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A LOUSA NAS INFORMA<;OES PAROQUIAIS DE 1721* 

1. A GUISA DE INTRODU<;Ao 

A inclina~ao espiritual pelos estudos de Geografia His
t6rica, num contexto de investiga~ao especffico, promo
veu a inevitavel aproxima~ao face a urn conjunto de 
documentos (impressos e manuscritos) anteriores aos me
ados de oitocentos, alguns dos quais autenticas preciosi
dades do esp61io bibliografico nacional. 

Dentre essa "pan6plia" de fontes documentais relativa
mente diversificadas e mais ou menos estratificadas na 
escala temporal: cartas de fora!, inquiri~oes e senten~as 
jurfdicas, as mais antigas; numeramentos, apuramentos de 
caracter militar, relatos de viagem, informa~oes paroquiais 
e corografias, as de idade moderna; censos, tabuas topo
graficas e estatfsticas, e contagens intencionalmente mais 
rigorosas do ponto de vista cientffico, as mais recentes, 
parece-nos pertinente destacar as Injorma9oes Paroquiais 
de 1721, nao tanto pela diversidade e profunda riqueza 
geografica do seu conteudo, mas sobretudo pela raridade 
das informa~oes (posto que incompletas) concernentes a 
popula~ao e, de forma mui to fruste, ao povoamento 
Jousanense1, no primeiro quartel do seculo XVIII. 

Mas o interesse das lnjorma9oes Paroquiais de ! 721 
ultrapassa evidentemente o alcance e o escopo da pr6pria 
Geografia. Com efeito, as indica~oes relativas a organiza
~ao social e religiosa do espa~o (ermidas, mosteiros, casas 
de miseric6rdia, hospitais ou recolhimentos), a macrore
Ja~ao dos registos paroquiais2

, entre outras informa~oes, 

Este texto corresponde ao artigo que redigimos, no final de 1996, 
para a Arunce (n.• 7/10, 1992-95), Revista de Divu!ga9iio Cultural, edi
tada pela Camara Municipal da Lousii. 

Instituto de Estudos Geognificos. Faculdade de Letras. Universida
de de Coimbra. 

Licenciada em Geografia. 
1 A analise geografica da e vo!u9iio demografica e da distribui9iio da 

popula9a0 no "territ6rio" lousanense foi, entretanto, objecto de notfcia 
mais detalhada. A este prop6sito veja-se Paulo Carvalho ToMAs ( 1996), 
A Vila da Lousii. Contributo para um Estudo de Geografia Urbana. 
Disserta9iio de Mestrado em Gcografia Humana apresentada a FLUC, 
Coimbra, esp. pp. 37-98 e 106-15!. 

2 Trata-se dos assentos de baptizados, 6bitos, e casamentos manuscri
tos pelos parocos em livros apropriados para essa finalidade, tarefa essa 
que a Igreja desempenhou desde o seculo XVI ate ao alvor da segunda 
decada do nosso seculo, quando a obrigatoriedade geral do registo civil 
para todos os cidadaos a libertou desse papel. 

Os rcgistos paroquiais revestem-se de importii.ncia extrema na tenta
tiva de avalia9iio do movimento natural (saldo fisiol6gico) de uma dada 
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posto que nao despiciendas ao olhar do ge6grafo, sao 
principalmente tematicas nucleares a outros domfnios de 
investiga~ao, e portanto, susceptfveis de comentario apro
priado. 

Os estudos demogeognificos3 pre-censitarios4 apesar de 
apaixonantes alicen;:am-se geralmente numa base docu
mental relativamente delgada que nao raras vezes suscita 
interpreta~oes diferenciadas. 

BENTO CARQUEJA (1916, p. 19), citando GAMA BARROS, 
adverte que " A popula~ao, na !dade Media, nao pode ser 
calculada com precisao, havendo apenas subsfdios para 
determinar o mimero aproximado de habitantes". 

Nesta corrente de pensamento, J. V. SERRAO (1975, 
pp. 213-216) sublinha as "( ... ) dificuldades para assentar, 
com o necessaria rigor, o computo da popula~ao de Por
tugal no perfodo anterior ao seculo XVIII, dificuldades 
relacionadas com a carencia e a fragmenta~iio das fontes 
hist6ricas, com a falta de rigor ou ausencia de indica~ao 
das fontes utilizadas e das metodologias, com a incomple
ta cobertura do Pafs", e que impedem de "( ... ) tra~ar linhas 
rigorosas da evolu~ii.o populacional ( ... )", numa epoca de 
"( ... ) verdadeiro arcafsmo estatfstico e demografico", pro
blema que tambem nao deixou imune a primeira metade 
da centliria oitocentista. 

No entanto, segundo ainda a expressao do historiador, 
"( ... ) niio e impossfvel recrutar dados aproximados nesse 

popula~ao, equacionado e entendido na complexidade social e econ6mica 
de cada epoca. Na expressao de Manuela MENDONCA (1993), que assina 
o preii.mbulo do Invenuirio Colectivo dos Registos Paroquiais, vol. I 
(Centro e Sui), Lisboa, Arquivo Nacional T01Te do Tombo-Secretaria de 
Estado da Cultura, p. XV, "Urn outro aspecto de nao menos importii.ncia 
e ainda a mobilidade social, sendo possfvel seguir o trajecto de cada 
indivfduo nos momentos mais importantes da sua vida: nascimento. Ca
samento e morte. Muitas outras informa~oes complementares dao corpo 
a constru9iio hist6rica: sao as testemunhas ( ... ), sao as profissiies, no seu 
relacionamento com os lugares e as epocas, enfim uma variedade imensa 
de dados ( ... )". 

J Neste campo cientffico somos apologistas que a quantifica9ao deve 
ser entendida como urn meio, e nao como uma finalidade, e por isso 
privilegiamos o caracter social e espacial da Demografia em detrimento 
da Demografia "pura", elegendo assim o espa90 e os factores envolvidos 
na sua "arquitectura" enquanto preocupa9iies centrais da analise explica
tiva, para alem de uma certa lirida e gel ida quantifica9ao e da abstracc,:ao 
modelfstica. 

• Anteriores ao primeiro Recenseamento Cera/ da Populariio Portu
guesa, levado a efeito em l de Janeiro de 1864, que seguiu de perto as 
orienta9iies do Congresso Internacional de Estatfstica realizado em Bru
xelas no ano de 1853. 
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domfnio de pesquisa ( ... )" embora a reflexao atinente ao 
numero de habitantes decorra normalmente num terrene 
movedi~o sistematicamente abalado pela utiliza~ao 
indiscriminada dos conceitos de fogo, vizinho, morador e 
alma, sem olvidar o domfnio dos limites5, e "( ... )como tal 
tendem assim pela via comparativa, para formas de gene
raliza~ao que conduzem por analogia a aproxima~ao nu
merica". 

Em suma, as informa~oes demogeognificas pre-cen
sitarias, alicer~adas genericamente em apontamentos iso
lados e provindo de fontes diferentes e desigualmente 
seguras, nao permitem muito mais do que uma estimativa 
da popula~ao, e mesmo assim, o investigador nao deveni 
prescindir da analise diacr6nica o mais exaustiva possfvel. 

2. AS INFORMA(:OES PAROQUIAIS DA LOUSA 
RECOLHIDAS EM 1721 

Delineado o campo tematico alvo da nossa reflexao e 
iluminado o contexte metodol6gico em torno do qual 
gravita o fragmento documental que serviu de base a este 
sintetico e despretensioso apontamento, permanece ainda 
obscura (a luz da presente notfcia) a sua malha hist6rica 
de envolvencia. A este respeito, antecedendo o lan~amen
to de urn olhar geografico sobre o conteudo da documen
ta<rao estremada, permitam-nos aludir de forma sumaria 
ao problema. 

Em Portugal as academias regias tiveram o seu alvor 
com a funda~ao da Real Academia Portuguesa da Hist6-
ria6, sob o patrocfnio do monarca D. Joao V, antes que se 
escoassem os derradeiros mementos do ano de 1720, acon
tecimento que delata na origem as vigorosas influencias 
culturais e cientfficas difundidas pelos estrangeirados, quais 
estrelas ineb!iando de iluminismo, empi1ismo e utilitarismo, 
a genese cientffica e cultural do Portugal moderno. 

Uma das primeiras demandas da jovem Academia, logo 
no deal bar de 1721, consistiu na elabora~ao e aprova~ao 
de meia dezena de "( ... ) listas de informa~oes a pedir a 
outras tantas entidades - arcebispos e bispos, cabidos, 
ordens religiosas, dimaras e provedores das comarcas" 
(CHORAO, 1987, p. 94)7

, servindo o objective central de se 
escrever a hist6ria eclesiastica do reino. 

s Quando o investigador "mergulha" na grande escala de analise e 
privilegia os estudos regionais e locais, dificilmente evita problemas no 
ambito da delimita~iio espacial, adversidades frequentemente agravadas 
em resultado da profusao e da heterogeneidade mais ou menos acentuada 
dos diferentes "riscos" (administrativos, jurfdicos, religiosos, militares, 
entre outros) que de forma imaginaria rasgam a superffcie do espa~o 
terrestre. 

6 Na expressao de Jose Hermano SARAIVA (1993), Hist6ria de Portu
gal, Mem Martins, Publica~Oes Europa-America, p. 247, foi cssa institui
~iio que"( ... ) renovou no nosso pais os metodos de investiga~ao hist6rica 
e produziu as primeiras obras de caracter cicntffico fundadas em docu
mentos". 

7 A autora aprcsenta em anexo os respcctivos inqueritos no ambito 
da "Colleyam dos Documentos. Estatutos, e Mem6rias da Academia Real 
da Hist6ria Portuguesa". 
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No caso da diocese de Coimbra, o inquerito expedido 
pelo Cabido aos respectivos parocos resulta da condensa~ao 
e da melhoria dos quesitos remetidos pelos academicos, 
tal como opina CHORAO (op. cit., p. 95). 

0 inquerito coimbrao, impresso e datado de 18 de Abril 
de 1721, determinava ordem explfcita para que os seus 
destinarios (reverendos priores, reitores, vigarios, e curas 
anuais) promovessem toda a diligencia para "( ... ) alcan~ar 
as notfcias, e fazer a informa~ao, tudo debaixo da mesma 
pena" em apenas quinze dias, sob pena de 4000 reis, to
lerando-se mais cinco dias para a entrega da informa~ao 
(entretanto recolhida) ao Escrivao da Camara do Bispa
do", "( ... ) por pessoa segura ( ... )", seguindo, finalmente, 
as notfcias "( ... ) com toda a brevidade ( ... ) a Cidade de 
Lisboa Ocidental ( ... )8" . 

Apesar das incertezas relativamente ao envio de alguma 
coisa das informa~oes entretanto recebidas pelo Cabido de 
Coimbra para a academia de sabios, parece certo que OS 

originais, aut6grafos dos respectivos parocos, permanece
ram em Coimbra, achando-se, porem, hoje truncados9. 

A rela~ao entre as lnforma~oes Paroquiais originais e 
as Notfcias das lgrejas do Bispado de Coimbra e indirecta 
pois os autores desta compila~ao, os c6negos Panta\iao 
Pereira de Sampaio e Manuel Moreira Rebelo10

, "( ... ) tra
balharam o material recolhido como entenderam, e a seu 
modo ordenado o remeteram a Academia" (MAoAfL, 1936-
-37, p. 196), elementos que serviriam de base a uma his
t6ria eclesiastica do Bispado de Coimbra, "( ... ) intento que 
se nao chegou a realizar" (Idem, ibidem, p. 194). 

Dos originais das lnforma~oes Paroquiais da Lousa e 
seu termo, lograram chegar ate aos nossos dias os concer
nentes as freguesias de Serpins, Vilarinho, Rio de Vide e 
Lousa, guardados a born recato no Arquivo da Universi
dade de Coimbra. Os seus congeneres atinentes a Foz de 
Arouce e a Casal de Ermio nao escaparam aos efeitos 
perniciosos da noite do tempo, isto se admitirmos a sua 
realizayao. 

No final do artigo coligimos estes documentos origi
nais , mediante transcriyao 11 para portugues corrente, e 
reproduzimos textualmente a parte dos artigos editados 
pelos distintos colaboradores da "pagina cultural" do an-

' Extractos de texto transcritos do inquerito original existente no 
Arquivo da Universidade de Coimbra (A.U.C.), documento que reprodu
zimos (na versao setecentista) no t6pico seguinte. 

9 Sobre o que resta da colec~ao original das lnformaroes Paroquiais 
de 1721 veja-se A. G. da Rocha MADAfL (1934), "Novas fontes de his
t6ria local portuguesa. As informayoes paroquiais da diocese de Coimbra 
pedidas pel a Academia Real da Hist6ria em 1721", Biblos, Coimbra, vol. 
"· pp. 602-605. 

10 Segundo A. G. da Rocha MAoAfL, op. cit., p. 598, eles haviam sido 
comissionados pelo Cabido para remeter a aludida Academia as informa
~5es paroquiais. 

11 A prossecu~ao deste objectivo contou com a preciosa colabora
yiio do Senhor Dr. Jose Alberto Matos da Silva, insigne Director da 
Biblioteca Municipal da Lousa. A constante aten~iio e a amabilidade que 
semprc nos dispensa merecem-nos os mais rasgados elogios e o tributo 
do nosso mais profundo agradecimento. 



tigo peri6dico lousanense "0 Povo da Lousa", Augusto 
Cid e Belisario Pimenta, referente ao conteudo das lnfor
maroes Paroquiais tal como as encontraram nas Noticias 
das lgrejas do Bispado de Coimbra. 

Manuel Lopes Serra, prior da Lousa, foi ele que, a 30 
de Maio de 1721, prestou as informacroes destinadas a 
Academia Real da Hist6ria. 

Ap6s assinalar que a igreja paroquial da Lousa e 
colegiada com quatro beneffcios simples, o informador 
destrincra as ermidas do povo, em numero de onze, a sa
ber: Sao Joao Baptista, etigida na "escarpa" fronteira ao 
Castelo de Arouce, e sobranceira a Ribeira de Sao Joao; 
Sao Tome, em Ceira; Santo Ant6nio, no Cimo de Vila; Sao 
Lourencro, na Silveira; Nossa Senhora da Piedade, coroan
do o promont6rio, sobre a ermida de Sao Joao; Nossa Se
nhora da Nazare, na Favaricra; Nossa Senhora da Gracra, 
junto da entrada ocidental da Vila; Santa Luzia, nas Fon
tafnhas; Sao Tomas, em Cova do Lobo; Nossa Senhora dos 
Remedios [(Vale de Nogueira?), (Catarredor?)], e a de Nos
sa Senhora das Preces, cuja localizacrao desconhecemos. 

Depois de prestar interessantes esclarecimentos a res
peito das capelas institufdas na freguesia da Lousa, algu
mas das quais anexas ao antigo templo lousanense12

, o 
reverendo Lopes Serra informa que a freguesia de Sao 
Silvestre da Lousa tern "perto de seiscentos fogos", e uma 
casa da miseric6rdia com sua irmandade, cuja fundar;ao 
desconhece em rigor. 

Esta estimativa da populacrao refere-se efectivamente 
ao numero de fogos e nao ao numero de fregueses tal 
como determinava o inquerito remetido pelo cabido da 
cidade de Coimbra 13• 

Admitindo, no campo das hip6teses, que o indicador 
acima referido fosse traduzido por fregueses, entao a es
timativa demogn1fica para o conjunto tetTitorial da fregue
sia de Sao Silvestre resultaria bastante "desfocada" por 
defeito. Mesmo que o aludido indicador correspondesse 
apenas as "almas urbanas" - residentes no aglomerado 
principal da freguesia, a Vila - , nao deixaria de significar 
urn ligeiro decrescimo relativamente a conversao demo
grafica do registo14 estampado no Numeramento de 1527. 

12 A sua demoli9iio, no ultimo quartel de oitocentos, enquadrou a 
primeira renova9iio urbana lousanense, de que resultou a constru9iio da 
nova igreja matriz (cujas obras principais decorreram entre 1873 e 1882, 
mas somente no alvor dos anos 20 o templo seria coroado com uma 
elegante torre sineira), o alargamento da pra9a do municfpio e tambem a 
destrui9ao das Iapides funerarias arrnoriadas e de outros elementos de 
arte que adomavam as capelas particulares (edificadas nos seus flancos), 
na expresslio de Alvaro Viana de LEMOS (1950), A Lousa eo seu Con· 
cellw, Imprensa de Coimbra, p. 65, urn "( ... ) vandalismo que privou a 
Lousa de alguns elementos valiosos de arte e de estudo ( ... )". 

" A este respeito, Joaquim CAR\.!oLHO e Jose Pedro PAtH (1989), "A 
diocese de Coimbra no seculo XVIII. Popula9li0, oragos, padroados e 
tftulos dos parocos", Revista de Hist6ria e Teoria da ldeias, Coimbra, 
vol. II, p. 191, assinalam a alternancia dos termos almas e fogos nas 
respostas no conjunto das 328 par6quias da Diocese de Coimbra. 

14 Neste caso, 163 "moradores". Corroborando a opinilio de Suzanne 
DAVEAU ( 1988), "Contribui9li0 para uma colectanea de antigas descri96es 

A Lousii nas informa~oes paroquiais de 1721 

A evolucrao da populacrao e do povoamento lousanense 
no perfodo pre-censitario e marcada principalmente pelo 
aumento do numero de lugares no concelho, com a res
pectiva traducrao demografica, sem que o ritmo de cresci
mento efectivo da populacrao "urbana" (residente na vila) 
seja significativo e consiga acompanhar de perto o primei
ro, pelo contrano, apenas recentemente a vila arrebata para 
si uma significativa expressao demografica em relar;ao ao 
sistema dos lugares que enreda no seu termo, retomando 
de cetta maneira a importancia demografica que assumiu 
em quinhentos, e elevando a freguesia de Sao Silvestre, 
parcialmente de feicrao "urbana", para uma liderancra ainda 
mais forte na concentracrao da populacrao e dos fogos, 
embora sem olvidar os ajustes administrativos entretanto 
ocorridos e as suas consequencias neste domfnio, assim 
como outras imagens geognificas decorrentes das muta
croes sociais, econ6micas, polfticas e culturais, dentre as 
quais destacamos as morfol6gicas e as funcionais. 

Fixando-nos no conceito de fogo, o valor estimado pelo 
paroco ajusta-se de forma mais correcta ao teiTit6rio deli
mitado pela freguesia de Sao Silvestre da Lousa. 

Embora sem conseguirmos avaliar com precisao a even
tual diferencra emergente da evolucrao da dimensao media 
da famflia nesse perfodo, o referido indicador e sin6nimo 
de acrescimo quantitativo relativamente a 1527, uma vez 
que esse valor (600) e superior ao total expresso para a 
vii a e 0 seu termo do is seculos antes, isto e, em 1721' uma 
unica freguesia concentra maior numero de fogos, do que, 
em 1527, o somat6rio dos "moradores" de todos os lu
gares do concelho15 fen6meno que se justifica essencial
mente pelo acrescimo do numero de lugares em todo o 
concelho e a correspondente expressao demografica com 
evidente repercussao ao nfvel das freguesias, como acima 
notamos. Permitam-nos recuar no tempo. 

0 Numeramento de !527 16
, desencadeado por uma carta 

circular dirigida por D. Joao Ill a cada urn dos corregedores 
das seis comarcas em que o reino entao se dividia, nao 
relaciona os lugares com as freguesias paroquiais, embora 
nos parecra de admitir a existencia (pelo menos) parcial 
destas ultimas nessa epoca. 

geograficas da Lousii", in Jomadas de Cu/tura e Turismo ( 16-17 de 
Julho de 1988). Comemorafao do 150. o Aniversario da 1. o Viagem Turfs
rica e Cultural a Serra da Lousa ( 1838-1988), Lousa, BMUCML, p. 97, 
admitimos que a cada morador (entenda-se chefe de famflia) 
correspondesse, em media, quatro habitantes, taxa de conversiio que re
sultaria em "( ... ) cerca de 650 habitantes na propria vila ( ... )". 

15 0 valor acumulado atinente ao municipio da Lousa perfaz 528 
"moradores" e niio 525 como por lapso se indica, nao sendo de excluir 
que o erro possa existir ao nfve l da distribuicrao parcelar dos "moradores" 
por Iugar, cenario que tambem niio poupou o antigo concelho de Serpins. 

16 As "Aetas da Comarca da Beira", conjuntamente com as "Aetas 
Damtre Tejo e Odiana", foram publicadas, sob o tftulo "Cadastro da 
Popula9l'io do Rei no (1527)", por Joao Telo de Magalhaes Cou<:o (I 934), 
na Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Ano II , a paginas 28-243. As vilas de Serpins e da Lousa estlio 
inventariadas nas paginas 224-225. 
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Na tentativa de estabelecer essa correspondencia enten
demos pertinente esbo9ar o cemlrio da possfvel distribui
yao dos "moradores" pelas freguesias. Assim na freguesia 
da Lou sa coligimos l 03 "moradores" nos lugares do seu 
termo, a que se acrescem mais 163 "moradores" na vila, 
o que perfaz 266 "moradores"; em Vilarinho, 137 "mora
dares"; em Foz de Arouce, 85 "moradores", e em Rio de 
Vide, 38 "moradores". Nao distribufmos os 11 "morado
res" computados para a "serra" bern como os dois relati
ves ao top6nimo "ffaramdo", cuja localizayao desconhe
cemos. Avila de Serpins eo seu termo contava entao 116 
"moradores". Casal de Ermio nao faz parte da relayaO 
inscrita no Cadastro quinhentista. 

Tomando como referencial da analise os valores relati 
ves de cada freguesia e o corresponde peso no conjunto 
do concelho, e possfvel estabelecer, para essa epoca, a 
seguinte hierarquia (em valores relativos aproximados): 
Lousa (51%), Vilarinho (26% ), Foz de Arouce (16 1to ), Rio 
de Vide (7%). Considerando, por hip6tese, a freguesia de 
Serpins integrada no termo do municipio lousanense, como 
aconteceu em parte desde 1836, entao o conjunto sofre 
pequenos ajustes : Lousa (42%), Vilarinho (21 %), Serpins 
(18%), Foz de Arouce (13%), Rio de Vide (6%). 

Em bora em plano secundario, Foz de Arouce e Vilarinho 
eram entao os aglomerados populacionais mais importan
tes do termo da vila da Lousa, contando cada urn cerca de 
190 habitantes, nao sem rela91io com o facto de cada qual 
constituir a sede de uma freguesia paroquial que deles 
tomou o nome por emprestimo. A povoa91io de Rio de 
Vide, sede da outra freguesia paroquial, no termo ociden
tal da Lousa, na vizinhan~a do municipio mirandense e 
do Couto de Semide, devota do ap6stolo Santiago, des
perta,·a menos desenvolta no domfnio demografico oeste 
segundo quarteJ de quinhentos, nao ultrapassando OS 84 
habitantes. 

De igual modo, existiam cerca de 464 habitantes no 
termo de Serpins, e aproximadamente 100 habitantes na 
vila, o que efectivamente mesmo nessa epoca nao era muito 
significative, mas mesmo assim voltamos apenas a encon
trar referencia a vila de Serpins nesses termos demogni
ficos bern perto dos nossos dias, depois de outros factores 
terem sido intervenientes privilegiados nesse processo 
evolutivo. 

Este acrescimo do numero de fogos entre os dois mar
cos temporais nao deixara de significar urn corresponden
te aumento demografico, pelo menos desde o alvor do 
seculo XVIII. Embora as produ96es locais representem 
externalidades face as Informa~oes Paroquiais de 1721, 
uma vez que o inquerito foi talhado na estreita fieira dos 
objectives da hist6ria sacra e nao da hist6ria secular, pa
rece-nos de admitir que o milho grosso ja entao deveria 
ter alguma importancia na fileira das produ96es agrfcolas 
e no quadro dos cereais panificaveis, e em meados da 
centuria, pelo menos, assumiria Iugar destacado nesses 
domfnios, como se pode averiguar da leitura das informa-
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96es paroquiais de 1758 17
• Associado a outros produtos, 

nomeadamente 0 feijao, nao deixa de ser cumplice desse 
surto demografico e de povoamento, e de outras profundas 
altera96es na organiza91io do espa9o rural. Esta tese foi 
defendida pela Prof". Fernanda CRAVIDAo (1988, pp. 61-
-62) no excelente estudo que dedicou a Gandara. A con
ceituada investigadora do Institute de Estudos Geografi
cos da Faculdade de Letras de Coimbra, corroborando as 
opinioes de ORLANDO RIBEIRO e A. de OuvEIRA MARQUES, 
advoga que a "Revolu91io do Milho" e o facto fundamen
tal que podera explicar, de certo modo, a altera~ao 

demografica operada" no seculo XVIII, ap6s a relativa 
estagna~ao demografica operada no perfodo que medeia 
entre o Numeramento de 1527 e o Censo Filipino de 1640. 
"A introdu~ao do milho grosso veio por fim as sucessivas 
e cfclicas crises dos cereais, responsaveis em grande parte 
pelas oscila96es no ritmo de crescimento da popula91io". 

Este quadro evolutivo, com diferen9as de pormenor, e 
retratado nas restantes Jnforma~oes Paroquiais originais. 

Relativamente a Vilarinho, o prior Sebastiao Lopes de 
Miranda assinala 256 fogos e 800 fregueses de confissao 
e comunhao, e apenas 94 de confissao, cenario diferencia
do em rela91io a 1527, quando foram registados 137 "mo
radores", cerca de 550 habitantes. Sobre esta freguesia 
que agrupa lugares de povoamento muito antigo, e ja 
importantes no quadro do Cadastro da Popula~iio ( 1527), 
deixou o padre Antonio CARVALHO DA CosTA estimativa 
demografica menos fiaveJI8

. 

De Serpins nos da conta o respective prior, Manuel da 
Fonseca e Andrade; referenciando claramente a foote de 
informa~ao para a estimativa dos fregueses (o rol dos 
confessados), o paroco assinala 887 fregueses maiores de 
comunhao e 47 menores. 

De Rio de Vide, freguesia enraizada nas colinas 
sedimentares e na proximidade da bordadura do Maci~o 
Marginal de Coimbra que baliza o limite ocidental da Bacia 
da Lousa, assina a notfcia coeva o cura Jose Dias Duarte. 
A estimativa global de 160 fregueses parece-nos pouco 
provavel, pois isso significaria uma relativa estagna91io 
demografica; pelo contrario, ela deve reportar-se aos fo
gos para o conjunto da freguesia, e com menos probabi
lidade a populayao da sede da freguesia. 

17 A este prop6sito veja-se Maria Jose Mexia Bigotte CHoRAo (1988), 
"Inventario da Lousa nos meados do seculo XVIII", in Jomadas de 
Cultura e Turismo (16-17 de Julho de 1988). ComemorafiiO do 150." 
Aniversario da 1. • Viagem Turfstica e Cultural a Serra da Lousii (1838-
-1988), Lousii, BMUCML, pp. 131-153. 

18 Na expressiio inscrita na Corografia Portugueza e descripfam 
topograjica do famoso reyno de Portugal com as notfcias das fundafi5es 
das cidades, villas, & lugares (. .. ), Lisboa, Officina de Valentim da Costa 
Deslandes, 2.' ed., 1868, tomo II, p. 63, "Villarinho da Louziia tern ses
senta visinhos ( ... )", referindo-se talvez apenas ao Iugar sede da fregue
sia. A falta de esclarecimento no tocante as fomes utilizadas e as meto
dologias adoptadas pelo autor, minam, no entanto, a credibilidade de 
parte significativa desta obra. 



A analise geografica da populayao e da estrutura do 
povoamento e particularmente favorecida neste caso em 
resultado do conhecimento actual do conteudo diferenci
ado das informa96es prestadas quer pelo paroco quer pelo 
municipio lousanense, divergencia explicada pelas dife
ren~as nas orienta96es de base ao nfvel dos respectivos 
inqueritos 19

• 

No preambulo do extracto que foi enviado pelo muni
cipio, na versao existente na Biblioteca Nacional de Lis
boa, publicado por Belisario PIMENTA (no peri6dico "0 
Povo da Lousa", n.0 1277, 1271211959, p. 4) da-se conta 
que a freguesia de Rio de Vide estava implantada em"( ... ) 
urn campinho que esta entre os montes logo por baixo do 
Sr. da Serra o qual e foreiro e ra9oeiro ao hospital de S. 
Lazaro extra-muros da cidade de Coimbra ( ... )". 

Rio de Vide, sede da freguesia paroquial , com igreja 
matriz- cujo orago e o Ap6stolo Santiago -, e tres ermidas 
(dedicadas a Vera Cruz, Sao Sebastiao e Santa Maria Ma
dalena), apresentava entao trinta e seis vizinhos (fogos), 
estimativa superior aos 21 "moradores" assinalados no Ca
dastro de 1527. 

No derradeiro lustre do primeiro quartel de setecentos, 
para alem da sede da freguesia de Rio de Vide, foram 
assinalados os seguintes lugares no seu terrno: Pedreira 
(18 "visinhos", e uma ermida em honra de Nessa Senhora 
da Nazare); Casal do Fato (3 "visinhos"); P6voa (8 "vi
sinhos"); Casal das C6rtes (6 "visinhos"); Vidual (35 "visi
nhos"; "seis engenhos de azeite e pao", e uma ermida de 
Sao Mateus); Pisao (8 "visinhos"), Valeda Silva (13 "visi
nhos"; uma ermida dedicada a Santo Antonio) e, final
mente, Gaiate, "ultimo Iugar do dito campinho da fregue
sia de Rio de Vide", embora nao seja possfvel - atraves 
desta fonte - discriminar 0 seu numero de "visinhos", pois 
segundo nota de rodape, impressa no artigo assinado pelo 
tradutor, "urn borrao de tinta nao deixou ver o algarismo". 

Em suma, segundo esta fonte, o somat6rio dos "visi
nhos" dos lugares do terrno de Rio de Vide ultrapassa 
seguramente a fasquia dos 130, indicador esse que repre
senta mais de tres vezes o quantitative referenciado em 
1527. 

De entre os lugares arrolados em 1721, Gaiate, Rio de 
Vide, Cortes, Pedreira e Vidual ja existiam (ou pelo menos 
foram contabilizados como tal) em 1527. Os restantes 
lugares entretanto assinalados: Casal do Fato, P6voa, Vale 
da Silva, Pisao, nao foram referenciados no citado 
Numeramento. A exclusao do Iugar de Vale da Carreira
registado em 1527 -, nas Informaroes Paroquiais de 1721, 
pode resultar da sua agrega9ao geografica ao Vidual. 

E este acrescimo dos lugares do termo de Rio de Vide 
e a correspondente expressao demografica, comparativa-

19 A respeito do interrogat6rio destinado aos municfpios veja-se Maria 
Jose Mexia Bigotte CHORAO (1987), "Inqueritos promovidos pela coroa 
no seculo XVIII", Revisra de Hisu5ria Econ6mica e Social, 2 1, pp. I 29-
-130. 

A Lousa nas informar;oes paroquiais de 1721 

mente aos registos efectuados no Numeramento de 1527, 
que explica grande parte 0 acrescimo demografico (fogos 
e populayao) no conjunto da freguesia, superando e 
"ensombrando" assim o contribute - posto que bastante 
positive - advindo do acn!scimo populacional da sede da 
freguesia. 

Relativamente a Casal de Ermio e a Foz de Arouce, 
apenas o recurso a informa96es de segunda ordem permite 
colmatar a lacuna assinalada. 

Casal de Ermio apresentava entao 48 fregueses. Nao 
obstante constituir a primeira estimativa demografica, pa
rece-nos "desfocada" por defeito, o que nos leva a admitir 
tratar-se efectivamente de fogos, cenario que nao deixa de 
encontrar alguma justifica9ao nas estimativas demograficas 
posteriores. 

A freguesia paroquial de Foz de Arouce apresentava 
nessa epoca "( ... ) 622 freguezes de Sacramento", registo 
que se coaduna com os anteriores, assinalando-se, para 
alem da igreja que "he vigayraria", tres capelas e cinco 
ermidas, implantadas de urn modo geral em lugares cuja 
existencia e conhecida pelo menos desde 1527. Relativa
mente a organiza9ao religiosa sao fornecidas interessantes 
noticias. 

3. INQUERITO DE 1721 

"Nos Deao, Dignidades, Canegos, & Cabbido Sede 
Episcopali Vacante desta Cidade, & Bispado de Coimbra, 
&c. Fazemos saber aos Reveredos Priores, Reytores, 
Vigarios, & Curas annuaes nossos subditos, a cada hu dos 
quaes a presente for remetida, & apresentada, pella pessoa 
que levar o Rol dos confessados, ou por qualquer outra 
via, q. sua Magestade, q. Deos guarde, he servido, reco
mendarnos co toda a brevidade hajamos de enviar a Cida
de de Lisboa Occidental as noticias seguintes. 

Quantas Capellas, ou Ermidas ha nessa freguesia, quaes 
sao do Povo, & quaes de Instituhidores particulares, & 
estes como se chamavao, ou chamao, se algua he frequen
tada de concurso de gente, por ser a Imagem milagrosa. 

Se na Igreja da freguesia, ou Capellas ha algua reliquia 
insigne de que Santo, ou Santa, & se tern authentica cer
tidao de Roma. 

Que numero de freguezes tern a freguesia, q. Mostei
ros, se ha Casa de Misericordia; Hospitaes, ou Recolhi
metos, em q. anno forao fundados, & por quem. 

Os letereiros de todas as Sepulturas, & Capellas, & 
Armas que tern. 

Todas as memorias antigas q. ouver no Cartorio da 
lgreja de quaesquer perogativas q. !he fossem concedidas, 
ou succedidas. 

Que os Reverendos Parochos das Collegiadas declarem 
o numero dos Beneficios, quem os apresenta, & se ha 
Coadjuctores. 

Quantos livros ha de baptizados, cazados, & defuntos 
em que anno principiarao, incluindo os que de presente 
servem. 
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Se ha memoria de algum Varao insigne que natural 
fosse da dita freguesia, assinalado em virtudes, ou letras. 

E para se satisfazer com a dita recomendar;ao, manda
mos ao Reverendo Parocho, ou a quem suas vezes fiser, q. 
tanto q . esta lhe for entregue, sobpena de quatro mil reis, 
pagos do Aljube, far;a em termo de quinze dias toda a 
diligencia para averiguar as notfcias insinuadas nesta 
Ordem, declarando por escrito, bem distintamente, o q. a 
cada hum dos Interrogatories pertence, sem interpolar;:ao: 
& dado caso, q. encontre com letras Goticas, & antigas, & 
nao haja pessoas, q. as saibao ler, darao esta conta na 
informar;:ao q. fizerem, para a vista della, se mandar pes
soa q. a lea, quando a noticia q. se der o pedir; & 
succedendo nao achar noticias q. dar a algu dos ditos 
interrogatories, o declare no mesmo Iugar insinuado; & 
feita esta deligecia, do q. ouver, & achar no estado, & ser 
q . for, dara o Reverendo Parocho sua informar;:ao, q. fara, 
ou madara fazer, & por elle serajurada in verbo Sacerdotis, 
& assinada, & a mandara entregar ao Escrivao da camera 
do Bispado por pessoa segura dentro de mais cinco dias, 
alem dos quinze, q. se lhe dao para alcnr;ar as noticias, & 
fazer a informar;:ao, tudo debaixo da mesma pema. Dada 
em Coimbra sob o sinal somete do Reverendo Doutor 
Mauricio Sarayva da Costa nosso Provisor, aos 18 de Abril 
de 1721, annos. Fracisco Maciel Malheiro Escriva6 da 
Camera Ecclesiastica a fiz. 

Mauricio Sarayva da Costa 

Ordem para o Reverendo Parocho a q. for prezentada 
fazer a deligencia q. nella se declara" 20• 

3.1 Lousii 

"Reverendo Manuel Lopes Serra, prior da colegiada de 
Sao Silvestre da vila da Lousa, bispado de Coimbra, satis
fazendo a ordem do Muito Reverendo Doutor Mauricio 
Saraiva da Costa, provisor deste bispado. 

Declaro que esta igreja e colegiada e tem quatro bene
ffcios simples cuja ( ... ) assim da igreja como dos beneff
cios e da serenfssima Casa de Aveiro. 

Tern esta freguesia onze ermidas do povo a saber: uma 
de Sao Joao Baptista; de Sao Tome; Sao Tomas; Santo 
Ant6nio; Sao Lourenr;o; Nossa Senhora da Piedade; Nos
sa Senhora da Nazare; Nossa Senhora da Gra~a; Nossa 
Senhora dos Remedios; Nossa Senhora das Preces; Santa 
Luzia; e estas ermidas estao divididas por toda a fregue
sia. 

Dentro da igreja esta uma cayela da Senhora da Con
ceir;ao de que e administrador Alvaro Serra Velho da ci
dade de Coimbra e tern suas armas sobre o arco da dita 
capela com seu letreiro que por estar ja apagadas as letras 

20 Transcri~iio do Inquerito remetido pelo Cabido de Coimbra aos 
respectivos subditos paroquianos, que serviu de base as informa~oes 
paroquiais por eles recolhidas no ano de 172!. Encontra-se apenso a 
'arias das respostas guardadas no Arquivo da Universidade de Coimbra. 
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se nao pode ler s6 as primeiras letras; dizem fora instituf
da a dita capela por Adriiio Dias, cidadiio da vila de Penela. 

Ha outra capela de Jesus mista na capela maior da 
mesma igreja para onde tern grades e serventia, da qual e 
administrador Antonio Lufs de Melo da cidade de Coim
bra, a qual capela foi institufda pelo padre Joao de Caceres 
de Melo, natural desta vila, e tern suas armas, o qual padre 
viveu uma vida muito exemplar, e por se tirar da comuni
car;:ao do mundo se retirou por muitos anos para um de
serto onde chamam a ribeira de Sao Joao e entre uns montes 
nessa ribeira edificou uma ermida que hoje esta arruinada, 
onde viveu por muitos anos e depois por instancia de seus 
parentes se recolheu ao seu antigo domicflio que tinha 
nesta vila onde faleceu com grave opiniao, e mandou por 
sobre a sepultura que tem na dita capela este epitome: Vita 
honesta - facultas certa - domus quieta - dona Caelestia, 
e na dita capela deixou duas missas cada semana para 
sempre e nem consta da era em que fossem institufdas 
nenhuma das sobreditas capelas. Ha na dita igreja outra 
capela do Santfssimo com sua irmandade erigida por au
toridade prelado, que se diz fora institufda a dita capela 
pelo sobredito padre, e nenhuma das sobreditas ermidas e 
capelas e frequentada de concurso de gente excepto no dia 
de cada uma, nem tern imagem milagrosa a que haja de 
concorrer muito concurso de gente. 

Ha outra capela em uma quinta proxima a dita vila de 
que e administrador Ant6nio Monteiro da Mota, que foi 
institufda ha poucos anos por seus tios o padre Gaspar 
Monteiro da Mota e Joiio Rebelo da Mota. 

E niio M nesta igreja nem capelas e ermidas da fregue
sia relfquia alguma insigne. 

Tem esta freguesia perto de seiscentos fogos; nela nao 
ha mosteiro algum nem recolhimentos; ha sim casa de 
miseric6rdia com sua irmandade que por ser antiga nem 
consta do tempo em que fosse erigida nem por quem. 

As sepulturas que ha na igreja de pessoas particulares, 
e uma na capela maior que tem suas armas com o letreiro 
seguinte: Aqui jaz D. Ines de G6is, mulher que foi de 
Pedro Machado que os mouros mataram quando o Sr. 
Infante D. Fernando passou em Africa; foram senhores 
desta vila e terra e as mais letras se niio declaram. 

Outra ao pe dos degraus da dita capela maior com suas 
armas e letreiro seguinte: Sepultura de Melchior Henri
ques Amaut, cavaleiro da Ordem de Santiago, alcaide maior 
da vila de Sesimbra e natural desta, e de sua mulher D. 
Maria da Concei~ao (?) e de seus herdeiros. 

Outra sepultura ao pe com suas armas de que era Se
nhor Bartolomeo da Costa Mesquita, natural desta vila e 
hoje e de sua filha D. Bemarda Antonia de Mesquita, e 
por estar gasto o letreiro dela se nao sabe ler. 

Ha outra sepultura na dita igreja dentro digo da parte 
de dentro da porta travessa da igreja com suas armas e o 
letreiro seguinte: aqui jaz D. Catarina Freire filha do(?) 
Joao Freire de Andrade natural desta vila, e Lufsa Cardoso 
Castelo Branco primeira mulher que foi de seu ( ... ) neto 
Joao Freire de Andrade, cuja sepultura e sua perpetua e 



dela e hoje Senhor Francisco Coelho de Melgar da cidade 
de Lisboa. E nao h3. mais sepulturas particulares que cons
tern por letreiros ou armas. 

No cart6rio da igreja nao h3. mem6rias antigas que lhe 
fossem concedidas ou sucedidas. 

Os livros dos baptizados que ha nesta igreja sao dez; o 
prirneiro principiou em o anode 1588 e findou no ano de 
1600; o segundo principiou em 1600, e findou em 1621; 
o terceiro principiou em 1621 e findou em 1639; o quarto 
principiou em 1639, e findou em 1651; o quinto princi
piou em 1654 e findou em 1663; o sexto principiou em 
1663 e findou em 1677; o setimo principiou em 1677 e 
findou em 1701; o oitavo principiou em 1701 e findou em 
1715; o nono principiou em 1715 ate o presente, e declare 
que nao sao senao nove Jivros. 

Os Iivros de defuntos sao seis: o primeiro principiou 
em 1579 e findou em 1590; o segundo principiou em 
1600 (por o livro antecedente lhe faltarem no firn alguns 
cademos) e findou em 1662; o terceiro principiou em 1622 
e findou em 1659; o quarto principiou em 1659, e findou 
em 1670; o 5.0 principiou em 1670 e findou em 1704; e 
o que de presente serve principiou em 1704. 

Os livros dos recebimentos sao tres: o primeiro princi
piou em 1623 e findou em 1660; o segundo principiou em 
1660 e findou em 1671; eo que de presente serve princi
piou em 1671; e nao ha livros mais antigos nesta lgreja 
por se dizer que se queimaram com urn incendio que houve 
em casa do paroco. 

Nao ha mern6ria alguma nesta freguesia de que hou
vesse varao insigne em letras ou virtudes excepto o dito 
padre Joao de Caceres de Melo de que assim se faz men
~ao e para satisfa~ao dessa ordem nao tenho nem sei mais 
notfcias (?) algumas que haja de dar em verdade de que 
passei esta que juro in verbo sacerdotis. 

Lousa, 30 de Maio de 1721 
Manuel Lopes Serra" (A.U.C., 1721 a). 

3.2 Rio de Vide 

"Satisfazendo a ordem que me foi entregue com o rol 
dos confessados respondo: tern esta freguesia de Santiago 
de Rio de Vide duas capelas, quatro do povo e uma do 
padre Bernardo Seco, a qual esta o dito padre obrigado [a] 
reparar e paramentar e nenhuma e frequentada de concur
so de gente. 

Nao ha na dita igreja nem nas capelas da dita freguesia 
relfquia alguma insigne de santo ou santa. 

Tern esta freguesia 160 fregueses casados, viuvos e 
viuvas. Mosteiros nao tern nenhum, nem casa de miseri
c6rdia, hospitais, nem recolhimentos. 

Nao tern a dita igreja sepulturas de pedra nem capelas, 
nem armas, nem mem6rias antigas que haja no cart6rio da 
dita igreja de nenhuma prerrogativa que lhe fosse conce
dida. 

Nao e esta igreja colegiada, antes e anexa a de S. Miguel 
do Iugar de Foz de Arouce. 

A Lousii nas infomzafi5es paroquiais de 1721 

Os livros que ha de baptizados sao cinco, urn deles que 
come~ou em 24 de Julho de 1 699 e tambem de defuntos 
e casados; e outro que tern seu princfpio em 10 de Dezem
bro de 1679 e tambem de defuntos; e outro que principiou 
em 2 de Maio de 1649 e serve tambem de casados e 
defuntos; e o quarto livro que serve tao somente de bap
tizados principiou em 17 de Mar~o de 1694; e o quinto 
que agora serve de baptizados principiou em 2 de Mar~o 
de 1713, e outrossim alem de cinco livros acbo outro que 
serviu de baptizados, casamentos e defuntos e que por ser 
tao antigo !he faltam algumas folhas no princfpio mas 
segundo dele vejo principiou no ano de 1599; mais urn 
livro que serve dos recebimentos tao somente principiou 
em 20 de Mar~o de 1709; mais outro livro de defuntos 
que principiou em 19 de Fevereiro de 1694. 

Nao ha nesta freguesia mem6ria alguma de varao in
signe assinalado em virtudes nem em letras que natural 
fosse desta freguesia. 

Isto e o que sei e acho nesta minha igreja e freguesia 
deJa, que por assim passar na verdade mandei fazer esta 
em que me assinei (?) e juro em "verbo sacerdotis". 

Rio de Vide, de J unho 12, de 1721. 
0 ( ... ) cura Jose Dias Duarte" (A.U.C., 1721 b). 

3.3. Serpins 

"Manuel da Fonseca e Andrade, prior da paroquial igreja 
de Nossa Senhora do Socorro da vila de Serpins deste 
bispado de Coimbra, satisfazendo a ordem do Muito Se
nhor Reverendo Cabido da Santa Se da dita cidade, que 
em meu poder fica; e pelo que respeita ao primeiro item 
da dita ordem digo que as capelas desta minha freguesia 
sao as seguintes: na vila, a da Nossa Senhora da Gra~a. e 
outra do Santo Cristo; no Iugar do Bra~al, a capela de S. 
Lourenc,:o; no Iugar de Alveite, a de Sao Sebastiao; no 
Iugar da Ribeira do Conde, a de Sao Jose; no Iugar do 
Pereiro, a de Santo Ouvfdio; no Iugar de Santo Aleixo, a 
capela de Santo Aleixo; no Iugar de Alcaide, a capela de 
Santo Ant6nio; no Iugar de Soutelo houve uma capela de 
Sao Pedro e por se arruinar veio para a matriz o glorioso 
Santo. Estas capelas todas sao do povo; nao tern fabrica 
alguma nem se acha memoria que houvesse em algum 
tempo; mas sao os moradores dos ditos lugares [que] as 
revisitam por elas se sacramentar os enfermos e por isso 
vao os ornamentos ( ... ) com (?) o mais necessaria a ma
triz. No Iugar das Rodas ha uma Capela de S. Francisco 
que se diz mandara fazer urn clerigo chamado Simao de 
Morais, mas nao consta !he deixasse bens alguns para a 
fabrica, e hoje se administra deJa os sacramentos aos 
moradores circunvizinhos que contribuem na forma das 
mais capelas, e nenhuma destas capelas e frequentada de 
concurso de gente. 

E pelo que respeita ao segundo item digo que nesta 
igreja ou capelas referidas nao ha relfquia alguma. 

Ao terceiro item que OS fregueses desta igreja como e 
de ver do rol dos confessados sao maiores de comunhao 
887, e menores 47. 
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Nao ha mosteiros, hospitais, nem casas de misericordia 
ou recolhimento nem memoria de que os houvesse. 

Ao quarto item que nao ha nesta igreja sepulturas, cape
las, nem letreiros, nem armas, pelo que a resposta ao quin
to item [digo] que nao ha nesta igreja memorias antigas, 
pais senao acha nela tombo ou cartorio de sua cria<;ao e 
s6 OS podera haver no Real Mosteiro do Lorvao que e do
natano desta igreja ou na camara episcopal dessa cidade. 

Ao sexto item digo que este igreja e freguesia nao e 
colegiada para que possa haver beneffcios. 

Ao setimo item digo que se acham nesta igreja seis 
livros de baptizados, obitos e casados; consta do mais antigo 
ter seu princfpio na era de 1545 eo mais moderno consta 
findar-se na era de 1683, os quais todos e cada urn deles 
se acham tao velhos, rotos e rasgados e misturados os 
assentos uns com os outros que se nao pode resumir a 
m1mero a continua<;:ao de1es, e da sobredita era de 1585 
para ca principiou urn dividido em tres partes. a primeira, 
dos baptizados, que findou em 1715; a seguinte dos casa
dos que findou em 703; e a terceira dos obitos que findou 
em 714; e daf para ca vao correndo dois Iivros, urn dos 
casados e outro dos baptizados e 6bitos. 

Ao oitavo item nao M mem6ria nesta igreja houvesse 
a1gum varao assinalado em virtudes ou 1etras. Tudo o re
ferido e 0 que achei nesta minha freguesia fazendo toda a 
diligencia possfve1 o que se afirma "in verbo sacedotis". 
Serpins, de Maio 19, Era de 1721. 

Manuel da Fonseca e Andrade" (A.U.C., 1721c). 

3.4. Vilarinho 

"Em satisfa<;ao de uma ordem que em sete do corrente 
mes de Maio me foi entregue a jufzo do Muito Reverendo 
Senhor Cabido sede vacante da cidade de Coimbra, eu 
Sebastiao Lopes de Miranda, prior da paroquial igreja de 
Sao Pedro deste Iugar de Vilarinho da vila da Lousa e 
bispado da dita cidade, informando-me com pessoas anti
gas e fidedignas e revendo as coisas que conduzem para 
a verdadeira informa<;:ao que se me manda dar, achei se
gundo a ordem dos ministros em serem na mesma ordem 
o seguinte. 

Em esta minha igreja nao ha mais que a capela maior 
que e dos parocos, e outra de Jesus que e do povo. As 
ermidas que ha em a dita minha freguesia sao as que se 
seguem: em este Iugar de Vilarinho, a Ermida dos Ffsicos 
Santos, Sao Cosme e Sao Damiao, e outra de Sao Domin
gos; em o Iugar do Prilhao uma de Sao Bartolomeo; em 
o Iugar do Boque, a de Sao Inacio; em o Iugar da Rogela 
urna de Santo Amaro; em o Iugar do Freixo uma de Sao 
Lufs; em o Iugar a que chamam do Espfrito Santo uma 
ermida do mesmo Espfrito Santo; em o Iugar de Fiscal 
urna de S. Sebastiao; em o Iugar do Franco uma de Santo 
Ant6nio; e todas estas ermidas sao do povo sem em algu
ma delas certeza algoma de pessoa ou pessoas particula
res; e apenas nos dias dos santos nomeados se diz em 
todas algumas missas sem haver encargo de gente por nao 
haver nelas imagens de milagres manifestos. 
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Em esta igreja ou em alguma das preditas ermidas nao 
ha relfquia alguma insigne de santo ou santa, e por isso 
tambem nao ha certidao alguma autentica de Roma. 

Esta minha freguesia tern 256 fogos, e fregueses de 
confissao e comunhao 800, e somente de confissao 94. 

Em ela nao ha mosteiro, casa de misericordia, hospital 
ou recolhimento algum. 

Em a capela maior desta minha igreja ha uma sepultura 
com urn letreiro de letra que parece gotica e se nao sabe 
ler; ha a dita sepultura dos parocos desta igreja. 

E nao ha em a dita igreja cart6rio algum porque se 
conhe<;:a memorias antigas. 

Esta minha igreja nao e colegiada da apresenta<;:ao do 
Senhor Reverendo Cabido e tendo urn coadjutor para 
melhor expedi<;:ao da administra<;:ao dos sacramentos. 

E urn livro de baptizados que principiou em 1548; e 
outro que principiou em o ano de 1648; e outro que prin
cipiou em o ano de 1684; e outro que principiou em 1706, 
e o que de presente serve, que com os sobreditos faz cin
co, e principiou em 171 I anos. 

E urn livro de casados que principiou em o ano de 
1548; outro que principiou em o ano de 1645; outro que 
principiou em o ano de 1684; outro que principiou em o 
anode 1711, digo 709, eo que de presente serve, que com 
os ditos sao cinco, principiou em o a no de 1719. 

E os dos defuntos, urn que principiou em o ano de 
1547; outro que principiou em o ano de 1646; outro que 
principiou em o ano de 1684; e com o que de presente 
serve, fazem quatro, que principiou em o ano de 1705. 

E nao ha memoria de varao a1gum que natural fosse 
desta freguesia assinalado em virtudes ou letras. E nao me 
consta mais nem pude averiguar com mais industria<;:ao as 
coisas constantes aos interrogat6rios na dita ordem espe
cificados e por virtude desta como manda isso? "in verbo 
sacerdotis" ser verdade conforme referido e tendo assim 
como declarado e, por verdade de que tudo mandei passar 
a presente que assinei em osdezanove dias do mes de 
Maio de 1721 anos, e eu sobredito prior Sebastiao Lopes 
de Miranda a fiz, escrevi, subscrevi, e a assinei dia "ut 
supra". 

Prior Sebastiao Lopes de Miranda" (A.U.C., 172ld). 

4. NOTICIAS DAS IGREJAS DO BISPADO DE 
COIMBRA 

4.1. Casal de Ermio 

"A igreja de Santo Antonio do Cazal de Ermyo [he] 
curato annual. 

Nesta freguezia ha huma Cappella de 11 missas que 
instituira Marcos Alz Negrao e sua molher Inez Perera de 
Saa de que he Administrador Antonio Furtado. 

Ha outra Cappella que instuira Leonor Esteves com 
obriga<;:ao de sinco missas. 

Tern esta freguezia 48 freguezes. 



Ha tres Livros de batizados, cazados e defuntos. 0 1.0 

do anno de 1565, o 2°. do anno de 1628, o 3.0 do anno de 
1651 que de prezente serve" (Augusto CID, 1944a, p. 4). 

4.2. Foz de Arouce 

"A Igreja de Sam Miguel de Foz de Arouce he 
Vigayraria. 

Tern bua ermida de Sam Fructuozo no Iugar de Framillo. 
Outra no Iugar da Marmeleyra de Sam SebastHio. 
Outra de Santo Antao no Iugar de Covellos. 
Outra de N.• s.• que chamao da Pegada. 
Outra de Santo Amaro no Iugar da Foz do Arouce que 

todas sao do Povo. 
Na igreja Matris esta burna Capella do Espirito Santo 

que instituio Antonio Rodrigues, aonde se acba urn Ietreyro 
que dis: Capella que fez Antonio Rodrigues para si e para 
seus descendentes, na qual se diram quinze missas cada 
anno para sempre por sua ten~ao, para as quaes, e concer
to della deixou a ter~a de todos os seus bens que por sua 
morte se acharem e tudo se cumprira na forma do seu 
testamento anno de 1643 - . 

No Iugar da Marmeleyra esta outra Capella do mesmo 
Instituidor com o seguinte letreiro: - Obra que mandou 
fazer Antonio Rodrigues natural da mui nobre, e sempre 
leal Villa da Louzaa, anno do Senbor de 1627-. 

No simo do Iugar de Foz de Arouce se acha burna 
Cappella, que instituio Francisco Jorge, e sua Molher 
Thomazia Joao com o seguinte letreyro: 

- Esta obra mandou fazer Francisco Jorge, e molher 
Thomazia Joao anno de 1646 - e pedem hua Ave maria
e continua o letreiro - Esta obra reformou Manoel Secco 
Jorge, e sua molher Maria Secca Neto - anno de 1717 -. 

Na dita Cappella do Espirito Santo esta hua sepultura 
com o seguinte letreyro - Aqui jaz o Padre Hyacinto Ro
drigues Pinto - por sua alma, e ten~ao com sincoenta 
missas de ten~ao cada anno, anno de 1678 - . 

Tern esta freguezia 622 freguezes de Sacramento. 
Ha tres Jivros de Batizados, o 1.0 do anno de 1611. 0 

2.0 do anno de 1634, e 3.0 do anno de 1683. 
Ha urn Iivro de Defuntos do anno de 1686. Ha outrode 

Cazados do anno de 698" (Idem, 1944b, p. 4). 

4.3. Lousli 

"A igreja de Sam Silvestre da Villa da Louzaa he 
Priorado. 

He Collegiada, e tern 4 beneficios simples. 
Tern bonze Ermidas do Povo. A de Sam Joao Baptista, 

de Sam Thome, de Sam Thomaz, de Santo Ant6nio, de 
Sam Louren~o, deN. Sr." da Pied.e, a de N. Sr." da Nazae
reth, adeN. Senbora da Gra~a e de N. Sr." das Preces, a 
de Santa Luzia. 

Ha burna Cappella de Jesus mixta na Cappella mor 
desta Igreja de que he Administrador Ant6nio Luis de Mello 
da Cidade de Coimbra, que instituio o Padre Joao de 

A Lousii nas informar;oes paroquiais de 1721 

Car~eres de Mello natural desta freguesia, o qual viveo 
burna vida muito exemplar, e por se tirar da comunica~ao 
do Mundo se retirou por muitos annos para hum dezerto, 
aonde chamao a Ribeyra de Sam Joao e entre huns montes 
dessa Ribeyra edificou burna Ermida que hoje esta arrui
nada, aonde viveo por muitos annos, e ao dipois a instancia 
de seus parentes se recolheo ao seu antigo domicflio que 
tinha nesta Villa, aonde fale~eo com grande opiniao e 
mandou por sobre a sepultura este epitafio = Vita honesta 
= facultas certa = domus quieta = dona coelestia=. 

Na quinta de Antonio Monteiro de Motta ha huma 
Cappella que administra o mesmo e della foi administra
dor e instituidor seu Tio o Padre Gaspar Monteiro da Motta. 

Tern esta freguesia seis centos fogos. 
Tern Casa de Mizericordia com sua Irmandade e do 

tempo da sua ere~ao nao consta. 
Na Igreja esta burna sepultura com o seguinte epitafio: 
Aqui jaz D. Ignes de Goes molher que foy de Pedro 

Machado que os Mouros matarao quando o Senbor Infan
te D. Fernando pasou em Africa, forao Senhores desta 
Villa. 

Ha dez Livros de baptizados, o 1.0 do ano de 1588. 0 
2.0 do anno de 1600. 0 3.0 do anno de 1621. 0 4.0 do anno 
de 1639. 0 5.0 do anno de 1651. 0 6.0 do anno de 1653. 
0 7.0 do anno de 1677. 0 8.0 do anno de 1701. 0 9.0 do 
anno de 1715, e o ultimo que desde entao athe o presente 
serve. 

Tern 6 livros de Defuntos. 0 1.0 do anno de 1579. 0 2.0 

do anno de 1590. 0 3.0 do anno de 1600. 0 4.0 do anno 
de 1622. 0 5.0 do anno de 1659. 0 6.0 do anno de 1670. 

Tern trez livros de Cazados, o 1.0 do anno de 1623. 0 
2.0 do anode 1660. 0 3.0 do anno de 1671" (Idem, 1944c, 
pp. I e 3). 

4.4 Rio de Vide 

"Ha neste termo urn campinho que esta entre montes 
logo por baixo do Sr. da Serra, o qual e foreiro e ra~oeiro 
ao hospital de S. Lazaro extra-muros da cidade de Cairn
bra o qual conta de uma freguesia que tern em si os Juga
res seguintes: 

"Rio de Vide esta situado em urn alto do dito campinho 
e ao pe do monte do dito Sr. da Serra que tern trinta e seis 
visinhos. Ha no dito Iugar uma igreja matriz cujo oraculo 
e o Ap6stolo Santiago e tern seu cura. E no fim do dito 
Iugar e a ermida da Vera Cruz a qual se faz festa todos OS 

anos e se da urn bodo e no pe da dita ermida esta a fonte 
do Iugar. E ha no meio do mesmo Iugar uma ermida de 
S. Sebastiao feita ha poucos anos muito bern armada e 
debaixo do altar esta Cristo morto em uma cama e as tres 
Marias ao pe e os martires. Ha na ilbarga do mesmo Iugar 
para o norte, outra ermida que e de Santa Maria Madalena. 

"Pedreira esta situada em urn alto e tern dezoito visinhos 
e uma ermida deN". s•. da Nazare da qual se administram 
os sacramentos aos enfermos do Iugar e dos Iugares 
circunvisinhos. 
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"Casal do Fato esta situado em urn cabe<;:o ao pe de 
uma serra e tern tres visinhos. 

"Povoa esta situada sabre outro cabe<;:o ao pe da roes
rna serra e tern oito visinhos. 

"Casal das Cortes esta situado no meio do dito campinho 
e tern seis visinhos. 

"Vidual esta situado na borda do dito campinho ao pe 
duns montes e tern trinta e cinco visinhos ao pe dele vai 
urn regato de agua com que movem seis engenhos de 
azeite e pao e no cimo do dito Iugar ha uma ermida de Sao 
Mateus da qual se administram os sacramentos aos enfer
mos do Iugar. 

"Pisao esta situado em urn alto ao pe de dito ribeiro e 
duns montes e tern oito visinhos. 

"Vale da Silva tern treze visinhos esta situado num 
cabeyo ao pe de uns montes e ha ao pe do dito Iugar uma 
errnida de Santo Antonio que serve para deJa se adminis
trarern os sacramentos aos enfermos do dito Iugar e dos 
lugares visinhos. 

"Guaiate (sic) esta situado em urn baixo ao pe do ribei
ro sobredito e tern ... (1) visinhos e e o ultimo Iugar do 
dito campinho da freguesia de Ridevide (sic). 

lgreja de Ridevide: 
"Ha na dita igreja as confrarias seguintes: 
"Uma do Santfssimo Sacramento que tern irmandade 

que acompanha na Semana Santa e nos dias das festas e 
quando sai aos enfermos cujo rendimento se gasta com a 
cera em duas festas que lhe fazem os mordomos que se 
elegem cada ano. 

"Outra da Senhora do Rosario que tambem tern irman
dade e capelao que diz pelos irmaos tres missas cada se
mana e nos domingos e dias santos para o que da cada 
irmao ao capelao cada ano meio alqueire de trigo e urn 
almude de vinho e os mordomos que cada ano se elegem 
fazern a festa a dita Senhora. 

"Ha outra confraria de Santiago que e o orago da dita 
igreja que tern confrades que !he fazem a festa cada ano. 

"Ha outra do nome de Jesus que tern confrades que !he 
fazern a festa cada ano. 

Esta parte da lista da Louza relativa a Rio de Vide esta 
inscrita a fol s. 104 V.

0 ate 108 v.0 do mencionado c6dice. 
(l) Urn borriio de tinta niio deixou ver o algarismo" 

(Be1isario PIMENTA, 1959, p. 4)21
• 

4.5 Serpins 

"A igreja de Nossa Senhora do Socorro da Vila de 
Serpins que he Reytoria. 

Tern esta freguezia 8 Cappelas todas do Povo. 
A r.• he de N.• s.• da Gra<;:a dentro desta Villa. 
A 2." he do Santo Christo na mesma villa. 

21 Transcriyiio da "Lista da Lousa" enviada pela Camara Municipal 
da Lousa, guardada na Biblioteca Nacional de Lisboa, no c6dice 11.

0 212 
(fundo antigo), tomo 5.0

• A inc lusao do presente documento neste t6pico 
deve-se a questCies metodol6gicas. 
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A 3." he de Sam Louren<;:o no Iugar do Barassal. 
A 4.• he de Sam Sebastiao no Iugar do Alveite. 
A 5." he de Sam Joseph na Ribeyra do Conde. 
A 6." he de Santo Ouvido no Iugar do Pereira. 
A 7." he de Santo Aleixo no Iugar do santo. 
A 8." he de Santo Antonio no Iugar de Alcaide. 
No Iugar de Soutello houve huma Cappella de Sam 

Pedro, e por se arruinar veyo p.• a Matriz. 
No Iugar das Rodas ha huma Cappela de Sam Francis

co que dizem instituira o Padre Simao de Moraes mas nao 
consta que deixase bens alguns e hoje serve de se admi
nistrarem dela os sacramentos aos moradores cincum
vezinhos. 

Ha nesta freguesia 1034 freguezes de Sacramento. 
Ha seis livros de Batizados, Defuntos e Casados. 0 1.0 

do anna de 1545 e o mais moderno findou no anna de 
1685 deste anna para ca principiou hum dividido em 3 
partes, a 1.• dos batizados que findou em 715. A 2." dos 
Cazados que findou em 703. A 3." dos defuntos que fin
dou em 714" (Augusto CID, 1945, p. 4). 

4.6. Vilarinho da Lousa 

"A lgreja de Sam Pedro de Villarinho da Louzaa que 
he Priorado. 

Ha oeste mesmo Iogar a Ermida dos Phisicos Santos, 
Sam Cosme e Sam Damiao e outra de Sam Domingos. 

No Iugar do Pere-lhao huma de Sam Bertolameu. No 
Iugar do Boque a de Santo Ignacio. No Iugar da Rogela 
huma de Santo Amaro. No Iugar do Freixo huma de sam 
Luiz. No Iugar a que chamao do Espirito Santo hua errnida 
do mesmo Espirirto-Santo. Em o Iugar do Fiscal huma de 
Sao Sebastiam; em o Iugar de Franco huma de Santo 
Antonio ; e todas estas ermidas sao do Povo e para das 
mesmas se administrarem os Sacramentos. 

Tern esta freguezia 256 fogos e 800 freguezes de 
confi<;:lio e sacramento da Comunhao. 

Ha sinco Livros de Batizados, o 1.0 do anno de 1548. 
0 2.0 do anno de 1648, o 3.0 do anno de 1684 eo 4.0 do 
anna de 1706, o 5.0 que de presente serve, principiou em 
1711. 

Ha sinco livros de Cazados, o do anno de 1548, o 2.0 

do anna de 1645, o 3.0 do anno de 1684, o 4.0 do anna de 
1709 eo 5.0 q. de presente do anode 1719. 

Ha 4 livros de Defuntos, o 1.0 he do anno de 1547, o 2.0 

do anno de 1646, o 3.0 he do anno de 1684, o 4.0 que de 
prezente serve he do anna de 1705" (Idem, 1944a, p. 4). 
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