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Resumo:

o co lec tivismo ag ra rio tern sido apresentado pe los autores portu gueses como urn fc norne no de
o rga nizaciio soc ia l e eco nornica carac te ristica principalm ente das populacoes mont anh esas que no
No rte de Portugal vive m da pastori cia . prati cand o alguma agricultura es tritamente familiar de
auto-subsis tencia .

Esta constatacao tern sido habitualme nte explicada como uma consequencia do iso lame nto
geografico e do se u invete rado apego a cos tumes herdados dos ante passados num tem po long inquo .
As suas prat icas co rnunita rias, co mo as assoc iacoes de vezei ras , a cooperacao durante as cei fas e
malhadas , etc .. co ns ide ram-se so brev ive ncias que muit o devem ao psiqui smo peculiar do ca rnpones
se rra no.

Porven tura . baseado nesta suposicao . pessoas respo nsaveis apa recem a defende r a prese r
vacao daqueles costumes como uma das mais fecu ndas e exemplares herancas do ge nio po rtugues
na sua fo rma mais primiti va e singe la.

Esta co rnunicacao pretend e dem onstrar que nem a tese geografica , por vezes forte rnente
apo iada num ce rto determini smo histori co, nem a psicologica se mostram suficie ntes para ex plica r a
pe rsis te nc ia do feno rneno co lectivis ta . A ana lise no terr eno co mbi nada co m 0 est udo da doc umen
tacao existente indica que tudo pode se r devido a urn dado estrutural ..viciado .. pe lo sis tema do uso
e ap ropriacao da terra e pe la obs trucao de ins tituicoes preponderantes no sis tema poli tico portug ues
a q ue nao esteve nun ca indi ferent e a or ientacao polit ica dos governos. apos 0 firn virtua l do Antigo
Re gime .
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Summary:

T he ag ra ria n co llec tiv ism has been see n by po rtug uese aut hors like a pheno men of social and
econo mica l orga nizatio n. es pecially typ ica l of mountain peasants in north ern Portu gal who live
fro m tending flock s and makin g some strictly familiar se lf-s upport ing agriculture .

This fact has been explained as a co nsequence of the geog raphic isolation and thei r
deep-rooted fo ndness of inherit ed custom s of their ances tors in a rem ote time . The ir co llective
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practices like the cooperation during the harvesting and threshing . and the .. vezeira s- association . i.
e.. a group of shepherds who agree to pasture the ir animals in a collective flock of sheep which
each one has to keep for a certain time accordi ng to the number of' animals .

May be based on this supposition. experts come outdefending the sustaining of those customs
like one of the most triutful and exemplary inheritage of the portuguese genius in his most prim itive
and simple way.

This communication tries to prove that nei ther the geographical thesis somet imes strongly
supported by a certain historical determinism. nor the psycholog iacal one are suffc ient to explain
the persistence of the collect ive phenomen . The analysis on the field together with the study of the
existent documents shows that all may be due to a structural principle preverted by the system of
land use and owning. and by the obstacle issued from relevant inst itutions in the portuguese
political system to wh ich political direction of the government after the virtual end of the Old
Regime was never neutral.

Key- words :

Collectivism: Comunitarism: Cooperation: Equalitarism.

Ha mai s de cern anos que a expressao «co lectivismo agrano » foi usada na
Peninsula Iberica para caracterizar a actividade camponesa sobre terras com unais
sem prejuizo da apropriacao privada dos objectos de consumo . Urn sistema de
cooperacao comunitaria baseada na entreajuda e na conjugacao dos interesses
colectivos sem afectar a propriedade individual dos valores de cons umo retirados
do campo .

Utilizada em Espanha por JOAQuiN COSTA e em Portugal , pela primeira vez,
por OLIVEIRA MARTINS (SILBERT, 1977: 213) e ALB ERTO SAMPAIO, (1979), nao
tardaria a ser substituida por «regime cornunalista » ou «cornunalisrno» princi
pal mente nos trabalhos de ROCHA PEIXOTO (1905) e TuDE DE SOUSA (1907, 1918
e 1927) , para apenas destacar os mais importantes nos principios deste secu lo.
Quase na mesma altura LEITE DE VASCONCELLOS que com ROCHA PEIXOTO usara
ainda a expressao «cornunismo » agrario , comecaria a empregar.de preferenc ia
«comunitarismo » (GUERREIRO , 1978; PEIXOTO, 1905) . Quase trin ta anos pas 
sados 0 vocabulo «cornunitarismo . (agra rio , carnpones ou agro -pastori l) passaria
a ser correntemente aplicado por todo s os estudiosos . A repressao fascista poderi a
ter concorrido para 0 ban imento da primit iva expressao , que facilmente se
prestava a equivocos inconvenientes para os investigadores .

Dois nomes se destacam a parti r da decada dos anos 40: ORLANDO RIBEIRO,
geografo (1940) e JORGE DIAS, etno logo (1981). Com ambos se consagram os
estudos nesta area particular da organizacao do trabalho no meio campesino.
Desde entao surgiram varies escritos de sabor impressionista que se limitaram a
acumular informacoes e materiais para provar a sing ularidade do comunitarismo
entre os portugueses, mais do que para ten tar explicar a natureza da sua
organizacao e os limites da sua funcao no ambito da producao eco nomica e
reproducao do sistema de vida campones ,
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ORLANDO RIBEIRO sem deixar de ponderar a influencia do meio fisic o nestas
socieda des, reconheceu que «em Geografia Humana, com frequencia e preciso
abandonar 0 dominio dos fact os visiveis pelos quais se registam na Natu reza as
marcas da actividade do Homem, e rec uar as condicoes sociais e eco nornicas que ,
se ndo de todo pou co geografic as , ag iram poderosamente sobre certos aspectos da
pai sagem ou re flectem com inten sidade influencias naturais » (RIBEIRO, 1904:4) .
JORGE DIAS nao se afasta desta orientacao , embo ra procurasse na Historia uma
mai or evide nc ia . Di sse do povo de Vi larinho que «sao pois as condicoes especiais
desta regiao , sobretudo a topografia , que ex plicam a existencia deste agregado
humano , submetido a urn sistema cornunitar io , que the da ocaracter de pequ ena
autarquia- (198 1a:80) . Na introducao que faz as suas duas pr incipais obras
(V ilarinho da Furna e Rio de Onor) 0 passado e ard uamente rebuscado. Mas
enqua nto nega para 0 primeiro a influ encia de outros povos e se incl ina para uma
tes e evo luc ionis ta - - Na evolucao hum ana , a organizacao co rnunitar ia co rres 
ponde a urn c icio cultural da passagem do pastoreio nornada a agricultura
se de nta ria - (198 1(/:2 I-22) , para Rio de Onor, nas treze paginas da Introducao ,
percorre todo urn vasto passado em que 0 espirito tradicionalista dos nossos
campo neses enco ntra a ex plicacao para muitos dos seus usos e cos tumes actuais
( 1981b: 13-25) . Sobre 0 poder da trad icao JORGE DIAS esc reveria de Vilar inho que
«0 poder de que es tao invest idos os individuos eleitos pelo povo » absorve a sua
fo rca na tradicao , na forca rnitica dos antepassados que fora m os seus criadores
( 198 Ia:86); e descobriria grandes afinidades entre 0 rionores e os vace us, dizendo
que «0 parentesco, qu e se pode obse rvar entre alg uns aspectos da cultura
rion oresa e a dos anti gos vace us, nao e fortuit o ( 198 1b:325) .

Nao se pod em recu sar estas coincidencias ou relacoes e si milaridades .
o co munita ris mo deve ser urn produto combinado da Geografia , da Historia, da
cultura e do temperame nto dos povos; mas tudo isto e insuficie nte para explicar
porque esses asp ectos tao anti gos subsis tem ainda hoje na vida das pequenas
co munidades campo nes as . A tal ponto ha a conviccao de que 0 comunitarismo e
um a faceta da psicologi a do povo que nao faltam vozes a ped ir providencias
oficia is para que nao se de ixe ex tinguir essas velh as praticas co lectivas , nornea
dame nte , 0 espi rito de entreajuda, a orga nizacao das vezeiras , 0 aproveitame nto
co mum dos mont es baldios , etc. Uma atitude que reduz 0 modo de vida
campo nes a uma cur ios idade pitoresca do folclore rura l. Infelizment e nao dis
ponho de espaco para oferecer aqui mais desenvolvida a hipotese expl icativa que
es bocei, em tempos, na imprensa bracarense (POLANAH, 1984) .

JORGE DIAS, anos mais tarde , defin iria 0 «comunitarismo. dizendo 0
segui nte: «Por comunitarismo eu entendo urn tipo de organizacao social em que
os direitos individuais sao regul ados em funcao da propriedade co lectiva trad i
cional que se rve de base as suas economias. Esta organizacao complexa reg ula a
actividade individual nao so em rela cao it propriedade co lec tiva, mas tambem em
relacao a propriedade individual. A vida soc ial e considerada como urn todo no
qual 0 bern comum e colocado acima dos interesses individuais. Embora nas
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sociedades comunitaristas possa cada familia ter a sua propriedade , e a proprie
dade colectiva que predomina. Todas as familias submetern-se-por mutuo consen
timento as condicoes impostas pelo conselho local » (1974 :79-80) .

o conselho local nao aparece espontaneamente no seio da comunidade.
Emerge da assembleia de vizinhos e estes nunca estiverarn fora do controlo da
autoridade religiosa local e do cond icionamento politico atraves dos tempos.
A sua definicao contudo parece exprirnir, com muitas hesitacoes, aquilo que
Joaquin Costa, notavel politico espanhol do seculo passado , escreveu do «colec
tivismo agrario» : - que este «Respeta y mantiene en los mismos terminos de
ahora la propriedad privada no tan solo de los productos del trabajo , 0 sea de los
objetos de consumo, sino tarnbien de los instrumentos de produccion, con la sola
excepcion de uno: el suelo , 0 sea la tierra ». (COSTA, 1969:50).

OS MODOS DE COOPERA<;Ao VICINAL

Sob a designacao generica de «cornunitarisrno agrario » e importante distin
guir formas de actuacao grupal que variam consoante 0 desenrolar do cicio
campestre e, conjuntamente , de acordo com as necessidades da vida colectiva e
de cada agregado familiar em particular. A familia e a unidade fundamental do
modo de producao carnpones e 0 principal consumidor da maior parte daquilo que
cultiva e colhe. As manifestacoes de solidariedade entre vizinhos e parentes nao
podem ser avaliadas como accoes exclusivamente ditadas pela bondade hurnana;
precisam de ser correlacionadas com a natureza dos laces que estreitam os
diversos membros da colectividade e onde decorrem os seus conflitos e, ao
mesmo tempo, os esforcos conjugados de cooperacao . Por outro lado , diversos
como sao os trabalhos desenvolvidos na comunidade, e preciso que estes sejam
especificados e ponderados em funcao das pessoas que, para 0 efeito , habitual
mente sao mobilizadas.

a) A entreajuda familiar

Geralmente nas ceifas e malhadas a urgencia e intensidade das ' tarefas
agricolas exigem um reforco da forca de trabalho familiar. Os membros duma
familia de agricultores mostram-se insuficientes para sozinhos darem conta das
tarefas num espaco de tempo limitado, se atendermos a que essa urgencia col he
toda a colectividade na mesma ocasiao . 0 recurso entao a ajuda dos parentes e
amigos vizinhos de aldeia constitui a solucao racional. Estes services de favor
prestados sem qualquer retribuicao monetaria, nao sao inteiramente gratuitos,
visto que obriga moralmente quem foi beneficiado a retribui-Ios a cada urn dos
vizinhos presentes. (Cf. DIAS, 1981a e b; OLIVEIRA, 1955, e O'NEILL, 1984:145) .
A reciprocidade alimenta as atitudes solidarias para estas e outras ocasioes que
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toe am as conveniencias partieulares das familias. Tanto os vinculos biologicos e
os de natureza mistica como os forjados numa relacao ecologica precisam de ser
constantemente reafirmados atraves do principio da reciprocidade em colectivi
dades, onde ainda se nao instalou 0 trabalho assalariado e e condenavel que urn
vizinho se tome patrao de outro (cf. POLANAH, 1981:29).

o apelo a solidariedade intravicinal nao e dirigido ao estranho, ou aquele
com quem se nao mantern relacoes cordiais, mas as pessoas de boa confianca e
com quem ja se trocaram pequenos obsequios e amabilidades . Os laces de sangue
seraoprioritarios mas nao dispensam os antecedentes dum relacionamento amis
toso . Cada familia considera-se livre de escolher as suas amizades, mas nenhuma
familia prescinde da necessidade de seleccionar e manter urn clima de simpatia e
confianca num grupo de vizinhos e parentes . De tempos a tempos surgem as
ocasioes em que, fora do trabalho agricola, cada familia sente a necessidade de
reafirmar os seus sentimentos de amizade testemunhando apreco e estima, atraves
de pequenos gestos e atencoes socialmente funcionais nas relacoes de boa
vizinhanca. Como diz LANNEAU «nurn tal sistema econornico a cooperacao
encontra a sua origem num calculo estritamente individualista» (1975:438) porque
os favores solicitados nesses momentos cruciais sao para beneficio estrito do
individuo ou da familia necessitados . Nao existe, por isso, gratuitidade nos
services de favor como da a entender VEIGA DE OLIVEIRA (1955), senao urn
acumulo ritualizado de intencoes interesseiras que asseguram 0 principio da
retribuicao hospitaleira a todas as familias que, em dado momenta do ciclo
agricola, participam em comum nas tarefas de producao .

b) A associacao de vezeiras

Nas associacoes de vezeiras do gado de pasto 0 sentido da solidariedade
reclama outro tipo de cooperacao. Trata-se de urn capitulo da vida carnponesa que
apaixonou a maior parte dos nossos etnografos (cf. PEIXOTO, 1905; SOUSA, 1907;
RIBEIRO, 1940; DIAS, 1981a e b; CRUZ, 1969, e FONTES, 1977) . Apenas os
criadores de rebanhos podem estar interessados num acordo para pastorearem os
seus animais que reunern num rebanho colectivo. Sao evidentemente excluidos da
soc iedade os que nao possuem animais de pasto em ruimero que se justifique,
visto que 0 numero de dias que cada pastor presta de guarda aos rebanhos esta em
proporcao com 0 mimero de animais que tern da sua parte: por exemplo, por cada
10 ou 20 ovelhas ou por cada 5 ou 10 cabras, etc. A obrigacao de guardar 0 gada
corre a vez a todos . A isto se chama completar aroda . Este tipo de associacao
nao funeiona na base da reciprocidade, como e claro; desenvolve-se em cadeia
por todos os membros associados da vezeira. 0 desleixo e a incornpetencia com
prejuizos materiais para 0 grupo determina a sua exclusao da sociedade.
o incidente nao afecta forcosarnente outras zonas de cooperacao entre vizinhos,
visto que a vezeira nao depende intrinsecamente dos valores que sao reclamados
no sistema de entreajuda.
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A vezeira constitui, por conseguinte, urn arranjo acordado por urn grupo
res trito de pastores, interesse que inclui somente os que poss uem rebanhos. Por
vezes , a mesma aldeia podera ter duas vezeiras distin tas devido a desacordo entre
os pastores, como vi em Tourern . Consequentemente a rela cao subjectiva que
sustenta 0 acordo firmado no compromisso verba l de cada associado nao tern de
procurar no parentesco 0 seu pretexto, mas antes na confianca e na amiza de que
uns nutrem por outros, embora a condicao est rutura l esteja, de anternao, fixada
nas re lacoes de vizinhanca. Cada pastor deve cumprir 0 seu turno com 0 mesmo
apego e sentido de responsabilidade que usaria na guarda do seu proprio rebanho.

c) Trabalhos colectivos

As duas modalidades de cooperacao sao, como acabamos de ver, distintas , e
ambas nao se confundem com 0 que se passa nos trabalhos em que a popul acao e
convocada em massa, ou parcialmente por turnos pelo conse lho de vizinhos ou
pelo presidente da Junta de Freguesia. Na arrotei a du m campo, na limp eza de
valas ou de uma fonte, no conserto dum chafariz ou na reparacao da matriz local ,
beneficiacao de cerniterio , etc ., a mob ilizacao pop ular nao e estimulada pe la
intensidade das suas relacoes interpessoais, de vizinho a vizinho, ou seq uer nos
laces de sangue . A coaccao moral incide na sua condicao de viz inhos da
freguesia , uma vez que os trabalhos nao beneficiam uma fam ilia individual, nem
o mais rico e prospero da aldeia . Este podera faze r-se subs tituir aiegando urn
impedimento qualquer. A comunidade acei ta em geral essa subs ti tuicao.
A obrigacao tern urn caracter colectivo .indiscriminado em relacao ao conjunto de
familias moralmente visadas para satisfazerem esse imperativo estrutural de que
dependem os interesses das suas vidas privadas , ao mesmo tempo , que a
conservacao e prosperidade da imagem co lectiva com que reafi rma m a sua
identidade social. (Cf. SOUSA, 1927; DIAS, 1981a e b; OLIVEI RA, 1955;
O'NEILL, 1984:160).

o factor comum a todos os tres processos de coo peracao e , como ja aqui
afirmei, 0 sentimento de que 0 vinculo colectivo nasce da sua con tigui dade soc ial
no espaco local como vizinhos do lugar ou da freg uesia . Dai que ex ista um a voz
supra-comunitaria , uma instituicao, a do conse lho de virinhos com autoridade
para convocar a assembleia dos moradores do lugar e, apos discussao dernocra
tica, determinar a data, hora e local das obras a levar a efe ito. As tarefas
colectivas em sentido preciso sao sempre tarefas de interesse publico e, por isso ,
nao ha lugar a nenhuma obrigacao moral pessoal baseada na reciprocidade ou
numa associacao (como a das vezeiras) de caracter mais ou menos permanente . 0
te mpo e 0 esforco despendidos constituem uma doa cao integralmente gratui ta da
comunidade de vizinhos arepresentacao fisica da sua rea lidade soc ial. Nao ex iste
neste espirito colectivo qualquer singularidade d~ seu psiqui smo nem exigencias
do seu ludismo, como pretendeu explicar, para todo 0 fenorneno de cooperacao
vicinal, VEIGA DE OLIVEIRA (1955).
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d) A falacia do igualitar ismo

67

Ao comunitarismo agrario tern ge ralme nte estado associada a ideia de serem
ess as colectividades grupos org anizado s num a base rigorosamente hori zont al,
como se ali nao hou vesse lugar a clivagens dit adas por desigualdades intrin secas
dos seus membros . Os argume ntos aprese ntados invocam quase sempre a geral
fa mil iarida de do trato soc ial quotidiano, 0 que causa inevitavelm ent e a irnpressao
de nao ex istirem di ferencas sig nificativas . As diferencas de nascimento ou de
riqu eza parecem nao afectar 0 sent imento, a todos comum , da sua pertenca a urn
grupo que se quer e se pensa hornogeneo , indiferenciado , 0 que e urn erro crasso .
Em ce rtos mom ent os da vida moral do povo e ce rto que se minimizam as
diferen cas; e nao se nti- las hab itualm ente nao quer dizer que nao estruturalme nte
existam (OIAS, 1981a e b; GUERR EI RO, 1981:66-68).

JORGE OIAS nao 0 notou em Rio de Onor, mas refere que ali os Coutos
uti lizados co mo propriedade col ecti va tinham os seus donos, a quem os usuar ios
entregavam uma parte do feno cada do is anos ( 198 Ib:???). Ta mbern ver ifico u
qu e , dos 43 fogos ex istentes na freg uesia em 1940 com 228 habitantes , havi a seis
fam ilias a viverem mu ito bern, sete com 0 suficiente mas em situacao precaria
nos anos piores; uns vinte sem poderem co lher 0 sufic iente, sendo obrigados a
procurar no trabalh o a jeira e no fabrico do carvao urn compleme nto ; e ,
finalmente , outras se te fami lias que vive m a bei ra da fome ou com ela habi
tualmente (OIAS, 1981b: 96).

A apo logia do igualitarismo soc ial em Vilar inho foi desmentida pou cos anos
depoi s da pub licacao da obra de FRANC ISCO VELOZO . Notou este critico, com

. razao, qu e «vivern no lugar os pobres que nao tern dire itos aos terrenos . Por mera
tolerancia e que, as vezes - nem sempre - , Ihes conse ntem levar 0 gado as
pastagen s I do mont e , reputadas como dominio alheio, de que eles nao sao
titulares . Out ras vezes , porern , esses pobres tern de con tentar-se com as ruas do
lugar. . . » ( 1953 :125) . Repito: a impressao de nivelamento social nao pode con
fundir-se co m as des igualdades es truturais tracadas pelas condicoes de nascimento
e fortuna co m que cada habitante vern ao mundo . Com essa generalizacao 0

ca mpo nes fo i vitima du ma apreciacao que ele sempre soube nao corresponder a
realidade . Poderia parafrasear-se aq ui 0 famoso Orwell: «Todos os hab itant es sao
igua is, mas alguns sao mais igu ais do que outros - (1976:106) .

o guarda fiscal, 0 paroco e os comerciantes sao catego rias que nao se
co nfundem com 0 campones . Partes da soc iedade rural, con tudo, possuem outro
status qu e se refl ecte em muitas situacoes . Nos trabalhos de entreaj uda ou
colectivos nao part icipam. Note i isso em Tourern e no Soajo . Eurn engano, pois,
to mar a co rdialidade geral no tratame nto diadico como indice de um a orga nizacao
co lectiva un iformement e niveladora. A co rnpeticao existe no seio dos habit antes e
ter poder e algo qu e 0 individuo procura exercer sobre os seus iguais. Mas e
preciso examinar de que maneira e em que circ unstancias . (Cf. O 'NEILL,
1984: 198).



68 Luis A ntonio Domingues Pola nah

REFERENCIAS BIBLIOGR AFICAS

COSTA, Jo aquin, 1969 - Oligarquia y Caciquismo . Colectivismo Agrario y Otros Escritos . (E I
Livro de Boi sill o ) Alianza Edit ori al, Ma drid .

CRUZ, J . A . Machado , 1969 - Regime Comunitario Pastoril no Serra Amarela (Ermida-Ponte do
Barca). Se parata de «T rabalhos do Instit uto de Antropologia "Dr. Mende s Correa », N.? 2 .
Im pren sa Portu guesa , Porto .

DIAS, A. Jor ge , 1964 - Portuguese Co ntribution to Cultura l Anthropology . Witwater srand Un i-
ve rsi ty Pres s, Johannesbu rg .

-- 198 1a - Vilarinho da Furna . Impren sa Nac iona l-Casa da Moed a , Lisboa .
-- 1981 b - Rio de Onor . Editoria l Presen ca , Lisboa .
FONTES, A . L. - Etnog rafia Trans montan a 11 - 0 Comunitarismo de Barroso . Mon talegre.

1977 .
G UERREIRO, M . Vi egas . 1978 - A Educaca o de Adultos em Comunidades Rurais - Actividades

Comunitarias . In «Serninario de Educ acao de Ad ultos -. Unive rsida de do Minho , Brag a .
-- 1981 - Pitoes das Junias - Esboco de Monografia Etnografica . Ser vice Nac iona l de

Parq ues , Reservas e Pat rirnon io Paisagi st ico , Lisboa.
LANNEAU, Gas ton . 1975 - L'Entraide et la Coo peration au Village . In Fabre. D. / Lacroi x. 1. .

1975 : - Cornm unautes du Sud », Torno II, Co l. 10 /1 8 , Union Gener ale dEd itio ns, Pari s 6e.
OLIVEIRA, E . Ve iga de, 1955 - Trabalhos Colec tivos Gratu itos e Reciprocos em Portugal e no

Bra si l . Sep arat a da - Revista de Antro po log ia - , Vol. 3 . N. ? I . Sao Paul o .
O ' NEILL, Bria n J .• 1984 - Propri etari es . Lavradores e Jornaleiras , Publicacoes Dom Q uixo te.

Lisb oa .
O RWELL, George, 1976 - 0 Triunfo dos Porcos . (T raducao portuguesa) . 2 .a ed . Editora Per spec

tivas e Realidades , Lisboa .
PEIXOTO, Rocha , 1905 - Forma s da Vida Com unalista em Portu gal - Sumario de uma mono

grafia inedita . In - Notas sobre Port ugaln, Vol. I, Lisboa . Publ icou este trabalho e m fra nces
co m 0 titu lo - Survivances du Regime Co mmunauta ire en Portugal », in "C RRAS n, Povoa de
Va rz irn , 1967 .

POLANAH, Luis , 198 1 - Comunidades Camponesas no Parqu e Nacional da Peneda-G eres . Ser
vico Nac ional de Parques , Reser vas e Patri rnoni o Paisagi stico . Lisboa .

- - 1984 - Temas da Vida Camp onesa. Serie de nove artigos sobre 0 Co munitarismo Ag rario ,
publicados em 0 «Corre io do Mi nho - en tre 30 /3 e 16/7 /1 984 .

-- 1985 - Algumas Reflexoes sob re 0 Comunitarismo em Rio de Onor. In revista - Factos &
Ide ias - , Ano I , N ° I , 1985 , ed itada pelo Centro de Estudos de Relacoes Inte rnacionais da
Unive rs ida de do M inho, Braga .

RIBEIRO, O rla ndo , 1940 - Villages et Communautes Rurales au Portugal . In revista - Biblos -.
Vo l. XVI , To rno I I. Coi mb ra Edi tora , Coimbra .

SAMPAIO, Alb erto , 197 9 - Estudos Economicos - As Vilas do Norte de Portugal . 1.0 Vo l.
Ed ito ria l Veg a , Lisboa .

S ILBERT, A lber t, 1977 - D o Portugal de Ant igo Regime ao Portugal Oi toce ntista . (Ca p itulo
,,0 Co lect iv ismo Agr ar io em Portugal - Historia de urn Problerna - ) . 2 a ed . Livro s Hori
zonte , Lisboa .

SOUSA, T ude M . de , 1907-1 908 - Regimen Pastoril dos Povos da Serra do Gerez : In - Portu-
galia -, Torno II , Fasciculos 3 e 4 . Imprensa Portuguesa , Port o .

-- 191 8 - 0 Comunalismo na Serra . In "A Terra Portuguesa - ; N.? 4 , p . 98-99 . Lis boa .
-- 1927 - Ge res . Impre nsa da Unive rs ida de ; Coim bra . .
VELOZO, Franc isco J . , 195 3 - Da Cousa Publica - Baldios, Maninhos e Exploracdo Silvo 

-Pastoril em Comum . In revista «Scientia Juridica », Torno Ill , N .? 10. Braga .


