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Na sequencia das edi~oes bienais anteriores do 

Col6quio Iberica de Estudos Rurais I Estudios Rurales 

(regressivamente, de 2006 a 1988, em Huelva, Bragan~a, 

Santiago de Compostela, Lisboa, Salamanca e Evora), a 

sua setima edi~ao · VII CIER, subordinada ao tema geral 
"Cultura, lnova~ao e Territ6rio I Cultura, lnnovaci6n y 
Territ6rio" · teve Iugar em Portugal, nas instala~iies da 
Escola Superior Agraria de Coimbra (ESAC), entre 23 e 25 
de Outubro de 2008. A organiza~ao e coordena~ao 

cientifica estiveram a cargo das seguintes entidades, em 
parceria: Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER); 

Asociaci6n Espanola de Economia Agraria (AEEA); Centro 
de Estudos Geograticos da Universidade de Coimbra (CEG) 

e Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e 

Sociedade (CERNAS · ESAC) 1• 

0 evento estruturou-se essencialmente em torno 
de sessoes plenarias, sessaes paralelas, uma mesa 
redonda e uma visita de estudo, para alem de um 
programa social em Coimbra. A dimensao plenaria 
compreendeu, por um lado, quatro conferencias, 

proferidas por oradores convidados, dois portugueses e 
dois espanh6is: 1) Fernando Oliveira Baptista (Institute 

Superior de Agronomia I UTL) · "A transi~ao rural e o 
debate sobre as op~oes de desenvolvimento"; 2) Lourdes 
Viladomiu (Universidad Autonoma de Barcelona) -
"Modelos alternatives en los Programas de Desarrollo 
Rural (2007-2013) de la Union Europea"; 3) Orlando 
Rodrigues (Esco la Superior Agraria de Bragan~a I IP B) · 
"A Terra vista das familias: M~dos de Vida, Uso do 

Territ6rio e Desenvolvimento Rural"; 4) Luis Miguel 
Albisu (Centro de lnvestigaci6n y Tecnologia Agroali

mentaria de Aragon) · "La cult ura de la innovaci6n en 

la cadena agroalimentaria: repercusiones para el 
territorio". Por outro lado, a Mesa Redonda contou 

1 Mais informa~Oes sabre o enquadramento orginico, cientifico e 

tematico podem ser obtidas na paglna da SPER, mais concretamente em 

!>J!P,.iJ.~~.cSP'['f.ptj '£i'['(l. 

com a participa~ao de representantes de associa~6es I 
redes de desenvolvimento rural de ambos os paises. 

Quanta a componente de participa~ao activa 
mais alargada, decorreram seis sessoes paralelas de 

comunicac;:oes, em fun~ao dos temas previstos para o 

Col6quio: I) Mundo Rural. Representantes, representa· 
~oes e opiniao publica; II ) Patrim6nio: Ambiente e 

Diversidade Cultural; Ill ) Economia plural e inovac;:ao 
em meio rural; IV) Desafios do sector agroalimentar 
em meio rural; V) lmpactes globais nos sistemas locais: 
a perspectiva ibero·americana; VI) 0 futuro dos pro· 
gramas de desenvolvimento rural. Estiveram ainda 
e nvolvidos varios membros da Comissao Cientifica do 
Col6quio (cf. a pagina da SPER mencionada em nota ), 

que garantiram a coordenac;:ao das sessoes plenarias e 
paralelas, assim como a realiza~ao da Visita de Estudo 
ao Candal (Serra da Lousa), uma das unidades do 
programa "Aldeias do Xisto" (2000-2006). 

Num balan~o muito geral, pode dizer-se que o 
VII CI ER contou com cerca de 120 participantes -
incluindo os autores das 75 comunicac;:6es orais, dos 4 
posters apresentados e das conferenci as plenarias -
provenientes nao s6 de varios pontos de Portugal e 

Espanha mas tambem de outros paises (Brasil , ltalia, 
Reino Unido ). As Aetas do Col6quio, constituidas ape· 

nas pelas comunica~oes das sessoes paralelas, toma· 

ram a forma de uma edi~ao electr6nica, tanto em CD
ROM, recebido pelos participantes durante o evento, 

como pela disponibilizac;:ao do respective conteudo na 
pagina Internet da SPER, mais precisamente em 
http: I lwww.sper. ptlactas7cier I. 

Uma leitura muito breve dos contributes apre
sentados permite-nos constatar que a "Cultura, lnova
~ao e Territ6rio" captou uma enorme diversidade de 
perspectivas, de ge6grafos, soci6logos, antrop6logos, 

economistas, agr6nomos e outros e ngenheiros, psic6-
logos, alem de investigadores provenientes de outras 
areas disciplinares e interdisciplinares. 
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Por um lado, dada uma certa sobreposi~ao de 

materias, tanto pela transversalidade de algumas como 
por articulac;:oes efectuadas pelos autores em varias 
abordagens, OS varies dominies tematicos (das sessoes 
paralelas) nao foram estanques. Por outro, isso deveu· 
se tambem ao apreciavel desequilibrio entre incidencias, 
obrigando a algum extravasamento em relac;:ao aos 
temas das sessoes. Assim, deixamos alguns tra~os de 

ilustra<;ao dos principais contributes, preferindo uma 
perspectiva de sintese, em detrimento de uma possivel 

analise de conteudo por blocos, nao deixando, todavia, 
de associar as conclusoes aos diferentes dominies. 

Pode d izer·se que prevaleceram as incidencias 
em aspectos de desenvolvimento local (DL ), nas pers· 
pectivas que relevam o papel dos actores - "represen
tantes do mundo rural" - e as dinamicas de participa

c;:ao, implicando associativismo e media<;oes qualifica· 
das (temas I e VI), o aproveitamento dos recursos 
economicos, institucionais I relacionais do territ6rio 
(temas Ill, IV e V) e a fundamental aposta na dimensao 

cultural, materia praticamente circunscrita ao tema II. 
Neste caso os contributes mostraram a importancia da 

patrimonializa~ao, da valoriza~ao dos elementos 
simb6licos relatives as amenidades e iniciativas que 
sao recursos do desenvolvimento rural, privilegiando a 
abordagem do turismo, lazer e recreio, usos e tecnicas 
tradicionais, as paisagens, o geopatrim6nio, a promo

c;:ao da imagem de territories rurais. 
A abordagem das percep~oes da popula~ao, dos 

aut6ctones, idosos e actores locais, aos visitantes I 
turistas e outros "consumidores do rural" (produtos 

tradicionais), fo i tambem uma vertente bastante 

explorada nos temas I e II . Algumas das comunica~oes 
associaram esta incidencia a identidade, as represen

tac;:oes do "rural" elou as estrategias de comunica<;ao 
no ambito da promo~ao de dinamicas de mudan~a. 

0 tema Ill concentrou naturalmente a maior 
diversidade de abordagens dos aspectos econ6micos, 

dad as as focalizac;:oes na importancia das economias ... 
local, rural, regional, territorial, "da inova~ao", da forma~ao 

e da renovac;:ao organizacional e inter-institucional 
(parcerias e redes), para uma valorizac;:ao multi-escalar e 
para a sustentabilidade, em espa~os do mundo ibero
americano. Nao deixou de se valorizar tambem, 

juntamente com o tema IV, as vertentes de analise e 
avaliac;:ao (incluindo aspectos metodologicos), com estudos 

do sector agroalimentar (produ~6es especiais, energeti· 

cas ... ), economia do consume, circuitos alternatives 
de comercializac;:ao e socioeconomia do meio ru ral. 

Outros dominies tematicos beneficiaram tam· 
bem de olhares de "economia plural": abordando a 
perspectiva de genera - o papel da mulher na industria 

agroalirnentar e no turismo em espa~o rural (temas I e II)-, os 
rendimentos nl-o agricolas e a mobilidade da populac;:ao 
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rural (V) e a diversificat;:ao agricola e reestrutura~ao 

rural associados a territorializa~ao das estrategias 
produtivas (VI) . 

Uma das especificidades do tema IV foi a 

expressao geral dos estudos que analisaram as condi· 
~oes laterais e a jusante da produ~ao, ou seja, tanto 
da implicac;:ao de empreendimentos do sector agroali
mentar no desenvolvimento territorial como na valori
zac;:ao de processes de escoamento, cadeias comerciais 
e fileiras sectoriais. Na dimensao vertical, trata·se de 
fazer face a necessidade de dar resposta a reorienta

c;:oes no consume mas tambem de actuar proactiva
mente na induc;:ao de novas e variadas preferencias dos 

consumidores, sobretudo urbanos e cosmopolitas. 
No tema V evidenciou·se a abordagem de varies 

tipos de repercussoes da globaliza~ao no meio rural e 
de respostas locais aos desafios globais. No primeiro 

caso foram focadas altera~oes nos modos de vida, na 
sociodemografia, nos rec ursos do territ6rio , nos siste· 

mas produtivos e nas condic;:oes de produ<;:ao. No 
segundo, relevam-se as apostas dos actores, sociais, 
econ6micos e politicos, reais e potenciais (em teoria, 
neste ultimo caso, com o contribute de dois trabalhos) 

para soluc;:6es de preservac;:ao elou valorizac;:ao em cooper
ac;:ao, com enquadramento em medidas e inst rumentos 

de politica economica, social, territorial e a mbiental. 

0 tema VI foi aquele em que dominaram as 
intervenc;:oes traduzindo preocupac;:oes analiticas e 
prospectivas relativas as politicas publicas para 0 

desenvolvimento rural e territorial. Fazem parte dos 
titulos termos como coesao econ6mica e social, capi
tal social, policentrismo, inovac;:ao, objectives e estra

t egias, desenvolvimento local e pa rticipa<;:ao social, 
assim como fazem parte dos conteudos expressoes
chave como PAC, multifuncionalidade, sustentabili

dade dos territories, qualidade de vida, etc. Sao 
recursos analiticos programas da Uniao Europeia 
(exemplo: LEADER, INTERREG, EQUAL) e o programa 
EXPIDER, do "Banco lnteramericano de Desarrollo" , 
bem como programas nacionais (e regionais em Espa
nha) e subprogramas. lncluem-se ainda incidencias de 

planeamento orientadas para a programa<;:ao do 
desenvolvimento rural no pe riodo 2007-2013 (ambito 

do FEADER) e perspectivas criticas que introduzem 
alguma reflexividade em torno dos processes realiza 
dos e em curso. 

Pode concluir-se que o balanc;:o da realiza~ao do 
evento foi muito positive, tanto pela quantidade e 
qualidade dos contributes, como pelas perspectivas abertas 
para futuras colaborac;:oes cientificas, incluindo as que 

foram desde logo garantidas com a programac;:ao da 
realiza<;:ao em Caceres (Espanha) da proxima edic;:ao do 

Coloquio Iberica de Estudos Ru rais I Estudios Rurales 
(VIII CIER, 2010). 




