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0 MUNDO RURAL - REFERENCIAS CAMPONESAS 
NUM ESPA<;O QUE SE URBANIZA ... 

Num artigo intitulado 0 Ambiente I-lumano e o Mundo 
Rural, o Professor J. M. Pereira de Oliveira afirmou: 

"Neste xadrez mais ou menos complicado, os grupos 
humanos obedecendo as leis do movimento demografico 
uni versa! tern vindo a crescer em m1mero e em esperan~a 
de vida; as popula~6es aumentam e 'envelhecem'; dimi
nuem os indices de natalidade e de mortalidade geral e 
infantil; mas aumentam tambem os Indices de mobilidade 
individual 'desenraizante '; desaparecidas quase por com
plete as auto-suficiencias dos grupos, conquistadas para a 
economia aberta de mercado e monetaria, as comunidades 
(nem sempre com desejavel integra~ao global), solicitadas 
pelos parametres mais ou menos materialistas dos 
enquadramentos s6cio-polfticos nacionais ou internacio
nalistas; postas sob a acuidade da produ~ao necessaria, 
como fun~ao dos nfveis de produtividade a atingir para os 
resolver, nem sempre os homens - mesmo em nome das 
melhorias da quaiidade de vida, mas quase nunca, na pra
tica, realmente em nome da sua generaliza~ao- tern sabi
do achar, atraves do seu particular ' instrumento' diferen
ciador na escala fi logenetica, as solu~6es convenientes". 

Escritas em finais da decada de setenta (1977), estas 
palavras viram reconfirmada a sua importancia e plena 
actualidade, face ao processo evolutivo dos espa~os rurais 
nos ultimos vinte anos. Vinte anos durante os quais os 
campos do mundo inteiro sofreram muta~6es profundas, 
sensfveis a diversos nfveis, tais como: moderniza~ao dos 
sistemas agrfcolas, mundializa~ao da produ~ao, integra~ao 
econ6mica, expanslio dos espa~os residenciais, urbaniza
~ao dos modes de vida e consequente reorganiza~ao 
paisagfstica. 

Retomando o raciocfnio do Autor, embora reconhecen
do a ousadia de tal gesto, propomo-nos uma breve refle
xao sobre transfmma~oes entretanto operadas no mundo 
rural , as quais nem sempre foram tendentes a manter o 
equilibria ancestral que o caracterizava. 

1. DOS SISTEMAS AGRICOLAS TRADICIONAIS 
AS MODERNAS TECNICAS PRODUTIVAS 

As paisagens rurais, para alem de reflectirem as condi
~6es naturais do meio, sao o testemunho dos mecanismos 
que as engendraram; sendo a resultante do bin6mio ho-
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mem/meio, elas contem, em si, os sinais das mudan~as 
civilizacionais e do grau de eficacia das solu~6es adoptadas 
pelos diferentes grupos humanos, face as exigencias de 
subsistencia e crescimento. A efictkia de que falamos nlio 
se confina a parametres exciusivamente economicistas mas 
abrange a dimensao biol6gica, e esta bern presente no 
necessaria equilibria dos ecossistemas e na preserva~ao 
das paisagens. 

A limitada produ~ao natural ou produtividade ecol6gi
ca (BARROS, 198 1, 4 1) induziu o hom em a mobilizar os 
recursos ambientais e, atraves do emprego do seu esfor~o 
ffsico, capacidade inventiva e espfrito organizativo, a de
sencadear a capacidade produtiva do meio. 

Ao adoptar urn sistema agricola o homem assume-se 
como agente econ6mico de produ~ao: mobilizando solos, 
tecnicas e trabalho, combinando especies culturais de for
ma equilibrada, de modo a obter colheitas regulares. De 
infcio apenas preocupado com a sua subsistencia, pratica 
uma agricultura em regime extensivo, propiciado pelos 
amplos espa~os e escassa popula<;:iio. Com as crescentes 
solicita~6es de consume e progressiva redu~ao da super
ffcie de cultura, o campones adopta sistemas cada vez 
mais intensivos, o que lhe permite obter urn maior rendi
mento sem, contudo, abdicar da sua responsabilidade re
lativamente a preserva<;:ao das condi<;:oes ambientais. De 
facto, 0 capital fundiario e, para 0 agricultor pre-capitalis
ta, quase tao importante como a produ<;:ao que aquele 
potencia, sendo a manuten<;:lio do equilibria edafol6gico 
exigido pela propria artificializa<;:ao que empreendeu. Por 
sua vez, as paisagens agrarias resultantes desta pratica 
revelavam, na harmonia da sua diversidade, as preocupa
<;:6es ecol6gicas de urn agente econ6mico que, embora 
ignorando, em absolute, os paradigmas te6ricos em que 
assentava a sua actua<;:ao, conseguiu conciliar produ<;:ao de 
bens e satisfa<;:ao de necessidades com leis da natureza e 
preserva<;:ao dos recursos. 

Com o advento da industrializa<;:ao, o homem cedo 
subordina aos ditames do mercado a racionalidade das 
suas interven<;:6es sobre a biosfera. Dominado por motiva
<;:6es econ6micas de produ<;:ao excedentaria, inverte a ten
dencia policultural, antes delineada, investindo em facto
res de produ<;:ao, cada vez mais evolufdos e eficazes sob 
o ponto de vista do rendimento, mas frequentemente des
truidores dos equilfbrios naturais, "substituindo-os por 
equilfbrios secundarios instaveis, directamente relaciona
dos com o ritmo e o tipo de explora<;:iio" (BERTRAND, 1991; 
cit. BoNNAMOUR, 1993, 31 ). 
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2. 0 MUNDO CAMPONES: DA TRADI(:AO A MO
DERNIDADE 

Apesar das profundas mudanc;as que afectaram os es
pac;os rurais nas ultimas decadas, "em P01tugal tern perdu
rado ate hoje urn sistema fundiario caracterizado pela for
te presenc;a das formas de propriedade camponesa" 
(HEsPANHA, 1993, 291). Nao nos surpreende, pois, que a 
sociedade portuguesa manifeste formas de organizac;ao 
social e econ6mica niio coincidentes com as que estruturam 
a produc;ao capitalista (idem, 291). Parece-nos, assim, 
pettinente referirmos alguns dos trac;os essencias que ca
racterizam a estrutura camponesa, embora reconhec;amos 
faze-lo em termos bastante simples e lineares. 

2.1. Tra~os fundamentais da economia camponesa 

Ao contnirio do que sucede na sociedade industrial -
que organiza a sua actividade econ6mica, o seu "traba
lho", no exterior do grupo familiar- na comunidade cam
ponesa a vida social e econ6mica desenvolve-se a volta de 
urn nucleo fundamental que coincide com o grupo domes
tico - a famflia. Esta identifica-se com a propria unidade 
de produc;ao que deJa depende, nao s6 em termos de mao
-de-obra mas dos meios de produc;ao em geraL Na verda
de, existe entre eles uma complementaridade tao intensa, 
uma tao elevada interdependencia, que qualquer alterac;ao 
numa das entidades se repercute indelevelmente na outra, 
como comprovam os ciclos de desenvolvimento da explo
rac;ao camponesa que se sucedem ao ritmo das oscilac;oes 
das potencialidades de trabalho familiares. 

Dada a sua func;ao de suporte econ6mico, o grupo 
domestico campones deve apresentar duas caracterfsticas 
fundamentais: relativa estabilidade demografica e 
usufruic;ao de "alicerce patrimonial". De facto, para sobre
viver, o grupo domestico necessita de dispor de terra, a 
qual confere condic;oes de existencia e continuidade ao 
grupo (MENDRASS, 1978, 67). 

Contrariamente ao proprietario fundiario absentista ou 
ao empresario capitalista, o campones nao vive apenas 
das suas terras, mas sabre e para as suas terras, pressupon
do a economia agrfcola camponesa a exp1orac;ao de conta 
pr6pria ou, quando muito, mista. 0 sistema de produc;ao 
e intensivo e policultural - 0 unico que se coaduna com 
o autoconsumo campones, com a organizac;ao anua1 do 
trabalho da famflia e ainda com a repartic;ao dos riscos. A 
dimensao das explorac;oes e relativamente reduzida - pe
quena ou media - ja que a escassez de terra, agravada 
pelo frequente sobrepovoamento, assim o determina, ao 
mesmo tempo que a utilizac;iio intensiva e perdularia de 
miio-de-obra exclusivamente familiar niio permite uma ex
plorac;ao de grandes dimensoes. 

Apesar de nao ser caracterfstica exclusiva ou condic;ao 
suficiente para definir agricultura camponesa e, sem duvi
da, fundamental sublinhar a importancia que assume o 
recurso ao trabalho dos membros do agregado familiar 
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neste tipo de economia. Trabalho nao remunerado com 
salario certo - embora constituindo o principal meio de 
produc;ao e o mais mobilizado recurso (depois do capital 
fundiario), do qual depende, em larga medida, a eficacia 
da campanha agrfcola - e frequentemente rodeado de uma 
aureola de "gratuitidade", o que se repercute na sua utili
zac;ao incontrolada, ja que nao submetida a um racional 
calculo econ6mico. Um certo desperdfcio do trabalho 
aplicado pela famflia camponesa a sua explorac;ao, radica 
neste "equfvoco econ6mico" (BARROS, 1975, 110). 

Como referimos, a identificac;iio entre a famflia e a 
explorac;ao e tal que quase podemos dizer, parafraseando 
R. Badouin, que vivem em "simbiose". Empresa e grupo 
domestico coincidem, registando-se uma tendencia para a 
fusao das func;oes produtiva, de consumo, de habitac;ao e 
ate de transformac;ao numa mesma unidade liderada pelo 
chefe de famflia. 

Na sociedade camponesa as actividades de cada mem
bro estao claramente definidas em func;ao do sexo e da 
idade: a mulher cabe assegurar a manutenc;ao da casa, do 
vestuario e da alimentac;ao da famflia, para alem de tam
bern trabalhar nos campos. Ha que salientar a importancia 
do seu desempenho (nem sempre reconhecido em termos 
econ6micos e estatfsticos ... ), nao s6 como participante 
activa nas tarefas produtivas, como tambem colaboradora 
do homem, a quem cabe a gestao da unidade de explora
c;ao agricola e todo o trabalho de execuc;ao que aquela 
implica, tendo, neste domfnio, a imprescindfvel ajuda da 
mulher e dos filhos. Tal constatac;ao levou M. Cepede a 
considerar que "a dedicac;ao ao trabalho manifestada pelo 
agricultor campones provem essencialmente de ser e1e filho 
e neto de camponesas, que o criaram e ensinaram, e ma
rido de camponesa, que o incita permanentemente, embo
ra sem deixar de lhe aceitar a autoridade" (CEPEDE, 1961, 
26, cit. BARROS, 1975, 111). 

A interdependencia estabelecida entre unidade de pro
duc;iio e famflia, nomeadamente no que se refere a for<;a 
de trabalho, levou a sequencia de ciclos de desenvolvi
mento na empresa agrfcola, os quais oscilam com as dis
ponibilidades da mao-de-obra familiar. Por outro lado, a 
inegularidade, em termos de exigencia !aboral, das fainas 
agrfcolas ao Iongo de urn perfodo cultural, cria dificulda
des as explorac;oes que se veem confrontadas com a ne
cessidade de recorrer a pratica da "entre-ajuda", nas epa
cas de ponta do calendario agrfcola. 

As re1ac;6es entre produc;ao e consumo tambem mere
cem referencia especial, ja que sintetizam o essencial da 
mentalidade camponesa. Produz-se, em primeiro Iugar, para 
satisfazer as necessidades alimentares do agricultor e do 
seu agregado familiar, embora se procure obter excedentes 
para venda nos mercados pr6ximos. 0 montante das quan
tidades comercializaveis e variavel: no geral mais elevado 
nos anos com condic;oes meteoro16gicas a isso propfcias, 
sofre oscilac;oes re1acionadas com os prec;os, consequen
cia da lei da ofe1ta e da procura. A Iongo prazo, ha ten
dencia para o seu crescimento, sob efeito do progresso 
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tecnico, bern como da maior necessidade de dispor de 
liquidez monetaria para se poder abastecer de bens de 
produ~ao e de consumo tornados necessaries. Durante 
muito tempo o "amor proprio", decorrente do orgulho da 
auto-suficiencia e da quase aversao ao endividamento, li
mitou estas compras, mas a evolu~ao social e economica 
fez nascer, tambem nos campos, novas necessidades: os 
utensflios, os tecidos, e mesmo certos alimentos nao basi
cos, como o a~ucar ou o cafe ... 0 agricultor campones 
integra-se assim, paulatinamente, numa cadeia cada vez 
rna is ampla de rela~5es mercantis (BARR.-\L, 1978, I 9). 

Mas o campones tenta quase sempre vender o maximo 
e comprar o mfnimo, daf que retina na unidade de produ
~ao actividades diversificadas que garantam a satisfa~ao 
das necessidades basicas do agregado domestico. Esta forte 
interrela~ao produ~ao/consumo imposta pela dependencia 
relativamente ao espa~o e a distancia ao mercado (centro 
urbano), decorre da necessidade de preservar a sua auto
nomia: conta essencialmente consigo proprio para obter 
os factores de produ~ao que !he sao essenciais, bern como 
os bens de consumo de que a sua famflia carece. Assim, 
nao surpreende a importancia que assume na explora~ao 
camponesa a criat;:ao de gado, fornecedor de materia fer
tilizante indispensavel num sistema agricola intensive, em 
que a reconstituit;:ao do solo e a consequente preservat;:ao 
do capital fundiario tern quase tanta importancia como a 
produ~ao em si mesma, como anteriormente referimos. 

A integrat;:ao da actividade artesanal na empresa agri
cola decorre das preocupa~5es consumistas do campones. 
Ele procura auto-abastecer-se em produtos essenciais 
(pao, vinho, enchidos, carnes fumadas ou lacticfnios) con
feccionando, por vezes, o seu proprio vestuario e utensi
lagem varia. Daf encontrarem-se integradas na explorat;:iio 
camponesa infraestruturas de transforma~ao (balsas, alam
biques, fornos, etc.), sendo tambem frequentes as que su
portam actividades artesanais mais diversificadas como a 
tecelagem, a olaria, a moagem ou a cestaria. 

0 desejo de preservar a autonomia da explora~ao, a 
vontade de operar sobre os mercados, mais como vende
dor do que como consumidor, modelam certos trat;:os ca
racterfsticos do campones (BADOUJN, 1971, 95). Assim, a 
sua proclamada auto-suficiencia e consequente fraca 
recorrencia ao mercado de factores conjugam-se para jus
tificar 0 arreigado espfrito de poupan~a que e inerente a 
sua propria natureza e que, de certa forma, se relaciona 
com a sua capacidade de "sobretrabalhar"e "subconsumir", 
no dizer de H. de B ARROS (1975). 

A insegurant;:a vivida pelo agricultor face as contingen
cias do mercado - importantes, apesar da possibilidade 
que tern de proceder a retirada autarcica - bern como pe
rante as irregularidades climaticas, levam-no a preservar 
avaramente o seu peculio. Amealha nao tanto com o intui
to de investir ou modernizar a sua explora~ao mas para 
constituir reservas que !he garantam estabilidade e segu
rant;:a na velhice ou na doent;:a, e !he permitam alcant;:ar 
maior prestfgio social, caso surja a oportunidade de as 

investir na aquisit;:ao de mais terra e, consequentemente, 
enriquecer o seu patrimonio. De facto, a propriedade 
fundiaria continua a desempenhar "urn papel decisivo na 
reprodu~ao dos sistemas sociais de base rural e local que 
estruturam as diferen~as dos padr5es de comportamento e 
as especificidades da sociedade portuguesa" (HESPANH.\, 

1993, 292). 

2.2. A sociedade camponesa: autarcia demogratica 
e homogeneidade cultural 

"Se a explora~ao agrfcola, unidade de produt;:ao e de 
consumo, possui a sua autonomia econ6mica, ela nao deve, 
contudo, ser considerada isoladamente. 0 agricultor vive 
e trabalha numa comunidade territorial que lhe imp5e 
solidariedades estreitas" (BARRAL, 1978, 25). 

A sociedade camponesa e dotada de nftido contraste no 
que se refere ao comportamento econ6mico e social dos 
seus elementos. Ja vimos que, do ponto de vista econ6mi
co, aquela se caracteriza por forte individualismo famil iar 
- o campones e cioso dos seus negocios, nao permitindo 
intromissoes, procurando mesmo subtrair-se a influencia 
da conjuntura econ6mica global (pelo menos quando esta 
lhe e adversa). Em termos sociais podemos, contudo, afir
mar a sua grande dependencia relativamente ao meio onde 
vive (C.\\:..Co, 1994). 

Integrado numa sociedade de "interconhecimento" onde 
a vida de cada urn e conhecida por todos, a sua liberdade 
de actuat;:ao e fortemente condicionada pela colectividade. 
A intimidade da celu1a familiar e, no entanto, preservada 
ao nfvel dos neg6cios porque uma pessoa sabe tudo sobre 
o seu vizinho e, de si, nada pode esconder, e conveniente 
nao se intrometer nos negocios alheios (MENDR.\ SS, 1978, 
91). 

Na aldeia as regras que presidem as rela~6es sociais 
uniformizam os comportamentos, sendo aplicadas sant;:5es 
aos que se atreverem a transgredir. Esse c6digo de atitudes 
e comportamentos conduz a uma homogeneidade cultural , 
acentuada por uma linguagem comum e por costumes 
ancestrais que refort;:am a unidade interna da comunidade. 
Os lat;:os que se geram entre os seus membros levam a que 
surjam frequentes rivalidades e confrontos entre localida
des, as Yezes pr6ximas ou mesmo vizinhas, os quais real
t;:am o caracter fechado e nada permeavel da sociedade 
camponesa. Cada aldeia tern os seus trat;:os distin tos e a 
sua organizat;:ao pr6pria, sendo dotada de nftida autarcia. 
Esta esta presente em domfnios bastante diversificados, 
que vao desde o demografico ao cultural , social ou econ6-
mico. Assim, e no que se refere a demografia, observa-se 
urn comportamento nitidamente endogamico - os casa
mentos celebram-se normalmente entre os elementos de 
uma comunidade ou, quando muito, entre residentes de 
aldeias vizinhas. Com efeito, o casamento assume-se como 
acto essencial de preserva~ao de identidade social, uma 
vez que introduz urn elemento estranho numa celula orga
nizada sobre ela pr6pria. 
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Os lac;os com as sociedades envolventes sao muito te
nues, quer do ponto de vista social quer mesmo do econ6-
mico - as trocas com o exterior limitam-se a venda de 
produtos agrfcolas e aquisic;ao de parcos bens de consumo 
- o que reforc;a a homogeneidade da sociedade campone
sa. 0 isolamento acentua o sentimento de identidade 
pessoal e o espfrito de coesao do grupo: "o aldeao iden
tifica-se mais com a comunidade onde vive, ao sentir-se 
semelhante aos seus conterraneos e diferente dos indivf
duos de outras aldeias" (MENDRASS, 1978, 98). 

2.3. 0 sentido da mudan~a 

"0 facto de as sociedades camponesas serem tradicio
nais e de viverem sob a egide do costume e da rotina niio 
as impede de receber e de adaptar as inovac;6es que, pou
co a pouco, induzem a mudanc;a" (MENDRASS, 1978, 201). 

Considerando o equilfbrio funcional que domina os 
varios aspectos da vida econ6mica e social das comunida
des camponesas poderfamos ser levados a concluir que as 
inovac;6es dificilmente a penetrariam, porque sistematica
mente rejeitadas. Mas, na verdade, o campones tradicio
nal, born conhecedor da realidade que o envolve, sabe niio 
poder recusar o prowesso, embora o aceite com alguma 
natural resistencia. E, alias, essa relutancia em aceitar a 
mudanc;a que lhe confere capacidade e tempo para avaliar 
e seleccionar as inovac;6es, adoptando-as com precauc;ao. 
Acresce ainda que, por em pnitica uma tecnica nova ou 
introduzir uma nova cultura, requer esforc;os de adaptac;iio 
bern como a procura de mecanismos que, embora assegu
rando a mudanc;a, niio ponham em causa o equilfbrio da 
sociedade. Minimizando os riscos decorrentes da aber
tura ao exterior, o campones tenta conciliar progresso e 
inovac;iio com seguranc;a econ6mica e solidez estrutural. 
Desta forma, dinamismo econ6mico raramente e sin6nimo 
de desestabilizac;ao, embora fomente a criac;ao de novos 
contactos e o estabelecimento de relac;6es sociais mais am
pliadas. 

Considerando os elementos desencadeadores da mu
danc;a, ha que distinguir os factores end6genos, inerentes 
ao pr6prio sistema, e os ex6genos, decorrentes das trans
formac;6es operadas na sociedade envolvente. De entre os 
primeiros assume especial relevancia a estrutura fundiaria, 
nomeadamente os indicadores relativos a dimensiio e 
parcelamento da explorac;ao; o sistema agricola pre-exis
tente tambem pode funcionar como catalizador da mudan
c;a, quando as culturas tradicionalmente praticadas se 
manifestam inadequadas as novas solicitac;6es de consu
mo e as tecnicas e processos de trabalho niio consentaneos 
com as crescentes exigencias de produtividade. No que se 
refere aos factores ex6genos destaca-se: a evoluc;ao da 
procura - em qualidade e quantidade; a ampliac;iio dos 
circuitos econ6micos, atraves da criac;iio de mecanismos 
que favorec;am a recorrencia ao credito; a maior mobilida
de populacional - dentro do pafs ou para o estrangeiro -
e consequente exodo agricola, traduzido na necessidade 
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de colmatar as carencias de mao-de-obra atraves da meca
nizac;ao. 

Em Portugal, a conjugac;ao de todos estes factores, in
seridos num contexto de transic;ao demognifica, tenden
cialmente caracterizada por decrescimos significativos das 
taxas de natalidade e de mortalidade, criaram urn quadro 
mutacional campones definido pelo acentuar do grau de 
dependencia relativamente ao exterior e consequente 
penetrac;iio das leis de mercado. Acresce ainda que "a in
tegrac;iio europeia, as mutac;6es e invers6es rapidas da 
respectiva Polftica Agricola Comum, coincidindo com a 
mundializac;iio dos processos produtivos e de comercia
lizac;ao, expos fragilidades latentes e acelerou tens6es" 
(JACINTO, 1995, 144). Por sua vez, a desvalorizac;ao da 
agricultura relativamente a outros sectores econ6micos 
impos serias limitac;6es a progressao normal do modelo, 
conduzindo o processo mais no sentido da adopc;iio de 
estrategias de pluriactividade agricola do que no do desen
cadeamento de mecanismos conducentes a aquisic;ao de 
maior capacidade competitiva pelas explorac;6es de agri
cultores a tempo integral. 

Para alem das mudanc;as econ6micas, sao tambem bas
tante nftidas as transformac;6es operadas nas estruturas 
s6cio-culturais camponesas: assiste-se a substituic;ao de 
valores e de quadros de referencia tradicionais; as relac;6es 
de vizinhanc;a afrouxam, e o interconhecimento tende a 
ser substitufdo pelo quase anonimato urbano, sobretudo 
nas areas de maior difusiio residencial; as relac;6es de poder 
alteram-se, com a emergencia de novas lideranc;as face ao 
apagamento e perda de protagonismo dos anteriores nota
veis rurais (MATEUS, I 996, 266). 

2.3.1. Avan~o do processo de urbanizar;ao e regres
sao camponesa 

Os processos mutacionais do mundo campones, antes 
sumariamente enunciados, para alem de decmTerem do 
desenvolvimento econ6mico global estao tambem estreita
mente relacionados com o avanc;o da urbanizac;ao. Com 
efeito, se a uma escala mais ampla, a mudanc;a nao sao 
estranhos fen6menos de Indole geral como o da acultura
c;iio veiculada pelos "mass media" - nomeadamente a ni
dio e a televisiio- os quais, ao difundir pela cidade e pelos 
campos as mesmas imagens, a mesma linguagem, os 
mesmos valores, aproximam, cada vez mais, os quadros 
de referencia urbano e campones, ja a escala local se faz 
sentir com maior acuidade o forte impacto do processo de 
urbanizac;ao, responsavel pela difusao de novas activida
des, diversifica9ao de agentes e multiplicac;iio dos fluxos 
econ6micos. 

Assim, e na medida em que mobiliza, de forma cres
cente, meios de produc;iio essenciais, como a terra e a 
mao-de-obra, a urbaniza9ao introduz mutac;6es significati
vas nos sistemas de economia agricola praticados. Fen6-
meno que, entre n6s, se tern vindo a acentuar nos ultimos 
decenios, a urbaniza~iio difusa e "urn processo pelo qual 
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as popular;:oes mudam de ramo de actividade, alteram os 
seus consumos, as suas formas de viver, o seu uso do 
tempo, permanecendo no lugarejo ou na aldeia, ou casal, 
que antes constituia a base para a economia agricola dos 
seus pais ou ainda sua" (GASPAR, 1987, 109). 

Nas areas periurbanas, a atracr;:ao exercida sobre a for
r;:a de trabalho agricola, e a crescente procura de terrenos 
para construr;:ao, repercutem-se nas relar;:oes do campones 
com o mercado de factores, bern como na estrutura 
fundiaria da sua explorar;:ao. Assim, o decn~scimo de tra
balhadores precede e fomenta a mecanizar;:ao - tornada 
imprescindivel face a diminuir;:ao do tempo uti! agricola -
enquanto a procura fundiaria se repercute nos prer;:os dos 
terrenos e no progressivo subdimensionamento. 

Podemos, pois, concluir que a urbanizar;:ao (quer seja 
difusa ou periurbana), actuando nos campos como factor 
de desenvolvimento ou de desestabilizar;:ao (nao quere
mos, aqui e agora, fazer analises comparativas, balanr;:os 
de eficacea ou juizos de valor ... ), funciona sempre como 
catalizador no processo de mutar;:ao da economia e da 
sociedade camponesas. 

Do impacto da urbanizar;:ao, independentemente dos seus 
agentes ou dos factores que a desencadeiam, resulta sem
pre, em termos econ6micos, a expansao das relar;:oes com 
o mercado (especialmente o de factores) e a crescente 
penetrar;:iio de fluxos monetarios ou de informar;:ao, os quais 
alteram nli.o s6 as estruturas produtivas como as relar;:oes 
entre os agentes (KAYSER, 1990). Por outro !ado, a inter
penetrar;:ao espontanea e amirquica do espar;:o agricola e 
do espar;:o urbanizado origina frequente destruir;:ao de re
cursos primarios, tanto mais sensivel por quanto a urbani
zar;:ao nao e racionalmente selectiva quanto as capacidades 
produtivas dos terrenos, valorizando-os de forma incom
portavel pela agricultura e, quando difusa, multiplicando o 
desmembramento das explorar;:oes (aquisir;:ao ou expro
priar;:ao de parcelas), ou acentuando a descontinuidade da 
superffcie cultivada (trar;:ado de redes de estradas ou auto
-estradas, de zonamentos industriais, etc.) (CA\ACO, 1985, 
11). Socialmente, sao bern visfveis as mudanr;:as opera
das, ao nfvel da heterogeneidade dos grupos sociais, do 
afrouxamento das relar;:oes de vizinhanr;:a e das alterar;:oes 
dos ha.bitos, dos costumes e dos valores culturais da so
ciedade. 

Assim, e como refere J. GASPAR (1987, 131), "o mundo 
dos camponeses tendera a ser urn mundo demografica-

mente mais rarefeito, sendo a ocupar;:ao do territ6rio mais 
selectiva, devendo verificar-se em muitas areas o abando
no ap6s a passagem da actual gerar;:ao de velhos campo
neses". 
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