


A HORTA DE CERNACHE 

UM ESPA<;:O RURAL PERIURBANO' 

RESUMO 

Neste trabalho, procur<imos analisar as caracteristicas e transforma96es do 
espa9o rural sob influi!ncia urbana. 

Cernache foi, e de certo modo ainda e, uma das principais areas abaste
cedoras de produtos horticolas a cidade de Coimbra. Hoje o centro urbana 
funciona nao apenas como mercado consumidor, mas tambem como p6lo de 
atra~ao de muitos camponeses, que ai procuram a seguranya que o campo 
lhes nega. 

Demos relevancia especial ao estudo das estruturas agnirias, motor ou 
traviio de todo o desenvolvimento agricola. Aqui, os campos retalhados em 
parcelas diminutas, sao o suporte de uma agricultura camponesa, que o centro 
urbana quase asfixiou, transformando-a em economia agricola a tempo parcial. 

* Ao publicarmos o presente trabalho pareceu-nos pertinente fazer as seguintes 
considera96es: 

- Inici<imos as investiga96es tendentes a sua elabora9ao no ano lectivo de 1973/74, 
no decurso do Semimirio de GWgrafia, orientado pelo Prof. Doutor Alfredo Fernandes 
Martins. Quando, em 1975, inici<imos a nossa actividade como Assistente Eventual de 
Geografia, o estudo foi retomado e, posteriormente, concluido. 

- Decorridos v<irios anos ap6s a sua elabora9ao, questionamo~nos: deveriamos 
modifid..Io, actualizando~o, ou, pelo contnirio, manter a sua forma e conteUdo iniciais? 
Opt<imos pela segunda hip6tese considerada. 

De facto, a natureza deste trabalho, bern como a escala a que foi elaborado, exigiu 
urn intense trabalho de campo. A sua actualiza9ao novamente o exigiria. Por outro 
lado, a integra9<io de novos elementos no texto, implicaria, necessariamente a modifica9<io 
do plano original. Teriamos assim urn novo estudo, que estaria na sequencia 16gica do 
que anteriormcnte elaboramos, mas que, como e evidente, seria urn outro trabalho. 

Concluindo, fica de p6 a hip6tese desta actualiza9ao, num futuro mais ou menos 
prOximo. Hoje, e apesar de todas as imperfei90es que Jhe reconhecemos, opt<imos pela 
publica9iio quase integt;al do texto original, que, se outro merito nao tiver, tera o de ser 
ponto de partida para futuras investiga96es. 
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0 desenvolvimento dos meios de transporte, a penetrac;ao da ttknica, 
a anexa.;iio de terrenos com aptid§.o agricola peios grandes im6veis industriais, 
modificou niio s6 a paisagem mas tamb6m a economia. Foram os mecanismos 
dessa transformac;ao morfol6gica, econ6mica e funcional que procunimos 
compreender e tratar, nas p.:lginas deste artigo. 

RESUME 

Dans ce travail, nous avons essay6 d'analyser les caract6ristiques et les 
transformations de l'espace rural sous influence urbaine. 

Cernache a 6t6- et l'est encore aujourd'hui - une des principales regions 
d'approvisionnement de Ia ville de Coimbra en produits horticoles. De nos 
jours, le centre urbain fonctionne comme march6 de consommation et comme 
pOle d'attraction de beaucoup de paysans qui cherchent dans Ia ville Ia securite 
que Ia campagne leur refuse. 

Notre etude s'est consacree surtout a l'analyse des structures agraires, 
moteur ou frein de tout le developpement agr:cole. lei, Jes champs divis6s en 
petites parcelles constituent Ie support d'une agriculture paysanne que le centre 
urbain a presque 6trang16, Ia transformant en economic agricole a temps partiel. 

Le dCveloppement des moyens de transport, Ia penetration de la technique, 
!'appropriation des terres cultivables par les grands immeubles industriels sont 
autant de facteurs responsables par Ia modification du paysage et de l'6conomie. 
Dans cet article, nous avons voulu comprendre et analyser 1es m6canismes de 
cette transformation a la fois morphologique, Cconomique et fonctionnelle. 

SUMMARY 

In this paper we tried to analyse the caracteristics and transformations of 
the rural area under urban infltlence. 

Cernache was, and in a way still is, one of the main supplying areas of 
horticultural products of Coimbra. Today, the urban center functions not only 
as a consumer market, but also as a main attraction to many rural workers 
who seek in the city the security that the country denies them. 

We have given special relevance to the study of agrarian structures which 
function either as a springboard or as an obstacle to the agrarian development. 
In Cernache the fields divided in small plots are the basis of a peasant agriculture 
which the urban center has almost stiffled, transforming it in a part-time agri
cultural economy. 

The development of the means of transportation, the penetration of techno
logy, the annexation of agricultural fields by great industrial enterprises modified 
not only the landscape, but also the economy. The aims of our study were 
pfecisely the mechanisms of that morphological, economic and functional 
transformation. 



INTRODU<;:AO 

Quem de Coimbra se dirige para sui, encontra-se, percorridos cerca de 
oito quilometros sobre a Estrada Nacional n. 0 1, na area que escolhemos 
para efectuar o nosso estudo (Fig. I). 

Situada no limite Sudoeste do Concelho de Coimbra, e uma pequena 
celula, dentro de uma outra unidade mais vasta que e a Bacia Hidrografica 
do Mondego. 

Zona de altitudes pouco acentuadas, que oscilam entre vinte e cinco e 
duzentos e cinquenta metros (Fig. 2), tern, no entanto, urn relevo movimen
tado. Superficies recortadas, merce da ac91io erosiva de numerosas linhas 
de agua, descem suavemente para Ocidente, nelas se elevando pequenas 
colinas. 

Na paisagem destacam-se os largos vales de fundos aplanados, com 
vertentes muitas vezes em escadaria (Fot. 1 ), que eonstituem o local propicio 
para a instala91io de uma policultura intensiva. Ao olhar as areas baixas 
e planas, o observador atento facilmente detecta a fertilidade dos solos, 
a abundancia de agua, a riqueza potencial do espa9o agricola. 

Campos cultivados po;nteados de arvores de fruto ou ladeados de ce;nte
ncirias oliveirao;; contrastam com extensas manchas de pinhais ou disperses 
vinhedos que sombreiam os flancos e os cimos das coli;nas (Fot. 2). 

0 cartograma 1 da Fig. 3 representa a utiliza91io actual do solo. Foi 
executado a partir de fotografias aereas obtidas em voo efectuado em 1969. 
Da sua analise destaca-se uma importante mancha de terrenos com cultura 
agricola e arvoredo disperse, que ocupa 54% da area total. Com floresta, 
disti;nguem-se duas manchas importantes- uma situada a Noroeste de 
Cer;nache e outra a Sudeste- ocupando 31% do total. A mancha de cul
tura agricola ocupa 10% e coincide com as areas irrigadas, se exceptuarmos 
a faixa que se estende ate a Ribeira de Malga. 

I Cartograma construido a partir de uma base amavelmente cedida pelo Gabinete 
de Urbanizar;iio da Camara de Coimbra. 

23 



) ! 
f 

···~ 

) . 
. f'/ I/ ' 
\ , I./ .. " 

1 i · 

) --...,· 



Atraves do cartograma da Fig. I podemos observar a de!imita9iio de uma 
area que tern como «espinha dorsal» a Ribeira de Cernache- ela vai ser o 
nucleo fisico do nosso estudo. Delimitada a Este pela exsurgencia da fonte 

OoaSIJm [!]]so." 100., ~lOO<> ISOOI 

FIG. 2- Carta Hipsometrica. 

da Feteira, e estendendo-se a Oeste ate a confiuencia da Ribeira de Pao 
Quente com a de Cernache, tern, entre os dois 1imites referidos, varias 
ramifica9oes das quais se salienta a que se estende para Sudeste ate a Serra 
de S. Domingos. 

Ao Iongo deste trabalho, propomo-nos analisar urn espa9o geogn\fico 
relativamente restrito, mas que se torna vasto e complexo, se pensarmos nas 
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FoT. 1 -As vertentes em «degraus>}, provavelmente testemunhos de terra~os aluviais, 
sao frequentes. Na foto, vale da Ribeira de Cernache. 

FoT. 2- Campos de cultivo ponteados de ilrvores de fruto e oliveiras. Contornando o 
horizonte veem~se extensas manchas de pinhais. 
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suas caracteristicas naturais e nas mllltiplas facetas que apresenta, mereS de 
urn trabalho humane que ao Iongo de seculos ai se foi exercendo. 

A regiao envolvente de Cernache divide-se em duas partes distintas, 
contrastantes mas simu1taneamente complementares - e o prOprio espa9o 
natural, sao os homens que o trabalham, mas que por ele viio sendo tambem 
modelados, que vincam este contraste. 

Assim, podemos considerar uma Ji;nha divis6ria, «grosso modo» coinci
dente com a curva de nivel dos cento e vinte metros, que separa uma zona 
seca e agreste da area de regadio. 0 contraste entre estas duas partes esti 
expresso na designa<;iio que o povo lhes deu: a parte Oriental chamou «Serra», 
enquanto a Ocidente aparecem as «Ribeiras»- termo frequente em varies 
toponimos tais como: Ribeira de Cern ache, Ribeira de Casco11ha, Ribeira 
de Piio Quente. 

A parte ocidental 6 baixa, com largos fundos a1uviais, onde as ribeiras 
entalham os £eus leitos, sendo nela que a ac9i:lo humana mais se evidencia. 
Na sua luta constante contra a erosao, procurando reter os solos ricos d.e 
aluviao, o homem construiu, ao Iongo dos cursos de 3.gua, pequenos muros 
de pedra e terra batida que dominam o leito de inunda<;iio. Nas vertentes, 
tamb6m aproveitadas para a agricultura, sao frequentes os socalcos- estes, 
alem de uma utiliza<;iio total do terrene, visam tambem a possibilidade de 
irrig~c;ao. 

Podemos, com efeito, afirmar que encontramos aqui um modo de vida pro
prio. Domina o regadio: a atest8.-lo os numerosos canais que sulcam o solo, 
uma <<cegonha» abandonada, ou o ruido mon6tono das bombas a motor. 

Os solos argilo-calcirios, espessos, mas simultaneamente !eves, aliados 
a existencia de igua, fazem das baixas aluviais 0 local propicio ao desenvolvi
mento de culturas ricas, variadas e minuciosas- da Horta. 

Aqui tudo se rega: desde o cereal ao pasta, as hortali<;as e flores, pas
sando pelas irvores de fruto, ate a propria vinha. 

E grande a quantidade de trabalho e de capital empregados, atendendo 
a unidade cultivada, pelo ,que se poderi dizer que e enorme 0 investimento 
relativo it unidade de superficie. 

A propriedade, de reduzidas dimensoes, encontra-se multo dividida. 
Dentro de cada parcela associam-se v3.rias culturas. 

0 amanho da terra e minucioso. Desde a cava, passando pelo lan<;a
mento da semente, ate a colheita, hi uma infinidade de tarefas. Silo as sachas, 
as mondas, as regas, que fazem com que, da Primavera ao Outono, o hortelao 
labute na sua courela, havendo sempre algo de novo a fazer. 

Podemos dizer, como 0. Ribeiro (1968, p. 87), que a horticultura e quase 
uma jardinagem, pelos cuidados que exige, pelo apego que fomenta. 
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Em oposi9il.o a este pequeno mundo onde a agua reina, onde o verde 
impera, temos a <<Serra>>. Logo nesta d.esigna9il.o se pressup5e, alem de 
uroa maior altitude, alga de mais agreste) mais seco e duro. Aqui, os campos 
verdes do regadio foram substituidos por solos pedregosos onde as parcelas 
sao separadas umas das outras por muros de pedra salta, tao caracteristicos 
das regi5es calcarias. 

Planta adaptada a secura, a videira predomina. Assim, ao !ado das 
grandes manchas de pinhais, a cuja sombra nasce a silva e a urze, o tojo e o 
carrasco, temos as vinhas que ocupam mais de metade da extensfio de terrene 
cultivado. 

Apesar do antagonism a entre o sequeiro e o regadio · existe entre eles 
uma certa complementaridade, quer no aspecto humano, pais a serra depende, 
principalmente no que se refere a subsistencia do agregado familiar, da horta, 
quer no aspecto fisieo, pois dum modo geral a rega instala-se onde existe o 
contraste entre um relevo en6rgico e urn terrene plano extensO- «enquanto 
o primeiro fornece a dgua, o segundo faci!ita a sua distribuh;!im> (0. R-IBEIRO, 

1968, p. 83). 

Cabe aqui urn pequeno parentesis geologico: a agricultura de sequeiro 
corresponde ao dominio do calcaria (afloramentos jurassicos do Liassico 
inferior). Como se sabe, devido a sua grande fractura9liO e a dissolU9il.O 
quimica que sofre, o calcaria nil.o retem a agua. Esta infiltra-se e vai formar 
toalhas subterril.neas logo que encontra uma camada impermeavel. 

Nao existem cursos de 3.gua sub-a6reos permanentes e, simultaneamente, 
o manto freatico esta situado a demasiada profundidade para que se possam 
abrir po9os. 

Na «Serra», a uma paisagem calc.iria, seca e pedregosa, corresponde 
uma agricultura de sequeiro, pobre e extensiva. 

Contudo, a agua que se perde nas penedias, vai brotar na base dos montes, 
permitindo a irriga9ao dos campos subjacentes. 

Complementariedade hidrol6gica entre «Serra>> e «Ribeiras>>? Deixa
mos o problema para os especialistas. 

E, no entanto, interessante referir que o tipo de rocha que vamos encon
trar nestas baixas aluviais - o tufo :- esta dependente da roeha que forma 
o substrata geologico a Oriente- o calcaria- sendo as aguas, super-satura
das de carbonato de citlcio, o veiculo que estabdece a liga9il.o entre elas 
(A. GAMA MENDES, 1974). 
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Depois de termos referido, se bern que a tra9os largos, as rela9oes exis
tentes a nivel hidrol6gico e geologico, entre a Serra e as Ribeiras, deter-nos
-emos urn pouco sobre a ocupac;ao humana. Enquanto na area de sequeiro 
a acc.;ao da natureza, no que respeita as condic;Oes clim8.ticas, se faz sentir 
implacavelmente, no regadio o homem alcan9ou uma vitoria sobre ela. 

No primeiro dominic encontrarnos al6m da vinha, a cultura de cereais 
ligada a uma fraca densidade populacional, no segundo temos uma policultura 
intensiva onde predominam as hortas e os pomares. 

No regadio, a grande variedade de culturas exige uma mao de obra abun
dante. A exiguidade dos talhoes, a especificidade dos trabalhos, dificultam 
a mecanizac;ao) dai este tipo de culturas exigir grande nlimero de brac;os. 

Por outro lado, a horta fomenta a cria9iio de gado- meio de obten9ao 
de estrume, indispensavel no regadio. Tambem algumas industrias que 
aproveitam a forc;a motriz dos cursos de agua, podem estar com ela reiacio
nados. Em Cernache encontramos as moagens e os lagares de azeite. 

Podemos assim afirrnar que no regadio se con centra grande nUmero de 
actividades que exigem e sustentam uma popula9iio numerosa. A densidade 
populacional e consequentemente elevada (202 habitantes por quilometro 
quadrado) aliada a urn povoamento disperse. 

Dum modo geral, a horta esta voltada para a comercializa9ao dos seus 
produtos, dai que a encontremos normalmente na cintura envolvente da 
cidade. Tambem aqui isso se verifica - para Coimbra sao transportadas 
quase diariamente hortali~as e frutas, produtos frescos que vao abastecer 
o mercado. 

Mas esta proximidade urbana pode ter tam bern outras consequencias: 
o campones, fascinado pela cidade, busca nela urn emprego onde niio esteja 
mais sujeito aos condicionalismos :naturais na execu\=ao do seu trabalbo, 
procurando furtar-se as irregularidades anuais, as oscila95es de produ~ao, 
aos anos de crise. Procura uma ocupa91i.o que !he garanta urn emprego 
estavel, uma vez· que a natureza essencialmente biologica do mundo agricola, 
da origem a descontinuidades laborais- depois da esta9iio morta do Inverno, 
vern as epocas de ponta em que uma infinidade de tarefas se concentra num 
pequeno nlimero de dias (J. B. CHARRIER, 1970, p. 8). 

Coimbra funciona pois como polo de atrac9iio, desloca11do-se diariamente 
para ehi centenas de pessoas. Estas deixam de ter uma economia unicamente 
agricola, nao abandonando, contudo, esta actividade~ As suas courelas 
continuam a ser cultivadas. Depois do trabalho na cidade, vern «correndm> 
para casa, aproveitando as horas de dia que ainda lhes restam, para executar 
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algumas das tarefas que mais urgem. A tardinha, assim como aos sabados, 
os campos de Cernache fervilham numa actividade intensa. 

0 rural tern agora uma economia mista. 
-Qual o peso da agricultura no seu or9amento familiar? 
- Quais as consequencias desta muta9ao na horticultura? 
-Que transformac5es se evidenciam no prOprio espaco rural? 
Eis algumas das questOes que procuraremos analisar e as qu(:liS, se pos~ 

sivel, responder ao Iongo deste trabalho. 

31 



I- ESTRUTURA AGRARIA 

<<Le partage de Ia Terre mesure l'importance des conditions 
soclales dont il est le reflect direct. ll traduit une veritable lutte entre 
possedants et exploitants. L'histoire de nos terroirs est bien celle 
des melees passionnees ou s'Claborent les categories sociales nouvelles 
et oU finissent par sombrer les individus, les familles, les groupes sociaux 
qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su se dCfendre.» 

(CHOLLI::Y ~ 1946) 

Apesar de datar de M mais de tres dezenas de anos, esta cita<;iio de 
A. Cholley continua plena de actualidade. Apesar de se referir a hist6ria 
da terra francesa ela tem pleno cabimento quando aplicada ao contexto 
portugues. De facto, em qualquer continente, em qualquer pais, em qualquer 
regiiio, a reparti<;iio do solo poe em questiio todo o equilibria social. 

Reportando-nos a nossa pequena area iremos analisar alguns dos aspectos 
da estrutura fundiaria J. 

I. FORMA E DIMENSAO DAS PARCELAS 

Ao olharmos a paisagem apercebemo-nos, imediatamente, da extrema 
divisao fundiaria. Os campos surgem-nos retalhados, lembrando um verda-

Urn dos problemas com que ainda hoje se debate a Geografia Rural e o da termifi 
nologia. Dai que pretendamos clarificar alguns dos conceitos aqui apresentados. 

Assim, a nivel de estrutura agrftria, considercmos as no96cs por n6s adoptadas de: 
propriedade, explo.rarao e parce!as. 

Propriedade- conjunto de terras pertencentes juridicamente a urn determinado 
individuo. 

Exp!orartw- conjunto de lerras trabalhadas por urn agricultor. 
Quanto a, 009il0 de parce/as temos il distinguir: 
,parce!a fundiriria- que se identifica com o pr6dio rUstico; 

- parcela de explorartw - urn dos blocos em que se divide a explora9ao; pode ser 
do prOprio ou nilo; 

- parcela cultural- por9fr0 de terrene con tendo a mesma cultura ou a mesma assofi 
cia9<1o cultural. 

32 



deiro mosaico, onde os varios tons de verde correspondente as diversas cul
turas, sao ponteados de onde em onde pelo acastanhado dos solos que 
aguardam sementeira (Fot. 3). 

As parcelas, quando nao estao naturalmente separadas por pequenos 
curses de agua (ao Iongo dos quais crescem canaviais ou salgueiros) sao, 

FoT. 3 - Os campos encontram-se bastante divididos, em parcelas rectangulares, alongadas. 
Na foto, estas dispOem-se perpendicularmente a Ribeira de Cernache. 

frequentemente demarcados pelo homem que, nos seus limites, plauta sebes 
onde a videira ·ocupa Iugar preponderante. 

Por vezes, o espirito individualist-a do nosso campones exacerba~se, nao 
sendo raro encontrarmos duas filas de arvores ou arbustos que, tocando-se 
(pois nao distam entre si escasso meio metro), dividem duas parcelas por 
vezes muito estreitas. 

Em terras de sequeiro, este tipo de demarca9ao nao e tao frequente, 
sendo ai as parcelas separadas por simples marcos de pedra ou pequenos 
muros de pedra salta - «moroi9os». 

Quanto a forma das parcelas, podemos clizer que sendo normalmente 
irregulares no sequeiro, elas tendem aqui no regadio para a forma rectangular, 
dispondo-se perpendicularmente as linhas de agua ou aos caminhos. Esta 
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primeira disposi9ao, intimamente relacionada com o processo de irriga9a0 
visa a possibilidade de usufrui9a0 da agua par todas as parcelas fundiarias. 

Atraves da Fig. 4 podemos analisar a extrema divisao parcelar, bern como 
a forma e disposi9iio das parcelas. A execu9iio do esquema foi baseada em 
fotografia aerea, I :26.000. 

l 

N 

EsC ALA 

FIG. 4- Parcelamento fundi<irio. 

As parcelas desenhadas podem nao corresponder as parcelas fundiarias, 
representam, todavia, as parcelas culturais. Uma vez que niio existe plano 
cadastral da area, foi aquele o tinico processo a que pudemos recorrer, se bern 
que estejamos conscientes das suas limita9oes. 

Tentamos completar o estudo com os dados fomecidos pela matriz 
predial no que se refere as dimensoes das parcelas. Assim, a dimensao das 
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parce]as fundilirias e bastante reduzida principa]mente )lOS terrenos da horta 
onde chegam a encontrar-se blocos com dimensOes diminutas, como, por 
exemplo, uma com 60 metros quadrados ou seja 0,006 hectares. As parcelas 
fundiarias sao ainda, por sua vez, subdivididas em pequenas parcelas culturais, 
de modo a enquadrar no sen interior todas as culturas necess<irias a subsis
tencia da familia. 

Ao analisar o Quadro n. 0 I, sobre a dimensao das parcelas, verificamos 
que a classe dimensional mais representada e a primeira. ou seja, a que esta 

QUADRO N. 0 I 

0,006 - 0,099 306 
0,1 - 0,!99 286 
0,2 -0,299 140 
0,3 -0,399 102 
0,4 -0,499 46 
0,5 -0,599 25 
0,6 -0,699 15 
0,7 -0,799 17 
0,8 -0,899 10 
0,9 -0,999 . 10 
1 - 1,499 10 
1,5 - 1,999 4 
2 -2,999 4 
3 - 3,999 2 
4 -4,999 

compreendida entre 0,006 e 0,099 hectares. 0 numero de parcelas vai bai
xando gradualmente a medida que a superficie vai aumentando, ate que, 
finalmente, chegamos ao ultimo escalao, compreendido entre 4 e 4,999 hecta
res, 0 qual e representado apenas por uma parcela. 

Estes numeros provam o que atnis foi afumado: os campos encontram-se, 
de facto, extremamente divididos. 

Observando o gn\fico da Fig. 5, no qual se estabelece a rela9iio entre o 
numero de parcelas e a sua dimensao, verificamos que 89,9% das parcelas 
tern uma superficie inferior a 0,5 hectares e apenas 2,1% uma superficie maior 
que urn hectare, mas sempre menor que 5 hectares. 
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2. DIMENSAO DA PROPRIEDADE 

Para efectuarmos esta analise, recorremos a dados que colhemos na 
«Casa do Povo» de Cernache e na Reparti9iio de Finan9as do Concelho de 

Classes dinwosionois das porcelos 

FIG. 5- Relacao entre o nllmero de parcelas e a sua dimensiio. 

Coimbra, uma vez que, como ja referimos, nao existe cadastro da regiao, 
nem por outro !ado, temos conhecimento de quaisquer dados fornecidos pelo 
Instituto Nacional de E'tatistica que possamos trabalhar I. Fizemos uma 

t No lnqu6rito as ExploracOes Agricolas, de 1968, OS dados relatives a dimensao 
da exploracao foram publicados a escala concelhia, o mesmo sucedendo no Recensea~ 
mento Agricola do Continente, de 1979. 
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amostragem a 20 %, que consideramos suficiente e representativa do fen6meno 
que queremos demonstrar 1. 

Existe, na area, um total de 1357 proprietaries; vejarnos, pois, quais as 
dimensoes das suas propriedades. 
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FIG. 6- Dimensao da propriedade. 

Atraves do gnifico da Fig. 6, podemos verificar que o niimero de pro
prietaries e inversamente proporcional a dimensao da propriedade. lsto e, 

t Os dados foram recolhidos atraves dos ficheiros dos s6cios contribuintes da Casa 
do Povo da freguesia de Cernache onde, al6m do nome dos proprietAries, constavam o 
rendimento colect<ive1, o nUmero de pr6dios e a respectiva referenda matricial. 

Recolhemos dados relatives a propriet:irios dos v<irios lugares da freguesia. Fomos 
depois a reparti~ao de Finan~as do Concelho de Coimbra (Contribui9iio Predial RUstica), 
onde atraves de consulta da matriz complet<imos a ficha de cada propriet~irio com a area 
dos respectivos pr6dios. 
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ao primeiro escaHio~ ou seja, o de menos de urn hectare, corresponde a maier 
percentagem de proprietarios - sessenta e um por cento; o escalao seguinte 
- um a dois hectares - sofre uma brusca e significativa reduc;ao, correspon
dendo-lhe apenas dezoito por cento do total de proprietarios (Ver, igual
mente, o Quadro n. 0 2). 

QUADRO N." 2 

Esca!Oes de Superficie em NUmero de Percentagem do 
HECTARES Propriedades TOTAL 

·-·-·-·---~ 

0- 0,999 166 61 /~ 
I - 1,999 49 18/~ 
2- 2,999 22 8/o 
.l - 3,999 14 s;~ 

4- 4,999 8 3/~ 
5 ~ 5,999 3 I ', 

'" 6- 6,999 2 0,7~11 
7- 7,999 0 0 
8 - 8,999 2 0,7% 
9- 9,999 6 2,2% 

10-10,999 0.4% 

Deste modo, o nlunero de proprietaries e, consequentemente, a per
centagem correspondente a cada escalao vai diminuindo a medida que a 
superficie media da propriedade vai aumentando. Assim, ao escalao de 
mais de dez hectares, corresponde uma percentagem de apenas meio por cento. 

Predomina, portanto, na 3.rea, a pequena propriedade. Dos sessenta 
e urn por cento das propriedades de menos de um hectare, mais de metade 
nao atingem meio hectare (trinta e oito por cento do total). Note-se que as 
dimensOes mciximas n8.o ultrapassam OS treze hectares. 

No que concerne a tendencia evolutiva das dimensoes da propriedade, 
e dificil estabelecer orientac;5es definidas. 

Com efeito, para analisarmos este problema de uma forma prccisa, 
seria necesscirio podermos trar;;ar a evoluyao das classes dimensionais ao 
Iongo dos anos. Para isso teriamos de dispor de dados estatisticos, ou, 
na falta destes, da matriz dos predios rusticos dos decenios anteriores. Como 
nao foi possivel obter esta informac;ao, servimo-nos do inquerito directo e da 
nossa prOpria vivencia para visualizarmos o problema. 

Nesta baso, flicil nos foi concluir que a propriedade tende a diminuir 
de superficie, devido as partilhas sucessivas que vai sofrendo, motivada~ par 
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heran~s. De facto, nao e raro encontrarmos, na matriz predial riistica, 
artigos correspondentes a uma frac9ao de determinada parcela, ainda que csta 
ja seja bastante reduzida. Como exemplo concreto temos uma parcela 
de 0,374 hectares dividida par 4 herdeiros, o que da quatro pequen(ssimas 
parcelas com 0,0935 hectares cada. 

Classes dimenSII)I'\015 dl' propnedode 

FTG. 7- Nlimero de parcelas por Propriedade. Classes dimensionais em hectares. 

Nao se verifica, na area, qualquer movimento no sentido de travar esta 
tendencia para a pulveriza9iio fundiitria, sendo poucos os agricultores que 
adquirem terrenos de modo a aumentarem a dimensao da sua explora9iio. 
ja que a oferta e reduzida C OS preyOS demasiado altos, ultrapassando 
a sua capacidade de investimento. 

3. PARCELAMENTO E DISPERSA.O DA PROPRIEDADE 

Para estudarmos o parcelamento da propriedade analisemos o gn\fico 
da Fig. 7. 

As propriedades cuja superficie esta compreendida entre 0 e I hectares, 
sao constituidas em media por 2,6 parcelas. Por outro !ado, verificamos 
que o m\mero de parcelas vai crescendo it medida que a superficie tambem 
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vai aumentando. Podemos quase afirmar que as parcelas aume.ntam na 
raziio directa da superficie media da propriedade. Assim, nas propriedades 
compreendidas entre 9 e 10 hectares e de 22,0 0 numeiO medio de parcetas 
constituintes (Ver Quadro n. 0 3). 

QUADRO N." J 

0- 0,999 
I- 1,999 
2- 2,999 
3- 3,999 
4- 4,999 
5- 5,999 
6- 6,999 
7- 7,999 
8- 8,999 
9- 9,999 

10 - 11 

2,6 
5,3 

10 
13,6 
17,8 
21,5 

8 

21 
22 
13 

Atraves desta analise verificamos que as dimensiles da propriedade viio 
aumentando, nao porque seja maior a superficie das parcelas que a consti
tuem, mas sim, merce do maior nUmero destas. 

Hli, no entanto, excep~Oes a esta regra, como podemos constatar atraves 
do grafico referido. Assim, as propriedad.es cuja superffcie esta compreendida 
entre 6 e 7 hectares e 10 e II hectare,, sao formadas apenas por uma media 
de 8 e 13 parcelas, respectivamente. Encontramos, nestas propriedades, 
parcelas mais vastas, chegando uma delas a atingir 4 hectares. Este facto 
seni, no entan~o, a excepyao que confirma a regra - a maior superficie cor
responde maior nlimero de parcelas. 

0 grande parcelamento fundiario traduz-se no espa9o geografico por 
uma extrema disperslio (Fig. 8). Por vezes, parcelas de uma mesma pro
priedade encontram-se separadas mais de tres quiiOmctros, o que leva a urn 
desperdicio de tempo, para alem de dificultar a mecaniza9iio. 

0 parcelamento e a dispersiio da propdedade, aliados a sua pequena 
dimensao, provocam problemas graves no campo econ6mico. Urn deles 
e nao o menor, e a baixa produ9ao global de cada empresa, pois embora a 
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produ9ii0 por unidade de superficie possa Ser elevada, 0 quantitativa geral e, 
normalmente, baixo, uma vez que, o agricultor dispoe apenas de uma pequena 
superficie para fazer as suas culturas. 

·'l 
I 

J 

FIG. 8 --- Divisiio parcelar duma explora~;ao. 

4. RENDIMENTO COLEC'T...\VEL E SUPERFiC!E 

Afir.mitmos atr:is que a superficie vai condicionar o rendimento da explo
rac;ao. De facto, se compararmos o rendimento colectavel com a superficie 
media da propriedade, verificamos que aquele vai crescendo na razao directa 
desta (ver Quadro n. 0 4). 

H3., no entanto, excepc;Oes que convem analisar- assim, na classe dimen
sional de 6- 6,999 ha encontramos urn rendimento colectitvel media de 
11 378$00, enquanto, pelo contnirio, a classe compreendida entre 8 e 8,999 ja 
tern urn rendimento de 3 946$00. 

Este facto exp!ica-se, precisamente, pela diferen9a de valor entre terrenos 
de regadio e de sequeiro. Pois, enquanto a maior parte das propriedades 
analisadas, compreendidas na classe dimensional 6- 6,999, sao formadas 
por parcelas de regadio, onde viceja a horta ou cresce o pomar, as da segunda 
classe dimensional em quest3.o situam-se em :ireas de sequeiro, onde apenas 
existem algumas culturas mais pobres ou pinhal. 
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QUADRO N." 4 

PROPRIEDADES 

(Classes dimensionais 
em hectares) 

0- 0,999 
2- 2,999 
3 - 3,999 
4- 4,999 
5 - 5,999 
6 - 6,999 
7 - 7.999 
8- 8,999 
9- 9,999 

10- II 

RENDIMENTO COLECTAVEL MEDIO 

(em escudos) 

443$30 
2 449$00 
3 151$50 
2 989$40 
5 857$00 

II 378$00 

3 946$00 
10 588$50 
II 801$00 

5. LIMITM;Ao DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

Nao e raro encontrarmos parcelas nas quais o solo co:n~titui uma pro
priedade distinta das arvores nele implantadas. Niio sendo este facto apenas 
uma manifestaqiio concreta do direito de propriedade, mas tamhem a con
cretizayao de um direito real <<sui generis»- o direito de superficie- e, no 
entanto, para o ge6grafo o testemunho da extrema divisao da propriedade e, 
simultapeamente, a limitaqiio do direito da mesma. 

E. interessante verifi.carmos que sao as oliveiras que e:nco:ntramos na 
situaqiio referida. Para este facto lapqamos duas hip6teses: - 0 seu valor 
ecop6mico na regiao (pelo menos em tempos passados ... ) e a sua longevidade. 
Assim, o direito de propriedade nao teria justificaqiio em relaqiio a iirvores 
frutiferas, cuja duraqiio e pequena ou entiio em rela9iio a outras cujo valor 
econ6mico e reduzido. 

Este direito mergulha no passado, sendo dificil detenninar a sua origem. 
Quanta a nos pode ter principios diversos: 

- Pode ter-se iniciado com os baldios, nos quais os agricultores que 
niio possuissem terra poderiam plaptar iirvores, das quais colheriam fruto. 
A confirmar esta hip6tese temos o facto de ainda hoje em terrenos baldios, 
agora administrados pela Junta de Freguesia, todas as oliveiras pertencerem 
a particulates - por exemplo, numa parcela com 0, 7 hectares existem 37 oli
veiras as quais sao propriedade de doze individuos (Art. 0 5 442 da Matriz 
Predial Rustica). 
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-A segunda hipotese teni como base a heran9a: por vezes, dificuldades 
de partilhas podem dar Iugar it doa9ao de parte das arvores it Igreja, para 
que se tornem mais equitativos os «quinhOes». 

- Uma causa menos frequente, mas que, no en tanto, tambem encon
tramos, t\ a venda das arvores pelos proprietaries do terrene (Art. 0 4 276 da 
Matriz Predial Rustica). 

Qualquer que seja a origem deste fenomeno ha, contudo, um facto ind;s
cutive1 - a sua representatividade c a irnport§..ncia que ainda hoje tern na 
area de Cernache, e que pode ser comprovada atrav6s da consulta a Matriz 
Predial Rustica. 

6. PROPRIEDADE E EXPLORA<;Ao 

Quase todas as familias tern a sua pequena propriedade que pode ou ni\o 
asEegurar a sua subsistCncia. 

· 0 cam pones explorani apenas as suas parcel as, se forem suficientes. 
Fara uma explora9ilo directa ou por conta propria. Este tipo de explora9ao 
t\ o que aqui predomina, pois 61,5% das explora9oes sao por conta propria. 

Por vezes, as terras que possui nilo !he permitem obter aquilo de que 
necessita. Porque a sua superficie e reduzida ou devido its suas caracteris
ticas (terras de sequeiro, pinhais, etc.), tem de recorrer ao arrendamento. 
Fica assim com uma explora9iio mista (conta propria + arrendamento). 
Nele se enquadram 35,4% do total de explora9oes. 

Embora em numero redl)zido, encontramos tambt\m agricultores que 
n3.o possuem terras e que tern de recorrer ao arrendamento. Represen
tam 3,1% das explora9iles, normalmente pequenas empresas familiares que 
tern de procurar nceitas extra. Este facto for9a alguns agricultores a tra
balhar como assalariados rurais. 

Se analisarmos o Quadro n. 0 5, assim como o gnifico da Fig. 9, podemos 
comparar as percentagens das varias formas de explora9iio na freguesia de Cer
nache enos concelhos de Coimbra e Condeixa (J. SANTOS VARELA, 1971, p. 43). 

Comparando os dados referentes aos dois sectores verificamos que se 
mantem aproximados. Quer num quer noutro predomina a explora9ilo por 
conta propria, seguida da explora9ao mista; o arrendamento ocupa nos dois 
sectores uma percentagem bastante reduzida. 

A) Quais cs tijws de prcprictdrios que r:rrcndam as terra.~·? 

Sao, de um modo geral, todos aqueles que, pela dimensiio das suas 
propriedades, as nao podem explorar directamente. Silo os ausentes. Sao 
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FOR MAS 

de 
EXPLORA<;AO 

QUADRO N.• 5 

SECT ORES ( %) 

CERN ACHE COIMBRA/CONDEIXA 

~ _1_·--------i--

1 

Conta prOpria 61,5 58,4 

Arrendamento 3,1 4,6 

Mista 35,4 37,0 

todos aqueles que, por estarem ligados a outros sectores de actividade, niio 
tern disponibilidades de tempo para as cultivar. Sao os velhos. 

Dissequemos algumas das raz5es apresentadas: 
- Quando a propriedade ultrapassa uma certa dimensiio, torna-se dificil 

Fto. 9- Tipos de explorar;ao: 

a - conta prOpria 
b-mista 
c- arrendamento 

1. Freguesia de Cernache. 
2. Concelhos de Coimbra 

c Condeixa. 

ao agricultor trabalha-la sozinho com a miio
-de-obra familiar, vendo-se obrigado a recorrer 
a assalariados. Ora, o custo da miio-de-obra vai 
onerar o produto e, consequentemente, reduzir 
a margem de !nero (ja tao diminuta ... ). Este 
facto faz com que se torne mais vantajoso 
arrendar a terra do que explora-la directamente. 
0 proprietcirio ira, assim. usufruir de urn rendi~ 
mento certo sem qualquer esfor9o, enquanto 
que, se trabalhasse ele proprio as parcelas, esta
ria sujeito a todas as contingencias de urn mau 
ano agricola, its ditlculdades de mercado, etc. 
A16m de que, mesmo num ano normal, nem 
sempre o montante das vendas chegaria para 
custear todas as despesas. 

- Por vezes, o propriet8.rio arrenda a 
totalidade das suas terras de cultura. Este facto 
sucede quando aquele niio reside na aldeia, ape
nas tendo ai (quando tern ... ) uma residencia 
secundaria, oude passa alguns dias no ano. 

Neste caso, o proprietario niio explora nenhuma das suas parcelas, limitaudo-se 
a ter na aldeia urn seu representante (caseiro ou feitor) que recebe as rendas 
e coordena os contratos. Os propriet:irios nestas circunstancias nao sao 
muitos residindo em Coimbra e alguns em Lisboa. Estiio ligados ao exer-
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CICIO de profissoes liberais ou «vivem dos rendimentos», como e o caso do 
dono da parcela cartografada na Fig. 10. 

Aqui, podemos observar uma s6 parcela fundiaria, dividida em 16 par
celas de explora101io. 

De notar que a parcela em causa, situada na :irea de regadio~ pode ser 
considerada extremamente grande para a regiao (4 ha). 

~ 
.;;;···~ 

'PtMCa 

N 

1 
0 __ <DO :100 J;JOrn 

Fro. 10- Parcela juridica e sua divisiio em parcelas de explora9iio 
(junto 3. Ribeira de Cernachej- a cinzento). 

B) Co.mo sao feitos OS contratos de arrendamento? 

Ate a Lei do Arrendamento Rural de 1975, quase todos OS contratos 
eram verbais. 0 proprietario atribuia um determinado valor a renda e, 
estando de acordo o arrendatario, logo ali realizavam o contrato. 

0 pagamento era feito por alturas do dia de Todos os Santos 
(I de Novembro). A renda era normalmente fixada em produtos- alqueires 
de milho- mas frequentemente convertida em dinheiro, atribuindo-se ao 
alqueire um determinado valor correspondente ao pre10o de venda corrente nos 
mercados proximos (Condeixa, principalmente). 

Uma das c1ausulas existentes em quase todos os contratos era a que 
determinava que o fruto de algumas arvores (por exemplo, nogueiras e oli
veiras) ex.istentes no pred.io, seriam para o proprietcirio. 0 rendeiro apenas 
poderia colher o fruto das arvores que ele proprio plantasse. Se tomarmos 
em considera~ao o tempo necessaria para que uma oliveira ou nogueira 
frutifiquem, sentimos a injustil'a desta clausula contratual, agravada ainda 
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pelo facto de uma arvore como a nogueira, por exemplo, atingir urn grande 
porte, indo irnpedir que os raios solares incidam sabre as culturas existentes 
sob elas, o que fatalmente se ira refiectir na sua produ9ao. 

Alguns contratos chegavam mesmo a tornar-se humilhantes para o ren
deiro, exigindo dele verdadeira submissao traduzida na entrega annal de 
alguns cabazes de fruta. Estes eram por ele transportados, muitas vezes a 
cabe9a (por nao ter outro meio ... ) ate a casa do <<Senhor». 

Residuos da !dade Media? Arrendamento ou servidao pessoal? 
Depois da promu!ga91io da Lei do Arrendamento Rural estes factos ja 

niio sao legalmente autorizados, 0 que afinal nao impede que eles ainda hoje, 
par vezes, se verifiquem ... 

C) !dade dos chefes de explorariio 

Todos sabemos que o desenvolvimento, o progresso ou a estagna9ao 
de uma empresa estao estreitamente relacionados, digamos, quase dependentes 
do dinamismo ou da inercia do seu dirigente. 

Para analisar este problema fizemos urn inquerito entre os chefes de 
expJora9a0 que apenas se dedicam a agricu]tura, nao tendo quaJquer ocupa9a0 
noutro sector de actividade, tendo sido contactados oitenta e tres individuos. 

E elevada a media etaria dos chefes de explora91iO a tempo total. Pre
dominam os individuos com idades compreendidas entre os cinquenta e os 
sessenta anos, como podemos verificar pelo Quadro n. 0 6, sen do tam bern 

QUADRO NY 6 

GRUPOS ETARIOS PERCENTAGENS 

40- 50 --+-- 4,5% 

50.60 36,5% 

60-70 27,2% 

70.80 31,8% 

elevada a percentagem dos individuos da classe etaria dos setenta a oitenta 
anos (Fig. II). 

Noutro sector de actividade, poderiamos dizer que eram homens cuja 
experiencia asseguraria urn born desenvolvimento da empresa. Todavia, 
no sector agricola, urn homem de 60-70 anos esta mais saudoso do passado 
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do que confiante no futuro. A vesso a transforma96es, hostil a introdu9ao 
de novas tecnicas, continua preso a processos anquilosados que exigem esfor9o 
mas nao compensam em produ9iio. 

Alia do a ida de temos urn factor m uito importante - a instru9iiO 
(Quadro n.o 7). 

A maior percentagem, 39,2 %, apenas sabe ler e escrever, enquanto 20,5% 
sao analfabetos. Com o curso Iicea! completo nao encontramos nenhum 
individuo, apenas 1 % com o primeiro ciclo e 0,5% com o terceiro ana Iicea!. 

Quanto as mulheres, que tambem trabalham na 
terra, e cujo auxilio e precioso, 0 panorama e deso~ ~ '!. 

lador-a maior percentagem e analfabeta, seguin- ff" J JS do~se as que apenas sabem ler e escrever, sendo ~ 

poucas as que tern a 3.• ou a 4.• classe. 

Niio nos esque9amos porem que estes dados se 
referem apenas aos chefes de explora9ao que se dedi
cam a agricultura a tempo total. De facto, podemos 
dizer que apenas os velhos ou os que nao tern habili
taNes para trabalhar noutros sectores de actividade 

'" 

" 

'" 

40-~ 5().{;0 6(1.7() 7;)-\10 
&ntj!O< ttihO< 

continuam ligados apenas a agricultura. Como vere~ FIG. 11 -Media et3.ria 
mos adiante, todos os outros empres8.rios, mais jovens dos chefes de exploracao. 

e mais habilitados, procuram, fora do sector agricola, 
o complemento necessaria ao equilibria do seu or9amento. 

QUADRO N." 7 

1----,-'-.:c..::___ 
---- - ----·,. 

GRAU DE INSTRU<;Ao 
PERCENTAGENS 

HOMENS I MULHERF.S . 

Analfabetos 

Sa bern 1er e escrever 

J.a Classe 

4.a Classe 

I .° Cicio 

J.'J Ano Liceal 

I 

i 
I 

,-----
20,5 52,1 

39,2 31.7 

14.3 8,4 

24,5 7,8 

0,5 
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* 

II -SISTEMA AGRICOLA 

J. CULTURAS 

A) As culturas e o meio 

0 ambiente fisico exerce uma profunda influencia sabre os ordenamentos 
culturais. 

E o clima que determina os limites dentro dos quais se pode realizar 
uma cultura, limites esses definidos pelas temperaturas minima e maxima, 
quantidades e distribui9ao das chuvas, etc. No entanto, dentro desses limi
tes, a escolha cultural 6 influenciada por muitos outros factores fisicos tais 
como a fertilidade dos solos e as disponibilidades hidrieas para al6m dos 
factores econOmicos. 

Os condicionalismos naturais actuam no sentido de determiitar algumas 
das caracteristicas do sistema agricola. Assim, por exemplo, e :no caso con~ 
crete que analisamos, a abundancia de chuvas, aliada a eapacidade produtiva 
do terreno, permitem a ocupa9ao continua do solo. 

Com efeito, a terra esta quase permanentemente ocupada por culturas. 
Num mesmo terrene e num mesmo ano, a uma cultura sucede-se imediata
mente outra, a uma seara de Vedio segue-se uma de Inverno. Por vezes, 
a ocupa~ao do solo e ainda rnais intensa associando-se vcirias esp6cies dentro 
da mesma parcela cultural, sendo, neste caso, frequente a associa~t8.o de 
milho e pain9o (milho milldo) ou milho e feijao (Fot. 4), juntando-se-lhes 
por vezes tambt\m a ab6bora. 

Sobre a mesrna parcela sao rnuitas as combina90es culturais possiveili: 
que se sucedem ao Iongo do a;no (Fig. 12). 

0 agricultor procura conjugar as diferentes esp6cies culturais e ordena-las 
ao Iongo do ano agricola, sem perder de vista o seu ciclo vegetative e as 
condi95es climaticas da area. 

Dado que 6 o clima que regula a sucessao das culturas, vamos em seguida 
analisa-lo, fixando a nossa aten9ao sobre os elementos que mais directamente 
vao condicionar 0 desenvolvimento das plantas. 

Para efectuar esta analise, recorremos aos dados fornecidos pelo posto 
meteorol6gico da Bencanta (Coimbra), uma vez que 6 o mais proximo e a sua 
situa9ao, no que se refere a altitude e condi9oes de abrigo, 6 identica a de 
Cernache. 
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FoT. 4- Colhendo o "feijao do milho'". 

Flo. 12- Combina9iio de culturas. 
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Observando o Quadro n. 0 8, verificamos que aos meses de maior pluvio
sidade corresponde uma menor temperatura e, consequentemente, uma menor 
evapotranspira9ao potencial enquanto que, nos meses em que a evapotranspi
ra~ao, assim como a temperatura, atingem os seus valores mais elevados, 
a precipita9ao atinge os roinimos. 

Baseados nos dados apresentados, construimos urn gn\fico onde podemos 
observar o Balan9o Hidrico ao Iongo do ano. Verificamos que o perfodo que 

TEMPERATURA 

('C) 

PLUYIOSIDADE 

(mm) 

EVAPOTR. POTENC 

(mm) 
!AL 

QUADRO N.o 8 

' ' 
I JAN. I FEY. iMAR.IABR.IMAI.I JUN. I JUL. I AG. ! SET. loUT. iNov. I DEZ. 

I 9,5110,2 12,8114,5 16,3 19,3 21,0121,2 
I I I I 

72,3169,5
1 

35,71 
I 

124,1 89,4 128,8 9,8\17,0 

23 25 146 60 174 101 Ills 113 

I 

20,0116,4 

I 
43,2 83,2 

12, sl1o,o 
I 
i 

101 .,81139,5 

190 60 I 37 24 
I 
I 
I 

decorre entre o principio de Outubro e o infcio de Maio e excedenta
rio ~ existe excesso de agua no solo. Quanto ao periodo que vai de Maio a 
Outubro t\ deficitario uma vez que hi carencia de agua no solo; existem 
apenas dois pontos em que hi equillbrio {Fig. 13). 

Relacionemos agora o balan9o hidrico com os periodos culturais, e estes 
com o calendario agricola {Fig. 14): 

~ Como ja dissemos, o solo esta permanentemente ocupado por culturas 
que se escalonam ao Iongo do ano agricola, dai haver nao urn periodo de 
sementeiras, mas sim varios. As especies cuitivadas tern periodos vegetativos 
diferentes e, consequentemente, diferentes necessidades hidricas nas varias 
etapas do seu crescimento. 

Comecemos entao pelas culturas de Invemo, cuja sementeira se faz em 
Outubro-Novembro {t\ o caso de leguminosas como a fava e a ervilha). Estas 
necessitam de solos hUmidos durante o periodo de germina9ao, assim como 
nos primeiros meses de crescimento. Dai a sua sementeira se fazer na tran
si9ilo do periodo pre-hfunido para o hfunido. 

Em Dezembro, novas sementeiras se fazem ~ alface, couve, cebola ~sao 
OS chamados «canteiros», isto 6, Viveiros de plantas que, posteriormente, 
serao transplantadas. 
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mm 

Fio. 13- Balan~o hidrico e periodos culturais. 

P - Precipita~ao 

Ep- Evapotranspiracao 
potencial 

PER{ODOS CUL TURAIS 

a - perfodo preparat6rio 
b - >~ pr6-hUmido 
c- » hUmido 
d - (b + c + e) periodo chuvoso 
e - periodo p6s-hllmido 

FIG. 14- Relaci'io quantitativa entre as vanas esp6cies e calendc:lrio agricola da horta 
da ribeira. 



Tambt\m estas culturas necessitam de um elevado teor de humidade 
no solo para poderem germinar. Nao nos podemos, contudo, esquecer 
que os meses de Dezembro e Janeiro sao tambt\m os mais frios, dai o perigo 
de as pequenas plantas serem <<queimadas» pela geada (Quadro n.o 9). 

Janeiro 
Fevereiro 
Maryo 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

TOTAL 

QUADRO N.' 9 

I 
NUMERO DA DIAS 

C/ OCORRENCIA DE GEADA 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 

20 

De facto, siio os meses de Dezembro e Janeiro aqueles em que hii maior 
numero de dias com ocorrencia de geada (doze), portanto, mais de metade 
do total annal (vinte dias). 

Para evitar os danos provocados pela geada, o agricultor constr6i abrigos 
de colma sabre estacas (Fot. 5). Estes afastam tambt\m os pardais, <<inimigoS>> 
terriveis do hortelao. 

Entretanto, a precipita~ao comec;a a diminuir, have:ndo, :no entanto, 
ainda uma grande quantidade de iigua retida no solo. Em Mar9o, come9am 
as primeiras ~ementeiras de milho de sequeiro, aproveitando, assim, a humi~ 
dade ainda existente para a sua germina9iio. Nos terrenos de regadio, 
a sementeira pode ser feita ate Maio, uma vez que, aqui, hii possibilidade de, 
artificialmente, satisfazer as necessidades hidricas da planta. 

Vem depois as culturas de Veriio- o feijao, cuja sementeira se pode 
prolongar ate Agosto (come9a em Mar9o); os mel5es e ab6boras, cucurbita
ceas que, para alem de exigencias de iigua, necessitam de temperaturas ele
vadas, sao semeados de Marc;o a Maio, sendo, no entanto, para os primeiros, 
a melhor cultura a de Mar90. Diz o povo <<Quem quiser meliio de caba>o 
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(dace) e semea-lo em Marro>> pois a humidade ainda existente no solo pos
'ibilita-lhe a armazenagem da agua necessaria para poder suportar as tempera
turas de Verao sem recorrencia ii rega, conservando-se assim, todo o a<;Ucar 
do fruto. 

Tambem nesta altura temos o plantio da batata que se efectua em Mar9o
-Abril, sendo uma cultura (como o feijao) que necessita de temperaturas 

For. 5-- «Canteiros» (ao centro), cobertos de canas, que servem de protecc;iio contra 
a geada. Em segundo plano uma «choupana>~. 

elevadas e de humidade no solo, durante o periodo de crescimento ate a 
maturac;ao. Ora, como estas fases coincidem com o periodo de.ficitario, 
a cultura exige regas frequentes para que se possa obter uma razoavel, se nao 
boa, produ91io. 

As colheitas efectuam-se de Julho a Setembro, estendendo-se, em anos 
chuvosos, ate Outubro. 

Falemos agora de uma cultura que podemos considerar especial- a do 
morango. Rendosa, encontra aqui condi9oes bastante propicias, niio 
ocupando, no entanto, grande percentagem das terras da horta. Este facto, 
que parece a primeira vista contraditOrio, e explicado peias caracteristicas 
especiais desta cultura. 
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Plantado o morangueiro no mSs de Janeiro, come10a a frutifica,ao por 
volta de Abril, prolongando-se ate Agosto. Planta vivaz, permanece no solo 
durante trSs ou quatro anos. A ausSncia de cava, durante todo este tempo, 
facilita a prolifera,ao das ervas daninhas. Dai que, todos os anos, nos finais 
do Invemo, se torne premente uma monda cuidada (Fot. 6) I. 

FoT. 6- Mondando os morangos. 

A miio-de-obra necessaria para estes trabalhos, aliada a morosidade da 
colheita, afasta a maioria dos agricultores duma produ,ao para mercado. 
No entanto, aqueles que a ela se dedicam, devido ao facto de utilizarem 
miio-de-obra feminina:~ muitas vezes familiar~ auferem rendimentos de certo 
modo compensadores. 

Foram refefidas as principais culturas, e a sua sequencia ao Iongo do 
ano. Convem, no entanto, nao esquecer que, ligando-as entre si, existe a 
cultura da forragem, nomeadamente de milho (no lim do Verao), de cereais 

1 De notar que nesta cultura nao e possive! a monda quimica, nem tao pouco e 
aqui utilizado o sistema de cobertura do solo com plastico preto que, impedindo a penetrayiio 
dos raios solares, nao permite a vegeta<;<lo de ervas daninhas, 
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praganosos, principahnente a aveia~ e combinar;Oes de erva «lameira>> e 
«balanco» ;no Inverno. 

Estas sementeiras de Inverno podem considerar-se como o limite do ano 
agricola. Para alem delas uma nova sequencia cultural se inicia. 

B) Influencia das fases da lua no desent•olvimento das cu!turas 
Ao fazermos as nossas investigar;Oes sabre o calend:irio agricola, depa~ 

r:irno~nos sistematicamente, a medida que iamos inquirindo~ com a opinHio 
generalizada de que as fases da lua teriam infiuencia nas culturas. Consoante 
a esp6cie considerada, assim a sementeira deveria ser fcita no quarto crescente 
ou minguante. Vejamos alguns exemplos concretes: a sementeira do meH'io 
e o plantio da batata deverao ser efectuadas no quarto crescente cnqnanto, 
pelo contra' io, o feijao dever:i ser semeado no minguante. 

Afirmavam os agricultores que a experiencia de muitos anos lhes tinha 
demonstrado a validade destes principios, pois, sempre que as sementeiras 
eram feitas de acordo com as regras atras referidas, nao s6 a batata e o melao 
produziam mais, sendo os frutos de melhor qualidade, como tambem o 
feijoeiro come9ava a dar mais baixo (mais junto ao solo). 

C6pticos em relar;ao a estas a:fi.rmar;Oes, procur:imos em v:irios autores 
elementos que nos permitissem a compreensao cientifica do fen6meno em 
causa. Quando ja desesperavamos de encontrar algo sobre o assunto, surgiu
-nos em G. Azzi (1954) a tentativa de explica9iio cientifica do fen6meno. 

Ele refere que, depois de feitas v<irias experi€:ncias, se chegou a conclusao 
que uma luz, ainda que insuficiente para a fotos£intese, pode agir sobre outras 
fun9iles do vegetal. Ora, como diz o autor <<este facto vai aclarar inumeros 
fen6menos ate aqui inexplictiveis», sobressaindo de entre eles a "influ6ncia das 
fases da lua sobre o desenvolvimento das plantas. 

Vejamos em seguida alguns exemplos:- a couve semeada no quarto 
minguante apresenta, segundo os agricultores, urn born desenvolvimento no 
sentido vegetative, <<repo/handm> bastante berne dando belas folhas; enquanto 
que semeada no quarto crescente ela <<espiga», fiorindo rapidamente. 

Tamb6m as cenouras semeadas em quarto crescente florescem em poucas 
semanas; semeadas, pelo contril.rio, em quarto minguante, a durar;ao do 
intervale que vai da germinar;ao a flora93.0 alonga-se, permitindo, assim, as 
raizes, desenvolver bern a sua massa carnuda. 

Nestes casos, como em muitos outros empiricamente observados, ai;nda 
que nao cientificamente comprovados, poder-se-a afirmar que o periodo que 
vai da Lua Nova it Lua Cheia age no sentido favoravel it reprodu9ao, enquanto 
que aquele que vai da Lua Cheia it Lua Nova age no sentido favon\vel ao 
crescimento. 
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Como diz G. Azzi, «sem pretendermos retirar dos factos uma concluslio 
definith•a», constatou-se no e;ntanto, uma certa analogia entre os resultados 
que parece serem obtidos semeando em quarto crescente, e aqueies que se 
verificam semeando em Jaborat6rio e prolongando artificia1mente a durayao 
do dia. Por outre !ado, os resultados que se obtem semeando em quarto 
minguante sao seme1hantes aos que se registam diminuindo artificia1mente 
a dura91io do dia. 

Verifica-se assim a possibilidade de existencia de uma re1al'iio entre as 
fases 1unares e o crescimento das plantas, ainda que nao existam suficientes 
provas para se poder retirar dai uma conclusao definitiva. 

Os factos poem em evidencia o ef,ito positivo da luz lunar aquando da 
sementeira e nos periodos seguintes de desenvolvimento. A luz lunar age no 
senti do da forma91io e desenvolvimento dos 6rgiios reprodutores: avanyo 
no aparecimento das inflorescencias, correlacionadas com umit certa tendencia 
para a ramifica9iio. Admite-se pois que a luz da lua, ainda que pouco in ten sa, 
assegura a continuidade do estimulante que provoca o desenvolvimento no 
sentido da reprodu,ao. 

Deste modo <<a luz lunar asseguraria a ligariio entre dois dias consecutivos, 
e/iminando a interrUpfliO devida d obscuridade nocturna. Esla provocaria uma 
suspen5iio no desenvolvimento 1 obrigando a planta a uma retomada cada manhii, 
/evando a uma perda de energia e a um atraso>> (G. Azzi, 1954, p. 154). 

Sob este ponte de vista, a sementeira das plantas cujo interesse agricola 
e econ6mico se situa no desenvolvimento dos 6rgiios reprodutores (fiores, 
inflorescencias ou frutos), deveni ser feita no crescente, tal 6 o caso da fava, 
ervilha, milho, flares, etc. Pe1o contnirio, a sementei.ra das plantas nas quais 
o desenvolvimento da parte vegetativa (folhas, raizes, bolbos) constitui a 
finalidade econ6mica, devera ser feita no minguante. Deste modo, a forma~ 
10iio dos 6rgaos reprodutores atrasa-se ou nao tern mesmo Iugar, enquanto 
que a parte vegetativa tende a desenvolver-se bastante. Tale o caso da eouve, 
da cenoura, da echola, etc. 

Do atnis exposto podemos concluir da existencia de urn periodo de 
extrema sensibilidade a luz lunar, que coincide com as primeiras fases de 
desenvolvimento das plantas. 

De todos os aspectos focados fica-nos uma certeza - nao 6 por acaso 
que o agricultor, ao delinear o seu calend3.rio, vai entrar em linha de conta 
com as fases da lua. Niio e de e'tranhar que a infiuencia citada seja efectiva 
e real se atendermos a que a mesma existe relativamente a muitos outros 
fen6menos da crusta terrestre. 
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C) Relariio quantitath•a entre as vdrias e.\pectes cultivadas 
Para analisarmos a relavii.o quantitativa entre as diferentes culturas 

dividiremos a nossa area de estudo em duas partes -a que fica a Oriente da 
Estrada Nacional n.O I e a que se encontra a Ocidente. 

No que diz respeito a ordena~ao cultural, encontramos caracteristicas 
bastante diferentes. Buscando para este facto uma explicayii.o, aventamos 

FIG. 15 -- Ca:lend8.rio agricola de uma explora<;:.lo media, tipica da Horta da Feteira. e 
respectiva rela<;:i.'io quantitativa entre as v<lrias especies cultivadas. 

a hip6tese de factores humanos distintos, uma vez que os elementos fisicos 
(clima, solos, hidrografia), embora nao se identifiquem totalmente, nao sao 
tao difcrentes que condicionem uma ordena9ilo cultural diversa, no que se 
refere a rela90es quantitativas entre as virias esp6cies. 

Corneyando pela parte oriental, analisemos a horta da Feteira. 
Cultivada essencialmente pelas gentes da Serra, a cebola e batata ocupam 

a maior percentagem, logo seguidas do feijao, da couve e das outras especies 
referidas no calendario agricola (Fig. 15). 

0 agricultor preocupa-se essencialmente com o abastecimento do agre
gado familiar, fornecendo-lhe OS produtos que !he sao indispensaveis, dando 
preferencia a cuitura de «curiosidades» nas «terras de rega». 
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As parcelas de terra que possui no regadio sao diminutas, dai que a uma 
pequena area corresponda urn e!evado numero de culturas, o que !he confere 
aquele aspecto de mosaico tao caracteristico da horta. 

0 centro da vida econ6mica do agricultor serrano situa-se nas terras de 
sequeiro, onde a vinha i: a mais importante e rendosa cultura. A sua vida 
gravita a volta dela. Desde o plantio do «bacelo», passando pela enxertia, 
nao esquecendo depois a substitui9ao dos enxertos que nao «pegaram», uma· 

cepa exige muito trabalho antes que, finalmente, se transforme na videira 
pronta a produzir. Depois, as tarefas da vinha sucedem-se ininterrupta
mente, quais elos de uma invisivel cadeia. 

Desde a poda em Janeiro ate a vindima em Setembro, ha todo urn con
junto de trabalhos cada urn com a sua epoca propria. 

0 povo resume, numa rima ing6nua e simples, essas tarefas, registando 
o periodo do ano em que devem ser executadas. Diz, pois, a vinha: 

«Poda-me em Janeiro, 
Empa-me em .Fevereiro, 
Cava-me em Marc:o, 
Em Abril deixa-me dormir, 
Em Maio dd-me um escorrema(:o, 
E ... depois vais ver aquila que t'eu fa(:o ... !>) 

Finalmente, coroando todo este trabalho, vern a vindima. Esta e feita 
geralmente, por quase todos os elementos da familia, recrutando-se, quando 
necessaria, apenas pessoal da terra e verificando-se com frequencia a entre
ajuda. 

Segue-se, depois, o fabrico do vinho, que e feito em casa, utilizando ainda 
processes artesanais. Depois de espremido o sumo, e como da uva nada se 
perde, os residuos s6lidos (o <<engaro>>) sao ainda aproveitados para o fabrico 
de aguardente, tambem em alambique caseiro. 

Esta epoca i: ansiada por quase todos os agricultores, pois, constitui uma 
pausa naquele ritmo acelerado que ha tantos meses praticam. Agora, durante 
pelo menos duas· semanas, tern apenas que carregar a caldeira, olhar pela 
fornalha, e ... provar o baga9o. 

Sendo a vinha o fulcro da vida econ6mica do agricult<Jr serrano que, 
embora ligado ao sequeiro, participa tambem no regadio, justifica-se, crernos, 
este parentesis que, talvez parecendo deslocado, e todavia 0 complemento 
que nos faculta a compreensiio da organiza9ao cultural da Horta da Feteira 
e a sua correla91io com a da Ribeira. 
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Pais, enquanto nesta Ultima se ~itua o centro econ6mico da explorayao, 
a primeira 6 apenas um complernento da :irea de Sequeira, destinand.o-se 
essencialmente ao autoconsumo. 

Na Horta da Ribeira as condi<;5es sao diferentes. Em cada explora<;ao 
o sequeiro tern pouca importlincia, sendo reduzido o seu contribute para o 
equilibria or<;amental daquela. 

0 agricultor vive da horta e para a horta, tendo de, atraves dela, assegu
rar nao s6 a subsist€ncia da familia, mas tamb6m a sua sobreviv€ncia econ6-
mica, sendo uma percentagem ace;ntuada da sua prodw:;ao destinada ao mer
carlo. Com este facto estao relacionadas as tronsformayOes quU.ntitativas 
que o calendario agricola vai sofrendo ao Iongo d.os anos, pois, o agricultor 
tenta conciliar a sua oferta corn a procura verificada cultivando num determi
nado ano os produtos mais procurados no ano anterior. 

Sabemos quanta e dificil, no seio da actividade agricola, cstabelecer 
o equilibria entre a oferta e a procw·a. Por muito bern organizada e plani
:ficada que esteja a empresa agricola, hLi que ter sempre presente a estrcita 
dependencia das culturas relativamente as contingencias ambientais. 

Os calculos estabelecidos, visando urn dcterrninado nivel de produ<;ao, 
saem frequentemente errados. Nao devido a falha nos fa.ciocinios econ6micos 
do agricultor, mas porque imprevisiveis fen6menos meteorol6gicos ou infesta
gOes parasitarias deram origem a resultados produtivos consideravelme.ntc 
diversos dos que o agricultor havia previsto. 

Na Horta, onde 0 planeamento e minima, OS circuitos de comercializaQiO 
nao estao estabelecidos e, consequentemente, o mercado e oscilante. As ten
tativas de esta.belecer urn equilibria entre a oferta e a procura resultam, a maier 
parte das vezes, desastrosas. Assim, a produ98.0 que num dado ano e objecto 
de grande procura, atingindo urn pre<;o elevado, ira ser cultivada no ano 
seguinte em maiores quantidades que ir8.o i,nvadir o mercado, excedendo a 
procura, fazendo baixar o pre<;o de tal modo que este quase nao custeia as 
despesas efectuadas. 

Este fen6meno e frequente no que se refere as eulturas da cebola e da 
batata. Em rela<;iio a esta ultima, o problema agrava-se quando it careneia 
se segue ;nao s6 uma cultura mais abundante, mas tambem a importayao, 
o que vern saturar ainda mais o mercado nacional. 

A impossibilidade de armazenamento dos produtos horticolas, uma vez 
que nao existem estruturas que pennitam a sua conservagiio c dado o seu 
caracter perecivel, vai colocar 0 agricultor a merce do mercado- ou vende 
por urn pre9o baixo, que nao custeia as despesas, ou nao vende e perde a 
totalidade da colheita. Este o dilema com que se debate. 
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Os sucessivos desaires econ6micos Ievam~no a procurar reconversOes 
que !he permitam uma defesa, ainda que tenue. Surge assim uma eombina9ao 
cultural onde predominam os produtos suseeptiveis de uma eonserva9ao mais 
facil. Optam pelo cultivo de legumes que, embora podendo ser vendidos 
frescos, tern, no entanto, urn maior periodo de dura~ao, como a batata, 
ou sao susceptiveis de ser comercializados quando secos, como o feijao, a fava 
ou a ervilha. Embora, paralelamente, continuem a cultivar para consumo 
proprio e venda dos excedentes, outras especies mais facilmente deterioniveis. 

D) Criar;iio de gado e sua influencia na transformar;iio dos ordenamentos 
cultura;s 

Quase todas as explora9oes agricolas tern associada a cria9ao de gado, 
embora em pequena escala. sao os galin:iceos, os ovinos, raramente os 
suinos, os bovinos e os muares que aqui sao criados. Est:i estreitamente 
relacionada com o fornecimento de fertilizantes a explora9ao, sendo os bovi
nos e os muares utilizados como animais de trac9ao ajudando, nos trabalhos 
do campo. 

Os galin:iceos, ovinos e sufnos destinam·se norma1mente ao abasteci
mento do agregado familiar, vendendo-se as crias ou os ovos, quando estes 
sobram. 

Nos ultimos anos tem-se veriftcado urn certo incremento da cria9ao de 
gado bovina leiteiro, nalguns lugares. Ora este facto vai condicionar o 
proprio calendario agricola hem como as ordena9oes culturais. 

Assim, nos ordenamentos culturais das areas onde a difusao do gado 
!eiteiro e maior- Ribeira de Cernache, Vila Pouca e Orelhudo - as culturas 
forrageiras come9am a ocupar uma superficie consideravel da explora9ao, 
durante urn eerto periodo do ano que, normalmente, coincide com o periodo 
hllmido (ver balan90 hidrico, pag. 51). 

Aliada a produ9ao de forragens encontramos a cultura do milho, sendo 
ate frequente a mesma parcela ser ocupada sucessivamente pel as duas culturas. 

0 interesse. econ6mico do milho nao se situa apenas no gra.o, mas 
tambt\m nos viirios produtos secundarios que forneee, desde a monda a 
colheita, e que viio ser utilizados na alimenta9iio do gado. Os subprodutos 
que, ao Iongo das fases de desenvolvimento do milho, viio sendo obtidos 
(aquando da monda, desponta, desfolha e colheita), podem ser consumidos 
em verde ou, entiio, armazenados em <<choupanas>> (ver Fot. 5) ou <<ro/heiros». 
Abrigados da chuva, viio assegurar a alimenta9ao dos bovinos ao Iongo do 
ano, principalmente nas epocas em que os pastos escasseiam. 
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Do que atnis expusemos poder-se-a deduzir qual a importiincia do milho 
no calendirio agricola da ire a; com efeito, nas Ribeiras ele vai rivalizar com 
as cultnras horticolas, ocupando cerca de 50% das terras cultivadas (ver 
Fig. r4, pag. 51). 

A sua cultura faz-se muitas vezes associada a do feijao, ao qual serve de 
suporte juntando-se-lhes, par vezes, o paim;o. 

Analisemos agora um outro problema- haver a rela9oes entre a horti
cultura e a cria9ao de gada? 

Como ja focamos, as culturas horticolas, dada a sua intensividade, exi
gem elevadas quantidades de fertilizantes b:isicos. Ora, urna das formas 
de os obter sera atraves da cria9ao de gada. Alem disso, a distribui9iio geo
grafica dos bovines leiteiros esta intimamente relacionada com a proximidade 
de mercados ou de centres populacionais, principalmente quando o Ieite e 
vendido directamente pelo produtor. Este e um factor a ter em considera9ao, 
quando analisamos a distribui9ao de bovines leiteiros. Ora, o mesmo se 
verifica em rela,ao a horta, cujo desenvolvimento depende, tambem, da proxi
midade do mercado consumidor, o que justifica a sua Iocaliza9ao nas perife
rias urbanas. 

Data de ha muitas dezenas de anos este paralelismo entre a horticultura 
e a cria9ao de bovines leiteiros na regiao de Cernache. Ja nos anos vinte
-trinta~ aos ranchos de raparigas que, a pe, se dirigiam ao mercado carregando 
a cabe9a «afafates» de produtos hart! colas, se juntavam as leiteiras que, ainda 
de noite, iam fazer a distribui91io pelos <ifregueses>> da cidade. Era, todavia, 
diversa da actual a rela9iio quantitativa entre cria9ao de gada e horticultura, 
pais, sendo reduzido o numero de explora9oes que associavam a cria9ao de 
gada leiteiro, era a volta da horticultura que gravitava toda a vida econ6mica 
da regiao. 

Actualmente, existem na area dais pastas de recolha de Ieite que fazem 
a liga91io com o mercado. Sao perten9a de uma empresa de lacticinios que, 
para alem da venda de Ieite fresco, se dedica tambem a sua transforma9ao. 

A recolha e feita porum camiao que, todas as manhiis e todas as tardes, 
aqui se desloca. 

Os centres de recep91io situam-se em Vila Pouca e Orelhudo e, apesar 
de serem da mesma empresa tSm, contudo, diferen9as a nivel de equipamento. 
Assim, enquanto no primeiro existe uma ordenha meciinica que e utilizada 
por quase todos os fornecedores, no segundo nao existe, sendo o Ieite «tiradm> 
na explora91io e, depois, transportado para o posto. 

Porque esta diversidade de processes? A causa esta relacionada com a 
aversao que, na generalidade, o nosso agricultor mantem face a qualquer 
inova9ilo - assim, no Iugar de Orelhudo, os agricultores recusaram-na apesar 
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de saberem ser oscilante o pre~o a que lhes seria pago o leite recolhido nas 
condi9<les atnis referidas. 

Ja o mesmo se nao verifica em rela9ao a Vila Pouca onde, logo de manhii 
e ao pOr do sol, as estradas sao animadas com a presenya de pessoas e animais 
que se deslocam ao posto de recep9iio e ordenha (Fot. 7). 

FoT. 7- As vacas torinas sao conduzidas ao posto de recep<;ao de leite onde serao 
ordenhadas. 

Atraves do Quadro n. 0 10 podemos comparar os bovines leiteiros e de 
trabalho, nos diferentes lugares 1. Esta patente a sua importancia em Vila 
Pouca e Orelhudo. Pelo contrario, nos lugares da «Serra>> (Feteira, Pou
sada, Telhadela) tern fraca representatividade. 

t Os dados foram recolhidos em 1978. 
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QUADRO N.0 10 

LUGARES 
BOVINOS DE BOVINOS 

TRABALHO LEITEIROS 

Cern ache 2 I 
Casconha 2 0 
Vila Nova 3 
Vila Pouca 17 39 (a) 
Feteira 5 0 
Pousada 0 4(b) 
Telhadela 8 0 
Orelhudo 2 23 (c) 

(a)- divididas por 16 explora90es 
(b)- » )) 2 » 
(c)- » » 16 >> 

2. OS TRABALHOS AGRICOLAS 

A) 0 amanho da terra 

Nas terras da horta quase todas as tarefas sao executadas manualmente, 
apenas com o auxilio de instrumentos rudimentares. 

Entre o homem e a natureza apenas se interpoe o sacho, a enxada ou o 
ancinho, que sao quase como que o prolongamento dos seus pr6prios bra9os. 

As tarefas sucedem-se ao Iongo dos meses, nao dando treguas ao horte
Uio. Sao a cava, a sementeira, a mo:nda, a sacha, as tratame:ntos fitossanit8.
rios, as regas, ate que, finalmente, vern a colheita. 

Exemplliicando esta cadencia a:nual, apresentamos a cultura do feijao. 
A terrae cavada. Depois de bem lisa e nivelada, procede-se a seme:nteira. 

Esta e feita por duas pessoas, normalmente um homem e uma mulher, em 
perfeita simbiose- enquanto aquele abre os regos, a mulher, debru9ada 
sabre a terra, coloca neles o feijao. A sementeira e morosa e cansativa, 
exigindo bastante em mao-de-obra. Vem depois a sacha; sendo necessaria, 
algum tempo decorrido, colocam-se suportes, normalme:nte canas, para que a 
plapta possa subir. Estas sao espetadas :na terra obedecendo a uma dispo
si9ao quase geometrica, o que da aos campos um aspecto bastante caracte
ristico. 

Entretanto, se o calor e i11tenso e a chuva falta, tem de se proceder a regas 
frequeptes. 
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Se o feijao e consumido ou vendido em verde, estara dentro de pouco 
tempo, pronto a ser colhido, mas, se fica «para seco>>, ha que esperar. SO em 
Agosto ou Setembro estani pronto a ser apanhado, seguindo-se a debulha, 
feita normalmente com o auxilio do «malho>> (Fot. 8). Depois ha que limpar 
o grao, o que se faz utilizando o «ventilador>> ou a «joeira». 

FoT. 8 -A debulha do feijao 6 feita ainda por processes artesanais. Na foto, utilizando 
o «malhm1. 

Esta agora, e finalmente, pronto a ser armazenado ou co;nsumido. 

Atraves deste exemplo pretendemos, apenas, evidenciar as tarefas que 
cada cultura ex.ige antes de ser <<apanhada» e poder ser recolhida. 

0 agricultor, utilizando tecnicas tao primitivas, precisa de dispor de 
muito tempo, digamos de todo o seu tempo (e tambem do da sua mulher), 
para poder acompanhar a sequencia normal das fainas agricolas. 

0 ritmo de vida actual ja nao permite este cultivo minucioso, heran>a 
de epocas passadas, quando 0 factor mao-de-obra estava associado a ilusao 
da gratuitidade. 

Hoje, o horticultor sente a premente necessidade de se actualizar, embora 
nem sempre disponha de meios tecnicos e economicos que !he permitam 
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faze-Io. Apesar de tud.o, comec;amos a assistir a mvasao progressiva da 
rnaquina (Quadro n. 0 11). Sao OS tractores, OS rnotocultivadores, as pequenas 
ceifeiras mec[nicas que, pelas m[os de alguns mais empreendedores, vern 
substituir os velhos arados, charruas, enxadas ou foices. 

QUADRO N.' 11 

RELA(:AO ENTRE TRAC(:AO ANIMAL E MECANIZA(:AO 

LUG ARES 
N.O DE N.0 DE 

CARROS DE BOIS TRACTORES 

Cernache 3 
Casconha 2 0 
Vila Nova 3 3 
Vila Pouca 16 10 
Orelhudo 9 
Feteira 5 5 

Pousada 0 6 
Telhadela 8 I 

Total 36 37 

Se compararmos a trac~ao animal com a meciinica verificaremos que, 
nalguns lugares, a segunda ja ultrapassa a prirneira (Fig. 16). Ha ainda que 
ter em considerac;ao o facto de que muitos agricultores recorrem ao serviyo do 
tractor ou da debulhadora, mediante aluguer. 

Como sabemos, a compra de maquinaria exige urn investimento relati
vamente grande, cuja amortizayiio e bastante dificil, se atendermos as reduzidas 
dirnensiles das explora9(Jes e ao desequilibrio de pre,os entre os produtos 
agrlcolas e os produtos industriais. Deste modo, o agricultor a tempo total 
niio se pode aventurar a cornpra de rnaquinas- principalrnente quando 
(e e sernpre ... ) o seu pre10o a tinge ja rnontantes elevados- para utiliza10i'io 
apenas na sua explora,ao. Sornente se justifica a cornpra, quando o lavrador 
nao se limita a trabalhar as suas terras, mas pOe a mfiquina ao serviyo dos seus 
vizinhos alugando-a. 0 ptC\00 por ele fixado e, norrnaJrnente, a bora. 

A explora,ao do tractor agricola pode, assim, ser exercida independente
mente da explorayiio agricola, embora este fen6meno nao seja aqui muito 
frequente. 

Cornparernos o custo do trabalho rnecanizado com o do trabalho 
animal I. 

Urna junta de bois dernora tres dias a lavrar urn hectare. Ora, o rnesmo 
terreno e lavrado ern 4 horas por tractor. 

1 Os nUmeros referem-se a 1977. 
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FIG. 16- Mecaniza!Yao e trac~ao animal. 

Contabilizando os custos respectivos temos: 

Trabalho animal: 

Lavrador e junta 
Ajudante 

de bois- 600$00/dia- I 800$00 
- 170$00/ )) 510$00 

Vinho e comida 
Total 

- I 00$00/ >> - 300$00 

Traba/ho mecanizado: 

Tractor - 250$00/hora - 1 000$00 
Total - I 000$00 

2 610$00 

Comparando os dois quantitativos, encontramos a justificaqao da actual 
tendencia para a utiliza<;ao do tractor na lavra e na tracqao. No amanho 
da terra, apenas e preterido pelo trabalho animal quando 0 tamanho das 
parcelas e a grande arboriza<;ao nao sao compativeis com a sua utilizaqao. 
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Na reg1ao, existem cinco tractores de aluguer sendo o seu coeficiente 
annal de utiliza9ao relativamente elevado, apesar do canicter sazonal dos 
trabalhos agricolas. Com efeito, durante uma parte do ano as maquinas 
estao quase paradas, mas num periodo de maior actividade, nao sao sufi~ 

cien tes para executar todos os trabalhos, para servir todos os interessados. 

FoT. 9 - Desfazendo as espigas com o «engenho» (debulhadora). 

0 mesmo sistema de aluguer e tambem utilizado para as debulhadoras 
medl;nicas (Pot. 9) sendo aqui utilizado o pagamento em especie- «maquia>>. 
Neste caso, o coeficiente anual de utiliza9iio e bastante baixo dada a especi
ficidade do trabalho executado e a sua limita9iio no tempo. 

Atraves do Quadro n. 0 II podemos fazer a compara9iio entre o niimero 
de tractores e de carros de bois existentes em varios lugares. 

Assim, verifica~se que o nllmero de tractores excede o de carros em 
3 lugares- Cernache, Orelhudo e Pousada- e igual em Vila Novae e men or 
em Casconha, Vila Pouca e Telhadela. 

Em Vila Pouca, relativamente aos outros lugares, hi urn empolamento 
do niimero de carros de bois. 0 facto justifica-se pela grande importancia 
que a cria9iio de gado bovino aqui atingiu. 
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H:i, como vimos, urn certo equilibria entre o nUmero de animais e de 
maquinas, mas, enquanto que 0 primeiro vai diminuindo, 0 segundo tern 
aumentado bastante nos ultimos anos (Fig. 17). 

Porque este crescimento de mecaniz2.<;8.o? 
- A fuga de bra9os da agricultura para outras actividades sen\ uma das 

causas. A mecanizac;ao atenua os periodos de ponta do trabalho agricola 
diminuindo a necessidade de recurso a miio-de-obra assalariada. 
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FIG. 17 - Evolu9ffo da mecaniza9i'io. 

Al6m disso, o operano nao abandona a actividade agricola e, como o 
novo emprego lhe permite uma certa poupan9a, ele, logo que passive], adquire 
uma pequena m:iquina. 

Normalmente nao procede a qualquer ciilculo economico previo. Com
pra, porque o esforc;o se vai tornar menos penoso. Compra, porque, dada 
a conjuntura economica sente no seu intima urn desejo de fuga a liquidez. 
Compra hoje para niio comprar mais caro amanha, mas compra tam bern por 
urn sentimento de emulac;ao. 

A mecanizac;ao est:i, pois, relacionada com a transformac;ao das estru
turas sociais e econ6micas da Mea. Ela e urn dos elementos que acelera o 
processo de transforma9iio da agricultura tradicional pois, como disse D. Fau-
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cher (1954), <ca mecanizariio e capaz de engendrar urn tipo de campones que os 
seculos passados niio preJ•iam sequer>l. 

B) Ferti/iza('iio 

Solos ricos em hUmus e com urn certo teor de agua, sao algumas das 
exigencias das culturas horticolas. 

For. 10- Fertilizantes naturais, espalhados pelo terrene. As ovelhas, aJem de aproveita
rem o «restofho», fertilizam a terra. 

Depara-se ao horticultor a necessidade de ap!ica9ao de elevadas quanti
dades de fertilizantes uma vez que a frequente irriga9ao facilita a sua infil
tra98.o, decomposi91io e arrastamento, para horizontes pedolOgicos mais 
profundos. 

0 fertilizante mais importante aqui e, sem dllvida, o de origem ani
mal (Fot. 10). Quando o agricultor o nao possui, dado que nao faz cria9ao 
de gado, compra-o a vizinhos que a ela sc dediquem. Em periodos de maior 
procura chega a atingir pre9os elevados. 

Este facto, aliado a maior dificuld.ade de transporte relativamente ao 
adubo quimico, faz com que o horticultor recorra a este ultimo, embora 
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reconhega maiores qualidades ao fertilizante animal. Efectivamente os 
adubos quimicos tern vindo a desempenhar urn papel crescente na economia 
da explora<;iio, podendo mesmo dizer-se que ocupam Iugar cimeiro no mercado 
de factores. 

Foi-nos dificil obter dados quantitativos relativamente ao total de ferti
lizantes consumidos em cada explorayao, no entanto, atraves de dados reco
lhidos na sucursal da Cooperativa Agricola de Coimbra, situada na Telhadela, 
e de Inqueritos as Explora<;oes Agricolas do Continente, chegamos a conclusiio 
de que, em cada explora~ao, se consome a;nualmente uma media de oito sacos 
de adubos compostos. Se atendermos ao conteudo de cada saco (50 Kg) 
e a dimensiio media da explora<;iio (2,532 ha), temos urn consumo de ele
mentos fertilizantes por hectare de !57, 9 Kg.. 0 que, s6 por si, comprova 
a importancia da sua utiliza98.o. 

C) Tecnicas de regadio 

Sao os factores naturais que viio ajudar a caracterizar o tipo de regadio. 
A existencia de uma rede hidrogn\fica permanente, bern como a de terrenos 
baixos e pianos, facilita grandemente a tarefa de distribui<;iio das aguas. 

E o proprio clima que determina a pratica da rega. A distribuigiio 
irregular de precipita<;ao ao Iongo do a)JO fazendo com que a pluviosidade 
baixe sensivelmente de Maio a Setembro, numa regiao de policultura intensiva 
como a da horta, exige do homem urn esfor<;o suplementar. Ele tern que 
compensar as carencias naturais satisfazendo artificia1mente as necessidades 
hidricas das plantas. S6 o recurso a rega permite a cultura de especies cujo 
periodo de maior exigfnda de igua coincide com o de maior escassez de 
chuvas. 

0 homem teve, assim, de proceder a execugiio de algumas obras. Nos 
locais onde a agua corre ao nivel do solo foram construfdos canais que cruzam 
a area regada, indo cada urn deles servir varies proprietaries. Pelo contnirio, 
quando a agua ni'io esta ao nivel do solo, tendo de ser elevada por meio de 
engenhos especiais, o seu custo sera suportado por cada agricultor. Os dois 
cases verificam~se aqui e sera.o em seguida analisados; antes, porem, vejamos 
as caracteristicas- gerais do regadio. 

A Horta e parte integrante da bacia hidrognifica da Ribeira de Cernache. 
Esta corre no sentido Este-Oeste recebendo ao Iongo do seu curso varios 
afluentes (alguns temporaries). Os mais importantes encontram-se na mar
gem esquerda sobressaindo dentre eles a Ribeira de Pi'io Quente. 

Na bacia, ex.istem tres exsurgencias principals- «Fonte» da Feteira, 
Salviegas e Olho Marinho- que abastecem, duma forma mais ou menos 
continua, os canais de rega. 
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Vejamos os processos de irrigayao na horta da Feteira. 
Aqui, a rega 6 dificil e morosa. A agua nao corre ao nivel dos campos 

For. ll - Vala para irrigac;ao (Horta da Feteira). Notar as paredes empedradas. 

verificando~se a existencia de valas, com a profundidade de urn a dois metros, 
com as paredes revestidas de blocos de pedra (Fot. 11 ). 

Ao longo da vala principal (Rio das Lapas), foram construidos varios 
«ar;udes>>. Estes consistem em pequenas comportas de madeira, encaixando 
em calhas de pedra, que retem a agua. Sempre que o agricultor quer regar 
tapa o a9ude; a iigua, subindo na. vala, pass a, atraves de canais subterrtineos, 
para os poyos das imediayoes ou para valas transversais il. principal. 
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Se a agua e abundante (e isto acontece apenas em anos em que a in vernia 
foi prolongada), ha areas que «regam por seu ph>. sao as mais baixas, onde 
a :lgua corre 11aturalrnente aproveitando qualquer ligeiro declive. Noutras, 
mais elevadas, e sempre _necessaria a utiliza9:lo do motor de explosao. 

Cabe aqui uma pequena referencia aos metodos de eleva<;iio de agua 
utilizados num passado recente. A forma mais elementar e talvez a mais 
antiga que aqui encontramos foi a «cegonha» ou <<picota»- processo tao 
generalizado em todo o mundo m~d.iterr§.neo de influencia mw;ulmana. 
Em tempos nao multo remotes, as picotas sobressaiam na paisagem, perfiladas 
ao Iongo das valas, ou espalhados pelos campos, constituindo elemento 
essencia1 de qualquer parcela por mais diminuta que fosse. Em periodo de 
estiagem o seu chiar mon6tono estendia-se pelos campos em redor. 

Tambem a nora foi aqui utilizada embora em menor ntimero, pais as 
reduzidas dimenf5es das valas ou dos poc;os nao se adaptavam bern a este 
processo. 

Em areas onde as valas eram menos profundas estava tambC.m bast;lnte 
difun.dido o processo de rega <<por cesta»- neste caso apenas o trabalho 
huma.no era utilizado. Grupos de homens, mergulhados ate a cintura, 
elevavam a <lgua. Serviam-se apenas de cestas de verga, cuja leveza e relativa 
vede.yao diminuiam o esfor~o conferindo~lhe, no entanto, uma certa dic<lcia. 
Quando falamos em eficacia, temos presente, servindo-nos de termo de com
parayao, os outros processes atnis enunciados- a nora e a picota - princi
palmente esta Ultima, a mais difundida na area. Era extremame.nte Iento 
aquele processo- o caudal elevado era reduzido £endo grande a quantidade 
de ligua infiltrada antes de chegar as areas a irrigar. Assim, atraves dele, 
s6 era possive1 fazer chegar a <igua aos terrenos mais pr6ximos. 

0 agricultor, desesperando com esta lentidao e morosidade, prefere, pois, 
mergulhar na :lgua, utilizar apenas o esfon;o dos seus pr6prios brayos, enfren
tar, ate, os riscos da doen~a que a longa permanencia na agua acarretava, 
mas atingir mais rapidamente os seus fins-- a rega das culturas que via morrer 
por mingua de itgua. 

Com o decorrer dos a.nos, a mao-de-obra escasseou. Nao mais foi 
passive! co.ntinuar a utilizar estes processes de Hio reduzida produtividade. 

Progrcssivamente, a tecnica invadiu os campos e o ranger mon6tono 
da «cegon!za» ou o chapear da :igua nos «botadoiros>> I, for am substituidos pelo 
trepidar estridente dos motores. 

J «Botadoirm>- termo popular que designa o local onde cai a :igua que e elevada 
da vala. 
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Da nora resta apenas, ferrugenta, a carca9a de ferros retorcidos -teste~ 
munho de tempos passados. 

Hoje o motor e rei! 

:E bastaJ1te diferente do que atrfts expusemos o sistema de rega nas res
tantes ftreas da Horta. 

A B.gua corre agora ao nivel dos campos de cultivo sendo apenas neces
sit.rio conduzi-la pe!os can.:;is cavados no solo. Estes sao limitados por 
peqUOlOS illUfOS onde 0 tufo e 0 pri·ncipe~J material utilizado. 

Vejr.mos como se processa a rega. 
A tC:cnica aqui utilizada tern as suas rcizes 11a ocupa~iio mw;ulrnana. 

Foram estes que a trouxeram das terrr.s iridas do Oriente e do Norte 
de Africa, introduzindo-lhe, entrctrnto, ap:rfei<;oamrntos (0. RIBEIRO, 

1967, p. 18). 
0 sistema consiste na ab;?rtura de canais a p8:rtir de uma arteria caudalosa, 

a maior parte das vezes entronc;'n.do no curso dr~ <igua, muito pr6ximo d.a 
nascente que o abastece. 

Daqueles partrm dcpois rego5, cr:.da vez de rnenores dimensOes, que viio 
levar a agua a todas as parceks culturais. EstR::> tern a configur2.~iio de 
quad.rih\teros alongados, com os !ados maiores paralelo:;, de superficie ligeira
mente declivosa, quer no sentido da largura, quer no do comprimento, quer 
mesmo nos d.ois. 0 declive ideal e de I a 3"1. (F. L. ALvEs, 1964, p. 24) 
---. havendo que aproveitar ::-s inclina90es natura is, corrigindo-as atravCs da 
lavra ou da cava. 

Este processo leva a urn gnmde desperdicio de ftgua, principalme.nte por 
infiltra9iio (ja ·que a evapora9ao nao e aqui significativa). A natureza detritica 
calcario-argilosa dos solos justitica a sua grande porosidade. D.cste modo, 
e dada a constituiyao dos can2.is- terra batida limit2da por muros de tufo
nao sera dificil imaginarmos a quantidade de agua que se perde, antes de 
chegar as parcelas a irrigar. 

Hoje, esta di:ficuldade esta a ser em parte superada atravCs da constru~ao 
de canais em betao, cuja permeabilidade e praticamente nula. 

A constru~ao das regadeiras em betao foi iniciada na ctecada de cinquenta 
pelos Servi9os Hidniulicos do Mondego sendo o seu custo em parte suportado 
pelos proprietaries que possuem parcelas na area por elas irrigadas. Estes 
pagam anualmente uma quota aos S.H.M. para amortiza9ao do investimento 
empreendido. 

Actuolmente, e de 94 hectares a area que beneficia das obras de regadio 
(Fig. 18) estando, no entaoto, em estudo outros projectos. 
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Apresentamos em seguida um quadro onde podemos analisar a rela9iio 
entre as areas irrigadas, o nUmero de parcelas e o nUmero de propriet3.rios 
(Quadro n.o 12). Estes dados foram-nos cedidos pelos Servi9os Hidniulicos 
do Mondego, hem como a planta do regadio, a partir da qual elaboramos o 
cartograma apresentado. 

QUADRO N.o 12 

DESIGNA<;Ao AREA NtJMERO DE NUMERO DE DATA DA 

(LOCAL) l (Em hectares) PARCELAS PROPRIETARIOS REALIZA<;Ao 
--~ .. ··-·-·· 

Arazede, Chas 61 276 178 1959 
e Lapas 

Barroca a 18 55 45 1959 
Ribeirinha 

Salviegas 5 25 18 1960 

Prado 10 33 24 1962 

Total 94 389 265 

Um problema que esta inerente il. rega, especialmente nas regioes 
onde a estiagem e prolongada, e 0 da reparti9iiO da agua. Ora, na regiao de 
Cernache, a questao agudiza-se dada a necessidade de utiliza9iio da iigua, 
simultaneamente, por agricultura e moleiros. 

Regendo esta utiliza9iio surgiram, em tempos recuados, algumas normas 
que ainda hoje vigoram. A reparti9iiO da iigua e feita equitativamente entre 
moagem e agricultura, nos vcirios dias da semana, tendo em co,nsidera~ao 
as necessidades sazonais das duas actividades. 

Assim, e para OS moleiros as terc;as, sextas e domingos, bern como todas 
as noites, sendo nos restantes dias para os agricultores. 

Entre estes ha ainda regras pr6prias de reparti9iio, entrando-se agora em 
considera9iio com o numero de parcelas que cada canal vai irrigar. Efecti
vamente, quanta maior for esse numero, maior sera a quantidade de iigua 
que lhe e cedida, de modo a poderem regar duas parcelas ao mesmo tempo. 
Estii neste caso o rego das Rodas que vai entroncar na Ribeira de Cernache, 
muito proximo do nascente do Rifano. 

J Obras de irrigac;ao efectuadas pelos Servi<;os Hidraulicos do Mondego. 
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Como dissemos, as necessidades hidricas sazo.nais presidem ao estabe
lecimento das normas de regadio. Assim, o lim do periodo de estiagem 
coincide com a cessa9ao de alguns privilegios. Ha uma norma que deter
mina que o dia 10 de Agosto seja a data limite, a partir da qual, mesmo os 
canais que servem urn .nllmero elevado de propriedades, terao o seu caudal 
reduzido, indo este reverter em favor dos moleiros. 

Sao estas as leis ancestrais que, transmitidas de gerayao em gera98.o, 
chegaram ate nOs. Do seu cumprirnento depende a sobrevivSncia da horti
cultura, a subsistencia da moagem, enfim, a possibilidade de num mesmo 
espa9o geografico coexistirem as duas actividades. 

Para zelar pelo cumprimento da lei existe hoje o <<loul'ado>>, homem id6-
neo e experiente, escolhido pelo povo da aldeia, que preside a reparti9iio das 
E.guas. Todavia, nem sempre as coisas se processararn deste .tl!Odo pois, 
no £6culo passado, esta incumbSncia cabia a Camara que, para isso, elaborava 
posturas e estabelecia san9oes. 

No livro de Aetas e Termos da Camara de Cemache do Anode 1836, 
encontramos a seguinte passagem que co.nsiderarnos elucidativa: - « ... De ouje 
para diante niio se tirarci aos dias dos muinhos de moerem niio se !he poderG 
tirar mais que do is regos de dgoa ( ... ) e touda pessoua que a tirar serri con
den ado em quinhentos reis estes pagos de cadeia. Assim como tiio bern fica
riio responsdveis os que tirarem a dgoa huns aos outros seijiio condenados na 
mesma quantia de quinhentos reis pagos de cadeia>}. 

Atraves da simplicidade da linguagem, transparece o facto de a norma 
.nao ter sido elaborada por urn «letrado», mas sim por urn homem simples, 
talvez urn agricultor que sabia quao importante era o estabdecimento destas 
leis para que houvesse paz na comunidade aldea. 

Contudo, nero sempre elas foram ou sao respeitadas, dai a eterna rivali
dade entre moleiros e agricultores que chegou a originar verdadeiras confron
ta90es. No Vedio, quando a estiagem mais se faz sentir, nao e raro ouvi
rem-se pelos campos vozes exaltadas, que, em termos nem sempre amistosos, 
reclamam o precioso liquido. 

III- CONDICIONALISMOS SOCIO-ECONOMICOS 

I. POPULA<;AO 

Para analisar OS dados quantitativos, referentes a popula~ao, tivemos 
de nos cingir aos limites administrativos, apesar de o fen6meno geogrifico 
nao ser com eles coincidente. 
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Na freguesia de Cernache, segundo o censo de 1960, vivem 3.030 indivi
duos, distribuidos por 20 lugares, dos quais OS mais importantes sao: Cerna
che, com 60 I habitantes; Vila Pouca, com 431 ; Loureiro com 268; Casco
nha, com 263; Vila Nova, com 240; Orelhudo, 228; Feteira, I 18; Pousada, l03, 
Casa Telhada, 84; Telhadela, I 33 habitantes. 

Atraves do Quadro n.o I 3, em que est a representada a evolu9iio popula
cional desde 191 I, verificamos que, nos lugares 1igados a horta, como por 

QUADRO N." 13 

LUGARES (a) 

Casconha 88 ' 121 96 329 299 263 
Loureiro 

I 
65 ' 67 85 233 250 ' 268 

' 
I Vila Nova 54 78 87 204 238 240 

Orelhudo 48 83 83 194 206 I 228 
Telhadela 49 30 50 162 146 133 
Feteira l8 43 I 44 ill 122 !18 
Pousada I 23 64 ! l2 83 138 !03 ' ' Casa Telhada 16 10 I 24 63 72 84 
Isolados 8 8 

I 
29 31 35 119 

(a) Nlio estao aqui referidos todos os lugares da freguesia, mas sim apenas aqueles 
que consideramos representativos. 

exemplo Vila Pouca ou Orelhudo, se assistiu a uma progressi'io mais ou menos 
acentuada do quantitativa geral da popula9ao. Pelo contnirio, nos Iugares 
da Serra houve urn aumento bastante Iento ou mesmo urn retrocesso, como 
e o caso da Telhadela que passou de 162 habitantes em 1911, para 
133 em 1960 (Fig. 19) t. 

Urn facto ressalta desta observa<;iio,- as terras «mimosas» do regadio 
sao como que o nucleo aglutinador, a volta do qual gravita numerosa popu-

----·-

1 Este processo evolutivo manteve~se e e comprovado pelos dados fornecidos pelo 
Recenseamento Gera1 de Popula9ao de 1981 ; assim: 

Cernache-664 individuos; Vila Pouca, 572; Casconha, 277; Loureiro, 273; Vila 
Nova, 367; Orelhudo, 243; Feteira, 182; Telhadela, 124; Pousada, 116; Casa Telhada, 
73 habitantes. 
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la~ao. Ao inves, a Serra repele as suas gentes, nao sendo raro encontrar 
jovens casais que, em inicio de vida, «emigrant>> para locais mais baixos, 
onde a agua corre abundante pelos campos e a fonte substitui a cis
terna (Fot. 12). 

m CENSO DE 1911 

I " 191,{) 

~ " "" 

FlG. 19- Evolw;iio populacional de alguns lugares. 

No periodo compreendido entre 1911 e 1960 ressalta tambt\m uma certa 
tendencia para a dispersao do povoamento. E cresccnte o nlimero de <<isola
dos>>. Casas sao construidas a borda dos caminhos, ao Iongo de estradas, 
e algumas vezes nos pr6prios campos de cultivo. 

Porque? Aventamos algumas hip6teses que, pelo que observamos, 
pensamos nao estarem Ionge da verdade. 
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0 desenvolvimento e a melhoria das vias de comunicaqao fazem com 
que o homem procure a sua proximidade. Simultaneamente, a progressiva 
independencia deste em relaqao a terra e a busca de outros sectores de acti
vidade produtiva originam a desvaloriza9ao agricola dos pr6prios terrenos 

For. 12- Nos lugares mais afastados das pnnctpais vias de comunicac;iio come{:amos 
a encontrar com frequenda casas desabitadas. Na foto, antigas habita<;Oes transformadas 

em celeiros- Telhadela. 

com aptidao cultural, que passam assim para urn plano secundario, relativa
mente aos outros factores de produqao. 

0 homem niio se sente mais coagido a procurar as encostas pedregosas 
para ai construir a sua habitaqao, nem se sente forqado a buscar refugio no 
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interior dos centenaries lugares. Hoje, dispersa~se pelos campos, ate aqui 
destinados apenas a agricultura. 

Quanto a estrutura da popula.;ao tambem ela se tern vindo a modificar. 
A populat;iio afecta a agricultura envelhece, os jovens procurarn outros secto
res de actividade que lhes proporcionem maiores vantagens econ6.micas. 

Verifica-se uma maior diversifica.;ao da populac;:ao activa que se distribui 
pe1os vcirios sectores. 

A solicitac;:ao da industria, a busca de melhores condic;:oes de vida, levam 
o rural a procurar na cidade actividade mais remuneradora. 

A) Coimbra, polo de atracriio da popular:iio rural 

Coimbra exerce em relac;:ao a regiao de Cernache duas · func;:oes que 
podemos considerar antag6nicas. 

-A primeira, de desenvolvimento, pois, funcionando como mercado 
consumidor, vai fomentar o crescimento da horticultura. 

-A segunda, que podemos considerar de retrocesso, uma vez que vai 
funcionar como local de trabalho, fazendo assim com que uma acc;:ao de 
sangria de mao-de-obra se processe relativamente a lavoura. 

A proximidade da cidade, com disponibilidade de empregos compativeis 
com as habilitat;Oes dos candidates, quer no sector secund:irio, quer no ter
ciario; a existencia de boas vias de comunicat;ao, aliadas ao grande desen
volvimento dos meios de transporte a que se tern assistido nos Ultimos anos, 
permitindo uma boa ligac;:ao entre o local de residencia e o local de trabalho, 
originam importantes movirnentos pendulares. 

Atraves do grifico da Fig. 20 podemos observar a frequencia das carreiras 
rodoviiirias· que ligam Cernache a Coimbra. Da sua analise sobressai a 
existencia de do is periodos de maior intensidade de carreiras: o das seis as 
nove horas e o das dezassete as vinte horas. 0 primeiro com predomfnio 
das carreiras no sentido Cernache-Coimbra, e o segundo no sentido Coim
bra-Cernache. 

Corn efeito, ,enquanto no primeiro periodo encontramos treze carreiras 
no sentido Cernache-Coimbra, apenas existem quatro no sentido inverse. 
No periodo da tarde encontramos treze can·eiras em direcc;ao a Cernache e 
apenas cinco no sentido contr:irio 1. 

Ora, a explicac;:ao para este facto, reside no afluxo de trabalhadores que, 
diariamente, se dirigem para a cidade. Com efeito, o periodo em que ha 

1 Dados relativos a 1977. 
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maier nUmero de carreiras para Coimbra coincide com as horas de entrada 
para OS empregos. Paralela.mente, aquele em que e mais elevado 0 nUmero 
de carreiras que saem de Coimbra, coincide com as horas de saida do trabalho. 

Nao nos podemos esquecer que estes transportes nao fazem apenas a 
!iga91io entre Coimbra e Cernache, antes se pro1ongam bastante para alem 
desta. Este facto nao invaJida, no entanto, a veracidade do que atriis expu
semos. Efectivamente, a afluencia diiiria de trabalhadores a Coimbra jus-

oLl CERN.t<HE-.COJMSRA 

~b. COiM8RA -+CERNACHE 

FIG. 20- Frequencia de carreiras rodo\·iltrias. 

tifica a grande densidade de transportes, colectivos ou nao, nas chamadas 
<<horas de ponta>> (F. REBELO, 1977). 

Podemos, pais, dizer que o afluxo de trabalhadores exige e justifica a 
grande densidade de transportes bem como a melhoria das vias de comuni
ca9ao. 

0 Quadro n. 0 14 patenteia a importancia de Coimbra relativa.mente ao 
nUmero de trabalhadores que ai se encontram empregados (dados referen
tes a 1977). 

2. TRANSFORMAyAO DA ECONOMIA AGRiCOLA 

0 trabalhador, que procura equilibrar o seu or9amento familiar atraves 
de um emprego noutro sector de actividade, nao abandona, no entanto, 
a actividade agricola. Ele continua a tratar das suas terras, nas horas que 
!he sao deixadas Iivres pela sua nova ocupa9ao. 

Assim, depois do trabalho na cidade vem ainda, nos longos dias de 
verao, labutar no campo, ate a noite cair. Tamb6m as ferias, em vez de 
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serem utilizadas como periodo de merecido descanso, sao aproveitadas para 
tratar, agora a tempo plena, da sua horta. Como normalmente coincidem 
com a epoca de maior actividade no regadio, eve-loa trabalhar desde 0 nascer 
ao par do sol, nao sendo raro chegar ao Jim das ferias mais cansado do que 
quando as iniciou. 

QUADRO N." 14 

LUG ARES 
N.O DE 11\<DlViDUOS QUE TRABALHAM EM: 

OF 

RESIDENCIA Coimbra Cernache Condeixa I Outros 
---·-- .. -- -~-·- , ___ 

T Cern ache 106 71 9 3 

Casconha 52 19 2 

I 
Orelhudo 41 17 ] I 

Vila Nova 50 14 2 

Vila Pouca 66 18 10 2 

Feteira 29 10 2 

Pousada 23 8 0 

Telhadela 25 II 

Total 392 168 30 10 

A expansao deste tipo de economia, onde o chefe de familia desempenha 
o papel de <wperario-camponi!s», tern feito aumentar bastante o trabalho 
agricola da mulher. Muitas vezes e ela que, alem de realizar grande parte 
das tarefas, dirige a prOpria explora9iio - destina as ~ementeiias, contrata 
o pessoal, faz venda dos produtos. Este facto verifica-se quando o novo 
emprego absorve de tal modo o tempo do chefe de fam1lia que o impede de 
participar, com assiduidade, na explora¥1io agricola, cabcndo agora a mulher 
o papel de agricultor-empresario. 

Estamos perante um tipo de economia que podemos considerar misto, 
na medida em que ha uma dupla actividade, assim como uma dupla origem de 
rendimentos- estamos face a uma econo:mia agricola a tempo parcial. 

Esta e definida como <<O sistema formado par unidades de produrao que, 
devido 4 exiguidade das suas dimensOes, niio sdo capazes nem de garantir emprego 

82 



p;;>rmanente a uma farnflia agricultora, nem de a est a proporcionar receita sufi
ciente para rirer ou para a!canc'ar o n!Fe! de rida desejado, do que resu!ta a neces

sidade de existirem rendimemo.v com outras origen.n" (H. DE BARROS, 

1975, p. 230). 
E. de facto, o que se veriftca em rela9ao a Cernache. A reduzida dimen

sao das propriedades niio permite ao agricultor obter o rendimento de que o 
seu agregado familiar carece para poder viver condignamente. Ja ha muito 
que recorre aos outros sectores de actividade para completar o seu or~Ya

mento. Como exemplos concretes temos o velho artesanato tradicional ou 
o pequeno comercio rural. Do primeiro sao exemplos a pequena oficina 
de lou9a de barro vermelho db Picoto, e o fabrico caseiro de vassouras de 
pain90 (tao genera!izada por toda a area). 

Hoje sao muitos os tipos de agricultor a tempo parcial que aqui encon
tramos. Desde o agricultor-openirio, que e o mais frequente, ate ao artesao
-agricultor, passando mesmo pelo agricultor de recreio, e grande a percenta
gem de chefes de explora9iio que se podem considerar como integrados numa 
economia mista. 

Qual a finalidade deste tipo de agricultura? Em primeiro Iugar visa o 
abastecimento do agregado familiar, mas procura tambem obter excedentes 
para venda no mercado citadino. 

Levani este tipo de economia a um desenvo!vimento ou, antes pelo con
tnirio, ao retrocesso da horticultura? 

Nilo ha duvida de que o abandono da explora9il.o pelo seu chefe (embora 
parcial), se ini refiectir no rendimento daquela, todavia esses inconvenientes, 
num prazo mais ou menos Iongo, poderao ser ultrapassados atraves da compra 
de novas factores de produ~ao, tais como m:iquinas, adubos, sernentes seiec
cionadas, etc. Efectivamente, tem-se assistido nos Ultimos anos, ao avan~Yo 
progressive da maquina nas terras da horta. Aqui o motocultivador e o 
pequeno tractor, ocupam, como vimos, lugar de destaque, dada a reduzida 
dimensao das parcelas e a diversidade de culturas. 0 campones dispoe agora 
de maior capacidade de investimento. Contactando actualmente com um 
meio social mais vasto e mais desenvolvido, familiarizando-se com o cilculo 
econ6mico, torna-se mais receptive a inova~Oes de canicter tCcnico. 

Os inqueritos, efectuados nos virios lugares, levam-nos a concluir que 
e a economia agricola a tempo parcial que aqui predomina. Vejamos os 
dados quantitativos no Quadro n. 0 15. 

Analisando o quadro verificamos que, em todos os lugares, a maioria 
das fam[lias depende parcialmente da agricultura (Fig. 21). 
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Quanto it agricultura a tempo pleno, e it niio dependencia relativamentc a 
agricu1tura, ji niio encontramos a mesma uniformidade nas percentagens. 
Enquanto nos lugares de Cernache, Vila Nova e Casconha, o numero de 
familias que nao praticam a agricultura e maior do que as que a ela se dedi
cam a tempo pleno, nos restantes lugares verifica-se o inverse, chegando 
mesmo, no Iugar de Telhadela, a nao existir nenhuma familia que nao esteja 
ligada a agricultura. 

Porque esta heterogeneidade? 

QUADRO N.u 15 

N. 0 DE fAMiLIAS 
DEPENDENCIA RELATIVAMENTE A AGRICULTURA% 

I.UGARES 

TOTAL _I PARCIAL I NAO DEPENDCM 
----

I Cernache 184 4,8 58.6 36.6 

Casconha 114 12,5 68,5 20,0 

Vila Nova 85 11,7 69,5 18,8 

Vila Pouca 133 24 75,1 0,9 

Orelhudo 80 33,7 65,05 1.25 

Feteira 51 21,5 72,5 6,0 

Pousada 34 18,7 75,1 6,2 

Telhadela 40 35 65/'~ 0 

Quanto a Cernache, Iugar central, sede de freguesia (ex-sede de Concelho), 
nUcleo onde se situam os servi~os e principal com6rcio da area, nao 6 de admi
rar que aqui encontremos a maior percentagem de individuos afastados da 
agricultura. 

Temos tambem de atender ao facto de que aqui residem muitas familias 
vindas de Ionge, que encontram trabalho em Coimbra, e que s6 ai nao se 
fixam por nao encontrarem habitac;ao condigna e de renda m6dica. 

Relativamente aos lugares de Casconha e Vila Nova, verificamos que 6 
tambem acentuado o numero de familias que nao estao relacionadas com a 
agricultura, Que explicac;ao aventar para cste facto? 

84 



- Alem da que ja foi focada, ou seja, a procura de residencia por <iforas
teiros}> que trabalham em Coimbra, temos ainda que considerar uma outra 
hip6tese. Ora, algumas familias, que ate aqui poderiam integrar-se numa 
economia mista, com a subida de remunerac;:ao que nos Ultimos anos se veri~ 
ficou nos empregos do sector secundario e terciario, abandonaram definiti-

l;:fillrfrt.11 Agncuii<Xo o 
~~~ t._.mpo 1 "'rc1al 

Agrlculluro o 
I'"ITI!'o tolcl 

0 l<~o agroc<Ji!or"" 

N 

1 
' 

----- 100 

/" 50 

( 
~' '-.[ 

F!U. 21 -'- Dependencia das familias relativamente il agricultura. 

vame-nte a agricultura. Ha assirn uma tendencia actual para um incremento 
do numero de farnilias residentes que vivem a margem do sector agricola e, 
inversamente, d.irninui<;i'io das que dependem parcial ou totalmente daquele. 

Se este fen6meno continuar a acentuar-se a regiao de Cernache podeni 
vir a transformar-se, a rn6dio ou Iongo prazo, em «arraha!de dormit6rio» 
da cidade de Coimbra. 

Actualmente, jii se podem detectar alguns sintomas da inftuencia urbana 
no espac;:o rural que a envolve, e dos quais os mais concretes sao, scm diivida 
o aumento do pre9o dos terrenos (ate aqui com ocupa9ao agricola, agora 
procurados para constru9iio) e, paralelamente, a brusca subida que as rendas 
de casa sofreram nos ultimos anos, dada a grande procura de que foram 
objecto. 
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As povoa9oes mais afastadas do eixo rodoviario principal, como Vila 
Pouca, Orelhudo, ou os lugares da Serra, ja vao sentindo tambem essa influen
cia mas, clara, niio com tanta acuidade. A qui ainda e elevada a percentagem 
de familias que se dedicam a agricultura a tempo pleno. 

Surge-nos, no entanto, uma pergunta - se as vias de comunica98.o que 
as servern melhorarem, a situa<;8.o manter-se-a? Somas levados a considerar 
que nao e, efectivamente, se transformani, fazendo-se sentir a influencia 
citadina ainda mais intensamente. 

3. A AGRfCULTURA :-.:0 OR\AMENTO FAMILIAR DE UM AGRICULTOR A 

TEMPO PARCIAL 

Para podermos verificar o peso do sector agricola no orqamento familiar 
de um agricultor a tempo parcial, teremos de recorrer a analise das contas 
de uma exploraqao tipica. 

Sabemos quanto sao mutaveis os custos de produqiio, os preqos dos 
produtos e, tamb6m, como oscila a nossa rnoeda. Temos, no entanto, de nos 
basear em dados quantitativos para fundamentar o que queremos demonstrar. 

Vejamos os quadros seguintes respeitantes a uma exploraqiio com 
2,847 hectares, dividida por treze predios rusticos (dados recolhidos em 1976): 

QUADRO N." 16 

APROVEITAMENTO AREA 

Horta 0.360 ha 

Cult. frutfcolas. 0,120 " 
, 0.595 , 

Oliva I 0,405 , 

Vinha 0.267 » 

Pin hal 1,100 , 

Total 2,847 ha 
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DESPESAS 

Trabalho directive 

Trabalho tcmporJ:rio 

Trao.;ao rccebida 

Debulha do milho 

Fertilizantes 

Batata scmcntc 

I nsecticidas c Fungi~ 

cidas 

Contribui<;<'IO 

Total 

QUADRO N." 17 

QUANTIDADES 

50 D. HI 
100 D. M' 

20 D. H 

R Horas de tractor 

8 sacos 

1 sacos 

PREVO POR UNIDADE 

200$00 
120$00 

170$00 

250$00 

200$00 

1.050$00 

1 D.H. -- Oia de trabalho de urn homem 
D.M. ~ Dia de trabalho de uma mu!her 

QUADRO N." 18 

PRODU('AO TOTAL 
PRODUTOS ---·· 

QUANTIDADE I VALOR 
-·-··· ' 

Milho 400Kg 2 800$00 

Feijiio 240 L 720$00 

Cebola 300 Kg 3 000$00 

Batatn 600 Kg 5 400$00 

Azeite 121 L 8 470$00 

Vinho 700L 6 300$00 

Nozes 90Kg 4 500$00 

Laranjas c Peras 200 Kg 4 000$00 

Hortali<;as -- l 500$00 

Trigo 160Kg I 280$00 

Ovos 150 dz 3 000$00 

Galinhas I 500$00 

Cria de Turina I 9 500$00 

Total " 53 970$00 

I 

CUSTO TOTAL 

10 000$00 
12 000$00 

3 400$00 

2 000$00 

105$00 

I 600$00 

2 I 00$00 

I 075$00 

800$00 

33 180$00 

VENDA 

I 050$00 
5 100$00 
2 350$00 
3 600$00 

-
900$00 

4 500$00 
2 600$00 
2 500$00 

930$00 
2 000$00 
I 500$00 
9 500$00 

36 430$00 



Resunli,ndo : 

Produ9iio (Quadro n." 18)- 53 970$00 
Despesas (Quadro n.o 17)- 33 180$00 
Saldo - 20 790$00 

Se atendermos a que este saldo de 20 790$00 representa o fruto do tra
balho de urn ano, e se !he subtrairmos o que consome- 17 540$00- verifi
camos a quantia irris6rja que lhe resta. 

Sera pais de estranhar o espirito poupado, quase avaro, do nosso cam
pones? 

Como subsistir doutro modo? 
Priva-se de quase tudo, alimenta-se do que tem, e quando ten1, conse

guindo ainda, por mais estranho que isso nos pare9a, juntar algum pecUlio. 
Quando lhe surge oportunidade de emprego noutro sector" aproveita-a 

imediatamente, continuando, no entanto, a cultivar. 
Foi este o caso do chefe da exploragao cujas contas apresentiimos. 
Tern agora urn ordenado fixo e, mesmo que nao seja muito elevado, 

o modo de vida s6brio a que estii habituado permite-lhe amealhar uma boa 
parte. Como continua a produzir, assegura o autoconsumo e ainda produz 
para o rnercado. No caso analisado, que corresponde, como dissernos, 
a uma exploragao tipica, 67,8% da produgao destina-se a ve,nda. 

A horta continua a desempenhar urn papel importante no orgamento 
familiar transformando-se num precioso complemento econ6mico. 

IV- COMERCIALIZA(AO 

Como ja vimos, uma parte da produ~ao destina-se a autoconsumo, 
mas uma outra, bastante significativa, e vendida no rnercado. 

A oferta e bastante irregular, dado que a actividade agricola esta extre
mamente condicionada por fen6menos de varia ordem- climiticos, biol6-
gicos, econ6micos- contra os quais o agricultor ainda nao tern pos
sibilidades de lutar. 

A dificuldade de conserva9ao e armazenagem dos produtos horticolas, 
tao facilmente deterjoniveis, faz com que 0 campones esteja a merce das 
oscilagoes da procura e, consequentemente, bastante dependente do mercado. 

Grande parte dos produtos sao vendidos directamente, quer no mercado 
de Coimbra, quer no de Condeixa. Ai se desloca uma ou duas vezes por 
semana, a mulher do horticultor a quem esta, normalmente, destinada essa 
tarefa. 
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Dada a separa9ao geografica entre o local de produ9iio e o de consumo, 
hi que ter em considera9ao urn novo factor que, embora indirectamente, se 
ira reflectir no pre9o do produto - o transporte. 

Quais os meios de transporte utilizados? 
Sffo, COIDO 6 evidente, OS transportes pU.blicos existentes na area- rodo

v.icirios- que, como vimos, tern uma frequencia elevada. Possuem, no 
enta;nto, o grande inconveniente de, no caso de Coimbra, os pontos de para gem 
ficarem afastados do mercado, tornando-se dificil o transporte dos <<carregos>>. 
Nao admira, pois, que sejam preteridos em favor de carreiras especiais de 
camionetas de carga, destinadas exclusivamente ao transporte dos produtos 
e respectivas vendedeiras para o mercado. 

Embora o custo do transporte seja, neste caso, mais elevado, a ligac;ao 
directa que assegura, entre a explora~ao e o mercado citadino, compensa 
este inconveniente. Como niio existe frequencia de utentes que justifique 
carreiras di:irias, elas fazem-se apenas alguns dias por semana, normalrnente 
trSs, podendo repetir-se, nesses mesmos dias, se o nUmero de vendedeiras 
o exigir. 

Como dissemos, o custo do transporte ira reflectir-se sobre o preGo do 
produto. Se juntarmos o custo do «bilhete da prm;:a>> 1, assim como o «dim> 
(salario) da vendedora- nao nos surpreende que os agricultores sejam 
seduzidos pela venda indirecta, que se processa na sua prOpria casa, a comer
ciantes que podem. ou nao, comprar todo 0 produto. 

Nota-se a influencia da localiza9iio geogn\fica na escolha de urn ou outro 
tipo de venda. As areas mais afastadas dos centres de mercado escolhem, 
;normalmente, a via indirecta. Estao neste caso as aldeias da _<<Serra» onde 
a venda de alguns produtos hortlcolas tais como a cebola ou a batata e feita 
por junto, a intermediaries. 

A cebola, cuja importiincia econ6mica e grande na regiao, tern circuitos 
de comercializa9iio (se nos e permitido falar nestes termos ... ), diferentes das 
outras produ9oes. As feiras anuais de S. Bartolomeu, em Coimbra, e de 
Montemor-o-Velho, sao bastante frequentadas pelos agricultores que nelas 
vendem, muitas vezes, a totalidade da sua produ9ao comercializavel. Aliam 
ao acto de venda o prazer da romaria, a fuga a uma roti)cm que, ao Iongo do 
a;no, se mantem quase inalter8vel. 

Alem da venda indirecta, da venda directa nos mercados de Coimbra, 
Condeixa e na propria povoa9ao de Cernache, alem da venda nas feiras de 

l Taxa camaniria, cobrada pelo aluguer do local de venda. 
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S. Barto1omeu e Montemor, h:i ainda a referir um outro tipo de comercia
lizavao: a de Verao, relacionada com a epoca turistica- a «ve;nda na estrada». 

Quem circula na Estrada Nacio.nal n.O 1 encontra, no trovo co.mpreendido 
entre Orelhudo e Vale de Centeio, algo que nao e rnuito frequente -locais 
de venda de fruta ao Iongo da rodovia. A qui se oferece ao viajante abundan
cia, variedade, mas tambem qualidade. 

Como surgiu e se desenvolveu a «vend a na estrada>>? 
Ela esta de certo modo relacionada corn a altera<;iio de urn tra<;ad.o 

rodovi:irio. Com efeito a sua origem quase se identifi.ca com a da «estrada 
nova>> (d.esvio da E.N. n. 0 l do interior da povoa<;iio de Cernache). Tambern 
a abertura da liga<;iio Ponte de Sor-Faia a incremcntou. A sua rnaior expan
siio verificou-se, no entanto, depois da constrm;iio da Variante de Cernache. 

Hoje, na estrada, sucedem-se os postos de venda. Com o seu guarda-sol 
colorido, com as rimas de caixas de frutos variad.os, ondc se alinham os 
trad.icionais rnorangos ao !ado da uva do Algarve, dos pessegos de Alcoba<;a, 
das bananas tropicais, eles assemelham-se a urn qualquer «parente» urbana. 
Das suas caracteristicas primitivas ja pouco resta. Perdeu-se o seu canicter 

· isolado e fortuito. Hoje, quem vcnde ja nao e a mulher do agricultor, que, 
de cesta no brac;o, oferee-ia ao viajante os excedentes da sua expioravao -
os morangos. Ent[o, a mulher retirava apenas algumas horas aos seus 
afazeres dom6sticos e para eles voltava, pressurosa, depois da venda. 

Hoje, a vendedeira tern ja um estatuto proprio. Ela ja nao vende o que 
produz, Jnas compra para vender. E compra nao s6 os excedentes locais, 
se sao de boa qualid.ad.e («so tern saida o rnelhon>, diz ela), mas tarnbem 
comercializa, por exemplo, a fruta de Alcobava, os primores Algarvios, a cereja 
do Nordeste. Tern forneced.ores certos que !he levam os produtos. Ja quase 
deixou de comprar de porta em porta. Algumas, antes, simples domesticas, 
sao, agora, «comerciantes de fruta» sazonais. De facto, s6 a partir de Maio 
a 6poca se inicia, estendend.o-se ate Setembro. E no verao, quando a fruta 
e abundante e variada e a procura assegura o seu escoamento. Sao os turistas 
estrangeiros os rnelhores clientes, aqueles cujo clevad.o pod.er de cornpra 
faz corn que nao olhern ao pre<;o. 

A venda na estrada surgiu h:i quase trinta anos. E, facto curiosa, tern 
na sua origem urn acontecimento bern portugues- as peregrinar;5es a F:itima. 
Corn efeito, foi num dcsses dias de Maio, ern que a densidade de trafego atinge 
o seu auge, que alguem mais audacioso iniciou o processo. Nessa altura a 
venda so se fazia nos d.ias de maior rnovirnento, quando o aumento da procura 
garantia urn pre<;o compensador. Depois, o period.o de vendas foi-sc alar
gando, gradua1mente, ate se estender, como hoje, a todos os meses de verfio. 
A vendedeira ocasional ainda aparece, mas quase deixou de ter significado 
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econ6mico. Hoje, ao Iongo da estrada encontramos, no mesmo lugar, 
todos os dias e todos os anos, as mesmas pessoas, que fizcram de urn aconte
cimento fortuito urn modo de vida bastante caracteristico. 

Depois de analisados os mecanismos da cornercializa~ao de produtos, 
dete11hamo-nos urn pouco sobre o que se passa a montante do processo 
produtivo. 

Jii atnis referimos que se esta a notar uma maior abertura ao mercado 
de factores relacionados com as tran.sformac;5es sofridas pela economia agri
cola. A mecaniza<;ao e ja uma rea!idade. Tam bern os fertilizantes quimicos, 
os produtos fitossanit:lrios, ·as sementes seleccionadas, as rac;Oes para animais, 
ocupam hoje urn Iugar importantc naco luna dos investimentos da explora<;ao. 
Onde adquire o agricultor esses produtos? 

No que se refere a maquinaria, sementes seleccionadas e ate alguns pro
datos fitossanit:lrios recorre, como seria de esperar, a Coimbra. Mas, rela
tivamente aos fertilizantes quimicos, ja o mesmo se niio verifica, pois com
pra-os, quase sempre, onde reside -em lojas polivalentes que vcndem desde 
o a<;Ucar, as enxadas e adubos. A explicac;ao para esta prefer€ncia do agri
cultor, encontra-se, mais uma vez, no factor transporte. Com efeito, o trans
porte de certos produtos nem sempre e facil, dado o seu volume e peso. Estilo 
neste caso os adubos. Dai que, o campones, os procure adquirir nos postos 
de ve11da mais proximos da sua explora91io. Os problemas economicos que 
algumas atravessam, motivam tamb6m essa prefer€ncia, uma vez que, aqui, 
pode recorrer ao credito, pagando depois da colheita. 

Dado que e o transporte que, de certo modo, condiciona a compra de 
produtos junto da explora<;ao, a propria cooperativa agricola de Coimbra 
(ex-Gremio da Lavoura), instada pelos seus socios, abriu uma pequena sueur
sal no Iugar da Telhadela servindo, assim, os agricultores desta area. 

Ora, resumindo o que atnis expusemos, podemos afirmar que, tambem 
no que se refere ao mercado, se nota a inftuencia de Coimbra, princi
pal centro consumidor, mas tambem principal fornecedor de factores de 
produ<;ao. 

CONCLUSAO 

Ao Iongo deste trabalho, cremos, algo ficou demonstrado: 
-A economia da regiao de Cernache niio se encerra na horticultura. 

Bern pelo contririo, nao depende apenas do sector agricola, relacionando-se 
cada vez mais com outros sectores da vida ccon6mica. 
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Coimbra, desde ha longos seculos centro impulsionador da reg1ao, e, 
actualmente, o local de emprego de muitos camponeses, que procuram na 
cidade a seguran9a que o campo lhes nega. 

Embora com caracteristicas bastante especificas, a Horta de Cemache 
debate-se com muitos dos problemas que afectam a agricultura a nivel nacio
nal. Alguns dos que mais contribuem para que se acentue o fosso existente 
entre a agricultura e os outros ramos de actividade, foram por nOs focados. 

Cen.1ache, area rica em potencialidades naturais, parecer-nos-ia reunir 
as condisooes propicias para a total fixasoao do homem it terra. Mas ... como 
podeni subsistir urn agricultor que possui escasso hectare de terreno, fragmen~ 
tado em varias parcdas? E, alem disso, para que cultivar se nao ha garantia 
de pre~os, nem de colocac;ao no mercado? 

Mas as solu96es siio ainda possiveis. A primeira talvez passe por um 
cooperativismo agricola, bern organizado, e, em Ultima inst§.ncia, ·pela tra;ns
formac;ao da prOpria estrutura agnlria, atraves de urn emparceJamento, 
de modo a reunir~ num s6 b1oco, as nurnerosas parcelas dispersas. Depois, 
ji o agricu1tor poderia usufruir do progresso tecnico, recorrendo a meca
nizac;ao. 

Urn outro passo essencial e que, quanta a n6s, deveria ser paralelo ao 
anterior, e o apoio estatal its pequenas empresas, facilitando-lhes o credito 
que lhes permitisse o investimento. 

Um aspecto, nfio menos importante, e o que se relaciona com a garantia 
de urn pre9o estil.vel e compensador ao agricultor, de modo a minorar a inse
guranl'a que caracteriza a sua vida. Ha que ter em considerasoiio o desequili
brio de pre9os entre os produtos industriais e as produ9oes agricolas; entre o 
salado de um trabalhador rural e de um operario fabril ( desequilibrio que nos 
Ultimos anos se ve1n acentua;ndo) e, per ante estes factos, nao limitar apenas os 
pre9os mil.ximos dos produtos agricola<;, mas estabelecer os minimos. 

Atraves de um seguro agricola, dever-se-ia garantir ao campones as 
co;ndi95es minimas de seguranc;a, face as irregularidades climil.ticas e a conse
quente destrui9iio das culturas 1. 

1 Em 1979 foi instituido o seguro agricola de colheitas. Atraves dele <<foi contem
p!ado urn nUmero Jimitado de culturas, as quais representam, contudo uma parcela impor
tante da produyiio agrfcola nacional. As culturas a proteger foram seleccionadas entre 
aquelas que mais contribuem para a substituir;iio das importa96es ·- caso dos cereais {; 
das oleaginosas- ou para o incremento das exportar;Oes como e o caso da vinha)). Das 
culturas horticolas apenas as feitas em «regime de fon;:agem)) eram contempladas. Poste
riormente, atraves de Despachos Normativos tem-se vindo a alargar o seguro a outras cul
turas e riscos. nomeadamente o da geada (Despachos Norm.06 n.0 144/80 e n. 0 66/84). 

92 



Enfim, hii todo um conjunto de medidas a tomar, para que o sector 
agricola nao continue a ser marginalizado no contexte global da economia 
portuguesa, 

Paralelamente a uma ausencia de estruturas a nivel de economia agricola, 
assistimos, se bern que isso pareifa, a primeira vista~ contradit6rio, a uma 
progressiva urbanizac;:ao dos campos, E a invasao do espac;:o rural pela 
cidade, atraves da penetrac;:ao da industria, 

Aqui, a16m das pequenas unidades fabris que jci existiam 1, instalaram-se 
nos Ultimos anos mais duas de maior dimensao 2, Foram assim criados 
novos postos de trabalho que atraem o rural, afastando-o, cad a· vez mais, 
da actividade agricola. 

A abertura da Variante de Cernache facilitou a ligac;:ao com Coimbra, dai 
encontrarmos ja, dispersas pelos campos, algumas rcsidencias de citadinos. 

Todos estes factos aceleram o processo de transformaifao da economia 
da :irea. Cernache, nllcleo essencialmente agricola, advem arrabalde dormi
t6rio de Coimbra. Para que a horta, a media ou longo prazo nao desaparec;:a 
ou pelo menos nao deixe de desempenhar o seu papel de abastecedora de 
produtos frescos a cidade, torna~se premente que os aspectos aqui enunciados, 
encontrem solu9ao nipida e adequada. 

E urgente, como diz E. Juillard (1968), que se processe um desenvolvi
mento global das cidades e dos campos, sem sujeic;:ao destes aqueles 3, 

MARIA DE LURDES RDXO MATEUS 

I F<ibricas de serra<;:ao, escovas e vassouras e confecc;ao. · Ao todo cinco unidades 
fabris. 

2 Em 1975 entrou em laborac;ao uma f<ibrica de produtos alimenticios (Probar). 
que dois anos depois mantinha 103 postos de trabalho. TambCm em 1975, se instalou uma 
unidade de fabrico de produtos ceramicos (Poceram) com 85 openirios. 

J As figuras foram desenhadas por Victor Torres e preparadas para publicac;ao por 
Fernando Coroado. Para eles o nosso agradecimento. 
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