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Resumo 

A mobilizac;ao de bens culturais enquanto elementos importantes das estrategias de desenvolvimento de 
territ6rios com dificuldades estruturais, constituiu uma atitude inovadora que esteve na genese de algumas iniciativas 
lanc;adas, em Portugal, no inicio da decada de 90. Neste artigo sobre Patrimonio e Mobiliza~ao das Comunidades 
Locals: das Aldeias Historlcas de Portugal aos Contratos de Aide/a pretende-se divulgar uma abordagem alternativa, as 
que vinham sendo feitas aos problemas que afectam os espac;os rurais do interior da Regiao Centro. A valorizac;ao de 
recursos culturais tao diversificados como a paisagem, os lugares, o patrim6nio construido eo referencial das culturas, 
tradic;6es e actividades bern como o envolvimento de multiples protagonistas, numa dinamica local de promoc;ao e 
desenvolvimento sao as verten tes abordadas nesta estrategia de valorizac;ao territorial. 

Palavras Chave: Aldeias Hist6ricas de Portugal. Patrim6nlo e Desenvolvimento Local. Pollticas e Valorizac;ao de 
Contextos Rurais 

Resume 

Patrimoine et mobilisation des communautes locales: des villages historiques de Portugal aux contractes de village 

La mobilisation de biens culturels, en tant qu'elements importants des strategies de developpement de 
territoires souffrant de difficultes structurelles, marque une attitude innovatrice qui est Ia genese de plusieurs 
initiatives mises en oeuvre, au Portugal, au debut des annees 90. Le but de cet article sur le Patrimoine et 
Mobilisation des Communautes Locales: des Villages Historiques du Portugal aux Cantrats de Village est de fa ire 
connaitre une approche alternative a celles qui, jusqu'a present, etaient faites relativement aux problemes affectant 
les espaces ruraux de Ia Region Centre. La mise en valeur de ressources culturelles si diversifiees que le paysage, les 
sites, le patrimoine bati, ainsi que l'acquis des cultures, des traditions et des activites, tout autant que !'engagement 
de nombreux agents, visant une dynamique locale de promotion et de developpement sont les volets determinants de 
cette strategie de mise en valeur territoriale. 

Mots-Cies Villages Historiques du Portugal. Patrimoine et Developpement Local . Polltiques et Mise en Valeur de 
Contextes Ruraux. 

Abstract 

Heritage and mobilization af local communities: from Portugal's historical villages to village contracts. 

The mobilization of cultural goods as important elements of strategies of territory development with structural 
problems is an innovating attitude that was at the begining of some of the initiatives carried out in Portugal in the 
early 90's. In this article about Heritage and Mobilization of Local Communities: from Portugal's Historical Villages to 
Village Contracts, the author wishes to disseminate an alternative approach to the ones that have been made to the 
problems that affect rural spaces from the inland of the Centre Region. The valorization of cultural resources as 
different as landscape, sites, the built heritage, and the acquisition of cultures, t raditions and activit ies as well as the 
involvement of multiple agents, in a local dynamics of promotion and development are the aspects analyzed in this 
territorial valorization approach. 

Key-Words: Portugal's Historical Villages. Heritage and Local Development. Rural Contexts Policies and Valorization 
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1. lntroduc;:ao 

A mobilizac;:ao de bens cu l turais, enquanto ele· 
mentos importantes das estrategias de desenvolvi
mento de territories com dificuldades estruturais, 
constituiu uma atitude inovadora que esteve na 
genese de algumas iniciativas lanc;:adas, em Portugal, 
no inicio da decada de 90. 

A valorizac;:ao de recursos culturais tao diversifi
cados como a paisagem, os lugares, o patrimonio 

construido e o referencial das culturas, tradic;:oes e 
actividades, bern como o envolvimento de multiples 

protagonistas, numa dinamica local de promoc;:ao e 
desenvolvimento, constituiram o pano de fundo para o 

lanc;:amento e consolidac;:ao do Programa das Aldeias 
Historicas de Portugal. 

A dimensao integrada e integradora daquela ini
ciativa, pretendeu constituir resposta alternativa as 
abordagens que vinham sendo feitas aos problemas 
que afectam os espac;:os rurais do interior, potenciando 
as caracteristicas especificas de uma Rede de Aldeias. 
A intervenc;:ao implementada e, porventura, urn dos 
exemplos emblematicos da conjugac;:ao do triangulo 
Sociedade, Cultura e Acc;:ao, tanto no que releva da 
sua concepc;:ao como nas dinamicas que tern propor

cionado. 
Partindo daqueles pressupostos e dos efeitos do 

Programa propoe-se, com esta comunicac;:ao, desen
volver t res vertentes principais: 

· abordar os contextos teoricos, metodologicos, 
geograticos e estrategicos subjacentes a sua definic;:ao, 

contemplando uma viagem no tempo (partindo do 
inicio dos anos 90) e no espac;:o (Beira Interior); 

· balanc;:o critico da evoluc;:ao e impacto da 
intervenc;:ao Aldeias Historicas de Portugal, ajustando 
traject6rias e suscitando reflexoes; 

· efeito multiplicador de uma iniciativa e sua 
difusao a outros contextos territoriais. 

A valorizac;:ao de lugares e da sua memoria, a 
potenciac;:ao de recursos, culturas e actividades, assim 

como a divulgac;:ao de espac;:os esquecidos, cuja marca 
perdura no territorio, poderc~ ser uma forma de acc;:ao 

em contextos socio-economicos deprimidos, particu
larmente em comunidades rurais fragilizadas e com 

dificuldades de afirmac;:ao. 

2. As Aldeias Hist6ricas de Portugal (AHP) no quadro 
das politicas de apoio ao desenvolvimento local: 
pretextos e contextos 

2.1. As AHP face a evoluc;:ao conceptual e 
estrategica das politicas territoriais 

A tentativa de intervir em espac;:os mais debeis e 

com dificuldades estruturais, decorrentes dum persis-
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tente abandono demogrclfico e da desvalorizac;:ao das 
actividades tradicionais, esteve na base da definic;:ao 
de politicas de desenvolvimento visando apoiar inicia

tivas que contribuissem para reverter a situac;:ao de 
perda em que tais territories se veem, cada vez mais, 

envolvidos. A multiplicidade de iniciativas levadas a 
cabo em Portugal, desde o inicio dos anos 90, apoiadas 
por diferentes lntervenc;:oes Operacionais e lniciativas 
Comunitarias, reflecte a evoluc;:ao conceptual no dese
nho das estrategias de desenvolvimento territorial 
(regional e local ), inspiradora de novas praticas, e o 
facto das areas mais deprimidas do Continente portu

gues constituirem espac;:os naturais, para novas abor
dagens e ensaio deste tipo de intervenc;:oes. 

Os efeitos devastadores da crise dos anos 70 e 
80 sobre o emprego e certas regioes, rurais ou, 
mesmo, as que tinham conhecido alguma pujanc;:a 
industrial, criaram as condic;:oes para que se generali
zasse a critica aos modelos que vinham sendo prosse
guidos e se desenvolvessem abordagens al ternativas 
para o seu desenvolvimento. As consequencias locais, 
dos processes de reestruturac;:ao de urn mundo em 
mudanc;:a acelerada, as mutac;:oes organizacionais, na 
escala e na dimensao das unidades de produc;:ao, a 
especializac;:ao, flexibilidade e deslocalizac;:ao eminen· 

tes, de sectores e empresas, impunham um novo olhar 
sobre os processes que vinham sendo seguidos. A 

resposta das politicas publicas aos problemas, emer
gentes, e aos desafios que se colocavam, aos sistemas 
produtivos locais, passaram a assentar numa logica 
que valoriza a importancia do territorio, num novo 
papel a desempenhar pelos actores, pelas empresas e 
as diferentes redes onde se integram (PECQUER, 1989). 

Assim se foi construindo, a partir dos anos 80, o 

paradigma do desenvolvimento endogene, pela con
vergencia de duas linhas de pesquisa: "uma, de carac
ter teorico, nasceu da tentativa de encontrar uma 
noc;:ao de desenvolvimento que levasse em conta os 
efeitos da actuac;:ao publica na evoluc;:ao das localida

des e regioes atrasadas. A outra, de caracter empirico, 
surgiu em decorrencia da interpretac;:ao dos processes 

de desenvolvimento industrial em localidades e 
regioes do Su l da Europa" (BARQUERO, 2002: 38). Tais 
estrategias foram acolhidas, est imuladas e, portanto, 
credibilizadas por organizac;:oes internacionais (OIT, 
PNUD, Comissao Europeia), que passaram a apoiar as 
lniciativas de Desenvolvimento Local (IDL) que iam 
surgindo. Portugal nao foi alheio a tal movimento, 

onde se realizaram estudos sobre os sistemas produti
vos, os contextos, as prciticas e os novos modos de 

organizac;:ao local, cujas conclusoes atribuiam grande 
importancia e valor estrategico a componente socio
·cultural do desenvolvimento endogene (BOURA, 1990; 
SYRm, 1995; MORENO, 2002). 
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Superada a fase de experimentac;:ao, pede con
cluir-se que a politica de desenvolvimento local "ja 

conseguiu consolidar, indiscutivelmente , um razoavel 
corpo de doutrina, mas a mudan~a de cenario induzida 
pela acelerac;:ao dos processes de globalizac;:ao exige, 
no minima, uma revisao da estrategia ou, ate mesmo, 
uma nova gerac;:ao de politicas" (BARQUERO, 2002: 240) . 

Sendo, eventualmente, este o momenta em que nos 
encontramos, temos de reconhecer que houve urn 
pe rcurso de uma decada e m que se procuraram estra
tegias alternativas, se lanc;:aram experiencias e se 
mobilizaram variados recursos, na tentativa de superar 
as debilidades com que se confronta uma parte signifi

cativa do territ6rio do pais. 
E neste contexte geral de enquadramento teo

rico das praticas realizadas, num espac;:o concreto, que 

se deve situar a importancia e o simbolismo que as 
AHP tiveram na afirmac;:ao dos frageis territories do 

Interior. E adquirido que "o isolamento e urn feno

meno multidimensional, que obedece a factores eco· 
n6micos, espaciais, sociais e culturais limitantes da 
integrac;:ao economica de urn territ6rio no sistema 

econ6mico nacional e internacional e que, portanto, 
restringe a participac;:ao de seus agentes na tomada de 
decisoes de investimento e de implantac;:ao de empre · 

sas. Tem uma relac;:ao, certamente, com o afasta· 
menta fisico , mas esta, sobretudo, vinculado a falta 
de capacidade do territ6rio (em termos econ6micos, 

sociais e institucionais) pa ra dar respostas estrategicas 
aos desafios da concorrencia" (BARQUERO, 2002: 220) . 

Por outre lado, as formas de organizac;:ao e cultura 

condicionam os processes de mudanc;:a estrutural, 
verificando-se que "a resposta local aos desafios glo
bais e operacionalizada mediante urn conjunto de 

acc;:oes de caracter muito variado. Algumas estao 
direccionadas a melhoria da infra-estrutura; out ras 
buscam suprir carencias e contribuir para os avanc;:os 

no campo dos factores imateriais determinantes do 
desenvolvimento; e outras, ainda, propoem-se fortale
cer a capacidade de organizac;:ao do territ6rio" 

(BARQUERO, 2002: 201 ). 

Tendo presente aqueles pressupostos, privile · 
giou-se a relevancia dos recursos locais, designada· 

mente o patrim6nio natural, const ruido e cu ltural, 
como elementos de diferenciac;:ao num tempo de 

globalizac;:ao, generalizada, cuja valorizac;:ao permite 
susten tar novas actividades, que podem ser vitais para 
diversificar as frageis economias locais e a origem dos 
rendimentos. As AHP acabam por repre sentar a inci
dencia regional e local de uma estrategia nacional, 
que visava discriminar positivamente alguns espa~os 
encravados do Inter ior da Regiao Centro, ja conside

rada quando foi elaborado o Plano Nacional de 
Turismo (1985-1988), e concretizada na ultima decada 
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com recurso aos apoios directos de Programas Opera
cionais do II (1994-1999)1 e Ill (2000-2006) Quadros 
Comunitarios de Apoio (QCA). 

0 Plano Nacional de Turismo identificava os 
objectives possiveis e necessaries a definic;:ao da estra
tegia de desenvolvimento, para o sector, e definia as 
finalidades fundamentais para a orientac;:ao de inter· 
venc;:oes dos poderes publicos no dominic do turismo. 
Para alem da dimensao social e economica enuncia, 
tambem, como fundamentais, as vertentes territorial 
e patrimonial, devendo a intervenc;:ao dos poderes 
publicos contribuir para "compensar ou atenuar as 
desequilib rios regionais" e "visar a protec~ao do meio 

ambiente e a valorizac;:ao do patrimonio cultural". 0 
referido Plano, ao inventariar os recursos turisticos 
estrategicos, classifica-os em func;:ao do seu objective 
e da sua natureza. E nesta ultima categoria que, no 
final dos anos 80, sao ja referidos os recursos cultu
rais, naturais e de animac;:ao, fazendo claramente o 
apelo a "algumas aldeias tipicas que sao urn testemu
nho cultura l de inegavel interesse turistico e , em 
algumas regioes, constituem o mais valido recurso 

turistico. A sua protecc;:ao e recuperac;:ao devera, por 
isso, ser tarefa prioritaria o que pressupoe uma previa 

identificac;:ao de todas as aldeias existentes que satis
fac;:am aquela condic;:ao em intima colaborac;:ao com o 
IPPC ou Ministerio da Cultura"(PNT 1985-1988) . 

Desta fo rma, nao so se reconhecia a importancia 
do patrim6nio e da cultura como factores de diferen· 

ciac;:ao e afirma~ao da ge nuinidade dos territories, 
particularmente os mais fragilizados e marginalizados, 

como se atribuia importancia ao turismo como sector a 
envolver na respectiva estrategia de desenvolvimento. 
E assim que, em termos turisticos, actividade sensivel 
aos ciclos da "moda ", se identificam, em contraponto 
aos segmentos ja afirmados, novas produtos com 

elevado potencial, para o sector, ligados ao pat rim6-
nio e as paisagens naturais e culturais, cuja escala e 

localizac;:ao se distinguem dos produtos e destines 
tradicionalmente explorados e fortemente massifica
dos. A estrategia passava , entao, por e ncontra r largos 
espac;:os no Interior do pais que respondessem a estas 
exigencias, tendo sido identificadas tres areas: a do 

Parque de Montezinho, no Interior Norte, em torno da 
paisagem natural e ambiente; a dos testemunhos 

megaliticos no Alentejo, que deu origem a iniciativas 
especificas (o Programa de valorizac;:ao cultural e 
divulgac;:ao turistica - itineraries arqueologicos do 

' A Re<:upera,ao das Aldeias Hist6ricas de Portugal constltuiu 
uma das fnlcfativas inserfdas no Programa de PromO>iiO do Potencial de 

Oesenvolvfme nto Regional (PPDR) que, sendo de ambito naclonal, con· 

templava areas territoriais e tem3ticas, especificas, a desenvotver ao 
nivel das dilerentes regi6es. 
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Alentejo e Algarve e a Operar;:ao piloto de valorizar;:ao 
socio-cultural e turistica • projecto integrado de Mer· 
tela); a das Aldeias no Interior Centro assente na 
valorizar;:ao do seu patrim6nio hist6rico-cultural, que 
resultou no lanr;:amento do Programa de Recuperar;:ao 
das Aldeias Hist6ricas de Portugal. 

De acordo com aqueles pressupostos e envol· 
vendo as tutelas da Cultura, do Desenvolvimento 
Regional e do Turismo definiu-se, na Regiao Centro, 
uma Rede de Aldeias Hist6ricas que integra aglomera· 
dos localizados, na sua maioria, ao Iongo da linha de 
fronteira e que constituem pequenos conjuntos, cuja 
monumentalidade patrimonial testemunha a importan· 
cia que assumiram no passado, nomeadamente na 
conquista, povoamento, defesa e estabilizar;:ao do 
territ6rio nacional. Tendo aqueles aglomerados per· 
dido, ao Iongo dos seculos, protagonismo quer em 
termos defensives como administrativos acabariam, a 
semelhanr;:a de todo o territ6rio do Interior, por perder 
importancia econ6mico·estrategica, face a instalar;:ao 
de novos modelos de desenvolvimento que comporta· 
vam diferentes desafios e oportunidades, entao cen
trados na capital e, posteriormente, difundidos pel a 
faixa literal. A posir;:ao periferica a que ficam remeti· 
dos, perante novos contextos e deficientes condir;:oes 
de acessibilidade e mobilidade, vai marcar de uma 
forma profunda o panorama demogrMico e produtivo 
de todo o Interior e, em particular, dos seus aglome· 
rados mais remotes. 

A margem daqueles processes de mudanr;:a, 
permanecem os territories menos competitivos e de 
caracteristicas de maier ruralidade, onde iniciativas 
de "modernidade e inovar;:ao" dificilmente tiveram 
Iugar, restando·lhes apenas a forr;:a da sua hist6ria e a 
preservar;:ao das marcas mais emblematicas do seu 
patrim6nio cultural. Os criterios utilizados na selecr;:ao 
das Aldeias Hist6ricas de Portugal inscrevem-se na 
valorizac;ao daquelas vertentes principais (existencia 
de patrim6nio arqueol6gico, ambiental ou arquitect6· 
nice classificado, a unidade formal do tecido urbane e 
construido, o referendal hist6rico-culural) e tiveram 
tambem em conta a possibilidade de integrarem cir· 
cuitos turisticos e culturais tematicos, estimulando o 
seu funcionamento em rede. 

2.2. Os contextos territoriais e a est rategia de 
actuar;:ao 

As Aldeias Hist6ricas passam a constituir mais 
um recurso para a valorizac;ao do entre Douro e Tejo, 
um espar;:o outrora palco de conflitos, na defesa do 
territ6rio e na afirmac;ao da nacionalidade, e hoje 
transformado num ample territ6rio de cooperar;:ao e 
promor;:ao cultura l, merce da recuperac;ao do imagina· 
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rio e das referencias materiais que subsistem daquele 
passado. Para alem da heranr;:a cultural que consti· 
tuem, beneficiam ainda de todo um enquadramento 
regional de invulgar diversidade e qualidade, onde 
relevam a riqueza do patrim6nio construido, menu· 
mentes, burgos medievais e castelos (Castelos da 
Raia), centres hist6ricos das vilas e principais cidades, 
arquitectura popular dispersa pela generalidade das 
aldeias, marcas arqueol6gicas e a invulgar presenc;a de 
arte rupestre em tror;:os do Tejo, Zezere e ribeiras 
adjacentes eo Parque Arqueol6gico do Vale do Coa. 

A paisagem e o patrim6nio natural, Parques e 
Reservas Naturais, Douro e Tejo lnternacionais, Serras 
da Estrela, Malcata e Gardunha, bem como a diversi· 
dade de paisagens agrikias ligadas a presenc;a da vinha 
e amendoeira na Beira Transmontana, adjacente ao 
Douro, ate ao cereal e tabaco nos campos abertos da 
Beira Baixa passando pelos pomares da Cova da Beira, 
fornecem um invulgar mosaico de valores culturais de 
elevado potencial. 

Viajar entre Marialva e Monsanto permite, nao 
s6 a articular;:ao daqueles recursos/bens culturais, mas 
tambem fazer a transir;:ao entre a Beira Transmontana 
e a Beira Baixa. Ao percorrer Castelo Rodrigo, Tran· 
coso, Almeida, Castelo Mende, Sortelha, Belmonte, 
Castelo Novo e ldanha·a·Velha, proporcionam·se dife· 
rentes leituras do tempo e da importancia de um 
espar;:o onde a cordilheira central marca a fractura/ 
I ruptura entre o Norte e o Sul; na sua vertente norte, 
localiza-se o Pi6dao e Linhares da Beira. 

A possibilidade de compatibilizar recursos cultu· 
rais de grande valor simb6lico, disperses naquele 
territ6rio, comer;:a a desenhar-se a partir da Rede das 
Aldeias Hist6ricas que, ao promover a respectiva 
articular;:ao, permite definir uma cartografia dinamica 
de valores, interesses e produtos capaz de relanc;ar e 
valorizar a imagem daquele territ6rio. 

A iniciativa piloto de requalificac;ao, iniciou-se 
ha uma decada e teve como objective valorizar e pro· 
mover Aldeias cujas caracteristicas permitissem ser 
pontes de ancoragem na estrategia de desenvolvi· 
mente das areas rurais envolventes. Os trac;os de 
maier inovar;:ao, desta abordagem, ligam-se ao envol· 
vimento de bens culturais na definic;ao da estrategia, a 
implementar, e a participar;:ao da sociedade e actores 
locais no desenvolver das acr;:oes. Assim, pretendeu· 
·se, a partir da recuperar;:ao do patrim6nio de dez 
aglomerados medievais do interior da Regiao Centro 
(numa primeira fase), relanr;:ar a sua valia hist6rico· 
-patrimonial valorizando e divulgando a heranc;a cultu· 
ral, como estimulo a um segmento turistico em 
expansao · turismo cultural · capaz de conferir sus
tentabilidade a algumas dinamicas locais de desenvol· 
vimento. Por outre lade, o envolvimento e a dinamiza· 
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Figura 1 

Contexte terri torial : locallza~ao das Aldeias Hist6rlcas Portuguesas na Regiao Centro (NUT II) 

s:ao de parceiros locais (poputas:ao, autarquias, asso
cias;oes de desenvolvimento) e dos diversos sectores 
da Administras:ao Central /Regional, em projectos 
localmente implementados, deveriam concorrer para 
que a intervenr;:ao fosse coerente, solidaria e mufto 
participada. 

A atitude inovadora passou, ainda, pela dimen
sao integrada e integradora das aq:oes que, previa
mente identificadas, deveriam contribuir, em domi
nies diferenciados (infra-estruturas, patrimonio 
construido, requalificas:ao urbanistica, animar;:ao 
economica, cultural e social), para a melhoria das 
condir;:oes de vida dos residentes, para a valorizar;:ao 
turistica dos aglomerados, tendo em conta o segmento 
especifico da potencial procura, e para maximizar;:ao 
de sinergias entre as Aldeias que, funcionando em 
rede, estimulariam a afirmar;:ao e promos:ao de um 
territorio mais amplo e rico em paisagens culturais. 

A implementar;:ao da estrategia definida tem 
sido financeiramente suportada pelas entidades par
ceiras, onde se incluem o Fundo Europeu de Desenvol 
vimento Regional (FEDER), o Orr;:amento Geral do 
Estado, Ors;amentos Municipais, bem como investido
res privados. Para alem da forte componente de rea-

bilitas:ao patrimonial e urbanistica foi ainda privile
giado como objective estrategico a identifica,:ao de 
iniciativas e promotores capazes de dar sustentabili
dade a interven,:ao: a sustentabilidade material, cuja 
aferi,:ao e passive! e sera referida mais adiante, mas 
sobretudo a imaterial ou intangivel, que passa pelo 
impacto do projecto na auto-estima das popular;:oes e 
a sua identificar;:ao e empatia com iniciativas desta 
natureza. 

3. Aldeias Hist6ricas de Portugal: evolur;:ao, impacto 
e balanr;:o critico 

3.1. Da ideia estrategica ao Plano de Aldeia 

A selecr;:ao das dez primeiras Aldeias ocorreu a 
data da preparar;:ao do II Quadro Comunitario de Apoio 
(QCA) que vigorou entre 1994-1999, tendo-the sido 
atribuida um volume de investimento global de 25 
milhoes de Euros, cuja distribuir;:ao pelos respectivos 
Planas de Aldeia foi feita em funr;:ao da dimensao 
fisica do aglomerado, do grau de carencia em infra· 
-estruturas basicas, e da densidade e estado de conser
var;:ao do patrim6nio historico-cultural existente. 
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Rede das Aldeias Hist6ricas de Portugal 

A preparac;:ao e consensualizac;:ao do referido 

Plano apresentou-se determinante para o desenvolvi
mento harmonioso da recuperac;:ao global, uma vez 

que enunciadas a partida as relac;:oes de forte com
plementaridade, entre projectos, e estabelecidas as 
parcerias, entre promotores e fontes de f inancia
mento, foi possivel conferir maior 16gica e coer€mcia a 
reabilitac;:ao individual, tendo como pano de fundo a 
estrategia de rede, cuja valia global e superior a soma 
das suas partes. Tendo sido esta forma de actuac;:ao 

considerada "iniciativa piloto", a nivel nacional, e 
tendo tambem em conta os resultados alcanc;:ados, 

face a simbolica atribuic;:ao financeira que the esteve 
subjacente, foi decidido manter a Recuperac;:ao das 
Aldeias Hist6ricas no actual QCA (2000-2006), com 
objectives de consolidac;:ao e aprofundamento da 
metodologia e das acc;:oes, alargando-a a mais dois 

aglomerados1
• 0 principia que norteou as novas esco

lhas, sobre o mesmo territorio, foram o reforc;:o espa

cial da rede, atribuindo-lhe maior coerencia e articu-

1 0 Programa Operaclonal Regional do Centro inserido no Ill QCA 

(2000-2006) contempla, no ambito das Ac~c>es integradas de Base Terri· 

torial, fnk:iativas de discrimina!fao positiva em territ6rios e temitticas 

especificas, como e o caso das Ac~oes inovadoras de Dinamiza~ao das 

Aldeias, em que se preve a cria~ao de rna is duas AHP. 
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lac;:ao, a manutenc;:ao do padrao de qualidade ao nivel 

da densidade patrimonial, hist6rica e cultural e ainda 
o acrescimo do seu desempenho funcional. 

3.2. A incidencia de uma decada de interven
c;:oes 

De 1995 a 1999 (II QCA) e de 2000 a 2006 (Ill 
QCA) programou-se a realizac;:ao de um investimento 
total de cerca de 44 milhoes de euros dos quais 39 
milhoes ja se encontram realizados ou em curso, o que 
permite dar a conhecer alguns dos varios balanc;:os 
possiveis. 

A distribuic;:ao daquela atribuic;:ao financeira, por 
dominios estrategicos, evidencia a importancia da 
valorizac;:ao do patrim6nio, que representa 34% do 
valor total, seguindo-se-lhe a reabilitac;:ao e requalifi
cac;:ao urbanistica (21 %), as infra-estruturas de base 
(19%) e os equipamentos de apoio directo ao turismo 

(12?~). Complementarmente, iniciativas de animac;:ao, 
promoc;:ao e divulgac;:ao (10%), bern como de dinamiza

c;:ao da economia local, estimulando o empreendorismo 
e criac;:ao de micro-empresas (4%), sao assumidas como 
garante da complementaridade, sustentabilidade e 
rentabilizac;:ao das acc;:oes mais amplas de valorizac;:ao 
e requalificac;:ao. 
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Quadro I 
lnveslimento realizado nas Aldeias Historicas de Portugal (1995- 2004) 

Unid · euros .. 

Aldeia Hist6rica 
QCAII QCAIII 

TOTAL 
1995-1999 2000-2004 

Almeida 5.232.853 437.789 5.670.642 

Castelo Mendo 1.331.164 49.561 1.380.725 

Castelo Novo 48.972 2.140.623 2.189.595 

Castelo Rodrigo 2.606.873 740.661 3.347.534 

Idanha -a-Velha 1.587.530 1. 723.597 3.311.127 

Linhares da Beira 2.437.803 5.434.552 7.872.355 

Marialva 2.243.556 1.122.549 3.366.105 

Monsanto 1.482.858 255.463 1.738.321 

Pi6dao 5.314.004 241.797 5.555.800 

Sortelha 1.793.043 481.896 2.274.939 

Trancoso • 

Belmonte • 

Projectos 
Transversais 2.374.815 272.612 2.647.427 

Total 26.453.471 12.901.101 39.354.571 

• Estao previstos 5 milhocs de euros para o apoio a projectos ja 

identificados em Plano de Aldeia 

A excep~ao dos projectos directamente ligados 
as infra-estruturas de base, as restantes interven~iies 
constituem "multiplas opera~iies destinadas a valori
zar o monumento historico, e a transforma-lo even
tualmente em produto econ6mico. ( ... ), algumas das 
quais incidiram mais directamente sobre os edificios e 
sobre a sua aproxima~ao pelo publico" (CHOAY, 1999: 

187). 
Foram recuperados e reutilizados importantes 

conjuntos edificados, integrando-os na vida contempo
ranea, indo ao encontro de tematicas e questiies ja 
discutidas, internacionalmente em 1975, sobre a 
integra~ao dos conjuntos historicos na vida colectiva 
da nossa epoca. A Unesco adoptou mesmo em 1976 

uma Recomendac;iio relativa a sa/vaguarda dos conjun

tos hist6ricos e tradicionais e o seu pope/ na vida 

contemporanea, que defende um tratamento nao 
museol6gico dos tecidos urbanos antigos. "Do restauro 
a reutiliza~ao, passando pela encena~ao e pela anima
~ao, a valoriza~ao do patrim6nio apresenta formas 
multiplas, de contornos imprecisos, que muitas vezes 
se confundem e associa m" (CHOAY, 1999: 187). De 
facto, as valoriza~iies operadas nas 15 lgrejas, nos 8 
Castelos e panos de mura lha e nos 24 edificios, de 
reconhecido valor arquitect6nico, ilustram as diversas 

cambiantes acima sugeridas: a par de ac~iies puras de 

valoriza~ao e restauro de monumentos, com ou sem 

introdu~ao de componentes e materiais modernos, ate 
a simples conservac;:ao das ruinas, com o objectivo de 
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criar conjuntos cenicos simb6licos e/ou fantasticos, 
encontram-se iniciativas de restauro/modernizac;:ao de 
im6veis com incorpora~ao de novas funcionalidades 

permitindo, em simultaneo, valorizar, reutilizar, 
animar, dar vida e rentabilizar um patrim6nio que 

pertence a historia de todos. E: o caso dos postos de 
turismo (9), dos espa~os museologicos e multifu ncio

nais (4), e da Pousada de Linhares da Beira, instalados 
em muitos dos edificios recuperados com recu rso a 
este Programa. Por outro !ado, as 20 micro-empresas 
criadas no ambito da intervenc;:ao (15 unidades de 
Turismo em Espa~o Rural, 5 de gastronomia tradicio

nal, comercializa~ao de artesanato, e de animac;:ao 
turistico-desportiva), configuram a parceria da inicia

t iva privada, complementando investimento publico, 
na valorizac;:ao de imoveis de arquitectura t radicional 
ja edificados mas, na maioria dos casos, ameac;:ando 
ruin a. 

As actividades de anima~ao, promo~ao e divul
gac;:ao, que representam a verten te imaterial da 
Recupera~ao das Aldeias Historicas, devem manter 
presente que os novos actores sao os animadores e os 
servic;:os de promoc;:ao cultural a quem cabe ga rantir a 
intermediac;:ao entre o patrim6nio e o publico que o 

visita. Grande parte das ac~iies de anima~ao cultura l e 
desportiva, desenvolvidas na Rede das AHP, tem t ido 
como palco privilegiado O$ conjuntos monumentais, 
entretanto valorizados, cobrindo areas tematicas 
diversificadas e em consonancia com as caracteristicas 
mais marcantes de cada um dos aglomerados, tanto 
em termos fisicos como da sua historia . 0 objectivo e 
integrar o patrimonio classificado no a mbiente ludico 

que se proporciona, na perspectiva da sua valoriza~ao 
e nao, como alguns autores sugerem, entrar e m con

correncia com os pr6prios monumentos. Estes , passam 
a fazer parte de um produto de consumo cu ltural, 
afirmando a for~a do seu estatuto hist6rico, seja pela 
contemporaneidade das representa~iies seja, ate, pelo 
choque do contraste que podem proporcionar. Festi

vais hipicos, representac;:iies teatrais, encontros cien
tificos, desporto radical, reposi~iies de anima~ao 

medieval, exposic;:iies , feiras de artesanato e especta
culos de luz, som e imagem, tern sido actividades 
centrais para o envolvimento das popula~iies, na pro

mo~ao e divulga~ao, e para o estabelecimento de um 
calendario anual que, se devidamente preparado, muito 

pode contribuir para a fideliza~ao de visitantes. 
A produc;:ao de material de divulga~ao e a pro

moc;:ao do produto "Aldeias Hist6ricas" tem sido tam
bern um dos vectores da componente imaterial a que 
esta interven~ao deu suporte. Foram tecnica e finan
ceiramente apoiadas 25 publica~iies e patrocinada a 
presenc;:a na Bolsa de Turismo de Lisboa e m dois anos 
consecutivos. 
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3.3. Balan~o prospective 

Em termos de balan~o, e determinante referir 
que a atitude voluntarista que esteve na genese desta 
interven~ao tern uma dimensao, fundamentalmente, 
pedag6gica e nao Lucrativa, para a qual tern sido 
disponibilizados Fundos Estruturais, em parcelas signi
fica tivas (70%), e recursos nacionais, provenientes dos 
Or~amentos de Estado e Municipais, na perspectiva de 
que a sustentabilidade das ac~oes empreendidas possa 
ser assegurada atraves do desenvolvimento turistico 
que proporcionem. 0 registo do movimento de visitan
tes nas Aldeias Hist6ricas iniciou-se, de uma fo rma 
norm alizada e sistematica, a partir do Verao de 2002, 
atraves da contabiliza~ao das ent radas nos respectivos 
Postos de Turismo. 0 envolvimento das entidades 
Locals nesta produ~ao estatistica nao e, no entanto, 
homogenea uma vez que alguns daqueles postos Locais 
nao mantem uma assiduidade de funcionamento que 
perm ita registos reais do fluxo de visitantes. Dos 
apuramentos elaborados e do cruzamento de informa
~oes fornecidas pelos proprietaries das unidades de 
alojamento, de restaura~ao e de artesanato, existen
tes, verifica-se uma tendencia positiva ao nivel da 
procura. As nove Aldeias Hist6ricas, que aprese nt aram 
regist os, foram visitadas, em 2003, por cerca de 208 
mil t uristas, dos quais 18,4% foram estrangeiros. A 
proximidade do pais vizinho, a sua e mpatia hist6rica 
com este territ6rio bern como as estreitas rela~oes 

culturais e quotidianas, entre os dois Lados da fron
teira, justificam a representatividade de Espanha 
(54%) no total de visitantes estrangeiros. Com valores 
ainda significativos seguem-se-lhe a Fran~a (18%) e o 
Reina Unido (8%), come~ando a afirmar-se, em algu
mas das Aldeias, as visitas de cidadaos alemaes e 
holandeses que, no conjunto da rede , representam 

5,8%. 

Quadro II 

Numero de visitantes reglstado nos Postos de Turismo (2003) 

IAldeias Hist6ricas 
Turistas 

Nacionais % Estrangeiros % Total 

Almeida 33.380 63,1 19.561 36,9 52.941 

Belmonte 30.991 85,6 5.224 14,4 36.215 

Castelo Novo 4.074 93,4 286 6,6 4.360 

Castelo Rodrigo 31 .323 86,6 4.856 13,4 36.179 

ldanha-a-Velha 7.837 87,4 1.134 12,6 8.971 

Linhares 19.688 92,7 1.553 7,3 21.241 

Marialva 16.208 92,0 1.411 8,0 17. 619 

Monsanto 9.317 74,6 3.176 25,4 12.493 

Pi6dao 16.808 93,7 1.124 6,3 17.932 

Tota l 169.626 81,6 38.325 18,4 207.951 
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Apesar do curto periodo de registos nao permitir 
desmultiplicar a incidencia da analise, sera interes
sante · referi r algumas situa~oes particulares: 

- Almeida, Monsanto, Belmonte, Castelo Rodrigo 
e ldanha-a-Velha sao OS nos da redeem que OS 

visitantes estrangeiros apresentam, em termos 
relat ives, maior significado; 

- Castelo Novo, Belmonte, Linhares da Beira e 
Pi6d ao, e mbora com baixa representatividade 
de visitantes estrangeiros, apresentam uma 
distribui~ao mais alargada por pais de origem, 
afastando-se do padrao medio da Rede: o peso 
relat ivo de Espanha deixa de ser maioritario, 
ganhando algum significado a Fran~a. a 
Holanda, a lnglaterra e, embora com menos 
expressividade, a Alemanha e a Belgica. 

Se nuns casos a proximidade, mais imediata, a 
fronteira e aos principals eixos de penetra~ao no pais, 
favorece a procura por parte de cidadaos estrangeiros, 
com particular incidencia no pais vizinho, nout ros 
deverao ter-se em conta factores mais intangiveis 
como as motiva~oes da visita (caso do Brasil e Israel 
em Belmonte), o segmento turistico em que se enqua
dram os visitantes (caso dos cidadaos holandeses, 
alemaes e belgas no Pi6dao) e, ainda, as rotas ou 
circuitos privilegiados pelos guias utilizados (guias de 
caracter geral, tematicos, etc.). 

As tendencias enunciadas poderao, ou nao, 
ganhar maior consistencia, quando o periodo de ana
Lise for mais alargado e, consequentemente, permitir 
uma maior consolida~ao do impacto das iniciativas de 
promo~ao e divulga~ao de um produto tu rist ico que, 
em termos tematlcos e territoriais, ainda se revela 
inovador. lmporta , no entanto, abordar as caracteris
ticas e o potencial da oferta, ja instalado nas Aldeias 
Hist6ricas, e perspectivar o seu possivel desempenho 
no contexto da Beira Interior. 

A existencia de alojamento de elevada quali
dade, Pousadas de Portugal em Almeida, Linhares da 
Beira, Belmonte e Monsanto, a Estalagem no Pi6dao, e 
as 23 unidades de Turismo em Espa~o Rural (modali
dade Casas de Campo), cobrindo maioritariamente 
segmentos de procura medio/altos, confere a Rede 
das Aldeias Hist6ricas, cuja popula~ao total e 8.341 
habitantes, uma capacidade potencial de cerca de 
40.000 dormidas por ano. Complementarmente, os 20 
estabelecimentos que cobrem areas diversificadas, 
gastronomia tradicional, de provas de produtos Locais, 
alguns dos quais de qualidade regionalmente compro
vada, artesanato e velharias, introduzem elementos dife
renciadores, nestas Aldeias, tornando-as um caso ver
dadeiramente singular no contexto da Beira Inte rior. 
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A sua distribuic;:ao, territorialmente difusa foi 
estrategicamente assumida e, embora pudesse ter 
constituido urn obstaculo ao desempenho desejado, 
acabou por se revelar uma das grandes virtualidades 
para a afirmac;:ao, quer da Rede, quer de cada uma das 
Aldeias. Para alguns autores, onde se inclui o pioneiro 
GIOVANNONI (1932), a recuperac;:ao e valorizar;:ao de 
nucleos hist6ricos ou bairros antigos, e a sua integra
r;:ao na vida contemporanea deve ter em conta a com
patibilidade do seu novo destine com a sua morfologia 
e a sua escala, situar;:ao que aquele padrao territorial 
permitiu acautelar. 

0 impacto de crescentes procuras turisticas, em 
territories sensiveis, como as Aldeias Historicas ou 
monumentos e centros historicos de referencia , pode 
ter efeitos perversos no que respeita a manutenr;:ao da 
sua genuinidade e a integridade das valorizar;:oes 
empreendidas, numa epoca em que o consumo cultural 
tende a banalizar-se e a ser produto rentavel, para os 
operadores do sector. Neste sentido, a dispersao 
referenciada revela-se vantajosa por permitir ampliar 
a escala do produto, sem desvirtuar a dimensao das 
actividades de cada aglomerado, e por proporcionar 
urn funcionamento articulado e mais eficaz na valori
zar;:ao do terri torio e da sua economia. Tern ainda a 
vantagem de relanr;:ar e integrar, no circuito, a valia 
de outros bens culturais que, so por si, nao sejam 
suficientemente atractivos para justificar divulgar;:ao e 
promor;:ao. 

A Rede de Aldeias Historicas de Portugal, 
enquanto projecto mobilizador, pode a media prazo 
correr riscos de abrandamento, uma vez que decorre 
da grande aposta dos poderes publicos, central e 
local, e do envolvimento voluntarista de diferentes 
niveis da sociedade civil, para maximizar e internalizar 
a utilizar;:ao dos recursos disponibilizados. A incognita, 
em termos de futuro, coloca-se na capacidade de 
manter, de uma forma duradoura, a dinamica de 
recuperar;:ao e a qualidade de actuac;:ao, face a tenta
r;:oes motivadas por uma procura turistica e imobiliaria 
que se tern revelado interessante. A dificuldade de 
garantir, localmente, uma orientac;:ao tecnica qualifi
cada ao nivel de pequenas intervenr;:oes de manuten
r;:ao corrente tern, nalguns casas, criado conflituali
dade de interesses entre proprietaries, autarquias e 
entidades responsaveis pela gestae do patrimonio 
classificado. 0 poder local tern, nestes e noutros 
dominios, responsabilidades acrescidas no sentido de 
controlar e regular, pedagogicamente, alguns excessos 
de protagonismo, publicos e privados, ligados a ansia 
de sinalizar e divulgar monumentos, conjuntos edifi
cados, percursos, estabelecimentos e produtos. 

Torna-se prioritario, nesta fase do processo, 
estabelecer orientar;:oes comuns que balizem aquele 
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tipo de intervenr;:oes, tendo em conta que a designa
r;:ao "Aldeia Historica de Portugal " devera ser, 
formalmente, consolidada atraves da conclusao do 
processo de classificar;:ao daqueles conjuntos edi
ficados. 

4. Outras iniclativas de valorizac;:ao em contextos 
rurais 

E incontestavel o grau de parentesco existente 
entre os conceitos de territorio e de patrimonio, uma 
vez que a sua dimensao ultrapassa largamente as 
realidades materials, incluindo vertentes menos tangi
veis como as tradir;:oes, a cultura e o imaginario de 
uma comunidade. "Fonte parcial da memoria colec
tiva, 0 territorio decorre, a vez, do produto da memo· 
ria e do patrimonio ( ... ). Das suas relar;:oes estreitas 
com o territorio, a memoria patrimonial e colectiva 
abre urn campo mais vasto, que os ditos lugares da 
memoria" (01 MEO, 199B: 62). 

A dinamizac;:ao de estruturas tradicionais de 
ocupac;:ao do territorio, aldeias, contribuindo para a 
sua viabilizar;:ao e gestae sustentada dos seus recur
sos, e tema central da AIBT "Acr;:oes lnovadoras de 
Dinamizar;:ao das Aldeias" que preve intervenr;:oes 
complementares as Aldeias Historicas, difundindo a 
sua metodologia de actuar;:ao a espar;:os rurais e a 
aglomerados emblemilticos, em contextos territoriais 
e patrimoniais distintos. Face a natureza tematica 
desta AIBT, cujo padrao territorial e necessariamente 
difuso, tornou-se pertinente estruturar a sua leitura 
com base em: uma rede de aldeias de primeiro nivel 
que corresponde as Aldeias Historicas, com qualidade 
patrimonial e monumental de excelencia, e dois 
subsistemas complementares (Centros Rurais e Con
tratos de Aldeia) que proporcionem uma cobertura 
equilibrada do t erritorio, atraves da in tervenr;:ao em 
locais com t radir;:oes, recursos e saber fazer, capazes 
de induzir dinamicas de desenvolvimento local em 
dominios como as agro-industrias, o artesanato ou o 
turismo. 

Pretende-se, assim, formalizar uma rede territo
rial de micro·intervenr;:oes, em que se privilegia a 
articulac;:ao de politicas e a integrar;:ao de recursos e 
actores, nos processes de promor;:ao e afirmac;:ao dos 
espar;:os de mais baixa densidade da Regiao, seleccio
nando territories e intervenc;:oes que, independente
mente da escala, possam protagonizar capacidade de 
envolvimento e produzir efeitos de demonstrar;:ao: os 
Centros Rurais e os Contratos de Aldeia. 

No primeiro caso, a escala territorial adoptada 
contempla quinze espar;:os definidos por agregar;:ao de 
freguesias contiguas, abrangendo no maximo 6.000 habi· 
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Figura 3 

Subsistemas de valorlza~ao territorial 

tantes, que se diferenciam pela qualidade dos seus 
produtos, certificados ou com imagem de qualidade, 
pela diversidade da sua paisagem e pelo potencial de 
mobilizac;ao dos agentes de desenvolvimento local 
(populac;ao, associac;iies de desenvolvimento e autar
quias). Os 15 Centres Rurais seleccionados envolvem 

Quadro Il l 

Centros Rurais: popula~ao e lnvestimento 

Centros Rurais Projectos lnvestimento 
N• Aprovado ( 

CR Ciia 4 392.619 

CR Teja 5 340.355 

CR Marofa 4 283.127 
CR Almeida /Sabugal 5 424.256 

CR Alto Mondego 6 428.072 
CR Cova da Bei ra 4 323.290 

CR Ocreza 5 476.040 

CR Centro Portugal 4 448.525 

CR Ser Aire/ Candeeiros 4 340.328 

CR Sic6 6 421.806 
CR Serra do Ac;:or 3 328.786 

CR Norte Lafiies 4 333.883 

CR Alto Dao 4 455.571 

CR Aguieira/Caramulo 3 503.371 

CR Alto Paiva 6 390.859 
TOTAL 67 5.890.888 
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ft Aldeias Hist6ricas .... 
li1 Contratos de Aldeia 

• Centros Rurais 

57.974 habitantes de 125 freguesias localizadas, na 
sua maioria, no Interior da Regiao. As duas excepc;iies 
situam-se nos macic;os calcarios de Sic6 e Serras 
D ·A ire e Candeeiros cujas caracteristicas mais mar
cantes reproduzem, no Literal, contextos econ6micos 
e sociais semelhantes aos do Interior. 

Popula~ao Popula~ao Varla~ao 
1991 2001 1991-2001 

4.562 3.708 -18,7 
4.158 3.379 -18,7 

1.561 1.318 -15,6 
4.607 3.748 -18,6 

3.177 2.792 -12,1 

4.909 4.282 -12,8 
3.896 3.534 -9,3 

4.808 3.827 -20,4 
5.786 5.917 2,3 

3.472 3.074 -11,5 

6.349 5.566 -12,3 
3.535 3.118 -11,8 

4.800 4.372 -8,9 
4.337 5.024 15,8 

4.570 4.315 -5,6 
64.527 57.974 - 10,2 
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0 diversificado potencial instalado naqueles ter· 
ritorios, permite identificar areas especificas que 
possam funcionar como alavancas do processo de 
desenvolvimento local, envolvendo as capacidades 
culturais e de conhecimento das popula~oes, no relan· 
~ar de actividades tradicionais, e apoiando a forma~ao 
de recursos em areas mais inovadoras, como o des
porto aventura, natureza ou mesmo radical. Se nuns 
casos, as produc;:oes e confec~oes artesanais, qualifi· 
cadas, na area das agro-alimentares (azeite, queijo, 
fruta, frutos secos, enchidos, artesanato) podem ser 
os factores de diversifica~ao e sustentabilidade da 

base economica local, noutros sao as condi~6es fisicas 
e geomorfologicas (rios, albufeiras, maci~os calcarios) 

dos territories, que proporcionam a pratica de activi
dades alternativas e inovadoras nas areas do desporto 

e lazer, capazes de gerar valias importantes nas peque
nas economias rurais. A possibilidade de satisfazer pro· 
curas diferenciadas, em territories de baixa densi
dade, assentes na valorizac;:ao dos seus recursos mais 
genuinos, contribuindo para a respectiva sobrevivencia, 
tern sido urn argumento de envolvimento das comuni
dades locais, onde e de destacar a apetencia revelada 
para a participa~ao em acc;:oes de formac;:ao, comple
mentares as interven~oes fisicas realizadas. As a reas 

de forma~ao mais frequentes e de consideravel pro
cura, nos Centres Rurais, sao as ligadas a gastronomia 

tradicional, a produc;:ao biologica, a anima~ao turistica 
e socio-cultural e a educac;:ao e preserva~ao ambiental. 

Os Contratos de Aldeia constituem outre subsis
tema complementar a Rede das AH e vai permiti r a 

valorizac;:ao de nove aglomerados (7.870 habitantes) 
que, nao apresentando a monumentalidade patrimo· 

nial das Aldeias Historicas, ainda mantem vivas as suas 
caracteristicas mais t radicionais, tanto no que respeita 
a estrutura urbana, a arquitectura rural e ao patri mo· 
nio colectivo das comunidades locais, a liadas a dina · 
micas associativas, existentes, no ambito cultural, 

social e economico. 

Quadro IV 
Contra to> de Aldeia: popula~ao e investlmento 

Contratos de Aldeia Projectos lnvestimento 
N" Aprovado t: 

Aldeia Joao Pires 3 188.846 

Malpica do Tejo 2 245.800 

Salvate rra do Extremo 2 238.336 

Cabanas de Viriato 4 279.500 

San tar 3 279.327 
Campo 8enfeito 

Cambra 2 275.000 
Alcaide 

Varzea de Calde 

TOTAL 16 1.506.809 
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As ac~oes de reabilita~ao a promover nas 
aldeias seleccionadas, permitem colmatar a ausencia 

de intervenc;:oes especificas de valorizac;:ao e desenvol
vimento nos espa~os mais marginais da Beira Interior 

Sul, Cova da Beira e Dao LafOes. Em qualquer das 
situac;:oes considerou-se a possibilidade de conectar 

sistemas e subsistemas (Aldeias Historicas e Contratos 
de Aldeia, Aldeias Historicas e Centres Rurais e Con

tratos de Aldeia e Centres Rurais), ganhando escala 
no impacto das interven~oes e ampliando as moti· 
vac;:oes de visita e de envolvimento, das proprias 
populac;:oes. 

Recuperar e preservar as diferentes formas de 
patrimonio rural - fontanarios, moinhos, eiras, espi· 
gueiros, fornos comunitarios - em locais onde se man· 

tern activas praticas culturais interessantes (trabalho 
do linho, filarmonicas, teatro), foi a atitude subja· 

cente ao estabelecimento daqueles Contratos, uma 
vez que constituem valores e referencias essenciais, a 
integrar na promo~ao, divulgac;:ao e desenvolvimento 
da Regiao, no seu todo. Outro t ipo de referenciais foi 
tambem tido em conta, seja no plano simbolico, cultu

ral ou afectivo, seja no plano material, consubstan· 
ciado na cria~ao de riqueza , na sustentabilidade eco· 
nomica e na capacidade de afirmac;:ao e atracc;:ao dos 
pequenos aglomerados. Referimo-nos, quer a persona· 

lidades marcantes da nossa historia recente (Joao 
Franco e Cunha Leal, em Alcaide, ou Aristides Sousa 
Mendes, em Cabanas de Viriato), quer a iniciativas de 
caracter economico ja afirmadas (design e confec~ao 
de vestuario em Campo Benfeito, gastronomia regional 

em Cambra, empresas de do~aria e azeite de quali
dade em Malpica do Tejo, de vinhos em Santar, entre 

outros). As iniciativas publicas de qualifica~ao da 
imagem destas aldeias e de valorizac;:ao da sua matriz 
cultural e rural contribuem para manter presentes as 
marcas mais importantes da memoria colectiva das 
suas comunidades, a transmitir as gerac;:oes subse
quentes. 

Popula~ao Popula~ao Varia~ao 
1991 2001 1991-2001 

357 221 ·38, 1 
811 758 -6,5 
321 203 ·36,8 

1.819 1.698 -6,7 
1.253 1 .156 -7,7 

83 57 -31,3 
1.452 1.366 ·5,9 

826 764 -7,5 
1.687 1.647 ·2,4 

8.609 7.870 -8 ,6 
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5. Remate 

No case presente a valorizac;:ao dos lugares e da 
sua memoria, a mobilizac;:ao de recursos, culturas e 
actividades, envolvendo protagonistas diversos, apre

senta linhas de forc;:a a destacar, que se circunscrevem 
em duas vertentes principais: a aproximac;:ao metodo

logica utilizada, na mobilizac;:ao de bens culturais 
como possiveis alavancas de afirmac;:ao e sustentac;:ao 

de territories, em perda, e as impactos perceptiveis e 
desejaveis de uma estrategia que se centrou na valori

zac;:ao de pequenos aglomerados e espac;:os rurais, 
territorialmente disperses, no Interior da Regiao 
Centro. 

No que respeita a atitude metodologica, e apos 
a selecc;:ao dos espac;:os de intervenc;:ao, revelou-se 
como vantajosa a elaborac;:ao dos Pianos de 
Aldeia/ Acc;:ao enquanto documentos de diagnostico e 
reflexao que permitiram sistematizar, a uma escala 
mic ro, as dificuldades e potencialidades, as objectives 
estrategicos e as acc;:oes prioritarias a desenvolver 
dentro de um determinado quadro finance iro. Este 
exercicio, que envolve diversos actores das comunida
des locais e sua articulac;:ao com niveis local, regio
nal/ central da Administrac;:ao exige tempo, disponibili· 
dade de negociac;:ao permanente e capacidade de 
monitorizac;:ao das opc;:oes assumidas. 

Quanto aos impactos, e de salientar que, 
perante reduzidas disponibilidades financeiras, o 
estabelecimento de redes, sistemas ou subsistemas, 

com identicas matrizes societais, afinidades culturais 
e capacidade de conexao, parece ser a forma mais 

eficaz de afirmar e promover os bens culturais como 
factores alternatives e determinantes, nos processes 
de desenvolvimento. 

lniciativas consideradas inovadoras como a das 
Aldeias Historicas de Portugal, apesar de vicissitudes 
diversas, proporcionaram uma nova imagem e uma 
atitude mais positiva sobre o papel das aldeias e do 

mundo rural. 0 envolvimento das comunidades locais 
neste processo de alterac;:ao de imagem e a tarefa 

mais dificil, mas determinante, e contribui, decisiva
mente, para a desejavel valorizac;:ao dos aglomerados, 
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quer em termos de requalificac;:ao material quer no 

relanc;:amento da auto-estima das populac;:oes. 
A Rede de Aldeias Historicas constitui , no con

texte territorial em que se insere, uma iniciativa 
estruturante que tem contribuido para reverter a 

imagem negativa e estigmatizada da Beira Interior, o 
que reforc;:a a ideia, ja expressa, que o conjunto das 
doze Aldeias apresenta um impacto superior a soma 
das suas partes. 0 seu contribute, considerado exem· 
plar, na afirmac;:ao de um territorio deprimido, levou a 
adopc;:ao de iniciativas identicas em contextos territo
riais similares, de que sao exemplo, ja em curso , as 

Aldeias Vinhateiras no Douro, as de Xisto no Pinhal 
Interior, e as Aldeias do Algarve. 
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