do espaco comum part ilhaclo que a vizinhanca gent. E no inter ior de ste cen a
rio em qu e se movem intcr esses, sen timen tos , tensoes e aliancas que se tece a rede de
co rnpro -missos e convcn iencias, cq uilibrando as relacoes interpessoais e as int erdepen
dencias Iamiliares e vicinais que a lese do "comunitarismo" endossou ao co nservadorismo
da s tradi coes locais c £10 respeit o re ligioso pclos valores anccstrais.

Com es te q uadro es bocado cu int e rrogo-rnc se 0 es piri to que histori
cam ente a nimo u as so lidariedadcs locais nos var ie s mementos da vida clas famil ias se
deve u aforca da tr adicao (dos usos locai s secular mente mantidos) e aobediencia a uma
supo sta vontadc sag ra da dos mor tos antepassados, como qu ase se mp re afir rnara m os
etnografos das geracocs passadas; ou, se 0 Ienomeno comunitarista niio te rn an tes aver
com as condicoes historicas sob as quais a sociedade carnponesa Ioi plasmada e conser
vada durant e seculos ate, pr aticamente, os nossos dia s. Condicoes que Iavoreceram a re 
pr oducao cultural e ma te ria l dum sistema de vida e relacao ajustado apobreza e ignoran
cia cronicas da maior parte das Iami lias do interior norte de Po rtugal.

Vc lhas inst itu icocs mcdicvais arrastaram -se ate os nossos dias, maisou

me nus. Se nao foram os dominies sc nhoriais, foi 0 seu espiri to, a atitudc face ao podero

so, apropriedade e asua de pendcncia da terra. A cxtincao dos vincu los nos fins do secu
10 XVIII nao foi medida qu e se impusesse de maneira radical... dentro de determinadas
condicoes os morgadios po diam co nt inuar a constituir-se, e a norma que 0 cst ipu lava abre
cam inho aburg uesia, como, por exemplo, "aos individuos que tivessem prestado services

£10 Estado , os qu e sc tivessem distinguido no comercio, agr icultura e na ind ustria, e ainda
os qu e tivessern aberto paul ou cultivado terr as inc ultas que cxcedessern 0 rendimento de

600$..."
Anto nio Sergio alude £lOS dccretos que Mouzinho da Silveira pu blica en

qua nto D . Pedro desembarcava no Porto aIrente dum exercito 'de 7500 hornens, em 1832;
e diz: "A agricul tura estava sujeita a mil scrvidoes parasitarias, de que viviam os indi viduos
das classes pr ivilcgiadas, c que cstorvavarn a producao. Agora, perdido 0 Brasi l, tornava
-se forcoso revoga-las", E Mouzinho, ju stificando as medidas, tinha diantc de si 0 "qua
dro de hor ro r qu e oferece urn cidadao labor ioso quando, cheio de fadi gas de um ano in-
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te iro, ve levantar a sua colheita a mil agentes da avidez do c1ero e dos donatarios, e fica
reduzido ao miseravel resto que a avidez deixa amendicidade laboriosa". Sergio conclui
que "seria absolutamente impossfvel fomentar a agricultura enquanto se nao extirp asse do
seu corpo 0 parasitismo fidalgo e clerical".

Jose Hermano Saraiva resume que "As linha s gerais da obra (reformadora
deMouzinho da Silveira) , que foi legislada em textos numerosos, sao 0 fim dos privilegios,
a igualdade a partida, a liberalizacao economica, a eficiencia do aparelho governativo.
Posta em pratica depois do triunfo militar liberal, este conjunto legislativo representou,
no plano efectivo dos faetos , a liquidacao do antigo regime". .

As citacoes foram aqui trazidas apenas para indicar urn marco hist6rico im
portante ao qual se e obrigado a recorrer sempre que queiramos entender a psicologia do
povo carnpones, principalmente do Norte de Portugal. Os estudiosos que nos antecede
ram antes de 25 de Abril descuidaram a analise dos factores hist6rico-sociais e econ6mi
cos que ainda domi navam 0 sentido existencial das familias camponesas prisioneiras da
ignorancia e pobresa. Gente muito laboriosa, prolffera e predominantemente ana lfabeta,
o seu mun do desenvolveu-se ent re 0 respeito dos ricos e senhores de terras e a autoridade
car ismMica do clero. E certo que os ventos do liberalismo sacudiram os alicer ces da
sociedade herdada do antigo regime, mas nao Ihe extraiu os vicios e as dependencies pes
soais.

E neste enquadramento social, econ6mico e cultural que devemos procura r
compreender como se adaptou e sobreviveu 0 camp ones, desenvolvendo os tao decanta
dos laces de solidariedade que tingiram de beleza e singularidade as monografias legadas
pelos nossos estudiosos da primeira metade deste seculo, Este e 0 problema que e pro
posta areflexao dos investigadores actuais.

As praticas e formas de organizacao das relacoes de trabalho na pr oducao
procedem condicionadas ja do antigo regime e persistiram ate quase os nossos dias. Se
tivermos em conta que 0 quadro familiar e de vizinhanca aparece quase sempre como 0

nucleo original da localidade, e em torno da casa e da peq uena propriedade ou do quin 
tal, e certamente a partir daf que devemos procurar explicar a estrategia da sobrevivencia.
Pois, esta mais que visto que as classes poderosas nao se distinguiram por urna filosofia
comunitarista, embora elas mesmas tivessem criado outras saidas para se perpetuarem
como tais com os seus privilegios assegurados. Os donos de terras e ricos podiam pagar a
jornaleiros e criados para lhes fazerem 0 trabalho do campo e cuidar dos seus gados . Po
diam, alem disso, exercer a caridade, exibir a sua generosidade, semear a dependencia
nos coracoes grates par essas generosidades...

Contudo, 0 pobre do lavrador, enquanto vigoroso, luta por todas as form as
para fazer prosperar 0 seu pedaco de terra e "subir na vida" isto e, aproxirnar-se do esta
tuto social e de riqueza dos poderosos e ricos. Mas ele depende, principalmente, dos
membros do seu agregado familiar para desenvolver a Iorca de trabalho necessaria a uma
producao cap az de the garant ir excedentes e riqueza. 0 que ele, as mais das vezes con
segue e apenas pro duzir para sobreviver, ou avancar peque nos passos que arremedam
prosperidade. A sua auto- suficiencia ccon6mica nao e acompanhada duma auto-sufi-
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ciencia nos meios de producao , principalmente em certas eta pas do seu labor produtivo.
A busca do aUX11io de parentes e vizinhos para poder dar curso, em tempo apropriado, a
sua actividade, fez gerar na populacao habitos de trabalho que 0 costume estruturou den
tro de certas normas em que 0 espirito de solidariedade par ece ser 0 sent imento mais evi
dente. Fosse qual fosse a distancia a que as familias se situass em urnas em relacao as ou
tras, 0 campanario erguia-se como 0 centro vital da sua fe e da sua identidade local. A pa
r6quia e os fregueses sao micleos fechados num redil moral sociologi camente configu
rado em torno de determinados valores e atitudes de que nao e facil abdi car.

A imagem do redil e do rebanho e apropriada para compreender 0 espfrito
de conformidade e de uniformidade para que sempre se procuro u educar e manter a
populacao. A convizinhanca das famflias fosse de que mane ira fosse, os lacos de consan
guinidade tecidos e as amizaclese compromissos pessoais aparecem como forcas estimu
lant es da cooperacao, quando ela e requerida por qualquer das partes. A relat iva proxi
midade entre uns e outros com aqueles liames e sentimentos a fornecer-Ihe vitalidade,
perrnite a colectividade respirar uma confianca nas suas forcas e prosseguir a sua vida
com a cer teza de lograr exitos. Reza, comunga, pensa na sua salvacao , paga as congruas e
dfzimos, venera os seus santos, festeja 0 padroeiro da freguesia, respeita os not aveis da
aldeia, etc.; a sua consciencia esta em paz, Deus nao sera injusto com quem e humild e e
crente e cumpridor dos seus deveres.

Outra das caracteristicas referidas na literatura do comunitarismo tradicio
nalista e 0 sentido igualitarista da comunidade camponesa; isto e, louva-se a ause ncia de
classes ou de categorias sociais a quererem impor os seus privilegios pessoais na aldeia .
Todos se falam como iguais e assim parecem ser nos seus direitos, deveres, posses, poder
e prestigio... 0 que nao e verdade. Mas 0 igualitarismo e a outra face da solidaried ade que
acompanha (ou deve acompanhar) a relacao entre vizinhos em todos os momentos das
suas vidas na aldeia. 0 igualitarismo pretende anular a diferenca, mesmo onde ela e no
t6ria. A solidariedade expressa, no momento pr6prio, a unidade do grupo em situacoes
onde as diferencas devem reafirmar a sua fidelidade a terra e as suas origens comuns.

o sentido de unidade entre vizinhos nao e produto do acaso. Resulta duma
contingencia hist6rica e da maneira como as classes rurais estruturaram os seus interesses
e distribuiram a riqueza da terra. 0 que depois se desenha como formas tradicionais va
lorizadas pelo povo sao habitos e costumes que pr ovaram ser uteis para a sobrevivencia
das familias, dentro dos rec ursos limitados postos a sua disposicao.:A base, porem, do
funcionamento da vida colect iva, em suas diversas formas de compr omissos, resulta da
convizinhanca das familias. Por alguma maneira e pretexto cada famflia possui , no mini
mo, uma fronteira em comum com outra: se nao e 0 quinta l, e 0 campo ou acasa ou 0

pasto ou a horta ou 0 tanque de lavar roupa, 0 fontenario, a igreja ou os mortos , para nao
falar naque las fronteiras que 0 casamento, 0 compadrio ou a amizade tecem necessa
riamente. E este 0 aspecto que merece ser posta em evidencia para compreender a vida
numa aldeia - a dinamica da vizinhanca que se expressa tanto na continuidade esp acial
como se desenha em diversas areas de interesses comuns e abrangem 0 lado emocional e
afectivo de cada pessoa, quando em relacao com 0 seu vizinho.
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Os condicionalismos profundamente limitativos para perrnitir a dignifica
<;ao da vida camponesa provocaram 0 desenvolvimento de formas de convivencia e de
relacoes de trabalho e producao que a ide ologia religiosa protegeu e alimentou e, mais
tarde, os estudiosos do cornunitar ismo exaltaram como sendo as virtudes seculares dum
povo...

o cornunit arismo caracteriza-se, de facto, por ser (ou haver sido) um siste
ma fechado, auto-suficiente e quase auto-gestionario... As diferencas existentes no seu
seio, as suas elivagens intern as e desigualdades estruturais baseadas nariqueza, educacao
e posse da terra, foram praticarnente ignor adas ou minimizadas para ceder lugar aexal
tacao do sistema de vida. Nao houve condicoes par a que 0 campones tomasse conscien
cia de que a sua rniseria cronica era 0 preco que pagava para ganhar 0 ceu e que 0 paro
co, sustentando a doutrina da resignacao contribuia para que as dcsigualdades e injusti
c,:as se perpetuasscrn, acusta da piedade dos paroquianos, e do seu conformismo perante
o destino com a promessa do amor e 0 perd ao de Deus... As famflias ricas sempre est ive
ram afrente das iniciativas de cara cter religioso e foram sempre as primeiras a jurar a sua
conformidade perante a vontade do Scnhor, ao lado dos pobres e dcsamparados.

o exito deste sistema de vida em que as diversas famflias locais parecem
formar urn micleo coeso e solidario, apesa r das suas diferencas, deve-se, a meu ver, ama
neira como 0 relacionarnento entre vizinhos do lugar se aliccrcou desdc a ldade Media
ate quase os nossos dias . A vizinhan ca nao e nada em si; e um estado relacional, proprio
de toda a formacao grupal que decide estabelecer-se interligando os seus interesses e
vonta des no mesmo local. E a base elcmentar do processo social da vida comunitaria,
Numa aldeia camponesa como Tourern, as componentes ideologicas do seu comunitaris
mo apoiaram-se na resignacao crista e no poder dos proprietaries ricos que foram 0 es
teio da Igreja. Eliminado 0 espfrito de insubmissao por part e dos mais desfavorecidos e
desapossados de bens, a impr essao de igualitarismo social espelhou bem a subrnissao da
comunidade ao espirito do Evangelho. Todos sabemos, no entanto, que essa igualdade
estrutural nao existe em nenhuma comunidade camponesa. E onde se afigurou existir, 0

igualitarismo imperante Ioi 0 da miseria, sublimado pela moral e pela religiao . Aqui a re
lacao entre vizinhos pareceu processar-se horizontalmente e num sentido linearmente
harmonioso. 0 que em nenhum caso e verdade.

De facto, a vizinhanca nao pressupoe urn estado de coexistencia e interde
pendencia pacfficos. Ser vizinho e ser part e de um todo e potencialmente em concorren
cia com os outros memb ros do grupo. Antagonismo e cooperacao sao os termos duma
dialectica funcional. Conhecern-se imensos casos de zangas e conflitos entre parentes e
amigos do mesmo povo. A freguesia de Tourem esta cheia de casos. Intrigas familiares,
questoes de herancas, estragos em campos do outro, dfvidas nao pagas, apropriacao abu
siva de ter ras alheias, a inveja, a calunia, a injuria, a ofensa moral, etc. sao casos correntes
no arnbiente duma aldeia onde 0 comunitarismo teve a sua epoca. Quando pretendo dar
rea lee avizinhanca pelo seu papel dinarnico na vida duma aldeia camp ones a, nao quero
sugerir que ela seja necessariamente pac ifica. 0 que quero acentuar e, pelo contrario,
que 0 estado de vizinhanca nao e nern nunca foi um estado normalmente pacifico . Sob a



Funcao da vizinhanca entre os cam poneses de To ure rn 47

capa de entendimento harm6nico entre aspessoas e famflias circulam os 6dios, as invejas,
as tensoes, 0 egoismo, a rna fe, a deslealdade, enfim. Mas tudo sob controlo, porque a po
breza e a ignorancia em arnbiente comunitarista s6 tinham uma forma de permitir que as
familias sobrevivessem - era apoiando-se na ajuda do outro, fazendo da sua debilidade in
dividual a forca da colectividade.

BIBLIOGRAFIA

DIAS, Jorge - "Vilarinho da Furna - Ul11a aldeia comunitaria", Irnprensa NacionallCasa da
Moeda, Lisboa 1981.

DIAS, Jorge - "Rio de Onor - comunitarismo agro -pastoril". Editorial Presenca, Lisboa
1981.

DIAS , Jorge - "Portuguese Contribution to Cultural Anthropology" (especialmente 0

Capitulo V - Community Studi es in Portugal. Witwate rsrand University Press ,
Johannesburg 1964.

FONTES, Ant6nio Lourenco - "Etnografia Transmontana - II 0 Comunitarismo do
Barroso", Montalegre 1977.

LISON TOLOSANA, C. - "Antropologia Cultural de Ga licia", 3il cdicao - Siglo XXI ,
Madrid 1977.

POLANAH, Luis - "0 Colectivismo Agrario no Norte de Portugal", Antropologia
Portuguesa, Vol. 3,1981, pp. 61-68. Instituto de Antropologia, Universidade de Coimbra.

POLANAH, LUIS - Algumas reflexoes sobre 0 Comunitarismo em Rio de Onor", in
Revista Factos e Ideias, Ano 1, nQ

, Universidade do Minho, Braga 1985.

SARAIVA, Jose Hermano - "Hist6ri a Concisa de Portugal" . Publicacoes Europa-Ameri
ca, Lisboa s/d.

SERGIO, Ant6nio - "Breve lnt erpretacao da Hist6ria de Portugal",9il ed. - Livraria Sa da
Costa, Lisboa 1979.

SOUSA, Tude M. de - "Gerez" (not as etnograficas, arqueol6gicas e historicas), Imprensa
da Universidade, Coimbra 1927.



48 Luis Polanah

VEIGA DE OLIVEIRA, E. - "Trabalhos Colectivos Gratuitos e Reciprocos em Portugal
e no Brasil", Separata da Revista de Antropologia, Vol. 3, nQ 1, Sao Paulo 1955.


