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APRESENTAt;AO 

As XX Jornadas Culturais de Balsamao realizaram-se de 5 a 8 
de outubro de 2017, subordinadas ao tema Patrimonio Natural e 
Desenvolvimento Regional, cumprindo com 0 seu objetivo de 
proporcionarem um espa<;:o de reflexao e de debate sobre um tema 
tao relevante e de inquestionavel oportunidade. 

A celebrac;:ao dos 20 anos consecutivos destas Jornadas 
foram de memoria agradecida aqueles que Ihe deram infcio - 0 Pe. 

Jose Manuel Morais, MIC e 0 Dr. Fernando Andrade Lemos - e 
aqueles que tem primado pela perseveranc;:a e dedicac;:ao para levar 
por diante este projecto, e tem sido muitos! Celebrar com gratidao 
o passado da-nos forc;:as no presente, apesar das dificuldades, e 
abre-nos um futuro de esperanc;:a. E, renovados, aqui estamos para 

continuar! 

No primeiro dia das Jornadas, reflectimos sobre a 
agricultura e desenvolvimento regional, nomeadamente sobre a 
cultura da vinha, da oliveira, da amendoeira. Mas fomos alertados 
que 0 desenvolvimento regional passa pela preservac;:ao dos rios e 
da flora arboria do nordeste transmontano e pela valorizac;:ao da 
fauna autoctone, como a rac;:a bovina mirandesa, bem como pela 
revitalizac;:ao da criac;:ao de bichos-da-seda, de feliz memoria em 
Tras-os-Montes. Ao fim da tarde, fizemos 0 lanc;:amento das Actas 
das Jornadas do ana anterior, sobre 0 "Contributo do Associativismo 
para defesa do patrimonio". Num dos intervalos, tiramos a 
fotografia de grupo, exibindo 0 saco patrocfnio da Comissao 
Europeia, a pedido da Ora. Olindo Rio. Terminamos 0 dia com um 
jantar/convfvio, no restaurante Saldanha, em Peredo, 

homenageando 0 Sr. Joao Saldanha, que desde as primeiras 
Jornadas tem oferecido este jantar. A homenagem consistiu na 
"Atribuic;:ao do grau de Socio Honorario", com a oferta de num 
Diploma encaixilhado, como segue: "A Assembleia Geral do Centro 
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Cultural de Balsamao, reunida em sessao extraordiniU'ia aos cinco 
dias do mes de Outubro do ana de dois mil e dezassete, ao abrigo 
do Regulamento Geral interno e por proposta da Direq:ao, 
aprovou por unanimidade a atribui«;:ao do grau de Socio Honorario, 
ao consocio Senhor Joao Saldanha, pelos relevantes servi«;:os 
prestados ao CCBAL, nomeadamente no apoio as Jornadas 
Culturais de Balsamao, que este ana comemoram a sua vigesima 
edi«;:ao" (com assinatura do Presidente do Centro Cultural). 

o segundo dia das Jornadas realizou-se, em Macedo de 
Cavaleiros, com 0 patrodnio deste munidpio. Da parte da manha, 
em Sessao solene, no auditorio do Centro Cultural, foi tempo para 
ouvirmos falar sobre os 3 maravilhosos parques natura is que temos 
na nossa regiao - Geoparque Terras de Cavaleiros, Parque Natural 
do Douro Internacional e Parque Natural de Montesinho - e da 
nossa cidadania europeia como territorios transfronteiri<;:os. Depois 
de um delicioso bife na pedra, oferecido pela Camara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros, visitamos alguns locais do Geoparque Terras 
de Cavaleiros (Metavulcanito da Fraga da Pegada e a Panoramica da 
Senhora do campo), gentilmente orientados pela Ana Filipa Justo, 
tecnica de turismo. Embora cansadinhos, depois do jantar, 
reunimos para escolher 0 tema das Jornadas do proximo ano. 
"Demografia e Patrimonio Cultural" foi 0 tema escolhido. 

No terceiro dia das Jornadas de Balsamao, domingo, 
ouvimos falar sobre as "Pedreiras do Poio (em Vila Nova de Foz Coal 
e desenvolvimento regional", e, a concluir, sobre 0 "Patrimonio 
natural e desenvolvimento integral, na endclica «Laudate si», do 
Papa Francisco, sobre 0 cuidado da nossa casa comum". 

Gratos pela riqueza partilhada nestas Jornadas, pelo sao e 
agradavel convfvio entre os participantes e pelo compromisso de 
cuidar do nosso patrimonio Natural, celebramos a Eucaristia 
dominical, desta vez na capela da comunidade, presidida pelo Pe. 

Pedro. 
Temos a alegria de colocar nas suas maos, caro leitor, as 

comunica<;:6es proferidas nestas Jornadas, menos tres, que nao nos 
foram remetidas. Boa leitura! 
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XX Jornadas Culturais de Balsamao 
PATRIMONIO NATURAL E DESENVOLVIMENO REGIONAL 

Convento de Balsamao 

5-8 de outubro 2017 

PROGRAMA 

Dia 5 de Outubro, quinta-feira 

21: 30h - Entrega da documenta<;:ao aos participantes 

Abertura - Basileu Pires, MIC, Presidente do Centro Cultural de 
Balsamao (CCBAL) 

Dia 6 de Outubro, sexta-feira 

8: 30h - Pequeno-almo<;:o 

9: 20h - Sessao da Manha - Presidente da Mesa: Pe. Eduardo Novo 
(Superior do Convento de Balsamao) Moderador: Carlos d' Abreu 
(Geografo) 

9: 30h - Agricultura e desenvolvimento regional- Maria Portas 
(Delegada da Direc<;:ao Regional de Agricultura) 

10: lSh - A cultura do vinho e produc;oo de vinho de exceh?ncia
Isabel Escudeiro (Enologa) 

10: 4Sh -Intervalo 

11: lSh - A ra«;:a bovina mirandesa caracteriza«;:ao de uma regiao -
Emanuel Ortega (Eng. Zootecnico) e Valter Raposo (Medico 
Veterinario) 

12: OOh - Debate 
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13: OOh - Almo<;:o 

14: SOh - Sessao da Tarde - Presidente da Mesa: Basileu Pires 
(Presidente do CCBAL) Moderador: Ana Camelo, (Vice-Presidente do 

CCBAL) 

15: OOh - A cultura da oliveira na terra quente trasmontana

Antonio Manuel Monteiro (Eng. Agronomo) 

15: 30h - A amendoeira e turismo regional - Antonio Manuel 

Monteiro (Eng. Agronomo) 

16: OOh - Preserva~ao dos Rios e desenvolvimento local - Pedro 

Teiga (Doutor em Engenharia do Ambiente) 

16: 30h - Intervalo 

17: OOh - Balsamao -10.000 a.c. - Andrade Lemos e Jose Antonio 

Silva (Centro Cultural de Telheiras / ESEQ/ CCEQ) 

17: 30h - Azinheiras, carrascos e sardoes na flora arborea do 
nordeste transmontano: considera~oes botanicas e semanticas

Andre Hoelzer (Botanico) 

18: OOh - Importancia historica da cria~ao de bichos-da-seda em 

Tras-os-Montes - Jorge Azevedo (UTAD) 

18: 30h - Minas de Moncorvo - Sofia Machado e Carlos d' Abreu 

(LousaVerde/RIBACVDANA) 

19: OOh - Debate 

19: 30h - Lan<;:amento de livro: Actas das XIX Jornadas Culturais de 

Balsamao (CCBAL) 

19: 45h - Safda para Peredo 

20: OOh - Jantar-convfvio (Restaurante Saldanha) 
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Dia 7 de Outubro, sabado 

8: OOh - Pequeno-almo<;:o 

9: OOh - Partida para Macedo de Cavaleiros 

9:45h - Sessao no Centro Cultural de Macedo - Presidente da Mesa: 
Dr. Duarte Moreno (Presidente da Camara de Macedo de 
Cavaleiros) Moderador: Andrade Lemos (Centro Cultural E<;:a de 

Queiros) 

10: OOh - Geoparque Terras de Cavaleiros - Silvia Marcos 
(Coordenadora executiva do GPTC) 

10: 30h - Parque Natural do Douro Internacional- Afonso Calheiro 
Meneses (DNDI) 

11: OOh - Parque natural de Montesinho - Susana Abrantes 

(Doutora em Turismo) 

13: 30h - Patrimonio natural e desenvolvimento integral na 
endclica "laudate si", do Papa Francisco - Basileu Pires, MIC 

12: OOh - Debate 

13:00h - Almo<;:o 

15: OOh - Visita ao Geoparque Terra de Cavaleiros 

19: OOh - Regresso a Balsamao 

20: OOh - Jantar em Balsamao 

Dia 8 de Outubro, domingo 

9: 10h - Sessao da manha - Presidente da Mesa: Duarte Moreno 
(Presidente da Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros); 
Moderador: Carlos d' Abreu 
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9: iSh - Cidadania Europeia e territorios Transfronteiri~os: 2018 
Ano Europeu do Patrimonio Cultural- Olinda Rio (Ministerio da 

Educa<;:ao) 

9: 4Sh - Pedreiras do Poio e desenvolvimento Regional- Mauro 

Burcio (Geologo / SOLICEL) 

10: 30h - Debate 

11: OOh - Intervalo 

11: 30h - Escolha do tema das proximas Jornadas 

11: iSh - Encerramento pelo Presidente da Camara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros 

12: OOh - Eucaristia 

13: OOh - Almo<;:o e despedida. 

ORGANIZA<.;:AO 

Centro Cultural de Balsamao 
Convento de Balsamao 
Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros 

APOIOS 

Camara Municipal de Macedo de Cavaleiros 
Restaurante Saldanha (Peredo) 
Caixa de Credito Agricola Mutuo 
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Agricultura e desenvolvimento regional 

Maria Portas1 

Em Tras-os-Montes (TM) nao e posslvel falar de agricultura 
e desenvolvimento regional sem falar do legado do Eng.Q Camilo 
Mendon<;:a, cuja visao e empreendedorismo, ha pouco mais de meio 
seculo, tanto fizeram pela moderniza<;:ao da agricultura 
transmontana, pela economia rural e pela mentalidade de rurais e 

urbanos. 
Apoiado em conhecimento e investiga<;:ao, para ele era claro 

que, para aumentar a produtividade, era preciso investir na 
mecaniza<;:ao e no regadio. A sua grande obra foi a cria<;:ao do 
Complexo Agroindustrial do Cachao, que transformava e 
comercializava os produtos da regiao, permitindo aos agricultores 
planear a sua produ<;:ao sabendo que tinham escoamento garantido. 
Como contava 0 saudoso EngQ Antonio Meneres Manso, que nos 
deixou esta semana, a experiencia do Complexo Agroindustrial do 
Cachao assentava na inova<;:ao e no empreendedorismo. Nao sao 
estes, ainda hoje, os pilares do desenvolvimento regional? 

Desde entao, a agricultura portuguesa sofreu uma profunda 
transforma<;:ao. Passou a ser cada vez mais multifuncional eater um 
papel preponderante no ordenamento do territorio (caso 
emblematico da paisagem do Douro e TM). 

Alguns sinais dessa mudan<;:a: 
1. A terra subaproveitada e cada vez menor (em 2009 a 

Superffcie Agricola Nao Utilizada <20%). 
2. 0 defice agroalimentar de Portugal esta a diminuir de ana 

para ano, 0 que permite perspetivar 0 objetivo de eliminar 0 defice 
agroalimentar ate 2020. 

1 Delegada da Direc~ao Regional da Agricultura 
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3. A produc;:ao agricola aumentou, tendo 0 setor 

agroalimentar aumentado 0 valor das exportac;:oes (8%) e diminufdo 

o valor das importac;:oes (3%), equilibrando assim a balanc;:a 

comercial. 
4. Com conhecimento e tecnologia houve um saito 

qualitativo da produc;:ao: desde os produtos tradicionais - frutos 

secos, olival, vinha, hortofrutfcolas - ate outras culturas ate agora 
sem expressao - kiwis, frutos vermelhos, cogumelos, espargos, 

aumentando a area de culturas em estufa. 
5. A diplomacia economica abriu + de 82 mercados para 

mais de 223 produtos. 
6. Investimento desde 2011 no setor agricola = 4700 M € 

(sinal de dinamizac;:ao economica do territorio). 

A estrategia nacional e a autossuficiencia do sector 

agroalimentar! Produzir mais para importar menos, e exportar mais. 

1550 passa por: 
1. Desenvolver a produc;:ao agricola e florestal 

sustentavel 
2. Aumentar a concentrac;:ao da produc;:ao e da oferta 
3. Criar e distribuir valor ao longo da cadeia do setor 

agroalimentar 

E necessario continuar a investir no Desenvolvimento Rural: 

modernizar, inovar, criar valor, rejuvenescer, concentrar a oferta, 

gerir 0 risco, tornar mais eficiente e proteger 0 usa dos recursos 

naturais, promovendo 0 desenvolvimento local. 
E esta a ambic;:ao do Programa de Desenvolvimento Rural 

2020. 
Em que e que 0 PDR2020 pode ajudar a nossa regiao? 

- Fomento do associativismo (majorac;:oes para associados 

das Organizac;:oes de Produtores) 
- Apoio 0 as culturas tradicionais, ao pastoreio extensivo, as 

rac;:as autoctones 
- VITIS (renovac;:ao das vinha) 
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- Idade dos JA (passa dos 40 para os 41 anos) 

- Seguros de colheita (gestao do risco) 

A fraca concentrac;:ao da oferta ao nfvel da produc;:ao 

constitui uma das principais fragilidades do setor agricola nacional. 

A constituic;:ao de Agrupamentos e Organizac;:oes de 

Produtores (OP) foi identificada como estrategia prioritaria para 

aumentar a capacidade de gerar valor a montante, contrariando 0 

desequilfbrio que se verifica na cadeia de valor. 

Ex.: Setor Hortofrutfcola - comercializamos 27% por OP; 

Europa - 43%. 

Na Holanda 80 % da produc;:ao agricola comercializada por OP. 

Na organizac;:ao dos circuitos comerciais, e preciso melhorar 

e profissionalizar a interac;:ao entre quem produz e quem 

comercializa, gerando um fluxo permanente de informac;:ao desde 0 

consumidor ao comerciante e deste ao produtor, e vice-versa. Na 
cadeia alimentar nao pode haver elos mais fracos. 

A qualidade e a consciencia ambiental de quem produz deve 

acompanhar as necessidades de quem transforma, de quem vende 

e as preferencias do consumidor, salvaguardando sempre a 
seguranc;:a alimentar. 

Tudo isto exige, alem da utilizac;:ao dos fundos, formac;:ao 

profissional, acesso ao credito e assistencia tecnica de qualidade. 

Ate 2020 estao disponfveis 8.000 M€ para apoiar a 

agricultura portuguesa! Com responsabilidade e realismo. 

Responsabilidade na escolha do tipo de projeto e do apoio tecnico e 

contabilfstico, na localizac;:ao da explorac;:ao. A produc;:ao tem que ser 

rentavel, 0 projeto deve ser visto, nao em func;:ao do subsfdio mas 
em func;:ao do mercado. 

Realismo na comercializac;:ao. Nao ha setores prioritarios, 
em economia global quem tem a ultima palavra e 0 mercado! 

A agricultura vai funcionar cada vez mais num ambiente de 

economia real, com regras da compra e da venda a ditar as regras 

da produc;:ao. Neste contexto ha espac;:o para 0 desenvolvimento de 

atividades agrfcolas/agroalimentares com capacidade de inovar, 
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responder a seguran<;a alimentar e respeitar a ambiente. E 
importante encontrar nichos de mercado para as nossos recursos 
aut6ctones, origem de produtos de alta qualidade. 

o caminho para a futuro e a 
empreendedorismo, nunca esquecendo a 
associativismo para ganhar escala. 

inova<;ao e 
importancia 

a 
do 

Com as altera<;5es climaticas tornou-se vital aumentar as 
recursos hidricos na regiao, de modo a otimizar as estruturas ja 
existentes e introduzindo melhoramentospara produ<;ao de 
culturas de regadio. 

Um exemplo e a aproveitamento hidroagrfcola de Vilar 
Chao/Parada, em Alfandega da Fe. Trata-se de um investimento 
reclamado ha mais de 50 anos e a candidatura ao POR 2020 vai 
permitir a financiamento desta obra. Um processo que vai ser 
acompanhado pela Oire<;ao Regional de Agricultura e Pescas do 
Norte e pela Camara Municipal de Alfandega da Fe. 

Alem da constru<;ao de uma nova barragem na zona da 
Serra de Barnes, tambem sera realizada a reabilita<;ao das condutas 
adutoras e a moderniza<;ao da reg a do perfmetro da barragem da 
Camba. Sera assim um investimento que visa aproveitar 
infraestruturas existentes, melhorar a sua eficiencia e aumentar 
significativamente a sustentabilidade do regadio da Camba. De 
realc,:ar ainda que serao adotadas medidas de telegestao e 
colocac,:ao de contadores de agua. 

Oeste investimento podera nascer um futuro perfmetro de 
reg a com cerca de 800 ha (Camba e Vilar Chao/Parada). Este 
investimento vai beneficiar na sua grande maioria areas de culturas 
permanentes, com especial incidencia para a olival, amendoal e 
fruticultura, esperando-se um forte impacto econ6mico na regiao e 
nas produc,:5es desta importante area do concelho de Alfandega da 
Fe. 

Precisamos continuar a implementar politicas que apostem 
no desenvolvimento da agricultura. 56 assim sera possivel contrariar 
a despovoamento e fixar as populac,:5es, criar emprego e produzir 
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riqueza - na agroindustria, na floresta e no turismo associado, 
alimentando a esperanc,:a dum futuro melhor. 

Todos temos que continuar a trabalhar para a 
desenvolvimento da regiao, apostando no que de melhor tem a 
terra transmontana - a sua gente e a sua cultural 
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A ra~a bovina mirandesa - caracteriza~ao 

de uma regiao 

Emanuel Ortega Borges1 

Numa vasta regii30 agricola, como a que existe no plana Ito 

mirandes, onde a maioria da popula<;:ao se encontra envelhecida, 

surge a necessidade de criar investimentos e oportunidades de 

emprego que chamem e fixem jovens nas suas localidades. 

Neste ambito e tendo como objectiv~ a valoriza<;:ao de parte 

do patrim6nio agricola do Nordeste Transmontano, no que diz 

respeito a ra<;:a bovina mirandesa, e criada em 1979 a Cooperativa 

Agropecuaria Mirandesa (AGROPEMA) e em 1989 a Associa<;:ao de 

Criadores de Bovinos de Ra<;:a Mirandesa (ACRBM). Ate 1995 0 

efectivo desta ra<;:a estava a entrar em declinio, 0 peso ao desmame 

dos animais era baixo e havia um baixo rendimento de carca<;:a no 

que concerne as pe<;:as de carne de Ii:! categoria. De forma 

contrariar esta tendencia, estas duas entidades requisitaram a 

denomina<;:ao de origem protegida (DOP) as entidades reguladoras 

responsaveis, permitindo que a ra<;:a pudesse ser valorizada pela sua 

extrema qualidade. 

A ra<;:a mirandesa esta perfeitamente adaptada a esta 

regiao, apresenta elevada rusticidade, uma grande longevidade 
produtiva quando comparada com outras ra<;:as, facilidade no parto 

e grande instinto maternal e uma boa taxa de fertilidade. Sao estas 

as caracteristicas que fazem destes animais um bom investimento 

para 0 futuro da regiao. 

Ao obter a DOP foram atribuidos diversos apoios financeiros, 

tais como, subsidios especfficos para ra<;:as aut6ctones, que 

incentivam os produtores a produzir mais e melhor, valorizando a 

1 Cooperativa Agro-Pecuaria Mirandesa. 
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qualidade dos animais e consequentemente da sua carne e 

produtos transformados. 
As actividades comerciais da cooperativa consistem em 

valorizar e comercializar os animais desta ra<;:a e no 
aprovisionamento de materias-primas e na elabora<;:ao de alimentos 
compostos para a produ<;:ao pecuaria respeitando as norm as da 

uniao europeia. 
o Agrupamento de produtores de Carne Mirandesa integra 

478 membros, dos quais 158 sao cooperantes com 0 compromisso 
de entrega total da sua produ<;:ao. E de referir que os animais que 
produzem a {{Carne Mirandesa" tem que ser obrigatoriamente da 

ra<;:a mirandesa, estar inscritos no Livro genealogico e a sua 
produ<;:ao deve-se enquadrar no solar da ra<;:a, aos quais pertencem 
os concelhos de Miranda do Douro, Vimioso, Vinhais, Mogadouro, 

Bragan<;:a e Macedo de Cavaleiros. 
Desde 1996 e apos se terem criado todas as condi<;:5es 

favoraveis ao desenvolvimento da ra<;:a mirandesa foi possivel 
verificar um crescimento do efectivo, um aumento na qualidade e 

na comercializa<;:ao da carne mirandesa. 
De forma a promover 0 desenvolvimento, 0 crescimento e a 

divulga<;:ao desta actividade produtiva, a ACBRM come<;:ou a 
participar nas principais feiras nacionais (Santa rem, Ovibeja, Agro e 
Cantanhede) e internacionais de agricultura e gastronomia (Sa lao de 
Gosto em Turim e Salao internacional de Agricultura de Paris), em 

provas nacionais e internacionais de degusta<;:ao e em folhetos e 
provas de degusta<;:ao e promo<;:ao nos maiores hipermercados do 

pais. 
Com 0 crescente desenvolvimento do efectivo desta ra<;:a e 

a divulga<;:ao da sua carne houve necessidade de criar em 2010 uma 
unidade Industrial, em Vimioso. Nesta unidade procede-se a 
desmancha de carca<;:as provenientes do matadouro, ao seu corte 
fino, a sua embalagem e cuvetiza<;:ao. Criou-se tambem uma linha 
de picados e desenvolveram-se receitas de charcutaria e de pre
cozinhados, tendo como base esta materia-prima de enorme 

qualidade. 
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Os produtos comercializados nesta unidade consistem no 

que diz respeito as carnes frescas em quartos de carca<;:a, carca<;:a 
em vacuo e pe<;:as em vacuo. Em term os de produtos frescos 
transformados frescos e congelados sao comercializadas 

almondegas, hamburgueres, croquetes, picados, espetadas, 
churrasco misto, salsichas frescas e pe<;:as em vacuo. No ambito da 
charcutaria criou-se 0 chouri<;:o mirandes (inteiro e fatiado), a 

chouri<;:a de vitela tradicional, a alheira de vitela mirandesa, a 
chouri<;:a de boche, 0 churrasquito transmontano e 0 pate de figado. 
Criou-se ainda uma linha de produtos pre-cozinhados (refei<;:5es e 
petiscos) dos quais fazem parte a vitela estufada e assada, bifinhos 
com setas, bifinhos com cogumelos e natas, rolo de carne, mao de 
vaca com grao, feijoada, figado de cebolada, almondegas estufadas, 

iasanha, osso-buco, lingua estufada, rabo e peito estufado, tripas, 
rim, pica-pau, mao de vaca e salada de figado. 

A cria<;:ao de todas estas infraestruturas para promover, 
desenvolver e divulgar a carne mirandesa tornaram-se de 
importancia vital para 0 desenvolvimento da regiao do nordeste 

transmontano. A cria<;:ao de postos de trabalho especializados para 
obten<;:ao dos diferentes produtos que tem por base esta materia
prima de qualidade unica, desde a sua cria<;:ao ate a confec<;:ao, 
permitiram a fixa<;:ao de mais jovens nos concelhos pertencentes ao 
solar da ra<;:a e a cria<;:ao de outras areas de negocio a ela 
associados, influenciando directa e indirectamente 0 crescimento e 
desenvolvimento desta regiao, tornando a {{Carne Mirandesa" um 
investimento de futuro. 
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Seiscentos anos de azeites. 1 

Subtilezas em Tras-os-Montes e Alto Douro 

Antonio Manuel Monteiro2 

Num breve percurso a cata de explica<;:6es olivfcolas 

aceitaveis - aos multiplos azeites... de ungir, queimar, para 

lubrificar, de comer, e a exuberancia das azeitonas de cadorno -
ou, tao-so, de mere acerco a anuencia azeitologa e as inevitaveis 
duvidas de ha muito encalhadas na lengalenga da razao dos nossos 

publicistas [azeitofilos] tais como: «Quais as variedades que 
caracterizam (ou caracterizaram) 0 Olival em Tras-os-Montes? ... e 

no Alto Douro? [Ainda] existira um azeite tipicamente 
Transmontano, nordestino, santu/hano, borraceiro, de terras 

quentes, ( ... ), e outro Duriense? E 0 azeite daqui ou daco/6 onde 

devera incluir-se? E das azeitonas [ ... ] quais as de boa guarda?» de 
uma maneira geral e de prologo a contenda dos mais apreensivos 
pode afirmar-se que, [por enquanto (!) e ate quando (?)], nas zonas 

tradicionais de olival historico 0 leque de cultivares ainda e vasto e
ja nao sera em muitas - a raiar 0 indefinido. 

Entre outras quest6es a colocar ao proposito desta 

prometida conversa - aos Seiscentos anos de azeites, de azeitonas 
a mesa, a biodiversidade olivfcola em Tras-os-Montes e Alto Douro 
- as ditas interroga<;:6es continuam sem res posta [s] convincente 

[s]. Nem em esfor<;:ada tentativa serao de razoavel aproxima<;:ao ao 

consenso. E um facto que podera ser testemunhado pelas atitudes 
tomadas por muitos dos conhecedores de tao pequeno mundo 

1 Adapta<;ao do texto "Seiscentos anos de Azeites - subtileza e ambiencias 
territoriais", em Identidades que se comem - da rusticidade alheireira a intimista 
Ihengua mirandesa, pp. 259-296, Lisboa, Ancora Editora, Junho 2018. Texto que 
resultou da interven<;ao "A cultura da oliveira na Terra Quente Transmontana" in 
XX Jornadas Culturais de Balsemao, 6 de Outubro de 2017, entre outras. 
2 Engenheiro Agr6nomo 
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olivicola. E a relevancia da polemica pode (ou poderia) ate nao ser 

aferidora de qualidade [I], nem - a partida - de valia empresarial! E, 
no entanto, 0 meu discurso em favor dos modelos mais pudorosos 

para a integra<;:ao das agriculturas limpas nos actuais sistemas 

econ6micos globais. E, ainda, a defesa da sustentabilidade 

elementar e incontornavel das personalidades rurais versus 
mercantilismo irracional dos especuladores cfnicos do beneficio do 
efemero. 

A razoabilidade do pretexto 

As variedades mais utilizadas ao longo destes ultimos Seis 
Seculos de consolida<;:ao agraria por Tras-os-Montes e Alto Douro, 

ou em qualquer lugarejo onde a Oliveira ainda seja de honrada 

adula<;:ao e nao de cultivos irracionais, resultaram sempre da 

prolifera<;:ao de clones de plantas maes centenarias - da hist6ria 

dos Sitios e da est6ria das Pessoas. Foram colhidas, plantadas e 

replantadas por selec<;:ao empirica dos agricultores de mando e dos 

camponeses amanda - ora tanxoeiros e enxertadores de saber 

legado, viveiristas de outrora e de agora, ora curiosos e ocasionais 

da arte - nao existindo, a bem saber-se, um trabalho 
suficientemente activo de melhoramento para estas louvaminhas 

com tantas denomina<;:oes apadrinhadas e tao dispares no abono, 

nem tao pouco uma prospec<;:ao minimamente aceite como 

adequada, muito menos a selec<;:ao e caracteriza<;:ao exaustiva das 

plantas madres e a respectiva certifica<;:ao das cultivares 

conseguidas atraves de um acompanhamento tecnico-cientifico 

sustentavel. Infelizmente e este 0 esplendente do retrato da 

preserva<;:ao e valoriza<;:ao dos recursos geneticos da oliveira em 

Portugal - 0 espelho do fadario luso e dos ingenuos desenganos. 

Quanto ao panorama bibliografico, ja construido e de 
acesso facilitado a consulta, mesmo as disserta<;:oes aos conselhos 

escolares dos ultimos do is seculos, desde sempre exiguo, mantem

se bastante confuso, algo ambiguo e ocasional. As vezes chega a 

revelar-se atrapalhador, promiscuo e enfadonho. Arredando 

lamenta<;:oes, honras olivicolas sejam dadas ao trabalho persistente 
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de alguns, avulso, indefeso, quixotesco, tantas vezes enjeitado ou 

ignorado, e certo! 
Aproveitando, entao, 0 miolo de algumas das interven<;:oes 

proferidas a volta da oliveira, das azeitonas e dos azeites lagarados 

em Tras-os-Montes e Alto Douro - fosse numa das ac<;:oes dessas 

lufadas de estimulo ao consumo que foram os projectos Terra Olea, 
Revista Ouro Virgem, Rota do Azeite de Tras-os-Montes, aqui e 

acola, que ja me serviram de mote ao texto "Comer sem azeite e 

comer miudinho/do lastro de abertura ao ado<;:ar das bocas", 

encerrando Comidas Conversadas/Mem6rias de Heran~a 

Transmontana - a infinidade de conversas havidas e as muitas 

est6rias escutadas, em especial na ultima decada, atraves de uma 

viagem retrospectiva ao estado de tao nobre arte agron6mica, indo 

ao encontro nao de replicas habeis mas de pistas e propostas uteis 

para trabalhos futuros, citam-se e comentam-se algumas das 

referencias descritas em textos de outros numa tentativa de 

potenciar a Biodiversidade ainda actual, 0 esclarecimento das 

sinonimias das Variedades presentes nos olivais regionais e -

quando possivel - as caracteristicas utilitarias e organolepticas dos 

azeites delas obtidos. Sera mais um dos pretextos as seis centenas 

de campanhas azeiteiras [ao sortido de azeitonas de mesa e a 

biodiversidade olivicola] em Tras-os-Montes e Alto Douro. 

o advento da olivicultura a regiao 
Quando se enraizaram as primeiras Oliveiras, aqui, na regiao 

transmontano-duriense? 

E de «unanimidade» tecnica que as actuais regioes olivicolas 

ficaram demarcadas ai pelo fim do seculo XVI - no seculo 

camoniano em que 0 Azeite deixou de ser uma gordura sebosa, 

plebeia ou heretica, consumida apenas por mouros, judeus e 
demais povareu, assumindo-se como produto universal e de 

proveito econ6mico inquestionavel - durante 0 arranque da 
denominada [segunda]'Pequena Idade do Gelo'. 

A [primeira] Pequeno Idade do Gelo tera ocorrido, na 

Europa e Asia, pelos seculos VI eVil, depois do declinio do imperio 
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romano do ocidente, com 0 fim da Antiguidade e a chegada da 
epoca medieval, aquando da invasao europeia pelos povos das 
estepes aSiaticas, da queda do segundo imperio persa e inicio da 
expansao arabe que condicionaria as actividades agranas 
decorrentes do aquecimento medieval dos seculos X ao XIII/XIV [0 
'Periodo Quente Medieval'], quando a progressiva expansao da 
cultura da oliveira vinda la do sui beiro-estremenho-alentejano ou -
tambem - dos nortenhos territorios galaicos a boleia sacra dos 
peregrinos a caminho de Santiago, de res posta a dinamica comercial 
da epoca, integrada nas politicas colonizadoras filipinas, muito 
enovelada em lendas ou aportada no anonimato, assentou 
definitivamente nas proximidades do rio duris e respectivos 
afluentes em toda a extensao mais apropriada ao seu cultivo. Pois, 
assim se depreende, por exemplo, pelo que escreveu em prosa de 
apontamentos 0 desembargador, cronista e historiador Joao de 
Barros in Geographio d'Amtre Oouro e Minho e Tr6s-os-Montes, 
para as cercanias de Mirandela a Freixo de Espada a Cinta, por volta 
do ana de 1548. Alem disso, ainda hoje, naqueles chaos, se 
conservam [belos e monumentais] exemplares de oliveiras 
anteriores a essa data - muito provavelmente do ultimo quartel do 
seculo XV. 

Outras indica«;:oes historicas. 
No foral atribuido por D. Manuel I ao couto de Salzedas 

[Tarouca], cisterciense e judaico, em 1504, e numa controversa 
Oescric;fio do terreno 00 redor de Lomego duos leguas: 1531 - 1532, 
do lamecense Ruy Fernandes, encontram-se testemunhos disso, 
alem das evidencias, tambem azeiteiras, nas trocas comerciais dos 
sefarditas moncorvenses e foz-coenses com os congeneres das 
feitorias flamengas do seculo XV/inicio do seculo XVI - ate ao 
encerramento da feitoria de Antuerpia [ano de 1548]. 

Manuel Severim de Faria, Chantre da Se de Evora, jornalista, 
nos relatos da viagem que empreendeu a Miranda do Douro, 
decorria 0 ana de 1609 e iniciavam-se as acr,:5es de fomento 
agricola do perfodo filipino, em dedur,:ao pelo que constatou do Vale 
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da Veiga [Vila Nova de Foz-C6a], tambem nos confirma a presenr,:a 
da olivicultura de cariz agronomico nessa epoca e pelo Vale do 
Douro Superior acima. Outros autores - 0 juiz Columbano Pinto 
Ribeiro de Castro, demarcante da provincia de Tras-os-Montes 
[1796], 0 geografo Orlando Ribeiro [1945], 0 jurista Franz-Paul de 
Almeida Langhans [1949], 0 historiador Joao Amado Mendes [1981] 
... ou 0 arqueologo Nelson Rebanda [2003] - em diferentes 
estudos, que abordam a introdur,:ao da cultura da oliveira ou a 
transformar,:ao da Paisagem olivicola ao longo dos seculos, de forma 
sistematica e sem especular,:5es, analisam a informar,:ao disponivel e 
atestam os factos referidos para 0 advento da olivicultura a Tras-os

Montes e Alto Douro. 
De epilogo a estes primeiros pressupostos far,:o certo que a 

rotina da olivicultura economlca de InICIO construida, 
exclusivamente, em arvores dispersas ou de bordadura a outros 
cultivos - tem a volta de seiscentos anos em terras transmontano
durienses, pelo menos mais de cinco seculos. 

Os primeiros trezentos anos 
Presume-se, e facilmente se argumenta, pelo sequestro de 

bens a mando dos tribunais da Inquisir,:ao, que as campanhas de 
1645/46, por ca e no resto do pais olivicola, ainda em plena Guerra 
da Restaurar,:ao de requisitos obrigados a pouca mao-de-obra 
existente, principalmente nesta regiao transfronteirir,:a de querelas 
constantes ate 1668/70, ja foi de grande abundancia de azeite - 0 

bastante, (sup5e-se), para sustentar as necessidades do reino 
durante do is ou tres anos. Periodo em que 0 azeite combustivel -
com poder Iluminante superior ao das velas e oleos anima is -
tambem se instituiu como um dos principais produtos de 
exportar,:ao nacional. Eo ana de 1670, com as oliveiras recompostas 
dos frios glaciares de 1650/51 e a crise agro-comercial mais aliviada, 
superou as expectativas. Os tais arrestos inquisitoriais e 0 

investimento lagareiro realizado na regiao materializam estas 

crenr,:as. 
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Tambem 0 atestam ... a presen<;:a das historicas 'Matas D'EI Rei' na 

Villaricia, iniciadas com a coloniza<;:ao filipina, os olivais de Nagozello 
[do Douro] ou 0 moderno lagar de azeite em Alfandega da Fe, 

ambos que foram perten<;:a e de iniciativa de LUIS Alvares de Tavora, 

alem da instala<;:ao de uma saboaria na vila de Mogadouro, pelo ana 
de 1664/1665 (?), os popularizados Olivais Escuros ja da governan<;:a 

do senhorio em baronia da vila de Mirandela, seu filho Antonio Luiz 

de Tavora [Senhorio em baronia de 102 lugares na provincia de 
Tras-os-Montes ... ], ainda no seculo XVII, ao mandar plantar os 

olivais do Lugar da Maravilha, Quinta de Mourel, Pouzadas, Villar de 
Ledra ... das propriedades da Fonte de Golfeiras e das margens do 

rio ate ao Cachao do Tua ... , ou Francisco da Fonseca Henriques e da 

sua [logo] afamada Ancora Medicinal para Conservar a Vida com 
Saude - 0 primeiro tratado de nutri<;:ao em lingua portuguesa e de 

ditosas notfcias a proposito das virtudes do consumo regular de 
azeite. 

Alias, era de tal importancia a olivicultura na regiao 

mirandelense, ao tempo dos Tavoras e de Antonio Loppes - 0 

Mourisquinho, 0 lavrador de Mirandella a quem a Inquisi<;:ao 
confiscou mais de meio milhar de litros de azeite em 1660, ( ... ), que 
o «rebusco» da azeitona foi [severa mente] regulamentado em 

sessao de camara [a 20 de Janeiro de 1689], ficando lavrado em 
'Codigo de Posturas' que «qualquer indivlduo que fosse encontrado 

debaixo de oliveiras alheias, com azeitona sem ter onde pudesse 

colhe-Ia, era condenado a dez dias de cadeia e a paga de cem reis 

para os cofres do concelho.» 

No seculo XVIII, depois do magnanimo perdulario D. Joao V 

se socorrer de impostos lan<;:ados sobre 0 azarado azeite [cobran<;:as 

iniciadas em 1729] para 0 financiamento da constru<;:ao do 

Aqueduto das Aguas Livres de Lisboa - a par do vinho, carne e sal, 
produtos nao menDs azarados nestas contas tributarias e de esteio 

a dieta dos portugueses - em pleno absolutismo pombalino que 

muito procurou incrementar a produ<;:ao nacional agricola em 

rela<;:ao a concorrencia externa e par na ordem os sequestradores 

de bens, porem, tempos ainda de instabilidade climatica [Os 
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badalados frios de 1770 foram, nova mente, e em geral, demolidores 

para 0 olival.], mas de estabilidade social, e de azeites com 
qualidade alimentaria deploravel, pode sustentar-se que nao variou 

a distribui<;:ao geogratica da cultura. 0 que se deu foi uma mudan<;:a 

de centralidade quanto a produ<;:ao e qualidade do azeite 
comercializado. 

Assim, facilmente se concluira que as variedades 
transmontano-durienses dominantes neste seculo reformador, alem 

das mais cultivadas na epoca e as que restavam das planta<;:6es do 

perfodo pas ordena<;:6es afonsinas/inlcio da expansao manuelina, 
teriam de ser as indlgenas das regi6es avizinhadas e de rela<;:6es 

comerciais de proximidade [de Castelo Rodrigo, Pinhel ... a Toledo, 
Caceres ... ]. E de todas as variedades, ou de quase todas, dos chaos 
freixenistas da Ribeira do Mosteiro as baixas mineiras da 

mirandelense Freixeda, ainda se mantem (mantinham ate ha bem 
pouquissimo tempo) e de boa saude alguns exemplares - do 

conjunto das filipinas "Oliveiras de Alpajares" [Poiares - Freixo de 
Espada a Cinta] as joaninas do "Olival do Comprido" [Vale Pereiro -
Mirandela]. 

A olivicultura bibliogratica 

No entanto, em Portugal de Alem-Mondego, territorio ja 

reconhecidamente olivlcola desde 0 seculo XII, ate a chegada do 

paduano Giovanni Antonio Dalla Bella para leccionar Fysica no 

Colegio Real dos Nobres, em Lisboa, a convite do ministro Sebastiao 
de Carvalho e Melo, decorria 0 ana [1766] em que sao incorporadas 

na coroa todas as saboarias do rei no, muito pouco se escreveu 

ace rca da Oliveira, fosse em epitome breve ou em compendio 
alargado. Apenas se desenredam testemunhos validos em sobras de 

registos circunstanciais e acessorios - foraleiros, posturas, 
ordenan<;:as, salvo-condutos passados a mercadores... - em 
regimentos lagareiros, factuais, alguns, como 0 de Lisboa de 1572 
de minuciosa descri<;:ao, ou em depoimentos viageiros e relatos 
corograticos a exemplo do referenciado na Corografia Portugueza e 
descrip~am topografica do famoso reyno de Portugal... de 1706-
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1712, que crismam estas afirma<;6es bibliogrMicas. Alias, pelo que 0 

padre Antonio Carvalho da Costa ratifica, compilando, entre outras, 
as notfcias prestadas por Ruy Fernandes, Joao de Barros, Manuel 
Severim de Faria ... , produzia-se azeite [bastante] nos termos de 
Torre de Moncorvo, Carrazeda de Ansiaes, Vila Flor, Mirandela ... ; 
excedia mesmo os gastos locais, exportando-se para 0 "Porto, 
Minho, Chaves, Bragan<;a, Miranda, Galiza, Leao e Castela". 

Ja no seculo XVI/XVII, estes abonos produtivos explicavam a 
existencia de uma gastadora fabrica de sabao mole no burgo de 
Torre de Moncorvo - com consumos superiores a mil e quinhentos 
cantaros de azeite por campanha fabriqueira. E nao encontramos 
notfcias de qualquer importa<;ao azeiteira! 

Dalla Bella [1730-1823], depois de quatro anos passados por 
terras lisboetas e de um regresso passageiro a sua terra natal, em 
1772, mudou-se para a Universidade de Coimbra e af publicou, 
passados doze anos [1784], aquele que se considera ser 0 primeiro 
livro de oleicultura deste canto iberico - as Memorias sobre 0 

Modo de Aperfeit;oar a Manufactura do Azeite em Portugal. Dois 
anos mais tarde, ana do popular Traite de l'Olivier - obra do abade 
frances Claude Couture - e do fortalecimento das experiencias da 
ilumina<;ao com candeeiros de azeite no Chiado lisboeta, 
apresentou a [jovem] Real Academia das Sciencias de Lisboa a [sua] 
Memoria sobre a Cultura das Oliveiras em Portugal e af escreveu, 
certamente na condi<;ao de ffsico experimentado ou de botanico 
amador e nao como perito agrario ou agricultor entendido, que, (na 
regiao coimbra), apenas tinha observado tres grupos de variedades. 
A Durazia - uma oliveira de frutos pequenos, rijos e de matura<;ao 
tardia, produzindo pouco mas bom azeite; a Cordoveza - de fruto 
grado, proprio para conservar e levar a mesa; e as Verdeais, as 
oliveiras mais cultivadas naquela regiao - de frutos medianos e ricos 
em azeite de engrandecida qualidade. 

As suas apoquenta<;6es nao eram varietais, nem de 
cuidados e amanho, nem tal 0 poderiam ser pela sua forma<;ao 
academica, mas, tao-so, relativas a saude da arvore, ao 
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armazenamento destinado aos frutos e subsequente labora<;ao para 
consumo alimentar. 

Todavia, depois do lente de historia natural e qufmica 
Domenico Vandelli [em 1789], tambem ele paduano de nascimento, 
e do padre (Iente de logica, metaffsica e etica) Antonio Soares 
Barbosa [ja em 1791], ambos contemporaneos e camaradas de 
ensino de Dalla Bella, publica rem as suas preocupa<;6es ace rca da 
malfadada ferrugem que grassava nos olivais portugueses, uns anos 
mais tarde, em 1818, e sem que alguem de obriga<;ao se tenha dado 
a ma<;ada de complementar tao modica informa<;ao varietal, 
Sebastiao de Mendo Trigozo nas anota<;6es feitas a segunda edi<;ao 
daquele livro do ilustre professor italiano ja refere a presen<;a de 
nove variedades, admitindo a existencia de mais algumas. Mais uma 
vez, alguem arredado da pratica e da arte olivfcola a fazer trabalho 
de quem de dever. 

As principais variedades ali descritas por este academico, 
que tres anos antes apresentara 0 primeiro projecto de 
implementa<;ao de uma rede de escolas praticas rurais, sem 
retoricas de eloquencia nem de substancia agronomica, foram: 
Madural - que sera a vulgar Galega de frutos apequenados e nao 
aquela a que agora, de frutos mais grandotes, se da pelo nome de 
Madural; Lentisqueira - a Lentisca - que na regiao mondegueira 
teria a nomeada popularizada de Durazia; Verdeais que distinguiu 
em dois tipos - comprida e redonda; Cordovil ou Cordoveza; Bical 
- tida como a azeitona mais propfcia para conserva; e a Sevilhana -
a Gordal andaluza, Molar ou Azeitona de Agua. 

Tambem 0 corregedor brigantino Jose Antonio de Sa, 
tambem socio da Real Academia das Sciencias de Lisboa, outr~ 

apaixonado mas amador do conhecimento olivfcola, a exercer 
«boa» magistratura na comarca de Torre de Moncorvo, aqui 
contemporaneo de Columbano Pinto Ribeiro de Castro ... pelo ana 
em que 0 Douro avan<;ava para a regular navega<;ao dos barcos 
rabelos ... aquando da publica<;ao do segundo livro de Dalla Bella, 
referiu, nas mem6rias econ6micas ace rca desta vila ["Descrip<;ao 
Economica da Torre de Moncorvo". In Memorias Economicas da 
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Academia Real dos Sciencios de Lisboo. Tomo III, 1791], muito antes 
de Mendo Trigozo, a presen~a destas variedades acrescidas de 
umas tais Negruxo, Borraceira, Corrasca e Sevilhana, da Redondal 
«boa para se comer)}, da razoavel azeiteira Morenol ou da 
qualitativa Costoim;o. Querera isto dizer que 0 patrimonio olivicola 
de Torre de Moncorvo, ou de toda a comarca, ja estava mais 
enriquecido que 0 das regloes beira, coimbra, lisboeta, 
alentejana ... ? E bem provavel, quer pela multiplicidade de 
influencias agro-rurais na prolifera~ao varietal a certeza, por 
exemplo, da introdu~ao (ou a reintrodu~ao apos as primeiras 
planta~5es filipinas do seculo XVI) das variedades Cornicabra 
(Cornichote, Longueira, Ornol ... ) e Manzanilhas (Redondillo, 
Redondo, Negrillo, Azeitoneira ... ), alem de outras (Bicais?, Verdejo, 
Redondo de Mora de Toledo ... ), na sequencia do segundo plano de 
fomento olivicola (seculo XVIII) a decorrer na regiao de Toledo quer 
pelas condi~5es agro-climaticas mais propicias a expansao [Terra 
Quente Transmontana] e consolida~ao da cultura [Vale do Douro 
Superior] 

Mais tarde, numa carta de veemente protesto ao estado do 
sector e remetida ao Jornal da Sociedade Agricola do Porto (vol. I), 
publicada a 16 de Mar~o de 1856, entre "umas poucas de 
qualidades de oliveiras, conhecidas por diferentes nomes", 0 

infortunado Joseph James Forrester [1809-1861] apresentava e 
sugeria as oito melhores variedades do Vale do Douro: Madural, 
Cordovil, Negruxo, Verdeal, Bical ou Bicudo, Cor/oto, Carrasco e 
Lourello. Se sugeria as melhores e porque existiam outras nao tao 
apropriadas! 

Porem, 0 "Douro" aqui referido pelo acidentado barao era, 
assim se pode concluir pela leitura a outros dos seus escritos, 0 

'Douro Vinhateiro' anterior ao drama da filoxera - a fatidica praga 
que muito serviria de incentivo a procura de culturas alternativas a 
ditodura vitivinicola, nomeadamente a oliveira - onde, ainda, nao 
estava abarcado 0 Vale do Douro Superior dos decretos de Joao 
Franco [1907/08], pelo menos da antiga Quinta dos Figueiras [a 
lendaria Quinta do Vesuvio da sua amiga Dona Antonia Adelaide 
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Ferreira] ate a fronteiri~a Barca d'Alva, zonas de maior importancia 
azeitoneira aquela data que 0 'Douro' monocultural que ele bem 
conhecia. No entanto, nao deixa de ser um documento 
«jornalistico)} relevante para a historia pouco e muito mal contada 
da olivicultura transmontano-duriense. A olivicultura, em si, nao 
pareceu ser a sua grande paixao, apenas uma enormissima 

preocupa~ao. 

A variedade que ele anotou como Negruxo - tantas vezes 

embrulhada, por outros, nas denomina~5es de Modural Golego, 
Negrito, Molorinho, Borreira... - seria a Galega ribatejana ou 
Azeitono Grado, ainda bem presente nos 'olivais vinhateiros' do 
Douro ate a obrigatoriedade dos arranques para a obten~ao do 
desejado 'beneficio', e nao a conserveira Negrinha de Freixo que, 
por esta altura de recorrentes falsifica~5es azeiteiras e de qualidade 
inconsequente, nao era la muito dada ao conhecimento para alem 
da sua area de origem ou de assento adoptivo. E 0 barao, 
reconhecido viajante ao longo do leito do Douro, ao que consta 
mais observador a partir do sossego do seu barco do que 
caminheiro pelas margens e escarpas deste rio que tanto idolatrou, 
quando fundeava por aguas de Santa Maria d'Alvo nao se tera 
aventurado pelos esconderilhos da Ribeira do Mosteiro e pela 
brutidao das arribas do Agueda a cata desta aparentada da 
Manzanilla Cacerena ou de outras que por la abundariam. 

As mais monumentais e carregadas de anos ainda sao de 
possivel observa~ao. E 0 caso da "Oliveira da Pisa", as "Borraceiras 
dos Parras", as "Matas de Alpajares", as "Oliveiras do Picao de Ana", 
das "Arribas da Sapinha" ... 

Quanto as variedades Lourello - «variedade de pouco e de 
mau azeite)}, tal como ele 0 transcreveu para a dita carta, tambem a 
denomina~ao popular dada a uma casta de uva tinta de cachos 
muito compactos e bagos grainhentos - e Corloto sao designa~5es 
ate bem simpaticas, algo vistosas, ja arredadas do actual 
vocabulario olivicola. 

A Carrasco dele e - certamente - a Carrasquenha 
alentejano-estremenha dos escarpados de Ansiaes e Ribatua, 
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nomeada pelos agricultores daquelas bandas de Carrasqueira 
quando em 'cavalo' de Galega Miuda e por Carrasquinha [em Freixo 
de Espada a Cinta] ou Redonda se enxertada em Azeitona Grada. 
Noutros tempos, nao tao distantes como isso, foi muito corriqueira 
nos olivais raianos de Terras de Riba Coa a Portus Alacer. 

E diga-se que oliveira carrasca, carrasqueira, acarrascada, 
(ou socada), e, muitas vezes, uma referencia generalista e bem 
popularizada para variedades de porte pequeno, atarracado, de 
soca sobressafda, ou para oliveiras amoitadas - tipo carrasqueira -
nos mortorios vinhateiros e terras menDs apropriadas ao seu 
cultivo. 

Por sua vez, a Bical ou Bicuda, representativa - em tempos
dos olivais acercados da Beira transfronteiri~a e da regiao visiense, 
cre-se que nessa altura de continuadas replanta~5es em res posta a 
mortandade resultante dos frios invernais de 1843/44 [ainda 
durante 0 ana de 1850], seria mais conhecida por Cornalhuda ou 
Corn icob ra, como se verifica em certas localidades freixenistas 
[Poiares e Ligares]. Erradamente, porque sao variedades diferentes. 
Enquanto a Bical duriense bota frutos medios a grandes e de 
aptidao dupla, mais conserveiros que azeiteiros, muito semelhantes 
aos da Cornezuelo de Toledo, Cuernecillo em Almodovar del Campo, 
a Cornicabra jreixenista - Cornichote, Cornalhuda ou Oliveira 
Machote - apresenta frutos mais pequenotes, com forma apical 
mais pontiaguda e vertice ligeiramente mais saliente, matura~ao 
muito mais tardia, resistentes ao desprendimento e proprios para 
moenda azeiteira. 

Sao azeites [bem] distintos. Uns sao mais estaveis e 
duradouros, os lagarados da Cornicabra, outros, os bicais, exibem 
sabor mais aveludado, boca persistente, e de manifestas sensa~5es 
de amargo-picante. Uns costumam ser mais encorpados, menDs 
aromaticos, com ligeiras notas amendoadas ... , outros, quase 
sempre, alem de levemente esverdeados, apresentam aromas 
frutados de azeitona predominantemente madura ... Uns - dizem 
por terras freixenistas - aguentam-se dois a tres anos, os outros nao 
passam da propria campanha! 
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Antonio Xavier Pereira Coutinho, um dos mais ilustres 
botanicos portugueses de sempre, taxonomista e silvicultor de 
renome, exercendo fun~5es de tecnico agricola no Nordeste 
Transmontano e Vale do Douro [de 1875 a 1880], fazendo fe nos 
relatos de D. Antonio Jose de Miranda, 1Q visconde de Paradinha do 
outeiro, e de outros olivicultores e academicos informantes da sua 
rela~ao - como foram 0 professor Julio Maximo de Oliveira 
Pimentel, 2Q visconde de Vila Maior, reputado especialista em 
viticultura, 0 empresario saboeiro Antonio Caetano de Oliveira ... , ou 
os jufzos da Casa dos Lemos de Vilarelhos - indicava a presen~a de 
quinze variedades cultivadas em Tras-os-Montes e Alto Douro. 

Bical ou Cordoveza ou Santulha, Verdeal, Madural, Borreira, 
Roupudo ou Redondal, Azeitona Branca, Carrasco, Longal, Salgueira, 
Cobran~osa, Cornalhuda, Lentisca, Zambulheira, Bronhenta e 

Enxerta. 
Porem, ja nessa altura com a olivicultura recomposta dos 

gelos arrasadores do periodo cabralista e como solida alternativa 
aos vinhedos destro~ados pelos malogrados anos filoxericos, em 
1879, ana em que haveria mais de duzentos mil hectares de olival 
em Portugal e uma produ~ao estimada em sessenta milh5es de 
litros de azeite rna decada de 1850/1860 nao haveria mais de 42 a 
45 000 ha], 0 mestre-fundador da Ciencia Agronomica em Portugal, 
Joao Inacio Ferreira Lapa, alertava para a confusao reinante neste 
dominio sem rumo certo ou de diffcil acerto. 

Em 1885, com as vinhas do Vale do Douro Superior ainda 
incolumes a razia provocada por tal minusculo insecta aparentado 
dos pulg5es e uma safra local de mais de 250 mil litros de azeite 
[aqui a area produtiva deveria acercar-se dos 1 200 hectares], 0 

agronomo alfandeguense Jose Antonio Ochoa [1855-1908] da Casa 
Agricola dos Ochoa de Santa Justa [Alfandega da Fe], 
contemporaneo de Antonio Xavier Pereira Coutinho, na disserta~ao 
inaugural ao Conselho Escolar do Instituto Geral de Agricultura 
sobre A Cultura da Oliveira no Districto de Bragam;:a, vindo ao 
encontro dos reparos feitos por Ferreira Lapa, do qual tera side 
aluno de Qufmica Agricola, apenas mencionou a existencia de nove 
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variedades para 0 seu distrito - Verdeal, Madural, Quebran~osa, 
Cordovil, Borreira ou Borrenta, Bical, Carrasca, Redondal e 
Santulhana. Considera a Bical, a Cordoveza ou Cordovil e a 
Santulhana como tn2s cultivares distintas e 'apaga' oito delas: 
Salgueira, Azeitona Branca, Longal, Cornalhuda, Lentisca, 
Zambulheira, Bronhenta e Enxerta. 

Quanto a Salgueira, 0 mais certo e te-Ia integrado na 
designa<;:ao Quebran~osa ou - menos provavel - reencaminhado 
para a orbe da Madural ou da Borrenta; a Longal talvez a tenha 
mandado para 0 domfnio da Santulhana; a Cornalhuda ficou -
erradamente - a guarda do cia das Bicais; a Bronhenta deve ter side 
colocada no seio das Borreiras ou Borrentas; e a Enxerta parece ser 
uma designa<;:ao generalizada para 0 resultado das enxertias feitas 
nas Galegas ou Madurais e Cornicabras. Ficaram arredadas deste 
arrumo genetico, entre outras, a ceriosa Azeitona Branca, a Lentisca 
e a Zambulheira que - em boa duvida - remeteu, tambem, para 0 

pequeno mundo das Borrentas. E a azeitoneira Negrinha de Freixo 
ja referida como tal? Triste sina para quem vive acantonada, 
independentemente dos seus meritos, em tao recondito lugar 

mesmo que paradisfaco. 
Um pouco mais tarde, ja com Clemente Meneres de assento 

definitivo por terras transmontanas, tambem de ganas azeiteiras e 
de visao deslumbrada pelas potencialidades oferecidas, depois do 
sucesso do premiado «Azeite Herculano» nas Exposi<;:6es Universais 
de Paris (1867) e Viena (1873) e da dinamica de exporta<;:ao 
conseguida pelo azeite portugues em geral para a czarina da Russia 
apos estas duas mostras mundiais, 0 engenheiro Affonso do Valle 
Pereira Cabral descrever 0 estado do sector olivfcola regional num 
relatorio de 1895 sobre a Regioo Vinhateira do Alto Douro (Desde a 
Barca d'Alva ate ao Cachoo da Va lie ira) para a Direc<;:ao Geral de 
Agricultura [Servi<;:os Ampelographicos] e da Real Associa<;:ao de 
Agricultura lan<;:ar um manifesto exigindo medidas contra a crise 
vitivinfcola que se vinha sentido, e no meio de uma revolu<;:ao do 
ensino agrario portugues, nomeadamente os agronomos Ramiro 
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Larcher Mar<;:al e Manuel de Sousa da Camara ja analisaram entre 
catorze a vinte e uma variedades cultivadas em Portugal. 
Mas, em 1906, na disserta<;:ao ao Conselho do Instituto de 
Agronomia e Veterinaria sobre as culturas da Villari~a, 0 vila
florense Mario Pinto de Lemos nao altera 0 que ficara registado 
anos antes por Ochoa. E 0 engenheiro Antonio Arroyo, af por 1908, 
referiu as variedades que povoavam os olivais mirandelenses como 
sendo apenas oito: Madural, Verdeal, Cordovil, Sevilhana, Lentisca, 
Carrasquenha (0), Bical e Redondil. 0 bibliotecario-arquivista padre 
Ernesto Sales, nos apontamentos ace rca daquela vila no cora<;:ao da 
Terra Quente Transmontana, escritos por volta desse ano, tambem 
o confirmou. No fundo, todos acabaram por reconhecer as 
informa<;:6es precursoras de Antonio Xavier Pereira Coutinho. 

Paradoxos varietais no sEkula XX 
Neste perfodo, fim do seculo XIX/infcio do seculo XX, em 

que a olivicultura assumia definitivamente 0 estatuto de cultura 
social, causa economical identidade gastronomical come<;:avam a 
consolidar-se junto da corte agronomica nacional e da realeza do 
saber agrario as seguintes denomina<;:6es 

Madural [azeite] - como arvore roupuda, ramosa, rustica e 
de porte meao, de folhas compridas e ligeiramente alargadas, muito 
produtiva mas de frutifica<;:ao nao muito regular, baixa capacidade 
de propaga<;:ao por estaca herbacea e um tanto susceptfvel a mosca
da-azeitona, ferrugem e cochonilha-negra, com frutos de tamanho 
mediano, resistentes ao desprendimento precoce mas de queda 
acentuada no fim da matura<;:ao, de bom rendimento em azeite, 
muito rico em acido linoleico; 

Verdeal transmontana [azeite] - arvore tambem de porte 
medio a encorpado, de folhas compridas e estreitas, bastante 
produtiva desde que estacada em solos profundos e ferteis, atreita 
a tuberculose olivfcola, tra<;:a, mosca-da-azeitona e cochonilha
negra, mas muito resistente a brusco, com frutos de grandeza 
mediana, elipsoidais na forma, matura<;:ao serodia, relutantes ao 
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desprendimento e de queda reduzida ao varejo, normalmente so 
utilizado para azeite, muito pobre em acido linoleico; 

Cordovil transmontana [dupla aptidao] - arvore pouco 
vigorosa e nao muito vistosa, de folhas apequenadas, curtas e 
largas, bastante sofrida pelos ataques de tuberculose (a ronha da 
oliveira) e algo resistente a mosca-da-azeitona, de acentuada 
alternancia produtiva, com fruto obovoide assimetrico, matura<;:ao 
tardega e de aceitavel rendimento em azeite, pobre em acido 
linoleico, sendo, tambem, muito apreciada para conserva quando 
colhida ainda em verde 

Bical [dupla aptidao] - arvore de porte medio a dar para 0 

grandote, arborescencia aprazfvel, de folhas grandes, compridas e 
largas, um tanto susceptfvel a gafa e mosca-da-azeitona, produtiva, 
regularidade na frutifica<;:ao, com fruto maior que as outras, forma 
apical pontiaguda com vertice saliente, de matura<;:ao muito tardia, 
certa resistencia do fruto ao desprendimento e queda natural 
reduzida, produzindo azeites de qualidade invulgar e prestando-se, 
essencialmente, para a produ<;:ao de azeitona de mesa; 

Carrasquenha (0) [dupla aptidao] - arvore de pequeno 
porte, amoitado ou carrasqueiro, e de baixa longevidade, folhas 
grandes, tambem compridas e largas, sensfvel aos ataques de 
tuberculose, muito precoce na entrada em produ<;:ao, produtividade 
elevada mas alternante, frutos grandes e com bom rendimento em 
azeite. 

Aparece uma tal Sevilhana dispersa a partir de Santulhao 
[Santulhana] [mesa], Izeda e terras limftrofes a estas, pelos 
comerciantes marranos que se iam fixando nas localidades 
transmontanas mais a sui ou aproximadas a centralidades 
geograficas mais apropriadas ao negocio; nota-se a presen<;:a 
assfdua da Lentisca [azeite], 0 que era natural dado tratar-se de 
uma das principais variedades portuguesas da epoca, e da Redondil 
[dupla aptidao] - variedade bastante representativa na regiao 
norte alentejana ... 

E as cultivares Redondal [dupla aptidao], Borrenta [azeite], 
Negrinha [mesa] .. , ou a Cobran~osa [azeite] - que actualmente 
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tiraniza 0 olival transmontano-duriense - variedade de Pereira 
coutinho que Ferreira Lapa remeteu para as Verdeaes? 

Foram dois seculos de audacioso crescimento olivfcola, 

iniciados com 0 desmedido consumo azeiteiro derivado dos alvaras 
faroleiros [pombalinos] de 1758, alem do florescimento das 
ilumina<;:oes publicas azeitadas [a 19/11/1825 pUblicou-se um 
decreto que determinava 0 uso obrigatorio de azeite na ilumina<;:ao 
das reparti<;:oes publicas], 0 fomento de muitas saboarias pelo pafs 
olivfcola e posterior adop<;:ao alimentar para fazer face as 
alternativas luminarias do fim do seculo XIX, ate ao refrescamento 
climatico anomalo, aos desenfreados fluxos migratorio do seculo XX 
e consequente abandono de muitas das terras agricultadas. 

Na campanha de 1953, ana recorde de produ<;:ao de azeite 
em Portugal, produziram-se 120 mil toneladas e em 1954/55 ja 
existiam a volta de 570 000 ha de olival (apenas ±345 000 ha em 

1999/2000). 
Na regiao de Tras-os-Montes e Alto Douro, a area de novas 

olivedos deve ter septuplicado, com especial incidencia no novo 
'Perfodo de Aquecimento Global' [iniciado no ana de 1880]. E 0 

consumo de azeite atingiu 0 seu auge, cerca de 10.50 Kg per capita. 
A oliveira passou de cultura pobre que ocupava as terras mais ricas 
a nobre cultura que, agora, ate ocupa as terras mais empobrecidas. 
Fernando Seabra, numa Caracteriza~{jo Olivicola por Distritos 
inserida na Separata do Boletim do Instituto do Azeite e Produtos 
Oleaginosos, em 1981 - ana com um Verao de quentura excess iva, 
incendios sucessivos, uma mortandade olivfcola nunca vista e 0 

ensino da olivicultura praticamente arredado dos conteudos 
curricula res do Instituto Superior de Agronomia e demais 
institui<;:oes de aprendizagem agricola - reportando-se aos totais 
nacionais para essa campanha, entre noventa variedades 
identificadas, ja com 0 consumo per capita reduzido ao mfnimo 
[mais ou menDs 3.50 kg], ordenou-as por esta ordem decrescente: 
Galega, Madural, Verdeal, Cordovil, Bical, Negrinha e Cornicabra. 

Neste trabalho aparecem referenciadas a Cornicabra, 0 que 
muito se estranha, a Negrinha de Freixo, 0 que nao admira dado 0 
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prestigio alcan<;:ado pela industria de azeitona de conserva a partir 
desta negrinha ja no fim do seculo XIX e no decurso da Guerra Civil 
Espanhola, e nao sao mencionadas a Cobran<;:osa, Carrasquenha, 
Lentisca, Sevilhana, Redondil e Azeiteira ou Azeitoneiro. A nao 
inclusao da Cobran<;:osa tambem nao surpreende, dado que dava os 
primeiros passos como variedade assim reconhecida, [mesmo 
assim, ja levava um seculo de vida e de nomeada muito proxima], 
mas muito se admira em rela<;:ao as outras variedades. Efeito do 
desatino das ondas de calor daquele ano! Talvez! 

No ana seguinte, em 1982, Francisco Jose de Almeida volta 
a referir-se ao "problema das cultivares de oliveira", onde explicita 
os estudos feitos em oito das cultivares mais importantes, entre as 
trinta com maior expressao no territorio nacional, quer pelas suas 
caracteristicas quer pela expansao que atingiram. 

Foram elas: Galega, Carrasquenha, Branquita, Redondil, 
Ma<;:anilha Aigarvia, Negrinha de Freixo, Cobran<;:osa e Madural; 
outras variedades acabaram por merecer tambem 0 seu interesse 
agronomico: a Cordovil Transmontana ou Cordoveza, Santulhana, 
Redondal, Verdeal Transmontana, Cornicabra, Borrenta, Bravisca, 
Lentisqueira, Bical de Evora, Bical de Castelo Branco, Gordal, 
Azeitoneira ou Azeiteira, Conserva de Elvas, Cordovil Alentejana, 
Verdeal Alentejana, Grada de Serpa, Gama, Bico de Corvo, 
Gulosinha ... , entre mais algumas. 

Confuso, contraditorio ou complementar? Ou a dedica<;:ao 
cientifica e 0 privilegio de ter side 0 primeiro director da Esta<;:ao de 
Olivicultura de Elvas? [Diario do Governo nQ 287, de 10 de 
Dezembro de 1958]. 

Mais ou menos por esta altura, inicio da decada de oitenta, 
outros autores dos servi<;:os oficiais de agricultura [dinamizadores do 
PEDAP regional - Olivicultura], nos olivais centenarios das margens 
do rio Tua mirandelense e ribeira de Carvalhais, alguns ainda do 
periodo de fomento ao tempo dos Tavoras [do fim do seculo 
XVII/inicio do seculo XVIII] e a larga maioria dos anos que 
decorreram a cria<;:ao da Junta Nacional do Azeite [de 1937 a 1959, 
ate ao fomento da produ<;:ao industrial de oleos alternativos], 
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identificaram por ordem decrescente as seguintes variedades: 
Madural, Verdeal, Cordovil, Salgueiro, Carrasquenha, Redondil, 
Bical, Borrenta ou Borreiro, Redondal, Coimbreira, Lentisca, Judaica 
ou Judiaga ou Santulhana e Choroo ou Chorona .... 

Relativamente a variedade Sevilhana, anotada como tal por 

Antonio Arroyo para os olivais mirandelenses, admitiam, estes 
tecnicos, que ele se referia a variedade Santulhana, tambem 
conhecida por Sevilhana de SantulhiJo, Mar;anal em Vimioso, Casta 

Grande ou Embroesa em Macedo de Cavaleiros, Longal ou 
Cardoguesa em Freixo de Espada a Cinta e, ainda, noutros locais, 
por Espanhola, Regalona ou Azeitona de Rei. 

E a Salgueiro? Que confere ao azeite, 
predominantemente «salgueirote», "um aroma acentuado a ma<;:a 
verde e ferrejo fresco, suavemente picante e ligeiramente amargo, 
desde que colhida apos 0 S. Martinho e antes dos primeiros dias de 
Dezembro!" 

o caso da Cobran~osa 
Quanto a variedade Cobran<;:osa, soberana ja em exercicio e 

de poder absoluto no reino olivicola nao so transmontano-duriense, 
que tanta preocupa<;:ao tem causado em causas de azeitofilos, e, 
tao-so, nos anos oitenta do seculo XX que tal denomina<;:ao 
simplificada assenta de rotina e definitivamente no discurso tecnico. 

A primeira refen2ncia bibliogrc3fica dada ao conhecimento 
aparece registada nas informa<;:6es de Pereira Coutinho para 
Ferreira Lapa [em 1880 (?)] como variedade de ber<;:o mirandelense 
e como Quebronr;osa, tambem no livro do alfandeguense Jose 
Antonio Ochoa [de 1885] e na abordagem de Ramiro Larcher Mar<;:al 
em 1900, entre outras informa<;:6es de caracter contemporaneo. 

Escreveu Jose Antonio Ochoa, 0 agronomo de Santa Justa da 
Vilari<;:a «( ... ) Sao arvores de porte regular e proprias para terrenos 
fundos. Carregam muito e a sua azeitona e bastante rendosa. 
Resistem pouco aos ventos, quebram facilmente e e por isso que 
Ihe dao 0 nome de Quebran<;:osas.» 
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Se atentarmos aos levantamentos varietais, atras referidos e a 

outros omitidos por pouco acrescentarem a causa aqui transposta, 
nas palavras de uma boa parte dos lagareiros da regiao [da Terra 
Quente Transmontana, onde ela mais abunda] verifica-se que as 
designac;:6es mais correntes para esta «salgueirota» eram e ainda 0 

sao: Salgueira, Quebranc;osa, Verdeal Salgueira, MaduralSalgueira, 
Madural de folha estreita (em contra ponto a Madural de folha larga 
ou Cordovil), Salgueirinha e - mais raramente --:- Negrita, Verdeal da 
Vilaric;a e Quadranc;osa, Verdeal Quebranc;osa ou Verdeal 
Cobranc;osa [apenas nos termos do Quadrac;:al - Romeu, Vila 
Verdinho, Vale de Lobo, Cernadela ... ]. 

Porem, e esta ultima designac;:ao que aparece citada na 2~ 
edic;:ao [revista] do ciassico Manual do Olivicultor [1952] do 
agronomo alentejano Mira Galvao, mas nao a caracteriza como fez 
para as variedades Verdeal, Bical e Carrasquenha. Como sao 
conhecidos varios exemplares centenarios la pros lados das «Terras 

da Fradessa» (onde a Salgueira e recordada pelos agricultores, ao 
tempo dos seus avos; e remetem tal designac;:ao ao seculo XIX), 
«Terras de Ledra» (para os mais velhos, sempre como Quadranc;osa) 
e «Terras de Cavaleiros» (Quebranc;osa) ... , que poderao ser 
reportados ao seculo XVII/XVIII, e suposto ter side encaixada [«e 
bem escondida»] noutras denominac;:6es mais corriqueiras -
Verdeal e Madural - tal como se constatou com outras variedades 
que a muito custo ganharam personalidade. 

Escreveu, no dito Manual, Jose Martins de Mira Galvao 
«( ... ) Nesta provincia, segundo tambem 0 regente Navega, 

predominam a Verdeal, Verdeal Cobranc;osa, Redondal, Borrenta e 
Cordovil. Para conserva empregam a Santulhana (Sevilhana). ( ... ) No 
Norte da provincia cultivam a Redondal. .. Em Mirandela a Verdeal e 

a Borrenta em Moncorvo. Em Freixo de Espada a Cinta cultivam a 
Negrucha para conserva ( ... ) A Verdeal Cobranc;osa desenvolve-se 
bem dando arvores robustas e colheitas abundantes.» 

Depois de muitas conversas acumuladas com tecnicos e 
olivicultores locais, alem do que chegou atraves de escritos e 
testemunhos dispersos [as antigas fotografias dos viveiros olivicolas 
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I • da Casa Meneres que 0 actual administrador da Quinta do Romeu, 

I Joao Pedro Meneres, disponibilizou a consulta ... l, aceita-se, como 
bem provavel, para a origem da actual denominac;:ao "Cobranc;:osa", 
a complementaridade a nomeada [Verdeal Quebranc;osa] que Ihe foi 
dada pelo feitor Francisco Lopes Seixas na referida Quinta da 

Sociedade Clemente Meneres em Jerusalem do Romeu [onde foi 
feitor ate 1937] - sociedade proprietaria, entre terras e mais 
terras, da Mata do Quadrac;:al ou Quadranc;al - que, ja em tempo 
de «gestao» do feitor Alberto Francisco, a solicitac;:ao do engenheiro 
Francisco Jose de Almeida e do professor Vasco Canhoto Vidal, 
enviou dos viveiros da Casa no fim da decada de quarenta/inicio de 
cinquenta, a fim de satisfazer a colecc;:ao varietal da futura Estac;:ao 
de Olivicultura de Elvas, umas estacas lenhosas de "Cobranc;:osa" -

de Verdeal Cobranc;osa - em vez da tal Quebranc;osa dos registos 
academicos do engenheiro Ochoa e do reportorio mais vulgarizado 

[?]. E ficou em registo firmado de Cobranc;:osa, apenas, incluindo nas 
identificac;:6es dos viveiros da propria Casa, pela simplicidade 
fonetica e de escrita do feitor Alberto. Todavia, tambem seria 
popularmente Quadranc;osa, porque os viveiros dos «Meneres» 
ficavam junto a Mata do Quadrac;:al, assim como muitos dos seus 
olivais; Quebranc;osa, para outros olivicultores e tecnicos agrarios, 
porque, mesmo ao mais modesto varejo, os ramos se quebravam 
com demasiada facilidade; e VerdealSalgueira, MaduralSalgueira, 
Salgueira, Salgueirota ou Salgueirinha, porque depois da poda 

rebentavam como os salgueiros. 
Mas, Salgueira e Cobranc;:osa serao ou nao a mesma 

variedade? E outra questao que se pode e deve continuar a colocar! 
A maioria dos olivicultores mais ligados a regiao e aos assuntos da 
cultura, como alguns dos informantes locais, entende tratar-se de 
variedades diferentes. No limite, a Salgueira e a variedade e a 
Cobranc;:osa a sua cultivar. 

o domlnio varietal - a biodiversidade 
Nao existindo dados concretos sobre 0 panorama varietal 

portugues, nem de ilusoria amostragem, e enquanto nao se der a 
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invasao das novas modas de atarracar e engaiolar estas guerreiras 
da natureza [0 que a data desta esc rita ja vai acontecendo, 
principalmente no Alentejo ... ], no termino do seculo XX aceita-se 
que a variedade dominante ainda seria a Galega [Galega Vulgar] -
de Norte a Sui do pais [0 Sui com mais de 51%], com excep~ao de 
Tras-os-Montes e Alto Douro onde raramente vai aparecendo [<5%] 

seguida das variedades: Cordovil [Cordovil de Serpa], 
Carrasquenha, Verdeais Alentejana e Transmontana, Azeiteira, 

Blanqueta, Madural, Picual, Bical, Negrinhade Freixo, Redondil, 
Conserva de Elvas, Santulhana ... 

Na regiao transmontano-duriense a ordem seria esta: 
Madural, Cobran~osa (a custa das novas planta~6es nos anos 
oitenta), Verdeal Transmontana, Negrinha de Freixo e Cordovil ... 

Santulhana, Redondal, Borrenta, Carrasquenha ... e outras [Bical, 
Redondil, Cornicabra, Lentisca, Galega Vulgar, Galego Grado, 
Coimbreira, Bravisca, Zambulha ... ]. As cinco primeiras 
representavam cerca de 80% do total desta estimativa, 10 a 15% as 

quatro seguintes e menDs de 5 a 7% as restantes. E uma delas, a 
Verdeal era a matriarca desta grande familia arborea regional. 

Como conclusao a tao alongada viagem as historias da 
biodiversidade olivicola, a data da pior campanha do seculo XX 

[1983] e aquando dos estudos para a obten~ao do estatuto de DOP 
"Azeite de Tras-os-Montes" [1990/92], pode sustentar-se que na 
Terra Quente Transmontana dominavam por ordem de importancia 

na produ~ao de azeitona para azeite as seguintes variedades: 
Verdeal Transmontana, Madural e Cobran~osa [±85%]. No Vale do 
Douro Superior - do Baixo Sab~r ate as arribas do Agueda - sao as 

variedades Cordovil, Verdeal Transmontana e Madural [70 a 75%], 
Negrinha de Freixo - quando borraceira - Redondil e Borrenta 
[20%] e outras, que definem, equilibradamente, a dois tempos, em 
mais de 90%, 0 seu mapa olivicola; no Douro Vinhateiro de 
demarca~ao pombalina, a Madural - embora com uma disparidade 

de nomeadas - era, destacadamente [±80%], a sua principal 
variedade. 
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Por sua vez, as variedades menDs constantes e de expressao 

reduzida sao mais vulgares por Terras de Ledra, termos de 
Carvalhais, Vale da Vilari~a, en costas do Baixo Sabor e Terras d'Alva. 
E existe a convic~ao que as variedades mais antigas dos olivais 

transmontano-durienses sao a Verdeal, Cordovil, Lentisca e 
Madural, resultantes de clones de plantas maes provenientes de 
outras regi6es produtoras. Outras variedades antigas, mas nao tao 
antigas, serao a Bical ruiva [ou Longal, Cordovil bicuda] e a 

Santulhana; contudo, nao se conhece lao certo] a origem desta 
ultima, embora se creia que esteja associada a presen~a de nucleos 
judaicos vindos da vizinha Espanha, a partir dos seculos XVI/XVIII, 
para os term os de Santulhao e Regiao de Izeda. 

Existem, ainda, variedades de introdu~ao [provavelmente] 
mais recente em rela~ao a estes nucleos primarios, como seja a 
Cornicabra - muitas vezes confundida como filhastra das Bicais -
procedente dos Montes de Toledo, ou da provincia de Ciudad Real, 
que nao conseguiu ganhar presen~a relevante nos olivais regionais. 
o que e compreensivel. [ ... ] Trata-se de uma variedade de facil 

enraizamento e de excelente adapta~ao a solos pobres e zonas mais 
frias, produzindo azeites de elevada estabilidade, mas 0 olivicultor 
freixenista e duriense rapidamente a relegaram para 0 

esquecimento dada a sua sensibilidade a tuberculose, as 
dificuldades nas pod as, matura~ao muito tardia dos frutos, a 
alternancia produtiva e a elevada resistencia ao desprendimento. 
Outros exemplos de variedades [sinonimias] relegadas pela actual 

olivicultura. 
[ ... ] Bico de Corvo ou Picuda, introduzida no Douro Superior 

no seculo XVIII, tambem a partir da regiao de Toledo, muito 
semelhante as calabresas Carolea ou Becco di Corvo; a Passareira -
assim denominada pela preferencia da passarada em picar os seus 
frutos logo ao pintar - parecendo ser uma Zambujeira ou a 

importa~ao da cordovesa Pajarero; Chouri~eira ou Lingui~eira, que 
sera outra das nomeadas apostas a mais um dos ecotipos da 
Cornicabra - aquelas azeitonas que ficam de formato mais 

chifrudo; Cerieira ou Ceriosa, talvez, pelo poder combustivel do seu 
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azeite, mas nao deixa de ser a Azeitona Branca ou mesmo a Carlota 
alentejana; Coimbreira - denomina<;:ao popular para a Galega 
Vulgar - introduzida no Douro cisterciense, nos seculos XV/XVI, a 
partir da regiao coimbra; a Mourisca ou Mourisca das Barrancas, ou 
Azeitona Gorda, assemelha-se ou e - mesmo - a Conserva de Elvas 

(!); a Chorao ou Chorona, que podera ser a variedade Carlota a que 
se referia 0 barao de Forrester, com origem - duvidosa - na 
localidade andaluzo-cordovesa de La Carlota onde e denominada de 
Negrillo, recebendo esta men<;:ao pelo facto dos seus frutos, de 
matura<;:ao precoce e de facil desprendimento, fazerem com que a 
arvore os «chore» muito antes do infcio da apanha da azeitona, tal 
como a CarraspePia salamantina ou Negrillo de Lumbrales daqui 
bem perto; Grainheira e uma denomina<;:ao popularizada para 
variedades de caro<;:o grande [Cordovil. .. ]; Judaica ou Judiaga -
designativo de sentido pejorativo para algumas variedades de 

baixos rendimentos, ou sera uma aparentada da Judfo Sevilhana (?); 
Negral, Cercealou Toural - sao outras nomeadas para a Madural; 
alem da Golosinha ou Pele de Sapo, Ma<;:anilha ou Mm;anilha 
Carrasquenha, Tentilheira Acuminata, Verdelha ou Verde Verdelho, 
Azeitona de Rei, Morcal Espanhola ou Ocal, Azeitoneira ou Azeiteira 
de Elvas ... 

A pluralidade de azeites 
Alguns aspectos [sumarios] que testemunham a dita 

heterogeneidade dos azeites deste territ6rio olivfcola, Tras-os
Montes e Alto Douro, destes seiscentos anos de azeites de comer e 
de azeitonas de cadorno, onde, ha muito, «comer sem azeite e 
comer miudinho». 

o Azeite das "Arribas de Ansiaes e Riba Tua" [do Vale de 
Lubazim pelo cume da Bulfata ... ate aos mort6rios do hist6rico 
Castelo de Safres em Sao Mamede] proveniente de oliveiras de 
terras quentes, tantas vezes com uma presen<;:a homogenea e 
dominante de Carrasquenha [±25%], Cordovil, Verdeal ou Madural 
[<25% cada], ou em combina<;:ao harmoniosa, e, naturalmente, 
muito diferente do azeite de terras frias da "Regiao de Izeda" [da 
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ribeira da Frieira as ravinas do Sab~r na Paradinha Nova ... ] quase
quase exclusivo da judaica Santulhana [>90%] com muito pouco de 
Madural e/ou Cordovil [<10%]. 0 azeite dos braseiros do "Vale da 

Vilari<;:a" [do Couquinho a Quinta da Madureira que os Tavoras 
povoaram de matas olivfcolas para abastar 0 lagar de Alfandega (0 

lagar d'EI Rei) ... ] e encostas mais aproximadas ao Douro e a foz do 
Sab~r [das Cortes da Veiga a Agua d'Alta a caminho de Moncorvo 

pela estrada da Ribeira ... ], em que domina a Cordovil [±35%] numa 
parceria equilibrada com a Verdeal, a mistura com m6dicas 
quantidades de Madural e Redondil, alem de ser bem dfspar dos 
anteriores, tera que ser - tambem - distinto do refrescar das 
"Terras de Alfandega" [de Rio de Vides ate ao Rio das Cabras ou a 
Quinta de Covelas ... ] onde a presen<;:a da Borrenta e significativa 

[±30%] ... 
A compara<;:ao, varietal e organoleptica, poderia ser entre as 

baixias "Terras de Ledra", onde reina a tal «Oliveira do Tesouro» 
que - nas contas locais - ja tera bem mais de mil anos, e 0 

heterogeneo "Vale do Coa" - do Olival dos Telh6es ao sftio do Saito 
do Boi, pelas margens da ribeira dos Piscos, a Panascosa, 
Caliabria ... , entre "Terra Fria" vinhaense e "Terra Quente" 
mirandelense, entre terras valpacenses, "Vale do Douro Superior" e 
"Baixo Corgo", "Planalto Mirandes", "Encostas do Raba<;:al" - do 
Calvo ao Torto, "Vale do Varosa" - de S. Joao de Tarouca a 
Valdigem, os "Olivais da Teja" - de Cedovim ao Arnozelo, as 
aquilianas "Terras do Demo" ou a nfvel concelhio... e as 
constata<;:6es seriam sempre de ratificar a Diversidade. A subtileza e 
as ambiencias territoriais. 

E quanta "Douro", ao Douro Vinhateiro? - De Freixo de 

Espada a Cinta a Mesao Frio, da figueirense Barca d'Alva aos 
assomos da baionense Frende, de Mazouco ao Estremadouro 
lamecense, da supremacia das Negrinhas para a primazia das 
Madurais. Ou das beiras "Terras de Cister"? [ ... ] 

[Em conclusao] Tanto podem ser azeites monovarietais 
como multivarietais, mais ou menDs harmonizados na sua 
composi<;:ao; azeites de frutado maduro e de sensa<;:6es doces ou 
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azeites de frutado verde com notas suaves de frutos secos; azeites 
onde 0 aroma a ma~a, rama de tom ate ou a azeitonas frescas pouco 
maduras se evidenciam ou azeites on de facilmente se identificam 
aromas a erva acabada de cortar, a folha olivicola ou com indicios a 
especiarias; azeites nada ou muito pouco amargo-picantes, 
medianamente amargo-picantes, ligeiramente picantes mas nao 
amargos, razoavelmente picantes e subtileza no amargo ... ; azeites 
de sensa~ao notavel de doce amendoado ou com notas suaves de 
frutos secos; azeites de finais de boca longos e persistentes ou nao 
demasiado potentes mas de grande elegancia e harmonia; [ ... ] 
azeites espessos na boca, muito doces, com frutado ligeiro e notas 
suaves de verde foliar e marcadas de ma~a madura; azeites a 
sugerir complexidade - notas herbaceas e a ma~a verde que 
dominam 0 conjunto, matizado na boca com apontamentos 
amargo-picantes e ao mesmo tempo doces; azeites de sabor 
complexo e com um longo final a frutos secos ... por ai adiante. 

Fica expresso, presumo, alem da imagem evolutiva do olival 
regional, a Heterogeneidade notoria dos historicos azeites 
transmontano-durienses - quer pel a multiplicidade das condi~5es 
edafo-climaticas do territorio quer pela diversidade e composi~ao 
varietal ao nivel local. Sao 0 reflexo da abundancia genetica e das 
diversas ambiencias territoriais. 

Todavia, tambem se sabe que, para 0 consumidor manfaca 
que se advinha, as preferencias organolepticas se dirigem no 
sentido da valoriza~ao dos azeites mais verdes, menDs doces, algo 
amargo-picantes e com frutados mais acentuados a sabores 
imaturos - de facto, azeites de maior estabilidade oxidativa - 0 

que nao e a tradi~ao dos azeites laborados nem consumidos em 
Tras-os-Montes e Alto Douro, nem transmontanos nem durienses. E 
ainda ha que ter em conta a actual apetencia dos mercados 
emergentes e mais enricados para os azeites predominantemente 
monovarietais, a semelhan~a do que vem acontecendo com os 
vinhos - moda esta que se cre que seja passageira. 

Outro facto de relevante importancia a registar no 
panorama varietal regional e nas preocupa~5es de perdas 
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irreparaveis no patrimonio genetico e 0 galopar avassalador da 
variedade Cobran~osa nos novas oliva is para produ~ao de azeite, 
por se tratar, essencialmente, de uma arvore de regularidade 
produtiva e de facil multiplica~ao por estaca herbacea. Esta 
soberania ja em descontrolo inquietante - tao actual como 
previsivel - e mais uma questao associada ao mercantilismo do que 
uma op~ao tecnica, ousada e sensata. A manter-se, a curto prazo, 
sera um dos problemas mais pertinentes para 0 futuro dos 
seiscentos anos de azeites regionais. E a hegemonia do presente e a 
possivel barbariza~ao do futuro. Aguarda-se, mais uma vez, pela 
demencia ciclica das atitudes apatridas em rela~ao as identidades 
historicas de Tras-os-Montes e Alto Douro. 

Fazendo valer 0 papel que estes recursos olivicolas tem na 
sustentabilidade do desenvolvimento rural e na valoriza~ao 

ambiental dos territorios, tesouros vivos que sao a salvaguarda de 
previsiveis reorienta~5es dos proprios mercados, ha que favorecer a 
escolha varietal orientada nao so por criterios exclusivamente 
tecnico-economicos, assegurar a conserva~ao do multifacetado 
patrimonio genetico ainda existente e a manuten~ao dos aspectos 
paisagisticos que Ihe estao associados, implementar programas de 
melhoramento genetico expeditos, desenvolver alian~as 

sustentaveis com 0 sector do turismo cultural - incluindo a 
promo~ao editorial - e promover uma estrategia organizada e 
aglutinadora em torno dos recursos geneticos no seu todo. 

Nestas causas, tanto de azeitofilos como de azeitologos, 
tanto de consumidores como de empresarios, fica explicito que 
[ainda] proliferam multifacetados azeites em Tras-os-Montes e Alto 
Douro - dos monovarietais de Izeda (Bragan~a) ou de Trev5es (Sao 
Joao da Pesqueira) aos [genuinos] plurivarietais de Vale Salgueiro 
(Mirandela) ou de Valverde (Valpa~os), do borraceiro freixenista ao 
negrucho tabuacense, do carrasquenho carrazedense ao barren to 
alfandeguense '" ou do "Azeite de Tras-os-Montes" [DOP] ao 
"Azeite Douro". Onde, cada vez mais, "comer sem azeite e comer 
miudinho"! E sobre esta causa gastronomica - identidade historica -
ja ensaiei a narrativa em mem6rias de heran~a transmontana e em 
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-------------------------- ------

jeito de comidas conversadas. Ou nao fossem [ja) seiscentos anos 

numa sinfonia de azeites! 
«( ... ) Hei-de plantar uma oliveira no quintal de casa e / pedir 

ao mundo que nao Ihe fa<;:a mal: / mil anos depois, talvez mais, / 
ainda os meus olhos se debru<;:arao a janela das suas / rugas / e em 
cada outono hao-de passar por negras azeitonas; / com as oliveiras 

aprendo a zombar do tempo, / mas a Ii<;:ao e muito dificil de 
aprender ( ... )) Fracisco Niebro, in Ars Vivendi Ars Moriendi 
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Preserva~ao dos rios e (des)envolvimento 

Pedro Teiga1 

Resumo 
Os rios sao cursos de agua superficiais que representam um 

dos ecossistemas mais complexos e ricos em biodiversidade. A a<;:ao 
humana e as suas atividades tem prejudicado 0 estado da agua e, 
como tal, e fundamental valorizar esse bem essencial. Como tal, a 
renaturaliza<;:ao do ambiente ribeirinho e a cria<;:ao das condi<;:6es de 
habitat da respetiva flora e fauna contribuem para 0 aumento da 
qualidade de vida da popula<;:ao local, a longo prazo, enquanto a sua 
renovada utiliza<;:ao publica potencia 0 envolvimento da 
comunidade como entidade fiscalizadora, ao alertar as autoridades 
competentes para potenciais problemas nas linhas de agua. A 
oportunidade de criar e preservar os habitats existentes no sistema 

ribeirinho, bem como a garantia da efetividade das fun<;:6es do 
mesmo esta diretamente relacionada com a largura, constitui<;:ao e 
diversidade do corredor ripicola. Com efeito, como parte integrante 
do processo de reabilita<;:ao fluvial, a participa<;:ao publica e 0 

envolvimento da comunidade na tomada de decisao e de 
sensibiliza<;:ao pelos rios, marcam um ponto fulcral no sentido de se 
atingir 0 bom estado das massas de agua. 

Palavras-chave: reabilita<;:ao, rios, participa<;:ao publica 

Introdu~ao 

Os rios sao cursos de agua superficiais que representam um 
dos ecossistemas mais complexos e ricos em biodiversidade. Sao a 
principal fonte de recursos hidricos, mas tambem de outros bens e 

1 Doutor em Engenharia do Ambiente e especialista em Reabilita<;ao Fluvial, 
pteiga@gmail.com 
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servi~os, enquanto espa~os preferenciais de atividades economicas, 
recreio e desfrute da Natureza. Assim, os rios, pelas suas 
caracteristicas, desde a antiguidade sao locais privilegiados na 
fixa~ao das popula~6es e na forma~ao de comunidades. 

Em Portugal estima-se que existam cerca de 120 OOOKm de 
linhas de agua, com uma area de drenagem de cerca de 92 090Km 2 

(INE, 2010). Tendo em conta que 0 dominio hidrico corresponde a 
um minimo de 10 metros de largura em cada uma das margens, 
para rios nao navegaveis pode-se afirmar que contamos com uma 
area de, pelo menos, 240 OOOha para a gestao dos recursos hidricos 
em conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela 
Diretiva Quadro da Agua (DQA) e Lei da agua. 

Os cursos de agua apresentam diversos problemas que, no 
geral, resultam da sua multifuncionalidade de usos e oportunidades 
de explora~ao ao longo das respetivas bacias hidrograticas, segundo 
as quais 75% corresponde ao sector agricola, 14% diz respeito aos 
usos na produ~ao de energia, 6% no uso urbano e domestico e 4% 
corresponde a industria. Os problemas que se verificam com maior 
frequencia nos rios, e com consequencias diretas e nefastas para 0 

mesmo, sao a deposi~ao de residuos e entulhos, a polui~ao agricola, 
as descargas de aguas residuais domesticas e/ou industria is, 
constru~6es no leito de cheia, impermeabiliza~ao da bacia 
hidrogratica, infesta~ao por plantas invasoras, destrui~ao da galeria 
ribeirinha, obstru~ao do leito e margens, artificializa~ao de tro~os 
fluviais e a falta de informa~ao e de envolvimento por parte da 
popula~ao. 

Assim, a a~ao humana e as suas atividades tem prejudicado 
o estado da agua e, como tal, e fundamental valorizar esse bem 
essencial at raves da altera~ao de comportamentos e da 
consciencializa~ao ambiental. No entanto, para alem da mudan~a 
de paradigma por parte da comunidade, a reabilita~ao fluvial 
considera-se igualmente importante para a recupera~ao das 
fun~6es do ecossistema ribeirinho. 
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A reabilita~ao fluvial 
Os rios sao corredores naturais de grande importancia 

hidrologica, ecologica e social. Como tal, a renaturaliza~ao do 
ambiente ribeirinho e a cria~ao das condi~6es de habitat da 
respetiva flora e fauna contribuem para 0 aumento da qualidade de 
vida da popula~ao local, a longo prazo, enquanto a sua renovada 
utiliza~ao publica potencia 0 envolvimento da comunidade como 
entidade fiscalizadora, ao alertar as autoridades competentes para 
potenciais problemas nas lin has de agua. 

A reabilita~ao fluvial visa repor as condi~6es preexistentes 
de forma integrada e sustentada, na situa~ao de boa qualidade 
ambiental que ja existiu no local e de acordo com os conhecimentos 
tecnico-cientificos e valores culturais atuais, seguindo sempre os 
princfpios da reabilita~ao (Teiga, 2003). A interven~ao e feita 0 mais 
proximo possivel do natural de forma a contribuir para 0 

desenvolvimento sustentado dos sistemas ribeirinhos. 
Para desenvolver um processo de reabilita~ao de um tro~o 

ribeirinho e necessario proceder a um conjunto de eta pas 
sucessivas estruturadas e com protocolos de a~ao, seguindo os 
princfpios da reabilita~ao com solu~6es tecnicas de engenharia, 
adaptadas as necessidades socioculturais regionais, com medidas 
estruturais e imateriais, quando necessario, acompanhadas por uma 
Participa~ao Publica bem definida (Teiga, 2011). Consiste na 
prioriza~ao de solu~6es que pretendam melhorar um curso de agua 
nos tres niveis de atua~ao: Hidrol6gico, Ecol6gico e Social. Assim, a 
prioriza~ao e feita de acordo com as fun~6es em maior necessidade 
de recupera~ao. 
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Estabiliza~ao de Margens (Pombal) 
Enrocamento vivo - Planta<;:oes 

Figura 1 - Exemp los de I nterven~6es com Recurso a Tecn icas de Engenharia Nat ura l 

A valoriza ~ao do corredor ribei rinho 

o ecossistema ripfcola formado por vegeta<;:ao ripfcola 

autoctone em todo 0 domfnio hfdrico e considerado um dos 

habitats bioffsicos mais complexos do planeta, quer pela sua 

biodiversidade, dinamismo e produtividade primaria, quer pela sua 
importante fun<;:ao de corredor ecologico, exercida pela interliga<;:ao 

do leito e das margens do rio com a vegeta<;:ao . 
A oportunidade de criar e preservar os habitats existentes 

no sistema ribeirinho, bem como a garantia da efetividade das 

fun<;:6es do mesmo esta diretamente relacionada com a largura, 
constitui<;:ao e diversidade do corredor ripfcola . Deste modo, e 

fundamental respeitar 0 domfnio hfdrico promovendo a planta<;:ao 

de especies ribeirinhas autoctones nomeadamente, 0 amieiro 

(Alnus glutinosa), 0 freixo (Fraxinus angustifolia), 0 salgueiro (salix 
spp.) e 0 carvalho (Quercus spp.). 0 Quadro 1 representa as 

principais fun<;:6es do ecossistema ribeirinho. 
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Qua dro 1 - Fun~6es do Ecossistema Ribeirinho (Te iga, 2011) 

Fun 010 

Hobltat 

Corrador 
(condutor) 

Barrelra e 
obstaculo 

Flltro 

Fonte 
(dl.persiio) 

Refugio 

Sumldouro 

Establl izador 

Social, 
econ6mlca 

Lazere 
palsagem 

Oeserl - 0 

o corredor riplcola apresenla caracteristicas difere.ntes dos circundanles, constituindo um fatar. de 
diversidade biol6gica e conferindo divers ida de a palsagem. Espac;:o para 0 d~senvolvimento do cIcio 
de vida de varios organismos (macroinvertebrados, anfibios , aves, mamlferos, ,"setos . etc. ). 

Material e organismos deslocam-se temporariamente no corredor. Ha organismos que passam de um 
lado para 0 Dulro , mas naD residem dentro do corredor (mamlferos). 

Organismos ou materials que nao conseguem atravessar 0 corredor (repteis, plantas). 

Alguns organismos au material conseguem alravessar 0 corredor (anflbios, 
macroinvertebrados), enquanto oulros ficam relidos, ocorrendo uma triagem e selec;ao. 

mamlferos, 

Organismos ou material que emanam do corredor (aves, Ins~ los , folhada, alimenlos): permite a 
recoloniza9ao de animais e plantas em lugares onde estavam extintos. 

Organismas au materi als entram no corredor e sao prolegidos, par exemplo, dos predadores (aves, 
insetos. mamlferos). 

Funciona como sumidouro de energ ia (exemplo das inunda.;oes) e permite a redistribu i~o dos 
sedimentos, materia organica e nutrientes. 

fundamental na consolidac;ao das margens dos cursos de agua, controla e mitiga a erosi3o e a 
sedimentayao, promove a autodepura.;ao da agua. 

Fonte de agua. Os solos fluviais sao normalmenle ricas e permitem uma fonte de rendimento com alta 
produtividade pomaria (agri cultura. silvicultura). 

Permite espa.;o de encontro para fins recreativos e lazer (praias fluviais. jardins, parques, local de 
desportos radicais , caminhadas, lurisma). 

o envolvimento da comunidade e a participa~ao publica 

A participa<;:ao publica e um processo fundamental para a 

sustentabilidade dos recursos naturais, reabilita<;:ao da 

biodiversidade e solos, promo<;:ao de sistemas de se rvi<;:os ecologicos 
e infraestruturas verdes. 0 envolvimento dos grupos socia is em 

projetos de reabilita<;:ao fluvial potencia altera<;:5es positivas de 

comportamentos e perce<;:6es face a biodiversidade e conserva<;:ao 

da natureza, para alem de fomentar 0 desenvolvimento 

socioeconomico local e desenvolver atitudes de integra<;:ao e 
simbiose humano-natureza . 

Como parte integrante do processo de reabilita<;:ao f luvial, a 
pa rti cipa<;:ao publica eo envolvimento da comunidade na tomada de 

decisao e de sensibiliza<;:ao pelos rios, marcam um ponto fu Icra I no 

sentido de se atingir 0 bom estado das massas de agua . 

Para melhores resultados, a Participa<;:ao Publica 

frequentemente utiliza, em simultaneo, diversas ent idades e 
interventores da sociedade pa ra a conse rva<;:ao e im plementa<;:ao do 

processo de reabil ita<;:ao de rios e ri beiras . As entidades a nfve l 
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nacional com possibilidade de intervenr,:ao direta incluem: entidades 

de promor,:ao do voluntariado, agentes com competencia na 
vigilancia e fiscalizar,:ao, entidades com competencia sabre as rios, 
proprietarios, agentes e sectores com posslvel impacte ambiental. 

Figura 2 - A~ao de Part i cipa~ao Publica no Municfpio de V. N. Famalicao 

Os laborat6rios rios+ como processo de des(envolvimento) 
Os Laborat6rios Rios+ (LabRios+) sao espar,:os vivos, 

inovadores, sustentaveis e de aprendizagem com as rios, 
demonstrativos de boas praticas de reabilitar,:ao fluvial. Mais 
concretamente, tecnicas de engenharia natural e de renaturalizar,:ao 
do ecossistema ribeirinho. Estes laboratorios deverao funcionar, 

nao so como showroom de solur,:6es tecnicas de intervenr,:ao de 
reabilitar,:ao de rios a escala municipal, mas tambem, como um 
centro de investigar,:ao do sistema fluvial, acesslvel ao publico, 

designadamente para a desenvolvimento de: (i) projetos de 
investigar,:ao academica; (ii) workshops; (iii) ar,:6es de formar,:ao 

publicajprivada; e; (iv) palestras relacionadas com a tema Agua . 
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De um modo geral, a implementar,:ao destes laboratorios 

visa: 1) Enquadrar as disposir,:6es legais, nacionais e comunitarias, 
em materia de ambiente, nomeadamente: Diretiva Quadro da Agua 

e Lei da Agua, as Diretivas Aves e Habitats, a Agenda Local 21, a 
Quadro de Ar,:6es Prioritarias para a Rede Natura 2000 (PAF), a 

Estrategia Nacional de Conservar,:ao da Natureza e da Biodiversidade 
e a Plano Setaria I para a Rede Natura 2000.); 2) Incentivar 

Estrategias Municipais de Reabilitac;oo Fluvial; 3) Promover a 

cidadania e a Participar,:ao Publica; 4) Proporcionar condir,:6es 
sustentaveis para a demonstrar,:ao de varias solur,:6es tecnicas de 
engenharia natural, que decorrendo da sua aplicabilidade pratica 

geram vantagens economicas e ecologicas na conse rvar,:ao e 
reabilitar,:ao de habitats prioritarios de especies autoctones em 

corredores ribeirinhos; e, 5) Promover a Educar,:ao Ambiental e a 
mudanr,:a de comportamentos par parte da popular,:ao perante a 
conserva r,:ao da natureza e da biodiversidade (Palmer, 2007). 

Existem ja tres LabRios+ implementados: a primeiro, 

im plementado no concelho de V.N. Famalicao, nas margens do rio 
Pel he com 500 metros de extensao, estando ainda em intervenr,:ao; 
tambem no municipio de Mogadouro, na ribeira do Juncal, com 
uma extensao de 1000 metros; e, no rio Tinto, nas instalar,:6es da 
LlPOR, com uma extensao de 800 metros. Para todos seguiu-se a 

metodo logia de reabilitar,:ao desenvolvida par Te iga (2003), Teiga 
(2010) e Teiga (2011), onde foram definidas solur,:6es, 
nomeadamente de Tecnicas de Engenharia Natural, tais como, corte 
e limpeza seletiva de vegetar,:ao, modelar,:ao de margens, estacaria 

viva, muro vivo, construr,:ao de charcos, mini-ar,:udes, construr,:ao de 
caminhos pedonais, entre outras. 
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Figura 3: Labrios+ da ribeira do Juncal (Mogadouro) - esquerda: aplica~ao de grade 

viva; direita: evolu~ao temporal do mesmo local 

Estes centr~s de investiga<;:ao fluvial procuram incluir a 

comunidade local no processo de Educa<;:ao Ambiental e 

Participa<;:ao Publica, pelo que foram realizadas diversas atividades 

em cada um dos laboratorios, logo desde a fase de pre

desenvolvimento, com 0 objetivo de dinamizar 0 envolvimento de 

varios publicos-alvo, durante todo 0 processo de constru<;:ao dos 

laboratorios. A<;:6es de forma<;:ao a tecnicos, a<;:6es de forma<;:ao a 

associa<;:6es locais, palestras e workshops, atividades de 
participa<;:ao publica e de educa<;:ao ambiental, entre outras a<;:6es 

foram realizadas no ambito dos LabRios+. 

Rotas Rios+ 
As Rotas Rios+ constituem tambem um importante fator na 

dinamiza<;:ao de atividades junto ao rio, com 0 intuito de promover a 

liga<;:ao da comunidade aos recursos hldricos e melhorar a qualidade 

de vida da popula<;:ao. 

As rotas sao espa<;:os de frui<;:ao e contacto com a natureza, at raves 

de caminhadas junto aos rios, podendo associar as mesmas a<;:6es 
de educa<;:ao ambiental. 

Espera-se a possibilidade de implementar um conjunto de 

propostas de interven<;:ao ao longo do rio Azibo e ribeira de Chacim, 

situados no perfmetro pertencente ao Convento de Balsamao, com 
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a cria<;:ao de um Laborat6rio Rios+ e a cria<;:ao de uma Rota Rios+ 
com 0 intuito de melhorar a continuidade longitudinal e transversal 

do corredor ecologico, beneficiar na acessibilidade aos campos 

rfcol as, proporcionar espa<;:os abertos a frui<;:ao das popula<;:6es 
ag . d ,. 
residentes e visitantes, fomentando zonas de Interesse pe agoglco. 

Conclusao 
as cursos de agua tem uma importancia incalculavel pela 

dispon ibilidade de agua e servi<;:os. Como tal, e essencial promover a 

sua prote<;:ao atraves da valoriza<;:ao do corredor ribeirinho bem 
como da Participa<;:ao Publica. A reabilita<;:ao fluvial deve procurar 

recupe rar as fun<;:6es do ecossistema at raves da utiliza<;:ao de 

tecnicas 0 mais proximo do natural posslvel. Para tal, surgem os 

LabRios+ como espa<;:os demonstrativos de boas praticas de 

reabili ta<;:ao fluvial e como espa<;:o de educa<;:ao e de intera<;:ao entre 

a comunidade e 0 ecossistema ribeirinho . 

Bibliografia consultada 
Teiga, P. (2003). Reabilitar;ao de ribeiras em zonas 

edificadas. Tese de mestrado em Engenharia do Ambiente. 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Teiga, P. (2010). Avaliar;ao e mitigar;ao de impactes em 

reabilitar;ao de rios e ribeiras em zonas edificadas: uma abordagem 
participativa . Tese de Doutoramento Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 
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Balsamao - 10.000 A. C. 

Fernando Afonso Andrade Lemos 

Jose Antonio Silva 

Introdw;:ao 
Sempre nos questionou a causa, ou as causas, pelas quais 0 

outeiro de Balsamao se revestiu de sacralidade. - Porque ele e nao 
outro. Com efeito, 0 outeiro nem sequer e 0 mais alto. Na sua 
pequena grandeza protege-se, rodeando-se de outros mais altos. 
Um vale longamente acentuado separa-o dos flancos da cimeira 
povoa~ao de Lombo, ja incluida no perfmetro da Serra de Bornes, 
ou Monte Mel, outro separa-o dos montes a Oriente. 

o certo, porem, e que este outeiro se encheu de numinoso 
perante 0 despido dos outros, que, talvez, pela altitude se 
apresentavam mais aptos ao contacto com a divindade. 

Ja uma vez procuramos a razao. Dedicamo-nos a simb61ica 
do monte e tentamos descobrir as possibilidades da voca~ao deste. 
Tratou-se, porem, de um facto isolado e a explica~ao per se nao 
conseguiu satisfazer a ansia da nossa procura. 

E a questao nunca abandonou 0 nosso espirito. Procuramos 
achegas, investigamos possibilidades, mas 0 problema manteve-se. 
Depois, todavia, de bastantes leituras pensamos ter chegado a uma 
possivel solu~ao, uma solu~ao que se vela aos olhos das gera~6es 
actuais, mas que foi patente as ja ha muito passadas. 

Por isso avan~amos com este titulo. Podera uma pessoa 
interrogar-se: porque esta data, sobretudo tao precisa? Ha algo que 
o prove? Fizeram-se escava~6es arqueol6gicas que a 
fundamentassem? 

Nada disto, contudo, se passou. Bastou-nos, para a 
conclusao, 0 conhecimento do homem primitivo e da area onde 
Balsamao se situa. E sobre a reflexao destes dados se esclareceu 0 

nosso pensamento. 
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-------------------- ----

Com efeito, ha 10.000 anos, data verosimil e nao real, 0 

homem cindia 0 seu evoluir entre a epoca de cac;:ador-recolector e 
os indicios do neolitico. Esta data, ou melhor periodo, revelou-se 
benefico para esta regiao, nao so no campo de explorac;:ao das 
possibilidades do terreno, mas igualmente no desenvolvimento da 
mentalidade, sobretudo religiosa. E dai partimos. 

1. Comecemos pela caracterizac;:ao do espac;:o fisico de 
Balsamao. Com efeito, este sempre se mostrou propicio a presenc;:a 
do homem. E, a partir desse facto, igualmente impulsionou a 
formac;:ao da sacralidade. 

E constituido por uma area sensivelmente plana, um 
pequeno planalto no topo de um monte. A sua volta surgem picos, 
sobretudo a Norte. A Sui fica a serra de Bornes, ou Monte Mel, mas 
afastada por largo e profundo vale. 

Tem este pequeno monte nascente de agua sulfurosa, a 
propiciar curas, e 0 fluimento do rio Sab~r no seu limite oriental, 
cavando um vale delimitativo. 

Este espac;:o abre-se a Sui e, ai, 0 homem primitiv~ pede 
saborear e cultuar 0 movimento solar, desde 0 nascimento ate a sua 
morte a Ocidente; igualmente 0 movimento lunar com a sua 
renovac;:ao periodica, assim como a movimentac;:ao de certas 
estrelas que 0 ajudavam na sucessao dos tempos. Oeste modo 
conseguiu marcar epocas e actividades e desenvolver 0 seu espirito 
interpretativo e racional. 

A parte que se revelava plana no topo propiciou, de inicio, a 
colheita de frutos secos. Com efeito, 0 homem primitiv~ aqui 
encontrou 0 carrasco e a variedade vegetal que produz bolota. As 
mulheres recolhiam-nas; os homens, bravando matos que 
pretendiam pedir mec;:as com os seus anseios, cac;:avam animais 
fugidios. As gravuras rupestres que se encontram proximas, a Norte 
e a Sui do rio Oouro constituem a documentac;:ao mais reveladora. 

Oepois, chegada a epoca da armazenagem, ali junta ram os 
produtos conseguidos, ali guardaram animais que iam sendo 
domesticados, ali, ensaiaram cultivos de plantas. 
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Com a chegada do Neolitico a agricultura ajudou a abrir 
portas a inicial povoac;:ao que formou um castro. Estava trac;:ado 0 

caminho da futura vida que ali veio a surgir. 

2. Em 10.000 A.c., portanto, encontramo-nos na transic;:ao 
do Paleolitico para 0 Neolitico. 

Oevemos, porem, atender a evoluc;:ao. Ha mais de 2 milh5es 
de anos surgiu 0 homo habi/is. A sua civilizac;:ao litica consistia na 
fabricac;:ao do utensilio, a que se tornava necessario atender ao 
tamanho, e na racionalizac;:ao e simbolizac;:ao primitivas. Na verdade, 
a fabricac;:ao de um utensilio implica inteligencia e imaginac;:ao. 0 ser 
humane herdou estas duas qualidades do seu primo pitecantropo. 
Mas acrescentou-Ihe um desenvolvimento proprio: a construc;:ao de 
um projecto. Manifestava, assim, e desenvolvia a inteligencia e 0 

imaginario. 
A elevac;:ao do corpo facilitou a descoberta. Esta 

desenvolveu-se em varias direcc;:5es, lenta e definitiva: no territorio, 
em si mesmo e no espac;:o celeste. Ha 2 milh5es de anos, 0 homem 
tornou-se symbo/icus. E surgiram os primeiros 5 simbolos-base de 
toda uma evoluc;:ao posterior neste campo: a abobada celeste, 
diurna e nocturna; os simbolos solares; os simbolos lunares com os 
seus movimentos proprios; os simbolos ctonicos, salientando a 
fertilidade; os simbolos particulares do meio-ambiente (agua, 
monte, arvore, rocha, entre outros)l 

Como afirma Julien Ries, 

La bipedie et 10 situation verticale qui ont libere les mains ont joue 
un role fondamentale dans la creation de 10 culture. De plus I 
'Homo habilis debout a pu porter son regard sur /'environnement, 
sur les horizons lointains, sur 10 nature avec ses reliefs, toutes 
choses essen tie lies pour 10 symbolisation. La mobilite de so tete 
grace a ses vertebres cervicales lui a permis de contempler 10 

1 Cf. a este respeito Julien Ries, ap. cit., p. 69 e a nassa comunicac;:aa Apantamentas 
sabre a Origem das Mitas, apresentada na decorrer destes Coloquios de Balsamao. 
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voOte celeste, un element determinant pour se croissance 
psychique, intel/ecuelle et religieuse. 
['Homo habilis et I'homo erectus ont eu une vision du cosmos qui a 
marque d'une far;on definitive leur symbolique: il s'agit de la voOte 
celeste. Celle-ci leur apparait comme Ie toit de la terre sur laquelle 
elle prend appui, si bien que plus tard, dans diverses cosmologies, 
Ie dique de la terre est cerne d'une chaine de montagens, colonnes 
qui portent la coupole celeste. En pratiquant la taille des sflex. 
L'homme archaique a menifeste sa conscience esthetique puisqu'il 
a choisi ses materiaux en fonction de leurs co·uleurs. Oes lors, nous 
devons penser a I'impression que firent sur lui les couleurs du ciel, 
les levers et couchers du soleil, I'arc-en-ciel dons nous trouvons 
certaines repliques dans I'art franco-cantabrique. Mais il y avait 
aussi les mouvements du soleil, de la lune et des astres, ainsi que 
la succession du jour et de la nuit dont nous avons un remarquable 
developpement des I'ec/osion des deux premieres grandes 
cultures, en Mesopotamie et en Egypte, ou la symbolique 
ouranienne et astra Ie joue un role a la fois cosmique, psychique et 
religieux. 2 

o homem, com efeito, contemplava. 0 cimo do monte 

favorecia-Ihe a abertura de uma janela larga para 0 escuro do 

espa~o. 

Em 1.600. 000 A. C. 0 homo habilis viu-se substituido pelo 

homo erectus. Este herdou todo 0 progresso do seu antecessor. 
Instalou-se preferencialmente junto dos cursos de agua, 
encostando-se as rochas. Transformou-se evolutivamente em 
Sapiens neandertalense, por volta de 80.000 A. c.. Desenvolveu a 

simboliza~ao, de tal modo que Jean Molin03 concluiu: a 
simbolizar;oo e uma propriedade essencial da especie humana, tao 
real como as funr;oes de nutrir;oo e de reprodur;oo. 
Muito naturalmente foi este 0 primeiro habitante do nosso pais e, 
com toda a possibilidade, de Balsamao e da sua area geografica 

envolvente. 

2 Julien Ries, Les Origines des religions, p. 60. 

3 Julien Ries, op. cit., p.S8 
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A evolu~ao para uma religiao - sabe-se hoje - baseia-se em 

tres momentos. Um primeiro consiste na visao da realidade que 

cerca 0 ser humane; um segundo permite ascender ao campo da 
analogia; a terminar, surge a intelec~ao da analogia. 
Tudo, na verdade, comec,:a por se sentir, intuitivamente, e certo, isto 

e, possuir a noc,:ao da sua existencia perante uma natureza 
incompreensivel e que desperta 0 medo, 0 tremendum. 

Segue-se a sensac,:ao de se encontrar diante de um misterio. 

Ha, na verdade, qualquer coisa que faz soprar 0 vento, correr 0 rio, 

cair a chuva, guiar os astros, brotar a natureza. A contemplac,:ao do 
ceu pelo homo erectus aliada aos rituais piricos e funerarios provam 

a experiencia inicial do sagrado. 
E cada vez mais essa presenc,:a de uma forc,:a, misteriosa 

eficaz, se faz notar mais intensamente. Com a consciencia que 0 
homem passa a ter da realidade desta forc,:a, 0 homem alegra-se por 

a constatar e, perante ela, fica fascinado. 
Simultaneamente, 0 ser humane entra no ambito da 

analogia. Comec,:a por comparar e, depois, estabelece 
relacionamentos. Nao era 0 corpo da mulher como a terra? 

Semeavam-se a planta e a crianc,:a. Nao desenhavam os 
agrupamentos de estrelas animais que tao bem conhecia? E 0 
cerebro comec,:ou a delinear 0 mito. Eram historias que se 
formulavam e que se transmitiam as crianc,:as e aos adultos ao calor 
de fogueiras, durante as longas noites. Parecia que toda a realidade 

contada estava viva, deslizando e danc,:ando nas sombras que se 
projectavam no escuro da floresta. Nao se encontrava longe a 
formulac,:ao de uma mitologia. 

A realidade manifestava complicac,:6es. E surgiu nos espiritos 

o desejo e a necessidade de a dominar, de a tornar mais apta as 
suas necessidades e aos seus gostos. Inventaram-se gestos, 
exprimiram-se sons, uma magia que, por vezes, se revelava eficaz. A 
contemplac,:ao do ceu pelo homo erectus aliada aos rituais piricos e 
funerarios provam a experiencia inicial do sagrado. Esta experiencia 

conduziu a noc,:ao de transcendencia. 
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A partir daqui, atinge-se 0 dominio pleno do sacral, cuja 
origem etimologica, sak-, originou 0 verbo latino sancire com 0 

sentido de validar, realizar. 
Nao tardara a surgir 0 sentimento do religioso (uma ligac;:ao 

analogical, at raves de cerimonias epocais - ritos - referentes 
principal mente ao Verao e ao Inverno. 0 homem, entao, oferece e 
consagra-se a divindade. 

Foi esta a primeira vivencia numinosa praticada em 
Balsamao. 0 monte revelava-se ao homem primitivo um centro a 
volta do qual tudo girava; havia luz; realizac;:ao na liberdade, vivencia 
de uma plenitude. Brotava fertilidade. E esta caracteristica 
constituiu 0 pano de fundo para toda a evoluc;:ao descrita. 0 cimo, 
mais ou menDs plano deste monte, regurgitava fertilidade. 

3. Nisto residiu 0 segredo, profundo e activante, do monte 
Balsamao. A fertilidade determinara a evoluc;:ao historica deste 
espac;:o e permitira a entrada na esfera religiosa que durou ate hoje. 
Como afirma Cardoso Lopez4

, a fertilidade foi associada, quase de 
imediato ao luminoso, ao brilhante e calido. 0 local foi aproveitado 
para habitac;:ao e povoamento, embora reduzido. 0 homem da 
epoca reparou que 0 solo nao permitia actividade intensa religiosa, 
dado que era constituido por xisto e'rochas duras ferreas. 

Por isso talvez, as manifestac;:5es religiosas imprimiram-se 
nas margens de rios ali vizinhos. Mas nao deixou de cultivar a 
contemplac;:ao. E tal atitude manifestou-se atraves de lendas que 
povoam 0 imaginario de gerac;:5es chegadas aos tempos modernos. 
Essas lendas possuem um caracter essencialmente uranico, de 
constelac;:5es que presidem a formac;:ao de povoados. Recordemos a 
lenda das 7 Irmas e dos 7 Irmaos, configuradas nas Pleiades; a lenda 
da Senhora de Balsamao, configurada na Cassiopeia; a lenda dos 
Irmaos de Orelhao em Mirandela, configurada na constelac;:ao dos 
Gemeos; na lenda das 3 Amigas da frontaria da igreja de Adeganha, 

4 as Grandes Enigmas da Pre-Historia, p. 163. 
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a recordar Orion. E quantos outros exemplos ainda por estudar, 

certamente! 

4. Cerca de mil A. C. chegaram os povos semitas, os punicos. 

comec;:aram por estabelecer-se em feitorias, no litoral, mas, 
posteriormente, sobretudo os Cartagineses influenciaram e 
expandiram-se por quase todo 0 territorio peninsular. 
Aproveitaram, de modo especial, a cavalaria lusitana, cujos cavalos 
se mostravam de tal modo celeres que conclufram serem as eguas 
fecundadas pelo vento. Com ela invadiram a Italia, no periodo dos 
Barcas. Deixaram lendas e trac;:os de religiao. No que respeita as 
primeiras basta recordar a lenda de Abidis, em Santarem. No que 
respeita aos segundos, lembremos que a sua divindade principal era 
o Sol, aquem chamavam 0 5enhor Sol, Baal Sheiman. E este termo 
ficou a topografar ate hoje, duas areas no interior do territorio 
portugues: S. Pedro de Balsamao, na Beira Alta, e Balsamao, em 
Tras-os-Montes. Foram os primeiros a transmitir este morro com tal 
nome a posteridade. Em qualquer dos Balsamao a luminosidade 
preponderava. 

No que interessa a presente colac;:ao, pode concluir-se a 
permanencia de culto solar nesta regiao e mesmo noutras proximas. 
Panoias exemplifica tal culto. Manteve-se, assim, a tradic;:ao religiosa 
deste espac;:o, aproveitando os povos punicos trac;:os do numinoso 
anterior mas actualizando-os. 

Com a derrota dos Barcidas e 0 fim da II Guerra Punica os 
Romanos entraram na Peninsula. A sua luta com os Lusitanos, 
sobretudo a Sui do Rio Douro permite concluir anos de alguma paz a 
Norte deste rio. Decimo Junio Bruto, finalmente, conquistou a 
Galiza, depois de invadir toda a costa portuguesa a partis de Vlisipo, 
castro que comec;:ou por conquistar. 

Balsamao teria sentido abandono temporario? Teria 0 

castro que ali existia side abandonado? Em que data, porem? 
Deveram os Romanos haver respeitado a existencia deste castro, 
permitindo, talvez pela sua exiguidade, uma ida calma e pacifica, 
continuando a venerar os seus de uses da Fecundidade? Teriam 
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acedido as aguas do Azibo e da nascente de agua sulfurosa, 
remediando situac;:oes sanitarias problematicas? 

Sabe-se que os povos da Celtia as cultuavam e os Romanos 
igualmente, na sua esteira. A falta de documentac;:ao levanta 
enorme quantidade de questoes. 

5. 0 castro comec;:ou a adormecer e despovoou-se. As suas 
pedras foram utilizadas para outras construc;:oes, algumas, enquanto 
a outras reservava-Ihe 0 destine 0 abandono. Mas 0 numinoso 

manteve-se sempre. Punicos e Celtas enfeitavam as "aras" que ali 
continuaram. A prova mais eloquente revela-se na lenda de Nossa 
Senhora de Balsamao. Estava-se no seculo IX e toda a regiao 
constituiu um no man's land entre cristaos e mouros. A lenda situa 

neste morro 0 castelo onde um pequeno potentado pretendia 
dominar toda aquela regiao. Vivia no castelo situado onde 
actualmente ainda a sua memoria luta contra 0 esquecimento. 

Quem e quando 0 teria construfdo? Muito possivelmente ele ou 
algum seu antecessor. E e natural que tenha aproveitado algumas 
pedras do antigo castro. Nos nossos dias deste castro resta um 

aglomerado confuso de pedras a pedir intervenc;:ao arqueologica. 
Nesta lenda, uma figura feminina deslocava-se entre mortos 

e feridos ocasionados pela luta contra 0 despota daquele castelo 
que arrogava 0 direito de primeira noite e espargia balsamo sobre 
os que jaziam, restituindo-Ihes forc;:a, vida e entusiasmo renovador 
pel a luta que ocorria. Mas os tempos ja eram cristaos e daf que tal 

figura feminina se visse revestida do manto de Nossa Senhora de 
Balsamao. A lenda possui uma particularidade muito significativa. 
Os Cavaleiros das Esporas Douradas percorrem determinado espac;:o 
ate atingir 0 castelo. Esse seu trajecto desenha na terra a 
constituic;:ao da constelac;:ao da Cassiopeias. 

5 Este assunto constituiu 0 conteudo da comunica<;ao Assim no Terra como no Ceu, 

apresentada por Fernando Afonso Andrade Lemos nas Primeiras Jornadas 
Hist6ricas de Balsamao. (Trabalho dactilografado). 
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E 0 prindpio feminino continuou a sacralizar 0 local. Natural 

se torna que 0 morro nao ficasse totalmente despovoado apos a 
conquista do castelejo. Certamente aqui rumaram devotos, aqui 

rezaram, aqui continua ram a tradic;:ao religiosa da fertilidade. 
como? Desconhecemo-Io, em parte. 

6. Mas algo ficou na memoria. Com efeito, no seculo XVII 

consegue documentar-se a existencia, naquele morro, de um 

eremiterio, ou com um guardiao, ou com um pequeno grupo. 
Formou-se um deserto. Os frescos encontrados nas recentes obras 
de restauro da igreja provam uma profunda e artfstica vivencia 

religiosa neste seculo. Poderia ter side criado antes? Porque nao? 
No seculo seguinte ja nos inteiramos de actividades muito 

espedficas: a existencia de um bodo, imolando uma vaca, e a 

deslocac;:ao do Senhor Jesus de Malta, processional mente, quando a 
chuva escasseava, ate junto da Senhora de Balsamao. Ao terminar 0 

seculo referido, constata-se a chegada de Frei Casimiro Wiszinsky, 
dos Padres Marianos, que havia side atrafdo a Portugal, para fundar 
a sua Congregac;:ao. Foi-Ihe indicado este local, como proprio e 
propfcio. Aqui ficou, aqui iniciou a sua Congregac;:ao com os 
eremitas, aqui faleceu, aqui espera a consagrac;:ao da sua santidade. 
Ventos adversos sopraram com a decisao de Joaquim Antonio de 

Aguiar de suprimir conventos. Laicizou-se, entao, 0 espac;:o. 
Significativamente nele vigorou uma Escola de Agricultura. 

Em 1953, a Congregac;:ao regressou. E toda a tradic;:ao 
primitiva, frequentemente revestida de roupas civilizacionais 
diferentes, se manteve. Os Senhores Padres Marianos exploraram 
as aguas sulfurosas da Abelheira, produziram mel. vinho e azeite, 

criaram instalac;:oes agro-pecuarias, fabricaram doces e licores. Pena 
que faltem brac;:os para continuar a desenvolver todas estas 
potencialidades! Simultaneamente a devoc;:ao a Nossa Senhora de 

Balsamao difundiu-se por toda a regiao. Actividades religiosas, 
como peregrinac;:oes, casamentos, semanas de Espiritualidade, 
retiros, assim como actividades culturais continuam a transmitir e a 
fomentar a transcendencia de tempos passados. 
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o morro de Balsamao continua e continuara a sua voca<;ao 

primeira, talvez ja velha de 10.000 anos, senao mais, num 
continuum transcendental. 
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rasp carrascos e sardoes na 
do Nordeste Transmontano: 

considera~oes botanicas e semanticas 

Andre H61zer
1 

1. Introito 
o presente contributo nasceu de uma preocupa<;ao 

oportunamente manifestada2
, fundamentada em duvidas que 

subsistem relativamente as arvores vulgarmente designadas por 
sardao, carrasco e, ainda, azinheira, mormente na regiao de Tras-os
Montes. Gerou-se, no entendimento de proprietarios e agricultores, 
e mesmo de tecnicos florestais, certa confusao sobre se se esta 

perante especies distintas ou se antes se trata de apenas uma 
especie que por sinal goza de estatuto de protec<;ao, com todas as 
implica<;6es que de tal facto advem. Ja no caso especffico do Parque 
Natural de Montesinho, nao podemos deixar de assinalar a 
existencia de alguma conflitualidade para a qual certamente 
contribuiu a subsistencia de tal confusao bem como a rigidez da 
aplica<;ao dos preceitos legais pertinentes. 

Posto isto, pretendemos com este sucinto texto contribuir 

para 0 esclarecimento desta questao com fundamentos cientlficos, 
designadamente sob 0 ponto de vista botanico e semantico. 

1 Botanico 

2 0 presente texto foi preparado com base nas comunica<;6es hom6nimas 
apresentadas aos Conselhos Raianos que se realizaram em San Martin de 
Castaneda (2 de Abril de 2016) e Bragan<;a (21 de Maio de 2016), sob a organiza<;ao 
do Movimento Civico DART e da Plataforma RIONOR, subordinados ao tema "Areas 
protegidas, cidadania, desenvolvimento e coopera<;ao transfronteiri<;a", bem como 
as xx Jornadas Culturais de Balsamao (5 a 8 de Outubro). Nao podemos deixar de 
referir, em sede de agradecimento, as valiosas informa<;6es partilhadas connosco 
pelo Prof. Carlos Aguiar, do Instituto Politecnico de Bragan<;a. 
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2. A(s) Especie(s) 
Dirigimos a nossa aten~ao, num primeiro momento, a 

especie arb6rea cujo nome cientlfico e Quercus rotundifolia Lam.3 e 
que representa a especie comummente conhecida pelo nome 

vulgar de azinheira, sendo que na regiao ora em apre~o e costume 
designa-Ia por sardao ou carrasc04

. Trata-se de uma especie arb6rea 

de folha persistente que, em fun~ao do substrato, ora pode ocorrer 
sob a forma de pequeno arbusto (e.g. em afloramentos rochosos), 
ora pode formar bosques de arvores com portes de ate 20ms, 

ocorrendo tambem em forma~5es abertas designadas de montados, 
como sao mais conhecidos no Sui do paiS, principal mente nas 
regi5es Alentejo e Extremadura, mas tambem na Espanha, por 

exemplo na regiao da Mancha (onde estas forma~5es sao 
conhecidas em castelhano pela designa~ao dehesas). A especie esta 
perfeitamente adaptada a condi~5es climatericas de 

continentalidade e de secura, podendo mesmo desenvolver-se em 
solos pedregosos pouco profundos, bem drenados e inclinados, e 
mostra em geral notavel indiferen~a no que a natureza do substrato 
diz respeito. 

3 Ao longo dos tempos, foram usados diversos nomes cientificos, sen do que e 

possivel deparar-se com a seguinte sinonimia: Q. ilex subsp. bal/ata (Desf.) Samp.; 

Q. ilex supsb. rotundifalia (Lam.) O. Schwarz ex Taborda de Morais, entre outras. 
4 Veremos mais adiante a questao dos nomes vernaculos, nameadamente a 

imprecisao dai decorrente na distin<;ao de outras especies. 
5 Cf. ICNF 2016. 
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Figura 1 

Na area em analise, os azinhais estao associados, em termos 

de pluviosidade, a condi~5es de ombroclima sub-humido a humido 
e, em termos de substrato, a posi~5es edafoxer6filas (ou seja, a 

solos em localiza~5es convexas e demasiado drenados), neste 
ultimo caso em encostas com solos menDs profundos e maior 
escorrimento superficial, que favorecem os azinhais (na regiao 
vizinha no Norte da Espanha a situa~ao e semelhante). 

Quanto a area ocupada por azinheiras, na ausencia de 
estimativas mais recentes e de dados mais globais, no inlcio dos 
anos 1990 estimava-se que no Parque Natural de Montesinho cerca 
de 1,4 % da area estava ocupada por esta especie, correspondendo 
a uma area de 1080 hectares, sendo embora os azinhais maduros 
muito raros e de reduzida dimensa06

• 

Muitas das vezes esta especie encontra-se confinada a 
posi~5es mais elevadas, refugiada em espor5es rochosos, cristas e 
afloramentos rochosos, muito por culpa das devasta~5es durante a 

6 Cf. FERNANDES 1992, citado em AZEVEDO & CA~ADOR 1999. 
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campanha de trigo dos anos 1920 e 1930, cedendo lugar aos 
bosques climatofilos (solos de meia-encosta com mediana 
capacidade de reten<;:ao das aguas) de carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) nas encostas mais ricas em 5010
7

• 

Mais recentemente, podemos constatar uma expansao dos 
azinhais por toda a regiao. As forma<;:6es arboreas compactas 
alojadas nos penedos e nas fragas que sobreviveram a campanha do 
trigo fornecem diasporos (bolotas) em grande quantidade, nos anos 
de frutifica<;:ao abundante8

. As bolotas sao dispersos por efeito de 
gravidade ou com auxflio de animais (nomeadamente gaios, 
Garrulus glandarius), em anos de elevada produ<;:ao, produ<;:ao esta 
ainda estimulada pela boa exposi<;:ao solar em que as plantas-mae 
se encontram. Desta forma, os azinhais estabelecem-se facilmente 
em terrenos abandonados pela agricultura localizados na sua 
proximidade. Em muitos cas os, sobretudo sobre solos profundos ou 

em locais com boas hipoteses de recupera<;:ao da forma<;:ao de solos, 
e expectavel que, uma vez cessada a erosao antropica, estes 
azinhais passarao a ser secundarios, e que, a longo prazo, venham a 
ser substitufdos por bosques climacicos (e. g. carvalhais-negrais)9. 

Nao obstante a dizima<;:ao dos azinhais pel as raz6es acima 
referidas, a especie pode tambem ser beneficiada pela ac<;:ao 
antropica, uma vez que e de facil regenera<;:ao e dotada 
aparentemente de elevada resistencia ao fogo (os azinhais sao 
frequentemente as (micas estruturas vegetais nao consumidas por 

incendios de grande intensidade, possivelmente em fun<;:ao da 
escassa biomassa no seu interior e da forma instantanea da 
combustao das copaslO). A tftulo de curiosidade, refira-se que esta 

7 Cf. AGUIAR (2000). 
8 Note-se que nesta especie, a semelhan<;a das outras especies da familia das 

fagaceas - faia, castanho, carvalhos - ocorre frutifica<;ao alternada, fenomeno que 

se design a por vecerfa em castelhano e masting em ingles, e que corresponde a 

uma adapta<;ao evolutiva para garantir 0 sucesso da propaga<;ao, neste caso por 

sacia<;ao dos depredadores das bolotas (cf. RODA et 01. 2009, THOMAS 2014). 
9 Cf. AGUIAR, op. cit. (2000). 
10 Cf. AZEVEDO & CA(ADOR (1999), op. cit.; AZEVEDO (2012). 
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especle, como nao podia deixar de ser, encontrou multiplas 
utilizac;:6es. Assim, a madeira, muito resistente e compacta, era 
apreciada para 0 fabrico de pe<;:as de carros e arado, prestando-se 
muito bem a trabalhos de torneio. Alem disso, e excelente 

combustfvel, com elevado e duradoura poder calorffico, tambem 

d d · - 11 usa a para pro uZlr carvao . 
E conveniente dar aqui uma breve descri<;:ao morfologica 

desta especie, po is sao estes os criterios que permitem a sua 
correcta identifica<;:ao. Apresenta folhas oblongas ou elfpticas, de 
margem inteira, isto e, sem recortes e dentaduras etc., nos 
especimes adultos. Nos especimes juvenis, e por vezes em ramos 
basais de exemplares adultos, as folhas apresentam-se porem de 
margens dentado-espinescentes. Chamamos particular atenc;:ao ao 
facto de que as folhas (fig. 1; fig. 2 - 2b) tem as paginas superiores 
verde-acinzentadas ou cinzentas, e as paginas inferiores cinzento
esbranqui<;:adas com revestimento enfeltrado (por pelos estrelados 
branco-amarelados). Importa tambem destacar que as bolotas 
disp5em de cupulas em que as escamas que as revestem sao 

deitadas (fig. 2 - 2a). 
E este acentuado dimorfismo das folhas12 que esta na 

origem das referidas duvidas, pois pode induzir a opiniao de que os 
especimes juvenis, de mais a mais por se apresentarem, na maior 
parte das vezes, em porte mais pequeno ou ate arbustivo, nao 
pertencem a mesma especie que as arvores adultas. Acresce que os 

especimes arboreos produtores de bolotas sao conhecidas pela 
designa<;:ao sardCio, enquanto que os juvenis com as caracterfsticas 
atras mencionadas, que geralmente nao frutificam, sao designadas 

por carrasco. 

11 Cf. FERNANDEZ D[AZ-FoRMENT[ 2004; CARVALHO 2010. 
12 Fenomeno semelhante esta bem patente em outra especie arborea, Eucalyptus 

globulus Labill., se bem que introduzida, na qual as folhas imaturas sao sesseis, 

ovadas e opostas, ao passo que as folhas em adulto se apresentam com 0 

conhecido aspecto falciforme/lanceolado e sao alternas. 
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Para complicar ainda mais a situa<;ao, existe outra especie 
do mesmo genero Quercus, conhecida na parte Sui do territorio 
portugues - a exce<;ao da maior parte de Tras-os-Montes, onde 
apenas ocorre em raros locais ricos em carbonatos nas areas mais 
secas e quentes da Terra Quente. Referimo-nos a especie Qercus 
coccifera L., abundante nas regi6es de clima mediterr<3nico mais 
acentuado, onde e designada por carrasco. E de assinalar que a 
inexistencia desta especie em terras transmontanas e os equfvocos 
originados pela homonfmia sao merecedores de comentario ja em 
literatura cientffica mais recuada13. 

Em termos morfologicos, a tftulo comparativo, as folhas 
desta especie sao geralmente dentado-espinhosas (com 5-8 
nervuras secundarias) e apresentam ambas as faces verde
brilhantes e sem pelos. As bolotas apresentam escamas da cupula 
geralmente levantadas e reviradas para tras, de aspecto arrepelado 
(fig. 2 -1). 

Figura 2 

13 Assim, encontramos ja em TABORDA DE MORAIS (1940) a observa<;ao da inexistencia 
de Q. cocci/era na regiao em apre<;o e a err6nea atribui<;ao das 'p6Ias' de Q. 

rotundif61ia a outra especie, decorrente da coincidencia do nome vulgar. 
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3. Enquadramento Biogeogratico e Fitossociologico 
Nao fica ria completa esta aprecia<;ao, sob ponto de vista da 

Botanica, se nao tecessemos algumas breves considera<;6es 
ecologicas relativamente a especie que aqui nos interessa. Os 
azinhais (ou sardoais) aqui considerados inserem-se em grande 
medida nas comunidades de Genisto hystricis-Quercetum 
rotundifoliae, que se instalam em posi<;6es edafoxerofilas, como ja 
vimos (no distrito de Bragan<;a, ocorrem ainda sobre rochas 
ultra basicas). 

E digno de nota que muitas forma<;6es vegetais encontradas 
no terreno correspondem as respectivas eta pas de substitui<;ao dos 
azinhais, designadamente giestais (Genisto hystricis-Cytisetum 
multiflori) e estevais (Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis) 14. De 
resto, as manchas de azinhal intercalam-se com os bosques 
climatofilos deste territorio, constitufdos por carvalhais-negrais de 
Holco mollis-Quercetum pyrenaicae nas cotas mais elevadas (acima 
dos 700 m, onde tem grande expressao) ou por Genisto falcatae
Quercetum pyrenaicae no horizonte inferior do andar 
supramediterranico (bosques de carvalho-negral), dependendo da 
natureza da rocha-mae e da altitude15

. 

4. Etimologia e semantica 

Dada a pouca precisao dos nomes vernaculos e a multiplicidade 
de designa<;6es aplicadas ate mesmo a uma so especie, parece 
justificada uma examina<;ao mais atenta da questao lingufstica, para 
perceber melhor as raz6es desta diversidade de nomes. Podemos, 
de forma sintetica, apresentar as seguintes etimologias16

:

"Azinheira" (encina em castalhano) deriva do latim vulgar TLTcTNA, 
(primeiro adjetival, depois por extensao como substantivo); 

14 Cf. COSTA et 01. (1998). 

15 Cf. CARVALHO (2007). 

16 Por todas, cf. COROMINAS (1981, 1983, 1984). 
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- "Carrasco" (carrasco em castelhano) deriva de raiz pre
romana (pre-indo-europeia), designando uma azinheira geralmente 
pequena; comum as Ifnguas peninsula res (e berbere); 

- "Sardao" (sard6n) provavelmente at raves do asturo-Ieones 
(d. sard6n, sardonal, 'terreno cheio de malezas, mata achaparrada 
de azinho' (zamor.)' por influencia de zarza? > ast. sardu (tecido de 
varas)17,18. 

Mais recentemente, encontramos referencia a origem indo
europeia *sart-, *sard- ('vara', 'monte bajo'),com 0 significado 
'parra de acebos, matorral bajo, zarzal con varas,19. De referir que 
em asturiano tambem se encontra a designa<;:ao de corrascu e 
xard6n para a especie !lex aquifolium L., 0 azevinho

20
; curiosa mente, 

encontra-se tambem referida a designa<;:ao xardo em portugues 
, . 21 

para esta especle . 
Com efeito, estamos inclinados a acreditar que parte da 

equivocidade nas designa<;:5es que constatamos deriva da aparente 
permea<;:ao da lingua falada no territorio por influencias lingufsticas 
distintas, correspondentes a diferentes fases da ocupa<;:ao do 
territorio (pre-romana, romana e leonesa). 

Seja como for, facto e que a variedade das designa<;:5es 
vernaculas, tanto no caso de Q. rotundifolia como no caso de Q. 
coccifera, em praticamente todos os idiomas ibericos, denota 

elevada imprecisao, como veremos no seguinte: 

17 Encontramos ainda a seguinte defini<;ao em CANDIDO DE FIGUEIREDO (1913): "sardao 

m. Especie de lagarto. * T. de Vinhaes. Raiz ou ramo retorcido de carrasco, que 

vegeta em fendas de penedia". Sobre a questao dos top6nimos derivados e a 

origem leonesa, d. tambem HUBsCHMID (1962). 
18 Note-se que a designa<;ao do reptil hom6nimo tera origem etimol6gica diferente 

(do arabe hardun); veja-se a entrada registada "nos vocabulos que os Portugueses 

tomarao dos Arabes" como "sardao por lagarto - hardon" em NUNES DE LEAD 

(1606). 
19 Cf. CONCEPCION SUAREZ (2007). Reproduzimos, por questoes de rigor, as descri<;oes 

em lingua castelhana. 

20 Cf. FERNANDEZ DiAZ-FoRMENTi (2004). 

21 Cf. ROCHA (1996). 
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Nomes vernaculos22 de Quercus rotundifolia Lam.: 
portugues: azinho, azinheira, sardao, carrasco; 
castelhano: encina, carrasca, chaparra, sardon, mata parda; 
galego: encino, 
catalao: asina glanera, aloina; 
euskara: artea (mas af so ocorre a subespecie Q. ilex subsp. 
ilex). 

Nomes vernaculos de Quercus coccifera L.: 
port.: carrasco, carrasqueiro, verdadeiro-carrasco; 
castelhano: coscoja, marana, matarrubia, carrasca, 
carrasquilla, chaparra, chaparro, coscolla, coscolla blanca, 
sarda (Aragon); 
catalao: coscoll, garric, cocollis, garritx, alzina ravell; 
euskara: abaritza. 

Visto que na area em apre<;:o so contamos, para efeitos 
praticos, com a especie Q. rotundifolia (como vimos mais acima), a 
distin<;:ao af feita entre as duas formas em que se apresenta decorre 
do particular dimorfismo que nela se manifesta. Assim, costuma 
chamar-se 'carrasco' aos especimes de porte arbustivo e que nao 
tem copa bem desenvolvida (no seu conjunto designado por 
carrasqueira), e 'sardao' aos especimes de porte arboreo. Alem do 
porte e da forma da copa, a morfologia das folhas constitui tambem 
criterio da designa<;:ao, segundo se verifique ou nao a ocorrencia de 
folhas de margem dentado-espinhosa (propria do porte arbustivo). 
Por outr~ lado, e costume aplicar-se a designa<;:ao generica de 
'sardao' as arvores que dao bolota.23 

22 Cf. tambem os nomes vernaculos referidos em FONT QUER (1981) e AMARAL FRANCO 
(1990). 

23 Cf. CARVALHO (2010). 
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5. Estatuto de Conservac;:ao 
A especie Q. rotundifolia e considerada, a escala global, 

como especie quase amea<;ada, sendo que na Penfnsula Iberica as 
amea<;as causadas por corte e/ou expansao de areas agrfcolas 
aparentemente deixaram de ser significativas, apontando-se porem 
o elevado risco provocado por fogos florestais 24

. 

Em Portugal, 0 enquadramento legal do seu estatuto de 
prote<;ao e dado por legisla<;ao diversa, nomeadamente quanto a 
povoamentos e exemplares protegidos, juntamente com 0 sobreiro 
(Quercus suber L.), atraves dos DL 11/97, de 14 de janeiro, e DL 
169/2001, de 25 de maio, que mantem os mesmos tipos de contra
ordena<;6es do anterior, para alem de legisla<;ao complementar. 
Esta tambem abrangida por legisla<;ao relativa a conserva<;ao de 
habitats natura is, designadamente DL 140/99, de 24 de abril, 
constando do Anexo B-1 {Tipos de habitats naturais de interesse 
comunitario cuja conserva<;ao exige a designa<;ao de zonas especiais 
de conserva<;ao}, enquanto especie dominante nos habitats 6310 
{Montados de Quercus spp. de folha perene} e 9340 {Florestas de 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia}. 

Curiosamente, na Espanha a legisla<;ao correspondente e 
bastante mais antiga, estando em vigor 0 Decreto de 28 de junio de 
1946 por el que se amplian las limitaciones establecidas por el de 24 
de septiembre de 1938 sobre corta de encinas y alcornoques y poda 
de arboles forestales {BOE n.Q 201} e 0 Decreto 485/1962, de 22 de 
febrero de 1962 Reglamento de Montes {BOE n.Q 221 de 
14/09/1962}. Para alem disto, existe variada legisla<;ao ao nfvel das 
Comunidades Autonomas, de que citamos, a tftulo de exemplo, os 
seguintes decretos: 

Decreto 65/95 de 27 de abril (Boletfn Oficial del Principado 
de Asturias 5-VI-95), Orden de 17 de febrero de 1989, sobre 
proteccion de la flora silvestre de la Region de Murcia: Anexo II: 

Especies de flora silvestre protegidas (Q. rotundi/olia af designada de 

24 Cf. OLDFIELD & EASTWOOD (2007). 
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carrasca, referindo tb. Q. cocci/era), Boletfn Oficial de la Region de 

Murcia 55; 
Decreto 8/1986, de 23 de enero, sobre regulacion de las 

labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad 
particular pobladas de encinas {Boletfn Oficial de la Comunidad de 
Madrid, 30 de enero de 1986}. A legisla<;ao referente a conserva<;ao 
de habitats tambem vigora na Espanha, por transposi<;ao de 
diretivas comunitarias. 

No caso particular do Parque Natural de Montesinho, 
acresce obviamente a propria regulamenta<;ao desta area 
protegidiS que imp6e restri<;6es a qualquer interferencia passfvel 
de redundar em degrada<;ao. Nao e descabido recordar, neste 
ensejo, a defini<;ao da figura IIParque Natural", cuja classifica<;ao visa 
a prote<;ao dos valores natura is existentes, contribuindo para 0 

desenvolvimento regional e nacional, e a ado<;ao de medidas 
compatfveis com os objetivos da sua classifica<;ao, e que aqui 
reproduzimos: 

Area que contenha predominantemente ecossistemas 
naturais ou seminaturais, onde a preservaroo da 
biodiversidade a longo prazo possa depender de atividade 
humana, assegurando um fluxo sustentavel de produtos 
naturais e de serviros. 
Sao conhecidos numerosos casos de aplica<;ao da Lei na 

sequencia de cortes ou desbastes desta especie nesta area 
protegida, com valores das san<;6es impostas por vezes avultados, 
que muito contribufram para instalar um clima de conflitualidade. 0 
facto de nao ser do conhecimento de muitos intervenientes a 
verdadeira natureza da especie que muitos julgam ser distinta 
daquela que a lei protege, leva tambem a incompreensao ou 
mesmo a duvidas quanto a corre<;ao destas medidas. Sem querer 
entrar aqui numa discussao sobre a adequa<;ao da res posta das 

25 
Decreto-Lei no 355/79, de 30 de agosto, reclassificac;:ao atraves do Decreto 

Regulamentar no 5- A/97, de 4 de abril e normas relativas a rede nacional de areas 
protegidas, designadamente DL 19/93, de 23 de Janeiro. 
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autoridades competentes nestas situa<;:5es, gostariamos de aqui 

assinalar que, tendo em considera<;:ao as observa<;:5es ecologicas 

acima detalhadas, nao se nos afigura ser contra ria aos valores do 

Parque Natural a pontual interven<;:ao em areas em que se verifique 

a presen<;:a de especimes de Q. rotundifolia em porte arbustivo (ou 

seja, sob a sua forma conhecida como carrasco), nomeadamente 

quando e conhecida a expansao de forma<;:5es de mato dominadas 

por esta especie em area agrfcolas abandonadas. 
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Importancia hist6rica da cria~ao de bichos-da-seda 
em Tras-os-Montes 

Jorge Azevedo1 

Resumo 
A cultura das amoreiras e a criac;:ao de bichos-da-seda, em 

portugal, iniciaram-se, de acordo com Esteves (1909) em Tras-os
Montes, bem como 0 subsequente fiac;:ao da seda, tecelagem e 0 

seu tingimento. E tambem em Tras-os-Montes - Freixo de Espada a 
Cinta - que persiste a produc;:ao de sed a pelos metodos artesanais. 
A importancia hist6rica da sericicultura alia-se a importancia 
econ6mica que tera side 0 motivo pelo qual, mesmo quando ja se 
considerava esta atividade irrecuperavel, sempre apareciam 
medidas para tentar 0 seu relanc;:amento. Foram, de facto, ao longo 
da hist6ria dos transmontanos, muitos os momentos de desalento, 
mas houve, de igual modo, muitas ocasioes de incentive - de finais 
do seculo XVIII a princfpios do seculo XIX a industria da seda era a 
unica atividade transformadora de Tras-os-Montes e geradora de 
grande riqueza (Sousa, 2006) - ate que, em meados do seculo XX, a 
seda aqui produzida desapareceu dos circuitos comerciais. 

Palavras-chave: Bichos-da-seda, seda, sericicultura, sirgo, 
Portugal, Tras-os-Montes 

1- Hist6ria da sericicultura em Tras-os-Montes 
Inlcio do sEkulo VIII - A origem da seda na China no perfodo 

neoiftico ate a chegada a Europa esta resumida em (lProduc;:ao de 
bichos-da-seda 1 - Desde a origem da sericicultura ate ao final do 
seculo XVIII em Portugal" (Azevedo, Mascarenhas, & Mascarenhas, 
2017a). Os arabes segundo alguns autores - ver Navarro-Espinach 
(2002) - introduziram a manufatura serica na Peninsula Iberica nos 

1 CECAV, UTAD, jazevedo@utad.pt 
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tempos dos Emires Abderramao I (756-788) ou do seu filho Hixam I 
(788-796). Foi assim a al-Andalus a primeira regiao do continente 
europeu aonde se criou 0 sirgo de modo massivo (Navarro
Espinach, 2004). Oa ocupa~ao mu~ulmana nao estao identificados 
os locais aonde a mesma ocorreu, nem se conhecem as 
particularidades da sericicultura praticada (J. Sequeira, 2015); ja 
Serrano Niza (2007) refere que essa industria, na Peninsula Iberica e 
bem conhecida, tanto no perfodo islamico como no cristao. 0 
Calendario de C6rdoba do ana 961 (Dozy, al-QurtubT, & 
Cremonensis, 1873) identificou detalhadamente 0 cicio anual de 
trabalhos da cria~ao dos bichos-da-seda nas casas das famflias 
campesinas, referindo que as sementes ou ovos do inseto eram 
avivados na primavera, as larvas resultantes produziam casulos no 
verao, e a colheita destes transformava-se em seda crua no inverno, 
de tal modo que na primavera seguinte as mead as eram levadas 
para a cidade para serem vendidas. 

A influencia arabe em Portugal permaneceu na linguagem 
sericfcola: alferga - equivalia a 3 dedais de ovos, cerca de 8 gramas, 
com a qual se produzia um arratel de seda fiada (459 gramas), ou 
como refere Moreno (1951) e a medida da semente dos bichos-da
seda, representada pela por~ao da cana vulgar, compreendida entre 
dois n6s; anafaia e 0 barbilho dos casu los dos bichos-da-seda, que e 
limpa a mao antes de se come~ar a fia~ao, dado ser grosseira e 
desvalorizar a seda; enxarrafa, cordao de seda, borla de seda; 
haique, vestuario de la ou de sed a que envolve to do 0 corpo e que 
os arabes usam sob 0 albornoz; mon~ao, tempo de ceifa, da 
colheita dos bichos da seda. 

A falta de documentos autenticos onde se encontrem 
referencias precisas as primeiras manufaturas de sed a no Pais, nao 
permite afirmar a epoca exata de introdu~ao do sirgo e fabrico de 
tecido em Portugal (Masoni-da-Costa, 1906). Terao sido os 
mu~ulmanos e os arabes, segundo 0 mesmo autor, que em Tras-os
Montes fizeram grandes planta~5es de amoreira preta. 

1128 - Inicio do reinado de Afonso Henriques. Lisboa ja era 
famosa naquela epoca pelas suas confe~5es de seda, quando esta 
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cidade foi conquistada aos mouros pelo fundador do Reino de 
portugal (0' Almeida, 1945). Sedas bordadas com aura e prata foram 
saqueadas em Almeria e Lisboa pelos Sarracenos Genoveses em 
1154 (Gregory, 1844). Estes testemunhos nao sao seguros ao ponto 
de se poder afirmar que esses tecidos foram produzidos em Lisboa, 
no seculo XII, mas a influencia mu~ulmana na arte da seda, nos 
seculos subsequentes leva a crer, na opiniao de J. Sequeira (2015) 
que 0 fen6meno tem ralzes antigas. 

1223 - Inlcio do reinado de Sancho II. Na provincia de Tras
os-Montes e dado um grande impulso a planta~ao de amoreiras e 
cria~ao dos bichos-da-seda (Menezes Pimentel, 1900). 

1233 - 0 primeiro documento, em Portugal, que faz 
men~ao a cria~ao de bicho-da-seda e a planta~ao de amoreiras, 
datado de 11 de janeiro de 1233 e 0 foral dado pelo arcebispo de 
Braga Silvestre Godinho, estando em Chaves, aos moradores do 
couto de Ervededo no qual ordenou que a folha das amoreiras nao 
se vendesse para fora do couto e que do sirgo que se criasse fosse a 
sua parte paga em casulos (Gomes, 1862), mais ainda, chamava a si 
a ter~a parte da produ~ao de seda (J. Sequeira, 2015). Nada e dito 
como se preparava a seda bruta ou 0 seu destino (Neves, 1827). 

1248 - Inlcio do Reinado de Afonso III. Oa sericicultura em 
Portugal ja existe vestlgio na lei de 26 de dezembro de 1253 que 
taxou 0 pre~o dos varios tipos de sed a (Barros, 1922). 

1438 - Inlcio do Reinado de Afonso V. Nas Cortes de 
Coimbra e Evora de 1472-73 0 povo informou 0 rei que 0 reino de 
Granada era rico pela sed a que produzia e que em Portugal tambem 
havia condi~5es naturais para a sua cria~ao, citando que tal ja 
ocorria em Lamego e em Tras-os-Montes. Nesta Assembleia os 
povos queixaram-se do duque de Guimaraes que obrigava a que os 
seus colonos s6 pudessem vender 0 sigo a ele. Referem ainda a 
determina~ao de que todos os vizinhos e moradores deviam plantar 
20 pes de amoreiras ou que as enxertassem em pes de figueira 
(Dias, 2014), com 0 objetivo de haver abundancia de folhas, 0 que 
foi contestado pois nem a enxertia dava bons resultados nas 
figueiras, nem era justo que indistintamente ao grande como ao 
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pequeno proprietario, se mandasse plantar igual numero de pes de 

amoreira (Esteves, 1909). 
1475 - ({Em 1475 0 duque de Guimaraes representou a el

rei que tendo feito contrato com Rui Gon<;:alves de Portilho e Gabriel 

Pinello, genoves, para lavramento da seda em Bragan<;:a, e nao 
sendo a da terra suficiente, porque era indispensavel mais fina, Ihe 

pedia, portanto, que isentasse de direito a que importasse de 
Almeria e de outras partes de fora do rei no, para aquele servi<;:o. 
Afonso V concedeu-Ihe a isen<;:ao com certasclausulas" (Alves, 
2000). Este e 0 documento mais antigo referente a industria da 
seda, de acordo com Alves (2000), mas afirma que a mesma era 

mais antiga pois estava a ser explorada desde 1233 em Chaves. 
1481- Infcio do Reinado de Joao II. Nas Cortes de Evora as 

popula<;:6es queixam-se da opressao exercida sobre elas pelo 
monopalio da industria seridcola e da taxa fiscal arbitraria imposta 

sobre 0 pre<;:o de venda dos casu los. Caso a venda nao seja feita aos 
senhores das terras, ou a quem eles mandatam, mandam prender 
os produtores e na cadeia obrigam-nos a pagar. Barros (1922) 
concluiu que do observado nas cortes de 1472/3, do monopalio 
decretado a favor do duque de Guimaraes e das queixas referidas 
nas cortes de 1481/2, a cria<;:ao dos bichos-da-seda apresentava 

nesse tempo um certo desenvolvimento, dado a procura dos 
casu los. De referir que a sericicultura foi 0 setor que registou menor 

expansao em Portugal, tendo-se fixado nas grandes cidades e em 

Tras-os-Montes (J. Sequeira, 2015). 
1495 - Infcio do reinado de Manuel I. As Cortes de Evora 

tentam restabelecer a lei relativa ao cultivo obrigatario de 

amoreiras, que tinha cafdo em desuso; mas as conquistas e 
comercio do Levante (pafses asiaticos) causa ram a rufna da 

sericicultura (Menezes Pimentel, 1900). 
1516 - Carta do duque de Bragan<;:a, onde se lamenta que 

dos 40 tea res existentes apenas 10 se encontrem em labora<;:ao 
(Sousa, 2006). J. Sequeira (2015) deduziu que nos finais do seculo 
XVe infcios do seculo XVI havia uma ({Casa dos Sirgos" em Bragan<;:a, 

onde provavelmente estariam esses teares e os trabalhadores, 0 
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que teria uma dimensao notavel, e aonde se produziam tecidos de 
sed a de qualidade - veludo e cetim. 

1521- Infcio do reinado de Joao III. As sedas da China e do 

Japao monopolizam 0 mercado nacional; a industria da sericicultura 
e desencorajada e naquele tempo da-se infcio a um longo perfodo 

de marasmo. A seda chega-nos da China e do Japao sendo enviada 
para Castela aonde e tecida, apesar de em Portugal haver condi<;:6es 

para a planta<;:ao de infinitas amoreiras e delas infinda seda, porque 
o tempo dessa ocupa<;:ao e abril, maio e junho, nao havendo, nesse 
perfodo, nada para semear, recolher ou adubar as vinhas, andando 
entao a gente ociosa (Andrada, 1629). 

1531 - Bragan<;:a pede as Cortes isen<;:ao de direitos 

alfandegarios e a livre venda dos tecidos de seda (Sousa, 2006). 
1549 - Determina<;:ao do duque de Bragan<;:a destinada a 

desenvolver a industria da seda naquela cidade (Sousa, 2006). 
1568-1578 - A expulsao dos mouros conduzidos por Filipe I 

(1568) causou 0 declfnio de uma industria lucrativa que durante 

seculos produziu beneffcios significativos (Serrano Niza, 2007). 0 
procurador da Camara de Bragan<;:a destaca em 1636, 0 bom 
momenta que a cultura da seda atravessou durante 0 reinado de 
Sebastiao, com mais de 50 tea res de veludo (Sousa, 2006). 

1580 - Infcio dos reinados Filipinos. Vagas de persegui<;:6es 
pela Inquisi<;:ao em Vila Flor, Vinhais, Bragan<;:a, Nordeste 
Transmontano, com consequencias negativas na industria da sed a 
(Sousa, 2006). A inquisi<;:ao continuou a fazer vftimas por varios 
concelhos de Tras-os-Montes em 1660-1685, 1699-1725 e em 1749-
1755 ocorreu a ultima vaga de persegui<;:6es da Inquisi<;:ao no 
Nordeste Transmontano, em que foram processados 43 tecel6es e 
torcedores de seda (Sousa, 2006). 

1666 - (reinado de Afonso VI). Descri<;:ao de Vinhais informa 
que no passado existira ({grande capia de teares" (Sousa, 2006). 

1668 - Infcio da regencia e reinado de Pedro II. A 
sericicultura foi engrandecida sob a lideran<;:a do Conde da Ericeira, 
Lufs de Menezes, vedor das finan<;:as do reino. 0 plantio das 

amoreiras e novamente 0 assunto de preocupa<;:ao dos conselheiros 
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da coroa: e instalada uma fabrica de seda as portas de S. Catarina, 
na cidade de Lisboa, e dirigida por trabalhadores estrangeiros; 
enquanto isso, continuam a operar algumas fabricas em Tras-os
Montes, cujos veludos sao considerados (Menezes Pimentel, 1900). 

1676 - Resolu<;:ao de 6 de setembro, provisao do Conselho 
da Fazenda e carta regia, com medidas de incentivo a sericicultura, 
com pagamento das folhas da amoreira e planta<;ao das mesmas 
(Sousa, 2006). A esta Resolu<;ao sucederam outras que constitufram 
incentivo ao fabrico das sed as, sendo entao no Reinado de Pedro II 
que esta industria saiu da decadencia em que estava e tomou 
verdadeiro desenvolvimento (G. Sequeira, 1922). 

1677-1678 - Mandado do vedor da fazenda real, conde da 
Ericeira, obrigando os moradores de Moncorvo e termo a plantarem 
duas amoreiras por pessoa, nas suas propriedades e baldios. 0 
decreto de 26 de Setembro de 1677, recomenda ao Senado da 
Camara, fa<;a plantar as amoreiras, na maior quantidade que 
conseguir, nos campos, hortas, baldios e mais sftios que se achar 
capazes, para que com efeito se possam conseguir as fabricas dos 
tea res de sedas que tenho (0 rei) mandado introduzir neste reino 
em grande utilidade de todos os vassalos dele (G. Sequeira, 1922). 

1678 - Lufs de Menezes manda vir de Italia numerosos 
artffices para 0 aperfei<;oamento do fabrico da seda em Portugal 
(Sousa, 2006). 0 decreta de 22 de Agosto de 1678 anunciava a 
chegada desses obreiros e mandava todos os oficiais de justi<;a que, 
na area das suas jurisdi<;6es, mandassem plantar amoreiras. Em 
Tras-os-Montes, principalmente em Miranda, ainda existiam 
algumas fabricas. Em Lamego e Bragan<;a estavam em completa 
decadencia (G. Sequeira, 1922). 

1679 - E publicado 0 primeiro manual sobre a Instru<;ao 
sobre a cultura das amoreiras e a cria<;ao dos bichos-da-seda 
(Bluteau, 1679). Com a descoberta das minas no Brasil as fabricas, 
em vez de progredir, desapareceram e apenas os laniffcios na Beira
Alta puderam prosperar um pouco. A fabrica seridcola de Bragan<;a 
degenerou numa empresa tintureira e s6 em Viseu e que alguns 
tea res se sustentaram com uma, alias dim in uta, labora<;ao (G. 
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Sequeira, 1922). 
1683 - Infcio do reinado de Pedro II. Mandados vir de 

Toledo entre outros, 0 mestre de seda Eugenio Gomes, para 
reanimarem a industria da seda em Bragan<;a (Sousa, 2006). 

1695-1700 - Carvalho da Costa publica a "Corografia 
portuguesa" onde se da conta da consideravel cria<;ao de bichos-da
seda, do extenso numero de amoreiras e da diversidade de 
produtos de seda, que se manufaturavam em Moncorvo, Bragan<;a 
e Freixo de Espada a Cinta (Costa, 1706). 

1699 - Na pauta da Alfandega de Lisboa as sedas, tafetas e 
picotes de Bragan<;a sao mencionados como objetos de exporta<;ao 
(Sousa, 2006). 

1724 - E publicado 0 Manifesto de Turim, que esteve na 
base da valoriza<;ao da sed a de Piemonte, que veio a ser adaptado a 
Portugal (Sousa, 2006). 

1750 - Infcio do reinado de Jose I. As disposi<;6es 
inteligentes e 0 exemplo do Marques de Pombal trazem um curto 
perfodo de idade de ouro das industrias seridcolas e sericitecnicas; 
a Junta Comercial e responsavel pela administra<;ao da Fabrica Real 
das Sedas, de controlar esse servi<;o e impulsiona-Ios em conjunto 
para 0 plantio de amoreiras e de bichos-da-seda em todo 0 reino, a 
fim de garantir um mercado para a seda produzida (Menezes 
Pimentel, 1900). 

1752 - Pela lei de 20 de Fevereiro de 1762, devida a 
Sebastiao Jose de Carvalho e Melo foram promulgadas curiosas e 
sa bias disposi<;6es acerca da cultura do sirgo e lavrado da seda, 
estabelecendo privilegios tentadores para os plantadores e 
cultivadores de amoreiras, tais como abatimento nas sisas, dfzimos 
e portagem, escusas de servi<;os, encabe<;amentos de fidalgos, foros 
de nobreza e outras prerrogativas, concedidas na propor<;ao das 
sedas que lavrassem (G. Sequeira, 1922). 

1769 - 0 Governo importa duas cargas de amoreiras 
brancas, distribufdas gratuitamente a particulares (Sousa, 2006). 
Esse valor fOi, de acordo com Cordeiro (1996), de 39 357 pes, para 
revigorar a Real Fabrica da Seda, instalada no Largo do Rato, em 
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Lisboa. 
1770 - A Real Fabrica da Seda e encarregada de dar 

incremento as culturas de amoreira e de as fiscalizar (Sousa, 2006). 
Dois decretos permitem a exportac;ao livre de direitos dos tecidos 
de seda, 0 que favoreceu a exportac;ao de sedas para as Americas 

(Sousa, 2006). 
1772-1773 - Sao publicados os livros "Instrucc;ao summaria 

sobre 0 modo de cultivar as amoreiras, e de crear os bichos de 
seda" (Nirso, 1772) e "Tratado pratico da culturade amoreiras, e da 
creac;ao dos bichos da seda, com huma necessaria instrucc;ao de 
tudo 0 que he congruente ao feliz successo deste trafico" (Osorio, 
1773), aonde 0 autor comec;a por dizer que esta animado do zelo de 
que todos os compatriotas se empreguem no plantio de amoreiras e 
gozem as incomparaveis utilidades, e divertimento. 

1777 - Inicio do reinado de Maria I. A provincia de Tras-os
Montes continua a implementar grande atividade no uso de sedas: 
o Conde de Linhares contrata e tras para 0 pais fabricantes italianos 
e introduz ao mesmo tempo 0 processo de fiac;ao Piemontes; as 
escolas de fiac;ao instalam-se em Tras-os-Montes e popularizam-se 
estes conceitos, fiandeiros ambulantes percorrem a provincia; e 
proibida a importac;ao de sed as estrangeiros, com a excec;ao das 
sedas britanicas; mas a invasao francesa provoca uma grande 
perturbac;ao na industria da sed a (Menezes Pimentel, 1900). 

1784 - 0 embaixador Portugues em Turim, Rodrigo de 
Sousa Coutinho, envia para Portugal tres modelos de maquinas para 
manufatura das sedas, bem como os regulamentos de Piemonte 
sobre a seda. (Sousa, 2006). 

1786 - Jose Maria Arnaud chega a Portugal a 11 de junho e 
e enviado para Tras-os-Montes para proceder a criac;ao de sirgo, 
ficando um dos filhos em Lisboa, para construir um filatorio na zona 
de Alcantara (CMMC, 1997). 

1787 - E promovida a plantac;ao e distribuic;ao de milhares 
de amoreiras em Moncorvo e Freixo de Espada a Cinta, por Jose 
Antonio de Sa, que escreve "Dissertac;6es Philosophico-Politicas 
sobre 0 tratado das sedas na Comarca de Moncorvo" (Sa, 1787). 
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1788 - Decreto (3 de junho) que cria as escolas de fiac;ao na 
Beira e em Tras-os-Montes; decreto (30 de julho) que confirma os 
estatutos das escolas de fiac;ao de seda e filatorio em Tras-os
Montes, instala-se em Chacim a primeira escola, com 32 caldeiras 
de fiac;ao e, no mesmo edificio 0 filatorio; decreto (15 de setembro) 
que proibe a importac;ao de sed as da Asia; em Lisboa, Matheus 
Biffigrandi e Jacinto Way montam outro filatorio (CMMC, 1997). A 
instalac;ao da Fabrica Real de fiac;ao de seda na vila de Chacim 
encontrou uma Provincia com uma sericicultura bastante adiantada 
que Ihe fornecia materia-prima ao seu trabalho (Maior, 1865). 

1796 - 0 conde de Linhares organiza a Real Companhia do 
Novo Estabelecimento para as Fia~i5es e Torcidos das Sedas, 
responsavel das escolas de fiac;ao, da promoc;ao da plantac;ao de 
amoreiras, da compra de seda aos criadores e da distribuic;ao de 
sementes de sirgo e medalhas de honra aos fiadores e criadores que 
mais se distinguirem (CMMC, 1997). 

1799-1800. Algumas doenc;as comec;am a dizimar os bichos
da-seda, sendo importadas sementes dos bichos de Piemonte 
(Sousa, 2006). 

1801 - Alvara determinando que as manufaturas nacionais 
consumidas no Reino, ate entao isentas de impostos, fossem 
oneradas com um imposto de 3% (7 de maio) (CMMC, 1997). Jose 
Antonio de Sa inicia, em Celorico da Beira, outro filatorio, e acaba 
com 0 monopolio dos compradores de casulo (Sousa, 2006). 

1806 - Jose Antonio de Sa distribui, gratuitamente, folhetos 
alusivos aos metodos de plantar amoreiras e criac;ao de bichos-da
seda (Sousa, 2006). 

1815 - Resoluc;ao proibindo a importac;ao de sedas 
estrangeiras, exceto as inglesas (5 de outubro) (Sousa, 2006). 

1816 - Inicio do reinado de Joao VI. As lutas polfticas 
desviam a atenc;ao do que afeta os interesses da sericicultura e 
sericitecnia. 

1826 - Inicio do reinado de Pedro IV. A industria da seda 
nao parece estar a sair da decadencia (Menezes Pimentel, 1900). 

1827 - E publicada a obra "Noc;oes historicas, economicas, e 
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administrativas sobre a producc;:ao e manufactura das Sedas em 

Portugal, e particularmente sobre a Real Fabrica do Suburbio do 

Rato, e suas Annexas" (Neves, 1827). 
1834 - Inicio do reinado de Maria II. Em Tras-os-Montes a 

criac;:ao do bicho-da-seda nao esta abandonada; mas as fabricas de 

seda passam do Estado para as maos da industria privada (Menezes 

Pimentel, 1900). E extinta a Real Fabrica das Sedas do Rato, em 

Lisboa e a Fabrica de Chacim cessa definitivamente de trabalhar 

(Sousa, 2006). 
1836 - Uma portaria do governo de Manuel da Silva Passos 

recomenda, a promoc;:ao de viveiros e plantac;:ao de amoreiras para 

a criac;:ao dos bichos-da-seda, nas Camaras do distrito de Lisboa 

(Cordeiro, 1996). Na cidade do Porto houve a tentativa de se 

instalar a Companhia de Artefactos de Seda, Algodao e La -
moderno estabelecimento industrial, dirigido por Antoine Bandier, 
que trouxe para Portugal os desconhecidos tea res Jacquard 

(Cordeiro, 1996). 
1843 - E publicada a obra {fA arte de cultivar a seda" (Tinelli, 

1843), com a referencia a benignidade do clima e as qualidades do 

solo principalmente no norte de Portugal, favoraveis a produc;:ao de 

seda; sendo fatores apontados como negativos a falta de 
conhecimentos praticos para criar os bichos-da-seda e para fiar os 

casu los e a falta de convicc;:ao da parte das pessoas do campo da 

utilidade e proveitos desta industria. 
1848 - Varias epizootias do bicho-da-seda generalizam-se 

por toda a Franc;:a (Sousa, 2006). 
1851 - Tras-os-Montes produz 88% de todo 0 casulo 

nacional, sendo 86% no distrito de Braganc;:a e 2% no de Vila Real 

(Sousa, 2006). 
1852 As epizootias do bicho-da-seda alastram a Espanha e 

a Italia (Sousa, 2006). 
1853 - Inicio do reinado de Pedro V. A crise da produc;:ao 

francesa de bichos-da-seda, atacada pelas doenc;:as conhecidas da 

pebrina e flacidez, traz a Portugal comerciantes em busca de 

sementes sadias; este trMico abre a sericicultura um periodo 
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brilhante de prosperi dade, infelizmente de demasiada curta 
durac;:ao; tentou-se aclimatar 0 bicho-da-seda de ailanto; a 

Sociedade Agricola de Braganc;:a esta interessada na criac;:ao de 
viveiros de amoreira para 0 plantio de terrenos incultos (Menezes 

pimentel, 1900). E fundada, no Porto, a Fabrica de Sedas de Antonio 

Francisco Nogueira (Sousa, 2006). 
1858-1861 - Compra de sementes de sirgo por franceses, 

italianos e espanhois (Sousa, 2006). 
1860 - Porta ria a conceder a Sociedade Agricola do Distrito 

de Braganc;:a um subsidio de 1 200 000 reis para distribuir pelas 
camaras municipais que concorressem ao estabelecimento de 

viveiros de amoreiras (10-12-1860) (Sousa, 2006). 
1861- Inicio do reinado de Luis I. Um entusiasmo febril pela 

sericicultura invade 0 pais; os conselhos distritais, as camaras 
municipais e as associac;:5es de agricultores rivalizam-se em esforc;:os 

para promover as plantac;:5es de amoreiras; os governos decretam 

as exposic;:5es de sericicultura; as sedas nacionais sao populares em 

Franc;:a; tenta-se aclimatar 0 bicho-da-seda dos carvalhos Japoneses; 
de repente, os comerciantes estrangeiros afastam-se aterrorizados 

do pais, tendo em conta 0 estado lastimavel da sericicultura 
portuguesa; a Associac;:ao promotora da industria transformadora 

redobra a atividade para incentivar a plantac;:ao de amoreiras e 

estimular 0 progresso das industrias sericfcolas; Alfredo Carlos Le 

Cocq, Engenheiro Agronomo, avalia com sucesso 0 problema, mas 

os conselhos valiosos de sua experiencia sao ignorados; Antonio 

Xavier Pereira Coutinho, Engenheiro Agronomo, seleciona e distribui 
sementes de seda pura; a invasao da filoxera complica a crise da 

sericicultura; 0 Ministro das Obras Publicas, Conselheiro Emygdio 

Julio Navarro, ordena a realizac;:ao de mais estudos em Tras-os

Montes para reviver a sericicultura (Menezes Pimentel, 1900). No 
livro {fA Sericicultura em Portugal" (Silveira, 1869) da-se conta da 

relatorio lido na sessao de 21 de dezembro de 1868 perante a 

comissao promotora da sericicultura, presidida pelo duque de Louie, 

e outras informac;:5es obtidas ate 31 de marc;:o de 1869, onde e feita 
uma analise por distrito. Em 1887 a sericicultura encontra um novo 
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defensor na pessoa do chefe da 2~ reglao agronomica em 
Mirandela, Augusto Cesar da Silveira Proen~a. 

1867 - Exposi~ao de sericultura do Palacio de Cristal, no 
Porto, que reconhece a superior qualidade do casulo transmontano, 
ainda imune a epizootias (Sousa, 2006). 

1870 - E publicado 0 "Guia Pratico do Sericicultor 
Portuguez" (Moser, 1870) aonde e referido que se mudaram as 

cenas, e que a falta de zelo substituiu-se 0 cuidado. E que em lugar 
dos arboricidas que mandaram arrancar as amoreiras tem sido 
prodigiosa a sua propaga~ao. 

1889 - Inido do reinado de Carlos I. 0 ministro das Obras 

Publicas, Conselheiro Joao Ferreira Franco Pinto Castello Branco, 
fundou a Esta~ao de Sericicultura de Mirandela: 0 seu sucessor 
imediato, Conselheiro Bernardino Luiz Machado Guimaraes, da a 
Esta~ao de sericicultura a sua organiza~ao definitiva e estabelece 
uma comissao para desenvolver esta industria no distrito da 
Guarda; 0 ministro, Conselheiro Elvino Jose de Sousa e Brito 

reforma os servi~os sericfcolas; com novas planta~6es de amoreira e 
cria~ao de bicho-da-seda para cumprir as medidas adotadas 
(Menezes Pimentel, 1900). No ana de 1889, sendo chefe interino da 
2~ regiao agronomica Ignacio Teixeira de Menezes Pimentel sai uma 

Porta ria em 18 de Fevereiro, que determina que este proceda, 
nesse ano, em Tras-os-Montes, a ensaios de cria~ao de sirgo e de 

produ~ao de semente sa pelos metodos de Pasteur. 
1891 - Em 29 de Outubro de 1891 a Esta~ao Quimico

Agricola da 2~ regiao agronomica de Mirandela e transformada, 

numa Esta~ao de Sericicultura. Visava a forma~ao de sericicultores 
habilitados, a obten~ao de sementes sas, a experiencia e 
aperfei~oamento dos metodos de produ~ao de sed a e da cultura 
das amoreiras e ainda elaborar as estatisticas. 

1893 - Por decreta de 30 de Junho de 1893 foi concedida a 

verba de 3000$000 reis, das quais 2000$000 reis sao para a Esta~ao 

de Sericicultura de Mirandela e 1000$000 reis para incentivar 0 

desenvolvimento da sericicultura. 
1898 - Em 27 de Outubro de 1898 a Esta~ao de Sericicultura 
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de Mirandela transforma-se em Esta~ao Transmontana de Fomento 
Agricola, dado 0 impulso dado a viticultura. No entanto a Esta~ao 
continua a promover a cultura das amoreiras e da sericicultura. 

1899 - Em 28 de Dezembro de 1899 sao criados os servi~os 
seridcolas a nivel nacional, com a distribui~ao de semente de sirgo 
sa, selecionada e distribui~ao de amoreiras. 

1900 - E editada a enciciopedia, em frances, "Le Portugal au 
point de vue Agricole" (Cincinnato da Costa & Luiz de Castro, 1900) 
com um capitulo dedicado a Sericicultura (Menezes Pimentel, 
1900), e 0 livro "0 Bicho de Seda" ([Rocha_Peixoto], 1900). 

1901 - Em 9 de Maio sao publicadas instru~6es para a 
distribui~ao gratuita das amoreiras e das sementes dos bichos-da
seda. A distribui~ao das sementes do sirgo era gratuita a quem 
fornecesse casulo para sementagem a sirgaria de Mirandela. Foi 

tambem estabelecido 0 Mercado Central de Produtos Agricolas, 
com a incumbencia das transa~6es de casulo e seda em rama. Por 

Decreto de 24 de Dezembro de 1901 os servi~os agricolas oficiais 
sao organizados de modo a refor~ar a sericicultura com a isen~ao de 
pagamento de contribui~ao industrial, durante 10 anos, bem como 

a isen~ao de direitos de importa~ao dos equipamentos para a fia~ao 
e torcedura das sedas nacionais. 

1906 - E publicado 0 livro "Industria da seda" (Masoni-da
Costa, 1906) em que sao referidas as opera~6es capitais, a 
considerar no fabrico da seda: fia~ao, tor~ao e tecelagem. Era 
referido que tendia a melhorar 0 estado decadente a que tinha 
chegado a industria nacional sericfgena. 

1910 - Inldo da republica. 0 Posto Agrario de Mirandela 
teve grande dificuldade em distribuir a pouca semente produzida, 
desde a entrada na I Grande Guerra ate 1921. 0 desanimo 

apoderou-se das criadeiras devido a nao conseguirem vender os 
casu los. As sedas brutas asiaticas atingiam pre~os muito baixos, 
dado terem-se reduzido as distancias, com a abertura do canal de 
Suez. A grande concorrencia surge com 0 fabrico das fibras 
artificiais. Como consequencia os agricultores abatem as amoreiras. 

1923/1924 - Em 1923 a sericicultura atinge 0 auge, com 
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uma produ<;:ao estimada de 20 mil kg de casu los secos em Tras-os
Montes. Surge entao, em Junho de 1924, 0 embargo a exporta<;:ao 
de casu los. Os excedentes sao enviados para 0 Porto, atingindo 
neste ana 0 pre<;:o de 70$00 por kg. Como consequencia do 
embargo os pre<;:os baixaram para 12$00 por kg. Na Esta<;:ao 
Seridcola de Mirandela era aplicado com 0 maior rigor a sele<;:ao das 
sementes segundo os metodos pasteurianos, os ovos eram 
distribuidos gratuitamente pelos pequenos criadores, sendo a 
cria<;:ao de bichos-da-seda obrigatoria nas escolas agrfcolas, de 
acordo com os metodos modernos. Atendendo aos baixos pre<;:os 
pagos pelos industriais a produ<;:ao quase desapareceu do pais. 

1929 - A Escola Movel Agricola "Menezes Pimentel" foram 
fornecidos pela fabrica de Tecidos de seda Antonio Francisco 
Nogueira Limitada, em 7 de Agosto de 1929, os elementos da 
produ<;:ao de casulo no periodo de 1925 a 1930, em que a produ<;:ao 
de casu los oscilou entre os 8 e os 21 mil kg. 

1930 - Em 12 de Julho (Agricola, 1930) e elaborada a ultima 
legisla<;:ao sobre 0 Fomento Seridcola. E aqui referido que a 
industria seridcola sendo antiga e tradicional e tendo tide apoios 
estatais, nem sempre foram coroadas de exito, por razces 
intrinsecas, derivadas da propria natureza e por falta de 
perseveran<;:a e de continuidade nas medidas adotadas. E 
considerada como industria domestica que pode tornar-se um fator 
importante para 0 melhoramento da situa<;:ao economlca 
portuguesa desde que se congreguem os resultados proficuos 
tendentes a diminuir a importa<;:ao da materia prima da industria 
remanescente de fia<;:ao e tecelagem da seda. Foi ainda 
transformada a Escola Movel Agricola "Menezes Pimentel" em 
Esta<;:ao Sericicultura "Menezes Pimentel". 

1981 - Deu-se inicio, em Freixo de Espada a Cinta, ao 
Projeto de Desenvolvimento Integrado de Freixo de Espada a Cinta, 
que foi ate a presente data, em Tras-os-Montes, 0 ultimo de que 
temos conhecimento, no ambito da sericicultura. 

2017 - A Camara de Freixo de Espada a Cinta tem apoiado 
algumas tecedeiras e a divulga<;:ao da sericicultura em algumas 
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feiras dentro e fora do concelho, de que dou como exemplo 0 apoio 
a "Exposi<;:ao ao vivo do cicio da sed a no 1.Q Encontro de Historia da 
Ciencia no Ensino", que ocorreu em Vila Real, na UTAD (Azevedo, 

2015). 

2 - Condusoes 
Dos varios estudos sobre a sericicultura em Tras-os-Montes 

fica bem expressa a importancia que esta atividade teve ao longo de 
gera<;:5es de produtores, que condicionados pelas tecnicas de 
cria<;:ao primitivas, pela industria e pelo comercio interne e externo 
viveram momentos de grande expansao e otimismos, para, noutras 
ocasices sucumbirem ao desanimo e mesmo a falencia. 

A cria<;:ao dos bichos-da-seda, em Tras-os-Montes, sendo 
multissecular, e constituindo-se a porta de entrada para 0 territorio 
portugues, quase desapareceu em meados do seculo XX, ao ponto 
de so se ter mantido ate aos nossos dias em Freixo de Espada a 
Cinta (Azevedo, Mascarenhas, & Mascarenhas, 2015a, 2015b, 
2015c; Azevedo et aI., 20lla; Azevedo, Mascarenhas, & 
Mascarenhas, 2017b, 2018). 

Atualmente as trocas comerciais muito facilitadas, num 
mercado global, nao nos permitem isolar 0 que se passa com a 
produ<;:ao de bichos-da-seda em Portugal, nem sequer no espa<;:o 
Europeu, porque os paises Asiaticos (com a China e a India a 
produzirem 91% da seda do Mundo) dominam 0 comercio mundial 
da sed a (Azevedo, 2018). 

Os novos produtos da sericicultura, vocacionados para a 
alimenta<;:ao humana e animal e para a saude (Azevedo, 2017) 
podem abrir, a curto prazo, novas horizontes, e novos olhares para 
esta industria tao peculiar, porque tao diversificada, e tao futurista 
como carregada de uma Historia milenar. 
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A Explora~ao do Minerio de Ferro de 
Torre de Moncorvo. 

Relapso hist6rico e situa~ao actual 

Sofia Machado1 & Carlos d' Abreu 2 

1 - Relapso hist6rico 
Os vestfgios da minera~ao e da metalurgia do ferro 

abundam por todo 0 concelho de Torre de Moncorvo e areas 
limftrofes, mormente nas freguesias de Mas, Carvi~ais, Souto da 
Velha, Felgar e Felgueiras, isto e, em redor do lugar de Carvalhal, 
povoado de desenvolvimento recente e para cuja cria~ao tera 
contribufdo a constru~ao da "Iinha ferrea do Sab~r" (desactivada 
nos finais dos anos 70) e respectivo apeadeiro [no km 22,6 (COSTA 
1948, XI, 762)] para carregamento dos minerios, alem das proprias 
minas e Estrada Nacional 220. Esses vestfgios apresentam-se sob a 
forma de escoriais, indfcios da existencia de ferrarias nesses 
mesmos locais. 

Os primeiros registos de concessoes para explora~ao 

industrial deste jazigo datam de 1872 (CUST6DI0 ET ALII 1984, 92), 
se bem que em 1806 0 torre-moncorvino Joao Carlos de Oliveira 
Pimentel tivesse obtido autoriza~ao para a cria~ao da Companhia de 
Navega~ao do Rio Douro e de Minera~ao e Fundi~ao de Ferro 
(CASTRO 1992, 561). 

A partir do ultimo quartel do Seculo XIX aumenta 0 numero 
de concessoes, situa~ao que se mantem ate meados do Seculo XX, 
sendo a empresa Schneider & C~, proprietaria de forjas no Creusot 
(Fran~a), a principal concessionaria (LEMOS ... , 664). - se bem que as 
primeiras demarca~oes so ten ham tide lugar em 1897 (CUST6DI0 

1 LOUSAVERDE - Associat;ao de Proprietarios e Produtores Florestais da Lousa e 

Freguesias Limftrofes 

2 RIBACVDANA - Associat;ao de Fronteira para 0 Desenvolvimento Comunitario 
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ET ALII 1984, 94), ora, significa isto que so a partir da decada de 
setenta do seculo XIX 0 ferro de TM passa a ser encarado numa 

pers~ectiva verdadeiramente industrial, facto a que nao e alheio um 
movlmento mais amplo de evolu<;:ao economica que se ia vivendo 
por essa Europa (ASHTON 1977, 169), resultado de varios factores 

que ~ao vem ao caso agora explorar; mas esta epoca marca 
tambem em algo mais esta Regiao, na medida em que ditou a morte 

da ~u.a .ac.tivi~ad: metalurgica, isto porque as explora<;:5es mineiras 
de InIClatlva individual estavam intimamente correlacionadas com 
as forjas existentes (CUSTODIO ET ALII 1984, 34). 

M~NAS DE FERRO CONCESSI~NADAS NO CONCElHO DE TORRE DE MONCORVO 
N- FREGUESIA TOPONIMO CONCESSIONARIO CONCESSAO 
MIN 
AS 
25 Carvi~ais Ferrarias Schneider & ca. 1902.02.12 

1 Felgar Serpentes Schneider & ca. 1900.08.12 

1 Idem Canada do Carvalhal Idem idem 
1 Idem Encosta Boreal do Cabe~o Idem idem 

da Mua 
1 Idem Encosta Nordeste do Idem idem 

Cabe,o da Mua 
1 Idem Encosta Sui do Cabe~o da Idem idem 

Mua 
1 Idem Fragas da Carvalhosa Idem idem 
1 Idem Galos Idem idem 
1 Idem Ocidental das Fragas do idem idem 

Carvalhal 
1 Idem Cabe~o da Mua Companhia Mineira de 1912.07.29 

Moncorvo 
1 idem Couto Mineiro de Santa idem 1943.11.27 

Maria 
1 FelgarjFelguei Veigas do Sobreiral Schneider & C". 1900.08.12 

ras 
1 idem Canadas das Gaitas Idem idem 
1 idem Corvos Idem idem 
1 idem Curral da Rosa Idem idem 
1 idem Vale de Buracos Idem idem 
1 idem Vale da Nogueirinha Idem idem 
1 Felgueiras Canada do Mar Schneider & ca. 1900.08.12 

1 Idem Canada do Senhor Idem idem 
1 Idem Canada dos Vieiros Idem idem 
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1 idem Vale Grande Idem idem 

1 T. Moncorvo Duas Rodeiras Herdeiros de Alfredo 1898.08.17 

Cristiniano Keil 

Idem Po~o da Cotovia Schneider & U. 1900.08.12 

1 Idem Casarao do Pin hal Idem 1900.10.12 

1 idem Couto Mineiro de Moncorvo Companhia Mineira de 1943.11.27 

Moncorvo 
(COSTA 1948, 757; Torre ... a, 213) 

A Regenera<;:ao tem pois conhecimento da importancia 

mineira da Regiao e por isso ha quem em 1890 defenda 
entusiasticamente a constru<;:ao do caminho-de-ferro do Pocinho a 
Miranda do Douro, via esta incluida nos estudos de amplia<;:ao da 

rede nacional ferroviaria, devido a sua importancia como caminho 
de ferro mineiro e oportunidade de se desenvolver a industria 

siderurgica em Portugal (SERRAO 1890, 118). 
Este desejo desenvolvimentista at raves da industrializa<;:ao a 

que 0 ferro servia, pelo menos em termos regionais teve efeitos 

perversos na medida em que tornou dependente do exterior 0 
abastecimento de uma serie de utensilios para a lavoura a que 
grande numero de ferreiros se dedicava (MOPCI 1883, 4, 69); assim, 

paradoxalmente, a ansia de progresso para alem de ter feito 
desaparecer uma actividade tradicional de grande importancia, veio 

ainda contribuir para que TM progressivamente viesse perdendo 0 
controlo da teia de rela<;:5es economicas que ate ai e desde epocas 
bem recuadas manteve regionalmente, em boa parte devido a sua 

localiza<;:ao geogrMica e constituir por isso um ponto de passagem 
por excelencia entre as Beiras e Tras-os-Montes, como bem no-Io 
indica a importancia das barcas que tinha no Douro, assunto que 

mais adiante se desenvolvera. 
Abundantes fontes atestam a actividade minero-

metalurgica neste Jazigo desde 0 Seculo VI a.c. (CUSTODIO 1984, 9) 

ate quase a actualidade (1988). 
Num levantamento dos depositos de escorias de ferro da 

Regiao de Moncorvo, por nos iniciado em 1982 a pedido de um 

arqueologo industrial, cujo trabalho temos vindo a seguir 
(CUSTODIO ET ALII 1984, 28, (33) ), inventariamos trinta e quatro 
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esconals, encontrando-se as maiores concentra~6es em Lamelas, 
Salgueireda, Vale de Ferreiros (I e II) e Santa Barbara (Felgar), 
CarreiraojRibeira dos Moinhos (Souto da Velha), Fonte do 
LopesjNogueirinha e Santa Barbara (Carvi~ais), Vereia/Vales e S. 
Pedro (Mos) e Escouradal (Felgueiras), ou seja, em pleno jazigo. 

Ora, sendo 0 escorial a concentra~ao de desperdicios 
resultantes da separa~ao do ferro contido no minerio durante 0 

processo siderurgico, a existencia dessa "ganga" revela-nos terem 
existido naquele local fornos de fundi~ao, pratica estaque remonta 
em alguns casos a propria Idade do Ferro como no-Io indica 0 castro 
da Cigadonha (Carvi~ais), esta~ao arqueologica sem vestigios de 
Romaniza~ao (JUNIOR 1929). 

Tambem no povoado fortificado de N~ S~ do Castelo, 
Adeganha (CARDOSO 1747, I, 51), onde os vestigios arqueologicos 
indiciam um longo periodo de ocupa~ao entre a Pre-Historia 
Recente e a Idade Media, 0 encomendado da paroquia em 1758 
afirma que ali se acham ainda metais cunhas delle (. . .) e se acha 
muita esc6ria de 0 fabricarem, referindo-se ao ferro (LOPES 1758). 

Vale de Ferreiros e do ponto de vista da Arqueologia do 
Ferro um interessante sitio uma vez que, no final do Verao de 1983, 
a Autarquia para fazer face ao problema de abastecimento de agua 
a Vila, optou pela constru~ao de uma barragem nesse local, cujas 
obras puseram a descoberto estruturas e outros vestigios materiais 
de uma villa romana agricola e minero-metalurgica (REBANDA 1996; 
ANDRADE 1984). Alias, a importancia deste jazigo durante a 
Romaniza~ao esta patente noutros achados, nomeadamente 
ceramicos, nas cercanias da Carvalhosa e Mua (RODRIGUES ET ALII 
1962, 22; RODRIGUES 1964, 16). 
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A generaliza~ao do uso 
do ferro na Europa a partir dos 
Seculos IX/XI (CUSTODIO ET ALII 
1984, 41) levou com certeza a 
uma explora~ao e 
transforma~ao mais intensa 
deste metal tambem no nosso 
Pais e Regiao, pois D. Dinis por 
carta de 12.12.1282, mando e 
concedo quod Sancius petri et 
suj socij et suj successores 
saquent et faciant fferrum et 
Afum in tota mea terra 
(MAURICIO 1997, 430), epoca a 
partir da qual passamos 
tambem a dispor de varios 
documentos, tal e 0 caso de uma 

Ferraria berdana Setecentista 

(BALBOA DE PAZ 1992, 30) 

carta de D. Dinis sobre uma questao de Iimites entre Moncorvo e 
Mos, datada de 1310 (AHMTM cx. perg.; SOUSA 1982, 18), onde 0 

toponimo "vale dos ferreiros" aparece referenciado, inferindo-se 
daqui e juntamente com a estratigrafia revelada na "interven~ao 
arqueologica" de emergencia em 1983, ter havido uma fase de 
labora~ao posterior a Romaniza~ao; num inventario de 1407 
referem-se dez massucas de ferro em Moncorvo, em 1439 so e 
permitida a venda do ferro no mercado da Vila e no reinado de D. 
Joao III existiam bastantes forjas (CUSTODIO ET ALII 1984, 42-43). 

Por uma carta de D. Duarte de 1436 a proposito da recusa 
de um morador de Felgueiras em servir como andado do Concelho, 
sabemos que "todollos moradores della que fezesem fero ou 
vivessem do ofifio de feraria estavam isentos de servir nos cargos 
do Municipio (CARQUEJA 1955, LXXXV; SOUSA 1982, 24); sao estes 

privilegios confirmados por D. Afonso V. 
o titulo de portagem do foral manuelino de 1512, estipula 

os pre~os do ferro em barra ou em mafuquo e objectos dele 
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derivados isentando a que fosse levado para usa proprio (ALVES 

1975/90, IV, 311-312). 
o Dr. Joao de Barros, em 1549, ao descrever a percurso 

entre as vilas de TM e Mas, refere que nesta ultima as mulheres 
estao dobando e fiando e tangem com os pes os folies, emquanto os 

maridos fazem 0 ferro (BARROS 1919, 120). 
o armeiro Cipriao Gon<;:alves, par carta de D. Sebastiao 

(1575), estabelece-se em TM, com a ten<;:a de doze mil reais 

(FERNANDES 1996, 149). 
Em 1609, Severim de Faria, viajante atento, refere que, no 

percurso de TM a Fornos (FEC) h6 muitas minas de ferro (SERRAO 

1974, 113). 
E a ferreira Joao Garcia, de Urros, notificado pela CM de TM 

em 30.09.1702, para no prazo de oito dias se estabelecer nesta Vila 
com a suafragua, pois nela nao havia ferreira (TQ 1702). 

Cerca de 1706, regista um corografo para a freguesia de 
Carvi<;:ais a informa<;:ao de que, obra-se nelle ferro em pastas; que se 
acha em mineraes junto do lugar, de que se fazem instrumentos, 
com que cultivoo a terra (COSTA 1868, 1,421). 

Na Mem6ria ... de 1721, nas paginas respeitantes ao Felgar e 
Felgueiras, refere-se em ambas as freguesias a existencia de 
ferreiros e que naquela a Cabe<;:o da Mua he minaral de ferro, e 
neste luguar se fabrica e vende p[arJa m{uit]as partes deste Reino e 
nesta que Tem m{uit]as frauguas de fazer ferro porq{ue] 0 dito 
Monte Raboredo he pella quella parte minaral, e deste ferro se 
prove quazi toda esta provincia (CARVALHO 1721, 131v. e 133), nao 
obstante outro corografo alguns anos antes e em rela<;:ao a 
Felgueiras afirmar que tem minas de ferro, que nelle {Iugar/aldeia] 
se obra em pastas; he grosseiro, & noo serve mais que para concerto 
dos instrumentos, com que se cultiva a terra, anotando ainda no 
Cabe<;:o da Mua a existencia de um buraco obra de Mouros e minas 
de ferro grosseiro em Souto da Velha (COSTA 1868, I, 376). Ainda 
em rela<;:ao a Felgueiras e curiosa notar neste perfodo a oscila<;:ao na 
produ<;:ao do ferro uma vez que em 1758 nos e dito que ha humas 
minas adonde se tirava antiguamente pedra de que se fazia ferro e 
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avera trinta anos que se deixou de se fazer (DUARTE 1758, 250); a 
documento afim para a A<;:oreira, referindo-se a Serra, afi rm a que 
tem em partes, junto do lugar de Felgueiras, humas pedras de que 
se fas ferro (FERREIRA 1758, 220). 

Planta da ferraria de Mas Esquema da ferraria de Compludo 

(CUSTODIO ET ALLI 1984, 51) 

j 
(PASTRANA GIMENEZ 1997, 49) 

Em contra partida, naquela mesma data, em Carvi<;:ais 

continuava a fabricar-se ferro bravo, e por outro nome ~atico sem 
para isso ser necessario aos fabricadores comprar a pedra de que se 
fas, por se achar no Cabe~o da Mua, havendo duas fabricas de 
carvao (ESPINHOSA 1758, 1145/1146) a que par certo denota uma 
certa intensidade na labora<;:ao das forjas sendo alias esta 
informa<;:ao corroborada pelo documento afim para a freguesia do 

Felgar (DOMINGUES 1758, 243) . 
A constru<;:ao da ferraria da Chapa-Cunha (Mas) erigida em 

1781, marca a infcio do fim da era artesanal da metalurgia do ferro. 
Sera curiosa notar que este projecto ocorre cronologicamente em 
para lela com as inova<;:5es que esta area assistia em Inglaterra e 

Fran<;:a, au seja, a substitui<;:ao progressiva dos fornos catalaes pelos 

altos-fornos (GODECHOT 1989, 22). 
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e 
Chapa-Cunha antes da interven~ao arqueologica 

010 ET ALLI 1984, 57) 

ogica 

(Museu .. . ) 
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o estabelecimento metalurgico da Chapa-Cunha no inicio dos 

trabalhos arqueologicos [neste "corredor", paralelamente aos 

arcos, se localizava(m) a(s) roda(s) hidraulica(s)) 

CUSTODIO 1994, 386) 

A existencia atribulada desta fab ri ca, instalada em ediffcio 
erecto adrede, de espessas paredes de xisto e belos portais de arco 
quebrado, definitivamente desactivada na decada de 30 do Seculo 
XIX (CUSTODIO ET ALII 1984, 46/52) e transformada em moinho de 
rodlzio, em cuja escava<;:ao arqueologica part icipamos em 1983, e a 
primeira tentativa fracassada de inaugura<;:ao na Regiao da (pre-) 
industria siderurgica . 

A proposito desta ferraria , tivemos 0 ensejo de realiza r duas 
breves visitas em 1996 e 1997, a Provincia Espanhola de Leao, mais 
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concretamente a Comarca do Bierzo, reglao iberica de grandes 
tradi~5es na metalurgia do ferro, paralelamente a Catalunha e ao 
Pafs Basco, onde visitamos um monumento singular no ambito da 
Arqueologia Industrial- a ferraria de Compludo - verdadeiro museu 
vivo; so nao acreditamos na cronologia assinalada na placa de 
informa~ao turfstica, "Siglo VII"; que se explica (?) por se localizar na 
"Compludo de San Fructuoso" onde por essa data, este santo 
iberico fundara 0 seu primeiro mosteiro; nessas viagens compilamos 
ainda alguma bibliogra-
fia sobre 0 tema das 
ferrarias do Antigo 
Regime, bibliografia que 
escasseia no nosso Pafs. 

Curiosamente, 
ao penetrarmos no 
profundo vale onde se 
localiza a referida 
ferraria, muito proximo 
de um antigo Caminho 
de Santiago que passara 
umas seis leguas atras 
por Astorga, ficamos 
com a sensa~ao de 
estarmos perante uma 
paisagem em tudo 
similar aquela que 
enquadra a antiga 
ferraria de Mos. 

Sistema de 
trampas 

(BALBOA DE PAZ 1992, 18) 

Atraves do contacto com esta antiga fabrica de fundi~ao e 
martelagem do ferro, musealizada e classificada como Monumento 
Nacional desde 1968, pudemos compreender e interpretar 

melhor os vestfgios arqueologicos da nossa Chapa-Cunha. 
Assim, sem demora, chegamos a etimologia do proprio 

toponimo: Chapa-Cunha (chapacufia), termo que designa 0 local 
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on de a agua da ribeira e desviada atraves de um a~ude, para a 
fabrica (BALBOA DE PAZ 1996, 93), a propria represa feita no rio 
com 0 fim de desviar a agua (GONZALEZ PEREZ 1994,249) ou ainda, 
todo esse conjunto da presa incluindo a "comporta" (chapa) que 
regula 0 acesso dessa agua a levada; estamos assim perante a 
designa~ao atribufda a um aspecto tecnologico que da nome ao 
conjunto da fabrica e, posteriormente ao proprio sftio onde se 
implantara. 

Antes de continuarmos a tecer algumas considera~5es sobre 
este tipo de fabricas, nao sera despiciendo tentar clarificar alguns 
conceitos relacionados com a fundi~ao, martelagem e fabrico dos 
utensflios. 

Nesta conformidade, entendemos por ferraria, a articula~ao 
entre a produ~ao e 0 meio rural envolvente, criando um sistema de 
aproveitamento dos recursos naturais e de rela~5es de produ~ao. 

A rela~ao da ferraria com 0 hinterland esta condicionada 
pelas necessidades energeticas, uma vez que condiciona a sua 
localiza~ao junto dos cursos de agua com caudal suficiente, bem 
como pelas necessidades de combustfvel, devendo situar-se nas 
proximidades de bosques como reserva de carvao vegetal, para 
alem das necessidades da propria materia prima, ligando-a as minas 
atraves das vias e do proprio transporte do minerio. 

A ferraria da era pre-industrial, isto e, do perfodo anterior a 
introdu~ao dos altos-fornos alimentados a carvao de coque, 0 que 
nas Asturias acontece em 1796 com a instala~ao da fabrica militar 
de Trubia, se bem que, so meio seculo mais tarde entrem em 
funcionamento as siderurgias de Mieres e La Felguera (ANDINA 
YANES 1987, 14), e, no nosso entender, 0 conjunto composto pelo 
forno (ou fundi~ao), pela forja (ou fragua), pelo ma~o (ou martelo
pi lao), pel a casa de habita~ao e, por vezes, ainda uma capela. Tudo 
isto poderia concentrar-se no mesmo ediffcio, 0 que nos parece 
raro, ou entao repartir-se por varias constru~5es, isto e, a fundi~ao 
em local nao distante do ediffcio principal que albergava 0 ma~o, a 
forja e os armazens do mineral, do carvao e do ferro e os ediffcios 
anexos para habita~ao e cavalari~as. 

113 

1 
! 



Sistema de roles 

(GONZALEZ PEREZ 1994, 77) 

A aplica~ao da roda hidraulica a metalurgia que surge quase 
simultaneamente na Catalunha, Alemanha e Inglaterra, esta 
documentada no Bierzo no Seculo XIII (molinos de hierro, 
Molinaferrera, Ferramulfn), constituyendo el mas primitivo sistema 
de siderurgia hidraulica, veio permitir uma maior qualidade do ferro 
obtido nos fornos, uma vez que a activa~ao da combustao por foles, 
ate entao de pequenas dimens6es e accionados pelas maos ou pes 
(obtinham-se 750Q C), foram substiturdos por aparelhos muito 
maiores, movidos pela for~a motriz da agua, originando esta 
inova~ao tres tipos diferentes de fornos: a fragua catala, 0 forno de 
Osmund na Escandinavia e 0 Stuckofen na Alemanha, sendo 0 alto
forno herdeiro directo deste ultimo (BALBOA DE PAZ 1992, 14-17). 
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o interior da ferraria de Compludo, podendo ver-se 0 ferreiro a 

usar 0 ma~o 

o forno baixo alimentado desta forma (atingia os 
1200/1300Q C), expande-se da Catalunha a partir do Seculo XV pelo 
Pars Basco e daqui, numa versao propria, para as Asturias, Bierzo, 
Galiza (GONZALEZ PEREZ 1994, 61; Asturiano ... ) e chega a Portugal 
(Mas) pelos finais do seculo XVIII. 

o fe rro obtido nestes fornos era uma mistura de metal 
oxidos e silicatos - 0 tal ferro em pastas (COSTA 1868, 421) - um~ 
vez que neles se nao atingiam as temperaturas necessarias para 
conseguir a sua fusao (apenas se reduzia), seguia depois para a 
forja, situada junto ao ma~o, para ser aquecido e de seguida 
martelado, no sentido de 0 libertar das impurezas, compactando-o 
e dando-Ihe forma de barra, para posteriormente poder ser 
transformado em utensrlios pelos ferreiros, 0 que poderia ser feito 
nessas mesmas instala~6es. 
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Enquanto que 0 forno ou forja catala, era alimentada pelo 
sistema de tromp as, a sua variante basca utilizava 0 de foles, 
sistema este que perdurou no Bierzo ate aos anos vinte do Seculo 
XIX, altura em que come<;:a a sua substitui<;:ao (BALBOA DE PAZ 1992, 
32). Na ferraria de Compludo persistiu a bomba ou trompa de agua, 
como in loco podemos constatar. 

Curiosamente, em Mos, 0 sistema inicialmente utilizado foi 
precisamente 0 da trompa mas pouco depois substitufdo pelo 
sistema de foles, uma vez que os oficiais galegos contratados nao 
conheciam 0 anterior (CUSTODIO ET ALII 1984,48). 

o maquinismo do ma~o 

(GONZALEZ PEREZ 1994, 83) 

Convira talvez, tentar explicar, em que consistem as 
diferen<;:as entre estes do is sistemas de injec<;:ao de ar atraves de 
uma tubeira, nos pequenos fornos de redu<;:ao. A diferen<;:a reside, 
basicamente, na forma como se produz 0 referido ar (vd. figuras): 
enquanto que na farga catalana esse ar e gerado a partir da queda 
de agua atraves de uma trompa aproveitando 0 efeito ffsico de 
Venturi, isto e, a queda brusca de agua, desde um deposito, atraves 
de um tuba estrangulado, provoca uma corrente de ar; na ferreria 
vasca ou sistema de barquines (foles), utilizava para a injec<;:ao de ar 
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no forno, uns enormes foles de madeira (dois para cada fornalha), 
ferro e pele, movidos por uma roda hidraulica (BALBOA DE PAZ 
1992, 17-18). Este autor citado, a partir destes do is engenhos e das 
suas diferen<;:as, distingue entre fragua (ou forja) e ferraria, com se 
acabou de ver. 

o ferreiro a dar forma a pe~a atraves do ma~o 

(PASTRANA GIMENEZ 1997, 51) 

A outra maquina - a mais representativa de todo 0 conjunto 
- design ada por ma<;:o, martelo, martelo-pilao, martinete ou ainda 
por malho, consiste num engenhoso processo, constitufdo por um 
tronco de madeira (mango) colocado transversalmente ao eixo do 
rodfzio, por forma a que uma das suas extremidades esteja em 
contacto com este atraves de quatro trinquetes que ao rodarem, 
fazem levantar 0 referido tronco deixando-o cair de seguida; este 
movimento mecanico permite ao ferreiro bater 0 ferro, na 
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extremidade oposta do mango guarnecida com 0 ma<;o e outras 
ferragens, nao so para 0 estender e compactar libertando-o das 
impurezas (se 0 lingote tiver vindo directamente da fundi<;ao), como 
para Ihe dar a forma desejada se a opera<;ao tiver por finalidade 0 

fabrico de algum utensflio, a partir da barra ja anteriormente 
trabalhada. 0 termo mazo, nas Asturias e no Bierzo, designa nao so 
o conjunto formado pela maquina para estender 0 ferro como 0 

proprio ediffcio que 0 alberga, fazendo-se assim a distinc;:ao entre 
ferraria (local de fundi<;ao) e ma<;o (ANDINA YANES 1987, 14). 

A ferraria de Mas, monumento da Arqueologia Industrial 
que merece ser devidamente estudado, representa a chegada a 
Portugal de um importante tipo de tecnologia que, 
desgrac;:adamente nao vingou. 

o ferro de Moncorvo, charneira da Hist6ria Industrial 
Portuguesa (CUST6DIO ET ALII 1984, 11), alimentou projectos de 
desenvolvimento a escala nacional ao longo de mais de cem anos. 
Transporte, tratamento e transformac;:ao do minerio foram temas 
de muitos debates, a historia dos seus sucessivos recuos nao e, 
talvez, mais do que a constata<;ao da frugalidade da industria 
nacional (ABREU 1995; ABREU 1996). 

2 - Situa!;ao actual 

Elaborando uma abordagem mais contemporanea, 
podemos falar sobre os do is projectos iniciados por duas distintas 
empresas, ha bem poucos anos atras, que atraves da utiliza<;ao de 
tecnologia mais avan<;ada, desenvolveram estudos para testar se se 
mantinha a viabilidade economica desta jazida. 

As caracterfsticas geologicas do jazigo de ferro de 
Moncorvo, mostram que este esta inserido no perfodo ordovfcico 
medio de origem oceanica e e formado por rochas sedimentares 
detrfticas. 0 metamorfismo harmonico de sinclinais e anticlinais da 
regiao, leva a grande concentra<;ao de depositos constitufdos por 
diferentes minerios de ferro. Sao frequentes os xistos, grauvaques e 
quartzitos, salientando-se a presenc;:a de extensos depositos de 
vertentes e areas de granito. Sao frequentes os xistos, os 
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• 
grauvaques e quartzitos, salientando-se a presen<;a de extensos 
depositos de vertente e areas de granito (BALSA 2016) . 

Uma das empresas que surgiu no mercado, a CPF -
Companhia Portuguesa do Ferro, SA, foi criada em 2010 para 
desenvolver actividades prospectivas na zona do flanco sui do 
sinclinorio de Moncorvo, area nunca antes abordada para a 
existencia de mineraliza<;5es ferrfferas com interesse economico. 
Abrangendo zonas de Felgueiras, Canada, Lapinha e Boavista (CPF 
2014). 

I N 

A 

Ge%gi3 simplificad3 do Sinclinorio de Moncorvo 

-I Litolog ias : 
• (1) Granitos 

indiferenciados 
(2 ) Cambrico 

indiferenciado 
(3 ) Ordovici co 

/--'----~ indiferenciado 
(4) Silurico 

o Area Urbana indiferenciado 
(5) Bancadas ricas 

em ferro 
(6) Depositos 

eluvionares 

Alvos : 
(I) Felgueiras 
(II) Canada 
(III) Boavista 

'-__ (11_----' (N) Lapinha 

(CPF 2014) 

A equipa tecnica estimou um potencial geologico-mineiro 
que supera os 450 milh5es de toneladas de minerio, com teo res 
medios em minerio de ferro que variam entre os 25 e os 50%, 
salientando a elevada percentagem de magnetite que no alvo de 
Felgueiras foi encontrado a superffcie, tornando muito rentavel a 
sua extrac<;ao (CPF 2014). 

119 



A 

(CPF 2014) 

Corte geologico simplificado sobre 0 Anriclinorio de Carvi,ais e SincJinorio de 
Moncorvo 

MUA CARVAlHOSA 

Lil ologios : 
(1) Granitos indiferenciados 
(2) Cambrico indiferenciado 
(3) Ordovicico indiferenciado 
(4) Bancadas ricasem ferro 
(5) Dep6s~os eluvionares 

FELGUEIRAS I CANADA 

B 

As analises mineralogicas realizadas mostraram que a 
presenc;:a de elevadas quantidades de fosforo presente nos minerios 
dos alvos de Felgueiras e da Canada (0,61% e 0,49%, 
respectivamente) prejudica 0 seu valor comercial nos mercados 
estrangeiros, pois a tecnologia existente nao permite uma 
separac;:ao desse elemento (para purificar 0 concentrado de ferro) 
com custos suportaveis, tendo em conta 0 ultimo valor medio dos 
mercados (CPF 2014) . 

A outra empresa a surgir foi a MTI - Ferro de Moncorvo, 
SA, que desenvolveu 0 projecto design ado de "Reactivac;:ao das 
minas de ferro de Moncorvo" por se tratar de um deposito mineral 
que foi objecto de explorac;:ao ate 1986, considerado como 0 maior 
deposito de minerio de ferro, nao explorado, na Europa Ocidental, 
numa regiao com faceis acessos e a 160km dos portos atlanticos 
(MTI2014) . 

Os estudos de prospecc;:ao e testes mineralurgicos realizados 
indicaram a existencia de mais de 550 milh5es de toneladas de 
minerio de ferro, com um teor medio de cerca de 37 % de 
concentrado de ferro . A titulo de exemplo, refira-se que a 2~ maior 
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mi na de ferro em funcionamento na Austria, tem apenas 235 
mil h6es de toneladas e que 0 minerio na Ucrania tem apenas 30% 
de teor de concentrado de ferro (MTI 2014). 

Esta quantidade de ferro aponta para um tempo de vida da 
mina de cerca de 60 anos, considerando uma extracc;:ao de cerca de 
10 milh5es de t/ano de minerio, sendo expectavel que 60 % resulte 
em concentrado de ferro (MTI 2014) . 

De acordo com as perspectivas actuais resultantes das 
prospecc;:5es ja efectuadas e do estudo economico, por esta 
empresa, 0 valor da produc;:ao resultante da reabertura das minas, 
desde 0 final do 10Q ana de explorac;:ao ate ao 55 Q, e de 6 milh5es 
de toneladas de concentrado mineral por ano, 0 que corresponde a 
um valor de 345 milh5es de euros. Este valor representa 0,5% do 
valor total das exportac;:5es nacionais e 0,21% do PIB (MTI 2014) . 

As sondagens efectuadas nas jazidas do Reboredo, apos 0 

levantamento aeromagnetico, revelaram a existencia de uma 
camada de minerio magnetizado com cerca de 200m de espessura, 
por baixo dos 100m da camada de hematite conhecida, 0 que pode 
vir a configurar a existencia do triplo dos recursos identificados ate 
agora (MTI 2014) . 
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Levantamento aero-magnetico da percentagem de teor em ferro 

na area de concessao. 

(MTI2014) 

De acordo com os dados obtidos e as analises efectuadas, 
foram delimitadas quatro areas com potencial mineiro : Mua 
(Norte), Carvalhosa (Sudeste), Pedrada (centro) e 
Reboredo/ Apriscos (Sudoeste) . Por esta ordem foi estabelecido 0 

sentido da lavra para permitir a recupera~ao ambiental das areas ja 
exploradas, enquanto decorre a extrac~ao na area seguinte, 
podendo aquelas serem utilizadas como destino de estereis e 

rejeitados (MTI 2014). 
Assim, num dado momento, a interven~ao directa maxima 

nunca sera superior a 220 hectares (4,75% da area de concessao) e 
no total dos 60 anos, a area total intervencionada sera de 500 

hectares (10,8% da area concessionada) (MTI 2014) . 
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(MTI2014) 

A expedi~ao sera centrada num terminal localizado na zona 
do Pocinho e a partir daf transportadas por ferrovia ou fluviovia, ate 
ao porto de Leix6es (MTI 2014) . 

De uma serie exaustiva de testes qufmicos e mineralogicos 
(em laboratorios internacionais) feitos ao minerio de Moncorvo, 
concluiu-se que os resfduos produzidos pela extrac~ao sao 
considerados resfduos inertes, nao causando altera~6es de acidez e 
excesso de metais pesados ou sulfatos nas aguas de drenagem, ao 
contra rio do que acontece em muitos outros complexos mineiros 

(MTI2014). 
Esta empresa tem previstos tambem alguns projectos 

complementares, como sendo a recupera~ao f lorestal da encosta 
Norte da Pedrada e Mua, em cerca de 288 hectares de pinhais 
degradados e matos em carvalhais e sobreirais; a recupera~ao 
ambiental e paisagfstica e musealiza~ao do antigo nucleo mineiro da 
Carvalhosa, como ideia para preserva~ao do patrimonio construfdo 
numa vertente de arqueologia industrial; e ainda a constru~ao de 
uma nova galeria/abrigo para morcegos cavernfcolas (MTI 2014). 
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o governo atraves do Secreta rio de Estado da Energia, 
atribuiu no dia 30 de Novembro de 2016, a empresa MTI, a 
concessao da explora~ao de depositos minerais de ferro e minerais 
associados no concelho de Torre de Moncorvo, por um perfodo de 
60 anos. Este acordo preve 18 meses para a implanta~ao no terreno 
da explora~ao mineira. 0 ja existente Estudo de Impacte Ambiental 
apresentado em 2014 e alvo de estudo pelo ICNF para apurar a 
influencia da explora~ao mineira para a colonia de morcegos, 
termina por ser desbloqueado um ana depois, quando 0 Ministerio 
do Ambiente indicava que a proposta tinha tide um parecer 
"favoravel condicionado" (RODRIGUES 2016). 

Guardamos ainda alguma expectativa, que estando a 
decorrer 0 estipulado prazo de 18 meses, concedido a MTI para 
implanta~ao no terreno da explorat;:ao mineira, esteja para breve 0 

inlcio dos trabalhos e da contrata~ao de pessoal tecnico. 
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Parque Natural de Montesinho 

Enquadramento 

1 Susana Abrantes 

o Parque Natural de Montesinho e, reconhecidamente, um 
territorio com potencial turistico eleva do, em particular 
considerando 0 segmento do Turismo da Natureza. Possui um 
conjunto de paisagens natura is, seminaturais e humanizadas, de 
interesse nacional, onde e visfvel a integrac;:ao harmoniosa da 
actividade humana e da Natureza. 

o Parque Natural de Montesinho localiza-se, no Nordeste 
de Portugal Continental entre os paralelos a Norte dos Concelhos de 
Braganc;:a e Vinhais, na designada Terra Fria Transmontana. Esta 
limitado a Sui por uma linha que liga Braganc;:a a Vinhais, e a Oeste, 
Norte e Leste pela fronteira com Espanha. Esta fronteira pode ser 
atravessada por estrada atraves dos postos fronteiric;:os da 
Moimenta, do Portelo, de Rio do Onor e Quintanilha. 

Com uma superficie de 74.229 ha, inclui cerca de 8.500 
habitantes distribuidos por 88 aldeias pertencentes a 38 freguesias 
e 2 concelhos. As suas altitudes variam entre os 438 metros, no rio 
Mente no extremo ocidental, e os 1487 metros na Serra de 
Montesinho. 

o relevo e formado por planaltos arredondados 
intercalados por vales encaixados em que correm rios que cruzam 0 

Parque de Norte para SuI. 0 ponto mais elevado encontra-se a 1481 
metros de altitude, na Malhada da Cova, na serra de Montesinho, 
enquanto que 0 ponto mais baixo se localiza a 438 metros de 
altitude, nas aguas de Sandim, no vale do rio Mente. Alem da serra 
de Montesinho (1481 m), outras elevac;:6es importantes sao a serra 
da Coroa (1273 m) e a serra dos Pinheiros e Asculqueira (1146 mi. 

1 Doutora em Turismo 
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Os rios mais importantes sao de Oeste para Leste: rios Mente, 
Raba<;:al,Tuela, Baceiro, Sabor, Igrejas, Onor e Ma<;:as. 

Patrimonio natural 
A paisagem e um excelente exemplo da integra<;:ao 

harmoniosa do homem no meio, resultado de uma sabia ocupa<;:ao 
do territorio. Caracteriza-se por um relevo suave, com cabe<;:os 
arredondados e zonas planalticas separadas por rios de vale 
encaixado. A vegeta<;:ao, acompanhando as varia<;:6es da altitude e 
do clima, e diversificada, resultando numa paisagem de mosaico 
sendo mais verde na zona oeste e central, e mais agreste na zona 

oriental. 
Devido a sua localiza<;:ao geogrMica privilegiada e a grande 

variabilidade geologica e climatica que apresenta, alberga um vasto 
conjunto de tipos distintos de vegeta<;:ao, cada um com uma flora 
caracterfstica, em alguns casas unicamente existentes nesta area. 

Do ponto de vista geologico, os xistos, com idades que 
oscilam entre os 500 e os 400 milh6es de anos (Ordovfcico e 
Silurico), recobrem a maior parte do territorio, no qual se imiscuem 
manchas granfticas, na serra de Montesinho, Moimenta e Pinheiros, 
e afloramentos de rochas basicas (sobretudo, anfibolitos) e 
ultrabasicas (serpentinitos), na area central, entre os rios Tuela e 

Sabor. 
Em toda a area e possfvel observar pequenas matas de 

carvalho-negral Quercus pyrenaica de azinheira Quercus rotundifolia 
e soutos de castanheiros Castanea sativa. Da degrada<;:ao das matas 
resultam areas mais ou menDs extensas de matagais de urze Erica 
sp., e carqueja Chmaespartium tridentatum, nas zonas mais frias, e 
matagais de esteva Cistus 10 dan ifer, nas zonas de influencia 

mediterranica. 
As areas ribeirinhas, indirectamente dependentes das zonas de 
lameiros, pela gestao que nestes e realizada, apresenta uma 
enorme riqueza florfstica onde entre as especies arboreas de maior 
interesse estao 0 azevinho flex aquifoliun, 0 amieiro Alanus 
glutinosa, 0 freixo Fraxinus angustifolia 0 chou po-negro Potulus 
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nigra, 0 salgueiro Salix atrocinerea, e a avelaneira,Corylus avellana. 
Acima dos 1000 metros, como e no caso da Serra de Montesinho, 
podemos encontrar betulas ou vidoeiros. 

Nesta Area Protegida podem ser observados 49 especies de 
mamfferos, correspondendo a 80% dos mamfferos terrestres que 
ocorrem em Portugal e cerca de um quarto de todos os que existem 
na Europa. 0 lobo Canis lupus, 0 veado Cervus elaphus, 0 cor<;:o 
Capreolus. capreolus, 0 javali Sus scrofa, a lontra Lutra lutra e a 
toupeira-de-agua Galemys pyrenaica, sao alguns dos mamfferos 
mais caracterfsticos desta area. Neste territorio esta inclufdo 0 

principal nucleo populacional do lobo na Penfnsula Iberica e e 
tambem aqui que 0 veado e 0 cor<;:o tem uma sobreposi<;:ao das suas 
areas de distribui<;:ao, facto unico em Portugal e que contribui para 
as optimas condi<;:6es de sobrevivencia do lobo. 

Das 150 especies de aves inventariadas, cerca de 130 sao 
nidificantes, encontrando-se entre estas a aguia-real Aquila 
chrysaetos, a cegonha-preta Cicconia nigra, 0 tartaranhao-ca<;:ador 
Circus pygargus, e 0 tartaranhao-azul Circus cyaneus. Esta elevada 
diversidade e consequencia da variedade de habitats que surgem 
em mosaico por toda a area. 

Patrimonio Historico - Cultural 
Testemunhos arqueologicos pre-historicos, proto-historicos, 

romanos e medievais, a par de um riqufssimo patrimonio construfdo 
sao prova do povoamento milenar da regiao. Os mais antigos 
vestfgios da presen<;:a humana actualmente conhecidos remontam 
ao Neolftico Final - Neolftico Final! Calcolftico (IV e inicio do III 
milenio a.c.). 

o territorio esta profunda mente humanizado sendo 0 

povoamento concentrado. Quase todos os aglomerados 
populacionais nasceram em vales abertos ou a meia-encosta. 
Originariamente ergueram-se com as materias construtivas locais: 
xistos ou granitos, madeiras rijas de carvalho e castanho na 
estrutura dos telhados e na guarni<;:ao de vaos de portas e de 
janelas, nas coberturas utilizaram a lousa. Todo este conjunto de 
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construc;:6es formou a arquitectura de raiz popular que se pode 
contemplar no PNM. Mais afastados dos aglomerados, encontram
se os pombais e os moinhos de agua que mantem a sua trac;:a 
original. 

A vida nestas comunidades gerou praticas de 
comunitarismo, baseadas na entreajuda e na fruic;:ao em comum de 
determinados bens e meios de produc;:ao. 
A sociabilidade nestas comunidades manifesta-se tambem na festa: 

- As ancestrais "Festas dos Rapazes", ligadasao solstfcio de 
Inverno, sao das mais originais e genufnas, pois debaixo dos 
fatos coloridos e das mascaras fantasiosas, escondem-se 
vel has praticas rituais de integrac;:ao na idade adulta; 
- As festas dos padroeiros, sobretudo as que se celebram 
pelo Estio, sao hoje 0 ponto alto de encontro das famflias 
que durante 0 ana se encontram ausentes da terra que os 
viu nascer; 

o Parque Natural de Montesinho tem caracterfsticas unicas 
para ser um destino turfstico de excelencia, que variam entre os 
usos e costumes ancestrais como as "Festas dos Rapazes ou os 
Caretos, 0 comunitarismo", 0 historico - arquitectonico, a 
serenidade dos planaltos, 0 contraste das formac;:6es rochosas e a 
riqueza faunfstica e botanica. 

Aliada a toda esta riqueza integra-se a hospitalidade das 
gentes que vive em plena harmonia com 0 meio e que contribufram 
para 0 engrandecimento da memoria colectiva das gentes de Tras
os-Montes. 
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Patrim6nio Natural e Desenvolvimento Integral na 
Endclica ULaudato Si" 

sobre 0 cuidado da casa comum do Papa Francisco 

Basileu Pires, MIC 

Proponho falar-vos do "Patrimonio Natural e 
Desenvolvimento Integral na Encfclica «Laudato Si» sobre 0 cuidado 
da casa comum, do Papa Francisco". 

A minha apresentac;:ao constara de 4 momentos: 
- Introduc;:ao: antecedentes e inspirac;:ao 
- Apresentac;:ao da Encfclica «Laudato Si'» 
- Uma ecologia integral para um desenvolvimento integral 
- Dia Mundial de Orac;:ao pela Criac;:ao e mais uma obra de 
misericordia 

1. Introdu~ao: antecedentes e inspira~ao 
A Carta Encfclica do Papa Francisco Laudato si' e de 24 de 

Maio de 2015, terceiro ana do seu Pontificado. 
Esta encfclica e sobre 0 cuidado da casa comum. 0 Papa 

inicia a encfclica com as palavras do cantico das criaturas de 
Francisco de Assis: "LAUDATO 51', mi' Signore - Louvado sejas, meu 
Senhor"; "Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irma, a mae terra, 
que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flo res 
coloridas e verduras"(nQ1). A casa comum, a nossa irma terra e 0 

nosso patrimonio natural. 
"Esta irma clama contra 0 mal que Ihe provocamos por 

causa do uso irresponsavel e do abuso dos bens que Deus nela 
colocou. Crescemos a pensar que eramos seus proprietarios e 
dominadores, autorizados a saquea-Ia. A violencia, que esta no 
corac;:ao humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de 
doenc;:a que notamos no solo, na agua, no ar e nos seres vivos. Por 
isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a 
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nossa terra oprimida e devastada, que «geme e sofre as dores do 
parto» (Rm 8, 22). Esquecemo-nos de que n6s mesmos somos terra 
(d. Gn 2, 7). 0 nosso corpo e constitufdo pelos elementos do 
planeta; 0 seu ar permite-nos respirar, e a sua agua vivifica-nos e 
restaura-nos" (nQ 2). Assim come~a 0 Papa esta encfclica. 

o cuidado da natureza foi uma preocupa~ao comuns dos 
Papas, desde Joao XXXIII ate Bento XVI, que "recolhem a reflexao de 
inumeros cientistas, fil6sofos, te610gos e organiza~6es sociais que 
enriqueceram 0 pensamento da Igreja sobre estas quest6es". Mas 
tambem fora da Igreja Cat6lica, noutras Igrejas e Comunidades 
cristas - bem como noutras religi6es - lise tem desenvolvido uma 

profunda preocupa~ao e uma reflexao valiosa sobre estes temas 
que a todos nos estao a peito" (nQ 7). 

o Papa Francisco refere especificamente 0 contributo que 0 
Patriarca Ecumenico Bartolomeu, da Igreja Ortodoxa, tem dado a 
esta causa, referindo-se particularmente (fa necessidade de cada um 
se arrepender do proprio modo de maltratar 0 planeta, porque 
«todos, na medida em que causamos pequenos danos ecol6gicos», 
somos chamados a reconhecer «a nossa contribui~ao - pequena ou 
grande - para a desfigura~ao e destrui~ao do ambiente» 
(Mensagem para 0 Dia de Ora~ao pela salvaguarda da cria~ao (1 de 
Setembro de 2012). Sobre este ponto, continua Francisco, ele 
pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, 
convidando-nos a reconhecer os pecados contra a cria~ao: «Quando 
os seres humanos destroem a biodiversidade na cria~ao de Deus; 
quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e 
contribuem para a mudan~a climatica, desnudando a terra das suas 
florestas naturais ou destruindo as suas zonas humidas; quando os 
seres humanos contaminam as aguas, 0 solo, 0 ar. .. tudo isso e 
pecado».(Discurso em Santa Barbara, California (8 de Novembro de 
1997); d. John Chryssavgis, On Earth as in Heaven: Ecological Vision 
and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew (BronX/Nova 
lorque 2012). Porque «um crime contra a natureza e um crime 
contra nos mesmos e um pecado contra Deus». (Ibidem.)" (nQ8). 
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Sobre 0 contributo dos cientistas, fil6sofos, te610gos e 
organiza~6es socia is, para 0 cuidado da casa comum, ha um longo e 
trabalhoso caminho realizado desde 1992, em que realizou 0 
encontro (fRio-92", sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 
culminou, depois de amplo debate e discussao em todos 
continentes e em todos os nfveis, no ana 2000, com a ratifica~ao do 
documento (fA Carta da Terra". 

o Te610go Leonardo Boff sintetiza assim este documento: 
IIA Carta da Terra parte de uma visao integradora e holfstica. 
Considera a pobreza, a degrada~ao ambiental, a injusti~a social, os 
conflitos etnicos, a paz, a democracia, a etica e a crise espiritual 
como problemas interdependentes que demandam solu~6es 

includentes. Ela representa um grito de urgencia face as amea~as 
que pesam, sobre a biosfera e 0 projeto planetario humano. 
Significa tambem um libelo em favor da esperan~a de um futuro 
comum da Terra e Humanidade"1

. 

Este documento, bem como 0 trabalho do teologo Leonardo 
Boff, serviu de inspira~ao e foi um grande contributo para a 
elabora~ao desta encfclica "Laudato Si' sobre 0 cuidado da casa 
comum2

, particularmente no considerar (fa pobreza, a degrada~ao 
ambiental, a injusti~a social, os conflitos etnicos, a paz, a 
democracia, a etica e a crise espiritual como problemas 
interdependentes que demandam solu~6es includentes". 

Mas a figura inspiradora do Papa Francisco, na elabora~ao 
desta Encfclica foi sobretudo S. Francisco de Assis. Diz-nos ele: "Nao 
quero prosseguir esta encfclica sem invocar um modelo bela e 
motivador. Tomei 0 seu nome por guia e inspira~ao, no momenta 

1 http://www.mma.gov.br/responsa bilidade-socioa m biental/agenda-21/ ca rta-d a
terra. 
2 http://www.acidigital.com/notici as/ e nci eI i ca-Ia u d ato-si -e-basea d a-n o-m agiste rio
da-igreja-e-nao-em-conselheiros-ocultos-95010/; 
http://ansabrasil.com . br /b ras i 1/ n otici as/vatica no/ notici a 5/20 15/06/18/-E n ciel i ca
do-Papa-unica-maravilhosa-diz-BofC8570432.html; 
https://fratresinunum.com/20l7 /01/02/boff-ajudei-o-pa pa-a-escrever-a-Iaudato
si-havera-u ma-gra nd e-s u rpresa-ta Ivez-pad res-casa d 05-0 u-m u 1 h e res-d iaco n 05/ 
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da minha elei~ao para Bispo de Roma. Acho que Francisco e 0 

exemplo por excelencia do cuidado pelo que e fragil e por uma 
ecologia integral, vivid a com alegria e autenticidade. E 0 santo 
padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da 
ecologia, amado tambem por muitos que nao sao cristaos. 
Manifestou uma aten~ao particular pela cria~ao de Deus e pelos 
mais pobres e abandonados. Amava e era amado pel a sua alegria, a 
sua dedica~ao gene rosa, 0 seu cora~ao universal. Era" um mistico e 
um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa 
harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo 
mesmo. Nele se nota ate que ponto sao inseparaveis a preocupa~ao 
pela natureza, a justi~a para com os pobres, 0 empenhamento na 
sociedade e a paz interior" (nQ 10). 

Francisco de Assis, diz 0 Papa, «enchendo-se da maior 
ternura ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a 
todas as criaturas - por mais despreziveis que parecessem - 0 doce 
nome de irmaos e irmas»3. Esta convic~ao nao pode ser 
desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas op~5es 
que determinam 0 nosso comportamento. Se nos aproximarmos da 
Natureza e do meio ambiente sem esta abertura para a admira~ao e 
o encanto, se deixarmos de falar a lingua da fraternidade e da 
beleza na nossa rela~ao com 0 mundo, entao as nossas atitudes 
serao as do dominador, do consumidor ou de um mere explorador 
dos recursos naturais, incapaz de par um limite aos seus interesses 
imediatos. Pelo contra rio, se nos sentirmos intimamente unidos a 
tudo 0 que existe, entao brotarao de modo espontaneo a 
sobriedade e a solicitude. A pobreza e a austeridade de Sao 
Francisco nao eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo 
de mais radical: uma renuncia a fazer da realidade um mere objecto 

de usa e dominio" (nQ 11). 
No inicio desta Encfclica, 0 Papa Francisco, ao agradecer, 

encorajar e manifestar apre~o "a quantos, nos mais variados 

3 Assim contava seu discfpulo, S. Boaventura (Ver Legenda Maior, VIII, 6: Fonti 

Francescane, 1145. Citado pelo Encfclica) 
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sectores da actividade humana, estao a trabalhar para garantir a 
protec~ao da casa que partilhamos" e especialmente "aqueles que 
lutam, com vigor, por resolver as dramaticas consequencias da 
degrada~ao ambiental na vida dos mais pobres do mundo", diz que 
"0 urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 
preocupa~ao de unir toda a familia humana na busca de um 
desenvolvimento sustentavel e integral, pois sabemos que as coisas 
podem mudar"(nQ 13). 

"Infelizmente, muitos esfor~os na busca de solu~5es 

concretas para a crise ambiental acabam, com frequencia, 
frustrados nao so pela recusa dos poderosos, mas tambem pelo 
desinteresse dos outros, afirma 0 Papa. As atitudes que dificultam 
os caminhos de solu~ao, mesmo entre os crentes, vaG da nega~ao 
do problema a indiferen~a, a resigna~ao acomodada ou a confian~a 
cega nas solu~5es tecnicas. Precisamos de nova solidariedade 
universal" (nQ 14). 

Esta carta encfclica, que se insere no magisterio social da 
Igreja, segundo 0 Papa, quer ajudar "a reconhecer a grandeza, a 
urgencia e a beleza do desafio que temos pela frente" (nQ1S). 

1. Desenvolvimento da Endclica: cuidar da casa 
comum em seis capltulos 

A Encfclica desenvolve-se em seis capitulos. Embora cada 
capitulo tenha a sua tematica propria e uma metodologia especffica, 
o Papa diz que "ha alguns eixos que atravessam a encfclica inteira": 
"a rela~ao intima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a 
convic~ao de que tudo esta estreitamente interligado no mundo, a 
crftica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da 
tecnologia, 0 convite a procurar outras maneiras de entender a 
economia e 0 progresso, 0 valor proprio de cada criatura, 0 sentido 
humane da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, 
a grave responsabilidade da politica internacional e local, a cultura 
do descarte e a proposta dum novo estilo de vida" (nQ 16). 

o I capitulo intitula-se: "0 que esta a acontecer a nossa 
casali. Vai do numero 17 ao numero 61. 0 Papa faz "uma breve 
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resenha dos varios aspectos da actual crise ecologica, com 0 

objectivo de assumir os melhores frutos da pesquisa cientifica 
actualmente disponivel, deixar-se tocar por ela em profundidade e 
dar uma base concreta ao percurso etico e espiritual seguido" (nQ 

15). Nesse sentido, fala sobre a polui~ao e mudan~as climaticas, a 
questao da agua, a perda de biodiversidade, a deteriora~ao da 
qualidade de vida humana e degrada~ao social, a desigualdade 
planetaria e sobre a fraqueza das reaq:oes a esta crise ecologica e 
social. "Hoje, nao podemos deixar de reconhei:er que uma 
verdadeira abordagem ecol6gica sempre se torna uma abordagem 
social, que deve integrar a justi<;:a nos debates sobre 0 meio 
ambiente, para ouvir tanto 0 clamor da terra como 0 clamor dos 
pobres", afirma 0 Papa (nQ 49). 

"Estas situa<;:5es, escreve Francisco, provocam os gemidos 
da irma terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do 
mundo, com um lamento que reclama de nos outro rumo. Nunca 
maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos ultimos dois 
seculos. Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de 
Deus Pai para que 0 nosso planeta seja 0 que Ele sonhou ao cria-Io e 
corresponda ao seu projecto de paz, beleza e plenitude" (nQ 53). a 
que mais preocupa 0 Papa Francisco e "a fraqueza da reae<;:ao 
polftica internacional. A submissao da polftica a tecnologia e a 
finan<;:a demonstra-se na falencia das cimeiras mundiais sobre 0 

meio ambiente. Ha demasiados interesses particulares e, com muita 
facilidade, 0 interesse economico chega a prevalecer sobre 0 bem 
comum e manipular a informa<;:ao para nao ver afectados os seus 
projectos" (nQ 54). 

a segundo capitulo intitula-se: 110 Evangelho da Cria~ao". 
Vai do nQ 62 ao nQ 100. a Papa retoma "algumas argumenta<;:5es 
que derivam da tradi<;:ao judaico-crista, a fim de dar maior coerencia 
ao nosso compromisso com 0 meio ambiente" (nQ 15). Escreve 
sobre a luz que a fe oferece, a sabedoria das narra~oes bfblicas, 
sobre a beleza da cria~ao e 0 cuidado a ter com ela, 0 misterio do 
universo, a mensagem de cada criatura na harmonia de toda a 
cria~ao, uma comunhao universal de todas as criaturas de Deus, 
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sobre 0 destine comum dos bens e sobre 0 olhar amoroso de Jesus 

sobre a cria~ao. 
a terceiro capitulo intitula-se: IIA Raiz Humana da Crise 

Ecologica". Vai do nQ 101 ao nQ 136. a Papa procura "chegar as 
raizes da situa<;:ao actual, de modo a individuar nao apenas os seus 
sintomas, mas tambem as causas mais profundas" (nQ 15). Eis os 
subtftulos deste capitulo, que identificam a raiz humana da crise 
ecologica: A tecnologia: criatividade e poder - II A verdade e que «Q 

homem moderno nao foi educado para 0 recto uso do poden>, 
porque 0 imenso crescimento tecnologico nao foi acompanhado por 
um desenvolvimento do ser humano quanta a responsabilidade, aos 
valores, a consciencia "(nQ 105); A globaliza~ao do paradigma 
tecnocratico - "a paradigma tecnocratico tende a exercer 0 seu 
dominio tambem sobre a economia e a polftica. A economia assume 
todo 0 desenvolvimento tecnologico em func;:ao do lucro, sem 
prestar atenc;:ao a eventuais consequencias negativas para 0 ser 
humano. A finan<;:a sufoca a economia real. Nao se aprendeu a li<;:ao 
da crise financeira mundial e, muito lentamente, se aprende a li<;:ao 
do deterioramento ambiental." (nQ 109); Crise do antropocentrismo 
moderno e suas consequencias - "Quando 0 ser humano se coloca 
no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses 
contingentes, e tudo 0 mais se torna relativo. Por isso, nao deveria 
surpreender que, juntamente com a omnipresen<;:a do paradigma 
tecnocratico e a adora<;:ao do poder humano sem limites, se 
desenvolva nos individuos este relativismo no qual tudo 0 que nao 
serve os proprios interesses imediatos se torna irrelevante. Nisto, 
ha uma logica que permite compreender como se alimentam 
mutuamente diferentes atitudes, que provocam ao mesmo tempo a 
degradac;:ao ambiental e a degradac;:ao social" (nQ 122). 

a Papa fala ainda sobre A necessidade de defender 0 

trabalho - "Segundo a narra<;:ao biblica da cria<;:ao, Deus colocou 0 

ser humano no jardim recem-criado (d. Gn2, 15), nao so para cuidar 
do existente (guardar), mas tambem para trabalhar nele a fim de 
que produzisse frutos (cultivar)" (nQ 124); e sobre A inovapio 
biol6gica a partir da pesquisa - "E preocupante constatar, diz 0 
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Papa, que alguns movimentos ecologistas defendem a integridade 
do meio ambiente e, com razao, reclamam a imposic;:ao de 
determinados limites a pesquisa cientifica, mas nao aplicam estes 
mesmos princfpios a vida humana" (nQ 136). 

o IV capitulo trata sobre Uma Ecologia Integral, tema de 
que falaremos em seguida, como tema especffico da nossa 
comunicac;:ao. 

o Capitulo V intitula-se: "Algumas Unhas de Oriental;3o e 
ACI;30". Vai do nQ 163 ao nQ 201. "A luz desta reflexao, quereria dar 
mais um passo, verificando algumas das grandes lin has de dialogo e 
de acc;:ao que envolvem seja cada um de nos seja a politica 
internacional" (n.Q15). Eis as linhas de orientac;:ao e acc;:ao dados 
pelo Papa: 0 dialogo sobre 0 meio ambiente na polltica 
internacional - "0 movimento ecologico mundial ja percorreu um 
longo caminho, enriquecido pelo esforco de muitas organizacoes da 
sociedade civil. Nao seria possivel menciona-Ias todas aqui, nem 
repassar a historia das suas contribuic;:oes. Mas, grac;:as a tanta 
dedicac;:ao, as questoes ambientais tem estado cada vez mais 
presentes na agenda publica e tornaram-se um convite permanente 
a pensar a longo prazo. Apesar disso, as cimeiras mundiais sobre 0 

meio ambiente dos ultimos anos nao corresponderam as 
expectativas, porque nao alcanc;:aram, por falta de decisao politica, 
acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes" (nQ 
166); "A logica que dificulta a tomada de decisoes drasticas para 
inverter a tendencia ao aquecimento global e a mesma que nao 
permite cumprir 0 objectiv~ de erradicar a pobreza. Precisamos 
duma reaccao global mais responsavel, que implique enfrentar, 
contemporaneamente, a reducao da poluicao e 0 desenvolvimento 
dos paises e regioes pobres" (nQ 175); 0 dialogo para novas 
poHticas nacionais e locais - "Nao se pode pensar em receitas 
uniformes, porque ha problemas e limites especfficos de cada pais 
ou regiao" (nQ 180); Dialogo e transparencia nos process os 
decisorios - "Um estudo de impacto ambiental nao deveria ser 
posterior a elaborac;:ao dum projecto produtivo ou de qualquer 
polltica, plano ou programa. Ha-de inserir-se desde 0 princfpio e 
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elaborar-se de forma interdisciplinar, transparente e independente 
de qualquer pressao economica ou politica" (nQ 183); Polatka e 
economia em dialogo para a plenitude humana - "Quando se 
colocam estas questoes, alguns reagem acusando os outros de 
pretender parar, irracionalmente, 0 progresso e 0 desenvolvimento 
humano. Mas temos de nos convencer que, reduzir um 
determinado ritmo de producao e consumo, pode dar lugar a outra 
modalidade de progresso e desenvolvimento"(nQ 191); "Precisamos 
duma poiftica que pense com visao ampla e leve por diante uma 
reformulacao integral, abrangendo num dialogo interdisciplinar os 
varios aspectos da crise" (nQ 197); "A politica e a economia tendem 
a culpar-se reciprocamente a respeito da pobreza e da degradacao 
ambiental. Mas 0 que se espera e que reconhec;:am os seus proprios 
erros e encontrem formas de interacc;:ao orientadas para 0 bem 
comum. Enquanto uns se afanam apenas com 0 ganho economico e 
os outros estao obcecados apenas por conservar ou aumentar 0 

poder, 0 que nos resta sao guerras ou acordos espurios, onde 0 que 
menos interessa as duas partes e preservar 0 meio ambiente e 
cuidar dos mais fracos" (nQ 198); As religioes no dialogo com as 
ciencias - "Se as vezes uma ma compreensao dos nossos princfpios 
nos levou a justificar 0 abuso da natureza, ou 0 dominio despotico 
do ser humane sobre a criac;:ao, ou as guerras, a injustic;:a e a 
violencia, nos, crentes, podemos reconhecer que entao fomos 
infieis ao tesouro de sabedoria que deviamos guardar" (nQ 200) 

o VI e ultimo Capitulo trata sobre a "Educal;3o e 
Espiritualidade Ecologicas". Vai do nQ 202 ao 246. 0 Papa esta 
convencido de que "toda a mudanc;:a tem necessidade de 
motivac;:oes e dum caminho educativo". Por isso neste ultimo 
capitulo, propoe "algumas linhas de maturacao humana inspiradas 
no tesouro da experiencia espiritual crista" (nQ 15). 

Eis as linhas de maturac;:ao humana propostas pelo Papa: 
Apontar para outr~ estilo de vida - "A obsessao por um estilo de 
vida consumista, sobretudo quando poucos tem possibilidades de 0 

manter, so podera provocar violencia e destruic;:ao recfproca" (nQ 
204); "«Comprar e sempre um acto moral, para alem de 
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economlco». Por isso, hoje, «0 tema da degradac;:ao ambiental poe 
em questao os comportamentos de cada um de nos». A Carta da 
Terra convidava-nos, a todos, a comec;:ar de novo deixando para tras 
uma etapa de autodestruic;:ao, mas ainda nao desenvolvemos uma 
consciencia universal que 0 torne possivel. Por isso, atrevo-me a 
propor de novo aquele consideravel desafio: «Como nunca antes na 
historia, 0 destino comum obriga-nos a procurar um novo inicio ( ... ). 
Que 0 nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar duma 
nova reverencia face a vida, pela firme resoluc;:ao de alcanc;:ar a 
sustentabilidade, pela intensificac;:ao da luta em prol da justic;:a e da 
paz e pela jubilosa celebrac;:ao da vida» (Carta do Terra, Haia - 29 de 
Junho de 2000)" (nQ 206 e 207); Educar para a alian~a entre a 
humanidade e 0 ambiente - "E muito nobre assumir 0 dever de 
cuidar da criac;:ao com pequenas acc;:oes diarias, e e maravilhoso que 
a educac;:ao seja capaz de motivar para elas ate dar forma a um 
estilo de vida. A educac;:ao na responsabilidade ambiental pode 
incentivar varios comportamentos que tem incidencia directa e 
importante no cuidado do meio ambiente, tais como evitar 0 uso de 
plastico e papel, reduzir 0 consumo de agua, diferenciar 0 lixo, 
cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se podera comer, tratar 
com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes 
publicos ou partilhar 0 mesmo veiculo com varias pessoas, plantar 
arvores, apagar as luzes desnecessarias ... Tudo isto faz parte duma 
criatividade generosa e dignificante, que poe a descoberto 0 melhor 
do ser humano" (nQ 211); A conversao ecologica - "Desejo propor 
aos cristaos algumas linhas de espiritualidade ecologica que nascem 
das convicc;:oes da nossa fe, pois aquilo que 0 Evangelho nos ensina 
tem consequencias no nosso modo de pensar, sentir e viver. Nao se 
trata tanto de propor ideias, como sobretudo falar das motivac;:oes 
que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixao pelo 
cuidado do mundo" (nQ 216); "a crise ecologica e um apelo a uma 
profunda conversao interior". "Uma conversoo ecologica, que 
comporta deixar emergir, nas relacoes com 0 mundo que os rodeia, 
todas as consequencias do encontro com Jesus. Viver a vocacao de 
guardioes da obra de Deus nao e algo de opcional nem um aspecto 
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secunda rio da expenencia crista, mas parte essencial duma 
existencia virtuosa" (nQ 217); Alegria e paz - "A espiritualidade 
crista propoe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de 
se alegrar com pouco. E um regresso a simplicidade que nos permite 
parar a saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades 
que a vida oferece sem nos apegarmos ao que temos nem 
entristecermos por aquilo que nao possuimos. Isto exige evitar a 
dinamica do dominio e da mera acumulac;:ao de prazeres" (nQ 222); 
Amor civil e politico - "0 amor, cheio de pequenos gestos de 
cuidado mutuo, e tambem civil e politico, manifestando-se em 
todas as acc;:oes que procuram construir um mundo melhor. 0 amor 
a sociedade e 0 compromisso pelo bem comum sao uma forma 
eminente de caridade, que toca nao s6 as relac;:oes entre os 
indivfduos, mas tambem «as macrorrelac;:oes como relacionamentos 
socia is, economicos, politicos». Por isso, a Igreja propos ao mundo 0 
ideal duma «civilizac;:ao do amon>. 0 amor social e a chave para um 
desenvolvimento autentico: «Para tornar a sociedade mais humana, 
mais digna da pessoa, e necessario revalorizar 0 amor na vida social 
- nos pianos politico, economico, cultural - fazendo dele a norma 
constante e suprema do agir» (nQ 231); "no seio da sociedade 
floresce uma variedade inumeravel de associac;:oes que intervem em 
prol do bem comum, defendendo 0 meio ambiente natural e 
urbano. Por exemplo, preocupam-se com um lugar publico (um 
ediffcio, uma fonte, um monumento abandonado, uma paisagem, 
uma prac;:a) para proteger, sanar, melhorar ou embelezar algo que e 
de todos" (232); Os sinais sacramenta is e 0 descanso celebrativo -
"Os sacramentos constituem um modo privilegiado em que a 
natureza e assumida por Deus e transformada em mediac;:ao da vida 
sobrenatural. Atraves do culto, somos convidados a abrac;:ar 0 
mundo num plano diferente. A agua, 0 azeite, 0 fogo e as cores sao 
assumidas com toda a sua forc;:a simbolica e incorporam-se no 
louvor. A mao que abenc;:oa e instrumento do amor de Deus e 
reflexo da proximidade de Cristo, que veio para Se fazer nosso 
companheiro no caminho da vida. A agua derramada sobre 0 corpo 
da crianc;:a baptizada, e sinal de vida nova. Nao fugimos do mundo, 
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nem negamos a natureza, quando queremos encontrar-nos com 
Deus" (nQ 235). "A espiritualidade crista integra 0 valor do repouso 
e da festa". "Na nossa actividade, somos chamados a incluir uma 
dimensao receptiva e gratuita, 0 que e diferente da simples 
inactividade. Trata-se doutra maneira de agir, que pertence a nossa 
essencia. Assim, a aCc;ao humana e preservada nao so do activismo 
vazio, mas tambem da ganancia desenfreada e da consciencia que 
se isola buscando apenas 0 beneficio pessoal" nQ 237);.A Trindade e 
a rela~ao entre as criaturas - "a Pai e a fonte ultima de tudo, 
fundamento amoroso e comunicativo de tudo 0 que existe. a Filho, 
que a reflecte e por Quem tudo foi criado, uniu-Se a esta terra, 
quando foi formado no seio de Maria. a Espirito, vinculo infinito de 
amor, esta intima mente presente no corac;ao do universo, 
animando e suscitando novos caminhos" (nQ 238); A Rainha de toda 
a cria~ao - "Maria, a mae que cuidou de Jesus, agora cuida com 
carinho e preocupac;ao materna deste mundo ferido" (nQ 241); Para 
ah§m do sol - "Estamos a caminhar para 0 sabado da eternidade, 
para a nova Jerusalem, para a casa comum do Ceu" (nQ 243). 

2. Uma ecologia integral para um desenvolvimento 
integral 

a tema especifico do nosso estudo e "Patrimonio Natural e 
desenvolvimento integral". Esta tematica esta presente (de modo 
transversal) em todo documento, com ja nos demos conta, mas 0 IV 
Capitulo abordoa-a expressamente. a papa fala de "uma ecologia 
integral", assim se intitula este capitulo, mas nao sera dificil 
compreender que e 0 pressuposto para que haja um 
desenvolvimento integral. a papa deseja propor "uma ecologia 
que, nas suas varias dimensoes, integre 0 lugar espedfico que 0 

ser humane ocupa neste mundo e as suas rela~oes com a realidade 
que 0 rodeia" (nQ 15), 

1. Ecologia ambiental, economica e social 
Em Primeiro lugar, Francisco, fala de "ecologia ambiental, 

economica e social". "A ecologia estuda as relac6es entre os 
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organismos vivos e 0 meio ambiente onde se desenvolvem", assim a 
define 0 Papa. "E isto exige sentar-se a pensar e discutir ace rca das 
condic;6es de vida e de sobrevivencia duma sociedade, com a 
honestidade de par em questao modelos de desenvolvimento, 
producao e consumo. Nunca e demais insistir que tudo esta 
interligado" (n.Q138). 

"Quando falamos de «meio ambiente», fazemos referencia 
tambem a uma particular relac;ao: a relacao entre a natureza e a 
sociedade que a habita", diz-nos Francisco. As raz6es, pelas quais 
um lugar se contamina, exigem uma analise do funcionamento da 
sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas 
maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanc;as, 
ja nao e possivel encontrar uma resposta especifica e independente 
para cada parte do problema. E fundamental buscar soluc6es 
integrais que considerem as interacc6es dos sistemas naturais entre 
si e com os sistemas socia is. Nao ha duas crises separadas: uma 
ambiental e outra social; mas uma unica e complexa crise socio
ambiental. As directrizes para a soluc;ao requerem uma abordagem 
integral para com bater a pobreza, devolver a dignidade aos 
excluidos e, simultaneamente, cuidar da natureza"( nQ 139). 

Por isso, 0 Papa defende que no estudo do impacto 
ambiental dum empreendimento concreto, se fac;a de modo 
interdisciplinar e se de liberdade aos pesquisadores, permitindo 
"reconhecer tambem como as diferentes criaturas se relacionam, 
formando aquelas unidades maiores que hoje chamamos 
«ecossistemas»". Lembra que "os ecossistemas intervem na 
retenc;ao do anidrido carbonico, na purificac;ao da agua, na 
contraposic;ao a doenc;as e pragas, na composic;ao do solo, na 
decomposic;ao dos residuos, e muitissimos outros servic;os que 
esquecemos ou ignoramos". "«A protecc;ao do meio ambiente 
devera constituir parte integrante do processo de desenvolvimento 
e nao podera ser considerada isoladamente» (Declarac;oo do Rio 
sabre a Meio Ambiente eo Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 14 de 
Junho de 1992, principio 4) Mas, ao mesmo tempo, torna-se actual 
a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos 
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saberes, incluindo 0 economico, para uma visao mais integral e 
integradora. Hoje, a analise dos problemas ambientais e inseparavel 

da analise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos, e 
da rela<;:ao de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo 

espedfico de se relacionar com os outros e com 0 meio ambiente" 
(nQ 141). 

((Se tudo esta relacionado, conclui 0 Papa, tambem 0 estado 

de saude das institui<;:oes duma sociedade tem consequencias no 

ambiente e na qualidade de vida humana: «toda a lesao da 

solidariedade e da amizade dvica provoca danos ambientais» 
(Bento XVI, Carta enc. Caritas in veritate, de 29 de Junho de 2009, 
51)". ((0 que acontece numa reglao influi, directa ou 

indirectamente, nas outras regioes. Assim, por exemplo, 0 consumo 
de drogas nas sociedades opulentas provoca uma constante ou 
crescente procura de produtos que provem de regloes 

empobrecidas, onde se corrompem comportamentos, se destroem 
vidas e se acaba por degradar 0 meio ambiente" (nQ 142). 

2. Ecologia cultural 
Em segundo lugar, Francisco, fala de ((ecologia cultural". ((A 

par do patrimonio natural, diz 0 Papa, encontra-se igualmente 

amea<;:ado um patrimonio historico, artfstico e cultural. Faz parte da 

identidade comum de um lugar, servindo de base para construir 

uma cidade habitavel. Nao se trata de destruir e criar novas cidades 

hipoteticamente mais ecologicas, onde nem sempre resulta 

desejavel viver. E preciso integrar a historia, a cultura e a 
arquitectura dum lugar, salvaguardando a sua identidade original. 

Por isso, a ecologia envolve tambem 0 cuidado das riquezas 

culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Mais 

directamente, pede que se preste aten<;:ao as culturas locais, 
quando se analisam questoes relacionadas com 0 meio ambiente, 

fazendo dialogar a linguagem tecnico-cientffica com a linguagem 
popular. E a cultura - entendida nao so como os monumentos do 

passado, mas especial mente no seu senti do vivo, dinamico e 
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participativo - que nao se pode excluir na hora de repensar a 

rela<;:ao do ser humane com 0 meio ambiente" (nQ143). 
((A visao consumista do ser humano, continua Francisco, 

incentivada pelos mecanismos da economia globalizada actual, 

tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade 

cultural, que e um tesouro da humanidade. Por isso, pretender 

resolver todas as dificuldades atraves de normativas uniformes ou 

por interven<;:oes tecnicas, leva a negligenciar a complexidade das 

problematicas locais, que requerem a participa<;:ao activa dos 

habitantes" (nQ 144). 
((E preciso assumir a perspectiva dos direitos dos povos e 

das culturas, defende 0 Papa, dando assim provas de compreender 

que 0 desenvolvimento dum grupo social supoe um processo 

historico no ambito dum contexto cultural e requer constantemente 

o protagonismo dos actores sociais locais a partir do sua pr6pria 
cultura (Idem). 

Em varias partes do mundo, porem, den uncia 0 Papa, as 

comunidades aborfgenes com as suas tradi<;:oes culturais ((sao 

objecto de pressoes para que abandonem suas terras e as deixem 
livres para projectos extractivos e agro-pecuarios que nao prestam 

aten<;:ao a degrada<;:ao da natureza e da cultura" (nQ 145). 

3. Ecologia da vida quotidiana 
Em terceiro lugar, Francisco, fala de ((ecologia da vida 

cotidiana". ((Para se poder falar de autentico progresso, afirma 

Francisco, sera preciso verificar que se produza uma melhoria global 
na qualidade de vida humana; isto implica analisar 0 espa<;:o onde as 

pessoas transcorrem a sua existencia. Os ambientes onde vivemos 

influem sobre a nossa maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao 

mesmo tempo, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de 
trabalho e no nosso bairro, usamos 0 ambiente para exprimir a 

nossa identidade. Esfor<;:amo-nos por nos adaptar ao ambiente e, 

quando este aparece desordenado, caotico ou cheio de polui<;:ao 

visiva e acustica, 0 excesso de estfmulos poe a prova as nossas 
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tentativas de desenvolver uma identidade integrada e feliz" (nQ 

147). 
o Papa louva "a criatividade e generosidade de pessoas e 

grupos que sao capazes de dar a volta as limita<;:oes do ambiente". 
"A vida social posit iva e benfazeja dos habitantes enche de luz um 
ambiente a primeira vista inabitavel. E louvavel a ecologia humana 
que os pobres conseguem desenvolver, no meio de tantas 
limita<;:oes" (n. Q 148). 

"Dada a relacao entre os espacos urbanizados e 0 

comportamento humano, escreve 0 Papa, aqueles que projectam 
ediffcios, bairros, espa<;:os publicos e cidades precisam da 
contribui<;:ao dos varios saberes que permitem compreender os 
processos, 0 simbolismo e os comportamentos das pessoas. Nao e 
suficiente a busca da beleza no projecto, porque tem ainda mais 
valor servir outro tipo de beleza: a qualidade de vida das pessoas, a 
sua harmonia com 0 ambiente, 0 encontro e ajuda mutua. Por isso 
tambem, e tao importante que 0 ponto de vista dos habitantes do 
lugar contribua sempre para a analise da planifica<;:ao urbanista" (nQ 
150). 

"E preciso cuidar dos espacos comuns, dos marcos visuais e 
das estruturas urbanas que melhoram 0 nosso sentido de perten<;:a, 
a nossa sensa<;:ao de enraizamento, 0 nosso sentimento de «estar 
em casa» dentro da cidade que nos envolve e une". "Toda a 
interven<;:ao na paisagem urbana ou rural deveria considerar que os 
diferentes elementos do lugar formam um todo, sentido pelos 
habitantes como um contexto coerente com a sua riqueza de 
significados. Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos 
senti-los como parte de um «nos» que construimos juntos. Pela 
mesma razao, tanto no meio urbano como no rural, convem 
preservar alguns espa<;:os onde se evitem interven<;:oes humanas 
que os alterem constantemente" (nQ 151). 

o Papa fala tambem da importancia de ter uma casa "para a 
dignidade das pessoas e 0 desenvolvimento das famflias. Trata-se 
duma questao central da ecologia humana" (nQ 152). 
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A enciclica sobre 0 cuidado da casa comum afirma que ~ 
qualidade de vida, nas cidades, esta largamente relacionada com os 
transportes, e que "muitos especialistas estao de acordo sobre a 
necessidade de dar prioridade ao transporte publico" (nQ 153). 

A ecologia humana implica a rela<;:ao necessaria da vida do 
ser humane com a lei moral inscrita na sua propria natureza. Bento 
XVI dizia que existe uma «ecologia do homem», porque «tambem 0 

homem possui uma natureza, que deve respeitar e nao pode 
manipular como Ihe apetece» (Discurso ao Bundesta~ Beriim, 22 de 
Setembro de 2011: L'Osservatore Romano, ed. portuguesa de 
24/IX/2011, 5) Nesta linha, e preciso reconhecer que 0 nosso corpo 
nos poe em rela<;:ao directa com 0 meio ambiente e com os outros 
seres vivos. A aceita<;:ao do proprio corpo como dom de Deus e 
necessaria para acolher e aceitar 0 mundo inteiro como dom do Pai 
e casa comum; pelo contra rio, uma logica de dominio sobre 0 

proprio corpo transforma-se numa logica, por vezes subtil, de 
dominio sobre a cria<;:ao. Aprender a aceitar 0 proprio corpo, 
continua 0 Papa Francisco, a cuidar dele e a respeitar os seus 
significados e essencial para uma verdadeira ecologia humana. 
Tambem e necessario ter apre<;:o pelo proprio corpo na sua 
feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si 
mesmo no encontro com 0 outro que e diferente. Assim, e possivel 
aceitar com alegria 0 dom especifico do outro ou da outra, obra de 
Deus criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, nao e salutar 
um comportamento que pretenda «cancelar a diferen<;:a sexual, 
porque ja nao sabe confrontar-se com ela» (Francisco, Catequese 
de 15 de Abril de 2015): L'Osservatore Romano, ed. portuguesa de 
16/IV /2015, 20" (nQ 155). 

4. 0 prindpio do bem comum 
"A ecologia humana e inseparavel da nocao de bem comum, 

afirma a enciclica, principio este que desempenha um papel central 
e unificador na etica social" (nQ 156). 0 bem comum e "0 conjunto 
das condicoes da vida social que permitem, tanto aos grupos como 

149 

l 



a cada membro, alcanear mais plena e facilmente a propria 
perfeieao" (Gaudium et spes, 26). 

"0 bem comum pressup6e 0 respeito pela pessoa humana 
enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienaveis orientados 
para 0 seu desenvolvimento integral". 0 bem comum requer a paz 
social, isto e, a estabilidade e a seguran~a de uma certa ordem, que 
nao se realiza sem uma aten~ao particular a justi~a distributiva, cuja 
viola~ao gera sempre violencia. Toda a sociedade - e, nela, 
especialmente 0 Estado - tem obriga~ao de defender e promover 0 

bem comum" (nQ 157), afirma 0 Papa Francisco. 
E continua: "Nas condi~6es actuais da sociedade mundial, 

onde ha tantas desigualdades e sao cada vez mais numerosas as 
pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, 
o principio do bem comum torna-se imediatamente, como 
consequencia logica e inevitavel, um apelo a solidariedade e uma 
op~ao preferencial pelos mais pobres. Esta op~ao implica tirar as 
consequencias do destino comum dos bens da terra, mas - como 
procurei mostrar na exorta~ao apostolica Evangelii gaudium (Cj. nn. 
186-201) - exige acima de tudo contemplar a imensa dignidade do 
pobre a luz das mais profundas convic~6es de fe. Basta observar a 
realidade para compreender que, hoje, esta op~ao e uma exigencia 
etica fundamental para a efectiva realiza~ao do bem comum" (nQ 
158). 

5. A justic;:a intergeneracional 
"A noeao de bem comum, escreve 0 Papa Francisco, 

engloba tambem as gerae6es futuras. As crises economicas 
internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos nocivos que 
traz consigo 0 desconhecimento de um destino comum, do qual nao 
podem ser exclufdos aqueles que viraG depois de nos. Ja nao se 
pode falar de desenvolvimento sustentavel sem uma solidariedade 
intergeneracional. Quando pensamos na situa~ao em que se deixa 0 

planeta as gera~6es futuras, entramos noutra logica: a do dom 
gratuito, que recebemos e comunicamos. Se a terra nos e dada, nao 
podemos pensar apenas a partir dum criterio utilitarista de 
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eficiencia e produtividade para lucro individual. Nao estamos a falar 
duma atitude opcional. mas duma questao essencial de justiea, pois 
a terra que recebemos pertence tambem aqueles que hao-de vir. Os 
bispos de Portugal exortaram a assumir este dever de justi~a: «0 
ambiente situa-se na logica da recep~ao. E um emprestimo que 
cada gera~ao recebe e deve transmitir a gera~ao seguinte» 
(Conferencia Episcopal Portuguesa, Carta pastoral Responsabilidade 
solidaria pelo bem comum, de 15 de Setembro de 2003, 20). Uma 
ecologia integral possui esta perspectiva ampla" (nQ 159). 

"Mas Francisco aprofunda mais esta questao, perguntando: 
"Que tipo de mundo quere mos deixar a quem vai suceder-nos, as 
crianeas que estao a crescer? Esta pergunta nao toca apenas 0 meio 
ambiente de maneira isolada, porque nao se pode par a questao de 
forma fragmentaria. Quando nos interrogamos ace rca do mundo 
que queremos deixar, referimo-nos sobretudo a sua orienta~ao 

geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se nao pulsa nelas esta 
pergunta de fundo, nao creio que as nossas preocupa~6es 

ecologicas possam alcan~ar efeitos importantes. Mas, se esta 
pergunta e posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras 
quest6es muito directas: Com que finalidade passamos por este 
mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e 
lutamos? Que necessidade tem de nos esta terra? Por isso, ja nao 
basta dizer que devemos preocupar-nos com as gera~6es futuras; 
exige-se ter consciencia de que e a nossa propria dignidade que esta 
em jogo. Somos nos os primeiros interessados em deixar um 
planeta habitavel para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se 
de um drama para nos mesmos, porque isto chama em causa 0 

significado da nossa passagem por esta terra", conclui 0 Papa (nQ 
160). 

As previs6es sobre 0 poderemos vir a deixar aos vindouros 
nao sao nada animadoras. Por isso, continua 0 Papa: "0 ritmo de 
consumo, desperdfcio e altera~ao do meio ambiente superou de tal 
maneira as possibilidades do planeta, que 0 estilo de vida actual -
por ser insustentavel - so pode desembocar em catastrofes, como 
alias ja esta a acontecer periodicamente em varias regi6es. A 
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atenua<;:ao dos efeitos do desequilibrio actual depende do que 

fizermos agora, sob retudo se pensarmos na responsabilidade que 

nos at r ibuirao aqueles que deverao suportar as piores 

consequencias" (nQ 161). 

"A dificuldade em levar a serio este desafio tem a ver com 

uma deteriora<;:ao etica e cultural , que acompanha a deteriora<;:ao 

ecologica, afirma Francisco. 0 homem e a mulher deste mundo pos

moderno correm 0 risco permanente de se tornar profunda mente 

individualistas, e muitos problemas socia is de hoje estao 

relacionados com a busca egoista duma satisfacao imediata, com as 

crises dos lacos familiares e socia is, com as dificuldades em 

reconhecer 0 outro" . "Alem disso, continua 0 Papa Francisco, esta 

falta de capacidade para pensar seriamente nas futuras gera<;:6es 

esta ligada com a nossa incapacidade de alargar 0 horizonte das 

nossas preocupa<;:6es e pensar naqueles que permanecem excluidos 

do desenvolvimento. Nao percamos tempo a imaginar os pobres do 

futuro, e suficiente que recordemos os pobres de hoje" . Por isso, 

«para alem de uma leal solidariedade entre as gera<;:6es, ha que 

reafirmar a urgente necessidade moral de uma renovada 

solidariedade entre os individuos da mesma gera<;:ao» (Bento 

XVI, Mensagem para 0 Dia Mundial da Paz de 2010, 8)" (nQ 162). 

6. Dia mundial de ora~ao pela cria~ao e mais uma obra de 
misericordia 
No fim da Enciclica, depois desta longa reflexao, jubilosa e 

ao mesmo tempo dramatica, 0 Papa prop6e duas ora<;:6es : "uma 

que podemos partilhar todos quantos acreditam num Deus Criador 

Omnipotente, e outra pedindo que nos, cristaos, saibamos assumir 

os compromissos para com a cria<;:ao que 0 Evangelho de Jesus nos 

prop6e" (nQ 246) . 

Proponho terminar este momenta com a primeira o ra<;:ao . 

Mas antes disso, quero referir-me a Instituicao do Dia Mundial de 

oracao, pelo mesmo Papa Francisco. Fa-Io em Carta enviada ao 

Cardeal Peter Kodwo Appiah TURKSON, Presidente do Pontificio 

Conselho da Justi<;:a e da Paz, e Cardeal Kurt KOCH, Presidente do 
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Pontificio Conselho para a Promo<;:ao da Unidade dos Cristaos, no 

dia 6 de Agosto de 2015, com as seguintes palavras: 

"Compartilhando com 0 amado irmao 0 Patriarca 

Ecumenico Bartolomeu as preocLlpa<;:6es pelo futuro da cria<;:ao (d. 
Cart. Ene. Laudato si' , 7-9), e acolhendo a sugestao de seu 

representante, 0 Metropolita loannis de Pergamo, um dos 

convidados na apresenta<;:ao da Enciclica Laudato si' sobre 0 cuidado 

da casa comum, desejo comunicar-vos que decidi instituir tambem 
na Igreja Catolica 0 "Dia Mundial de Ora~ao pelo Cuidado da 
Cria~ao" que, a partir do ana corrente, sera celebrado no dia lOde 
Setembro, assim como ja ocorre ha tempos na Igreja Ortodoxa. 
Como cristaos, queremos oferecer a nossa contribui~ao para a 
supera~ao da crise ecologica que a humanidade esta vivendo". 

No ana 2016, Ano da Misericordi a, 0 Papa Francisco, na sua 

rica mensagem para este dia Mundial de Ora<;:ao pela Cria<;:ao, 

acrescentou, ao elenco das 7 obras de misericordia corporais e das 
7 obras de misericordia espirituais, mais uma obra de misericordia: 
o cuidado do bem comum. Eis as palavras do Papa : "A vida crista 

inclui a pratica das tradicionais obras de misericordia corpo rais e 

espirituais. «Estamos habituados a pensar nas obras de misericordia 

uma a uma e enquanto ligadas a uma obra : hospi t ais para os 

doentes, sopa dos pobres para os famintos, abrigos para os que 

vivem pela est rada, escolas para quem precisa de instru<;:ao, 0 

confessiona rio e a di re<;:ao espiritua l para quem necessita de 

conselho e perdao ... Mas, se as olharmos em conjunto, a mensagem 

que dai resulta e que a misericordia tem por objeto a propria vida 

humana na sua totalidade» (Francisco, Terceira Medita~oo, 

Exercfcios Espirituais por ocasioo do Jubileu dos Sacerdotes, Basilica 
de Soo Paulo Extra-Muros, 2 de junho de 2016). 

"0bviamente, a «vida humana na sua totalidade» inclui 0 

cuidado da casa comum. Por isso, tome a liberdade de propor um 
complemento aos dois elencos de sete obras de misericordia, 
acrescentando a cada um 0 cuidado da casa comum." 

" Como obra de misericordia espiritual, 0 cuidado da casa 

comum requer «a grata contempla<;:ao do mundo»(Carta 
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enc. Laudato si', 214), que «nos permite descobrir qualquer 
ensinamento que Deus nos quer transmitir atraves de cada coisa» 
(Ibid., 85). Como obra de misericordia corporal, 0 cuidado da casa 
comum requer aqueles «simples gestos quotidianos, pelos quais 
quebramos a logica da violencia, da explora~ao, do egofsmo» e se 
manifesta 0 amor «em todas as a~6es que procuram construir um 
mundo melhor» (Ibid., 230; 231)". 

A mensagem para 0 dia Mundial de Ora~ao pela Cria~ao 
deste ana 2017 (1 de Setembro) e uma Mensagem conjunta do 
Papa Francisco e do Patriarca Ecumenico Bartolomeu. Ela e "um 
convite a toda a humanidade para trabalhar por um 
desenvolvimento sustentavel e integral", e "um apelo urgente a 
prestar responsavelmente ouvidos ao grito da terra e a cuidar das 
necessidades de quem esta marginalizado. mas sobretudo a 
responder a suplica de tanta gente e apoiar 0 consenso global para 
que seja sanada a criacao ferida". 

Concluamos, pois, com a ora~ao do Papa, no fim da encfclica 

Laudato sf: 
"Ora~:(jo pela nossa terra 

Deus Omnipotente, 
que estais presente em todo 0 universo 
e na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vas que envolveis com a vossa ternura 
tudo 0 que existe, 
derramai em nos a for~a do vosso amor 
para cuidarmos da vida e da beleza. 
Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmaos e irmas 
sem prejudicar ninguem. 
6 Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar 
os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
Curai a nossa vida, 
para que protejamos 0 mundo 
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e nao 0 depredemos, 
para que semeemos beleza 
e nao polui~ao nem destrui~ao. 
Tocai os cora~6es 
daqueles que buscam apenas beneffcios 
a custa dos pobres e da terra. 
Ensinai-nos a descobrir 0 valor de cada coisa, 
a contemplar com encanto, 
a reconhecer que estamos profundamente unidos 

com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais connosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 
pela justi~a, 0 amor e a paz". 
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Cidadania Europeia e Territorios Transfronteiri~os: 
2018 Ano Europeu do Patrimonio Cultural 

Olinda Martinho Rial 

Resumo 

2018 sera 0 Ano Europeu do Patrimonio Cultural. 
Conforme referido no site oficial da Comissao Europeia "0 
patrimonio cultural da Uniao Europeia e um mosaico rico e 
diversificado de express5es culturais e criativas. E a nossa heran~a 
de gera~5es anteriores de europeus e 0 nosso legado para as 
gera~5es vindouras". "Inclui 0 patrimonio natural e ambiental, 0 

patrimonio construido e arqueologico, bem como museus, 
monumentos, obras de arte, cidades historicas, obras literarias, 
musicais e audiovisuais e conhecimentos, praticas e tradi~5es das 
mulheres e homens, cidadaos europeus". 

o patrimonio cultural enriquece a vida individual das 
pessoas, e uma for~a motriz para a educa~ao e para os setores 
cultural e criativo, e desempenha um papel na cria~ao e 
fortalecimento do capital social Europeu e da Cidadania EUfopeia. 
"E tambem um recurso importante para 0 crescimento economico, 
o emprego e a coesao social, oferecendo potencial para revitalizar 
as areas urbanas e rurais e promover 0 turismo sustentavel". 

A politica nesta area e principalmente da responsabilidade 
dos Estados-Membros, autoridades regionais e locais. Mas 0 

contributo da sociedade civil e seus representantes e uma mais 
valia insubstituivel. 0 empenho e envolvimento civico dos 
organizadores destas Jornadas a quem agradecemos, 

lEstudos Europeus - Investigadora Centro de Hist6ria da Sociedade e da Cultura da 
Universidade de Coimbra; Perita Nacional Externa da Comissao Europeia para 0 

Programa "Europe for Citizens"; Tecnica Superior da Secreta ria Geral do Ministerio 
da EducaC;ao. 
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penhoradamente, esta oportunidade de participa<;:ao - cidadaos 
transmontanos-portugueses-ibericos-europeus, homens e 
mulheres, que vivem nesta regiao transfronteiri«;:a/raiana, revela-se 
da maior importancia na preserva<;:ao do incrfvel patrimonio e 
paisagem natural que os rodeia e na manuten<;:ao de excelentes 
rela<;:5es entre as pessoas de ambos os lados da linha poiftica que 
separa os territorios de Portugal e Espanha. 

A UE esta empenhada em salvaguardar e refor<;:ar 0 

patrimonio cultural da Europa atraves de uma serie de polfticas e 
programas, alguns dos quais apresentamos nestas XX Jornadas 
Culturais de Balsamao 2017. 

Palavras-chave: Ano Europeu do Patrimonio Cultural 2018; 
Cidadania Europeia; Cultura; Educa<;:ao; Balsamao; Tras-os-Montes; 
Zamora; Patrimonio Natural; Desenvolvimento Regional; Portugal; 
Espanha; regi5es transfronteiri<;:as 

Introdu«;:ao 
Foi com 0 maior gosto que aceitamos este convite do Rev. 

Pde Basileu Pires e do Investigador Carlos d' Abreu para fazermos 
esta apresenta<;:ao, nas XX JCB2017, e este correspondente artigo 
para 0 respetivo livro de Atas. 

Entendemos esta participa<;:ao como um gesto de 
aproxima<;:ao a gentes cuja tenacidade e persistencia admiramos, 
esperando ter contribufdo para que estas Jornadas, que ja sao uma 
referencia em termos regionais, 0 sejam, tambem, em termos 

nacionais e europeus. 
Representou tambem a possibilidade de concorrermos 

ativamente para que esta audiencia, tao sensfvel e conhecedora da 
problematica aqui em questao Patrim6nio Natural e 
Desenvolvimento Regional- se sinta: 

1. Mais familiarizada e identificada com a Cidadania 
Europeia - que todas e todos, aqui presentes, partilhamos
e com 0 seu significado; 
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2. Mais predisposta, desde 0 seu infcio, a envolver-se 

na efemeride 2018 - Ano Europeu do Patrimonio Cultural 
(EYCH2018). 

A priori dade foi sensibilizar as pessoas e as entidades que 
representam, desde logo 0 proprio Centro Cultural de Balsamao, 
com sede no Convento de Balsamao, que nos acolheu, a Associa<;:ao 
RIBACVDANA, a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, a 
UNED de Zamora (que gentilmente publicou a nossa resenha sobre 
as Atas das JCB de 2015\ restantes oradores e todos os presentes, 
para os Programas e Projetos que abordaremos no ambito deste 
artigo, e que a Uniao Europeia, nomeadamente atraves da 
Comissao Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
patrocina e promove, precisamente, para valorizar 0 trabalho destas 
pessoas, em regi5es com as caraterfsticas destes territorios 
"raianos", tantas vezes olvidados apesar do seu riqufssimo 
patrimonio natural e ambiental, a sua biodiversidade, 0 seu 
patrimonio geologico, arqueologico, antropologico, edificado, 
etnogratico, religioso, gastronomico, etc., II enchendo a alma aos 
que cultivam a ciencia, a cultura e a arte,,3 

Na verdade, esta regiao representa, no seu melhor "0 genio 
da Europa, aquilo que William Blake teria chamado a santidade do 
pormenor diminuto. 0 genio da diversidade lingufstica, cultural e 
social, de um mosaico prodigo que muitas vezes percorre uma 
distancia trivial, separando (apenas) por vinte quilometros uma 
divisao entre mundos ... 114. 

No sentido de contextualizar esta nossa interven<;:ao 
podemos dizer, que ja nao trabalhamos na Comissao Europeia, 

2 http://revistas. uned.es/index.php/studiazamo/issue/view/997 /showToc 
Abreu, Carlos d', e Pires, Basileu (coords.). XVIII Jarnadas Culturais de Balsamoa - A 
Cultura Mirandesa. Carvi<;ais: Lema d'Origem Editora, 2016. 
Recensao: Studia Zamorensia, Vol. XV, 2016 
3 Ibidem, p. 

4 Steiner, George. A Ideia de Europa, pp. 49-50 da edi<;ao portuguesa, p. 16 
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neste momento, mas a experiencia anteriorS e 0 facto de sermos, 

agora, Perita Externa, avaliadora do Programa Europe for Citizens, 
strand Remembrance, bem como 0 facto de sermos Investigadora 
em Estudos Europeus, escrevendo uma Tese intitulada "Dinamicas 
Culturais e Identitarias na Europa : 0 caso da Cidadania europeia em 
Portugal", nos aportou algum background e capacidade de analisar, 
apreender, sintetizar e divulgar, informa<;ao dispersa, mas 
disponrvel, que podera ser interessante para as audiencias que, 
direta ou indiretamente, participam nestas Jornadas. 

Espero conseguir prender a vossa aten<;ao e contagiar-vos 
com 0 entusiasmo que eu propria sinto por estas quest6es, bem 

como contribuir para que este seja um momenta para " reflexionar 
sobre los riesgos que amenazan el proyecto comLin y que nos 
obligan a redefinir ese sueno lIamado Europa y buscar entre todos 
una nueva narrativa que nos anime a seguir caminando" 6 na 
dire<;ao da paz, da coesao, da integra<;ao e da liberdade. 

1. Cidadania Europeia e Territorios Transfronteiri!;os 
1.1. Abordagem teorica: aspetos legais, afinidades culturais 

e identitarias 

Comec;:o por tecer algumas considerac;:6es sobre a Cidadania 
Europeia, cujo Relatorio de 2017 foi publicado pela Comissao 

Europeia, no passado dia 24 de Janeiro, e 0 qual apresentamos ja, 
com 0 trtulo NRelat6rio do Comissao Europeia de 2017 sobre a 

5 Durante 0 ana letivo de 2014/2015, estivemos destacada como Perita Nacional 

(exercfcio NEPT 2014), na Comissao Europeia, DG DEVCO: Unit05 - Comunication 
and Transparency e B4 - Culture, Education, Health and Research, Joealpoint na 
area de Cultura e Educac;:ao, para 0 Lanc;:amento do Ano Europeu da Cooperac;:ao e 
Desenvolvimento, que decorreu em 2015, sob 0 lema Our World, our Dignity, our 
Future, estando ainda envolvida, enquanto perita Externa, na avaliac;:ao de varias 
candidaturas a fundos europeus, bem como em varias atividades ligadas a "The 
Post-2015 Agenda and the Role of Youth" . 

6 Europa 2046. EI Juturo de un suefio (2017) - Oficina del Parlamento Europeo en 
Espana, 30 aniversario de la adhesion de Espana a la Union Europea . 

http://www.europarl.europa.eu/spa in/es/sala_de_prensa/communicados_de_pre 
nsa/pr -2016/12-2016/14122016. htm I 
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cidadania do UE: Construindo uma Europa para os Cidadaos", no 

ambito /I Col6quio Internacional do Revista Debater a Europa, que 
decorreu na Sala de S. Pedro, na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, em 15 e 16 de Marc;:o ultimo. 7

• 

Este relatorio, que se publica de tres em tres anos, desde 
2010, e uma demonstrac;:ao do empenho da UE, neste momenta 
infelizmente a 27, em fazer-nos sentir que a Europa somos nos, que 

o nosso futuro passa pela consolidac;:ao do projeto comum . 
• Neste Relatorio sobre a Cidadania da Uniao, a 

Comissao faz um balanc;:o dos progressos alcanc;:ados, em 
conformidade com as suas prioridades polrticas para 0 emprego, 0 

crescimento, a equidade e a mudanc;:a democratica . 
• 0 Relatorio descreve as principais iniciativas 

adotadas desde 2014 com vista a promover e reforc;:ar a cidadania 
europeia e apresenta propostas concretas para dar res posta as suas 
grandes prioridades no que respeita a promoc;:ao, protec;:ao e reforc;:o 
dos direitos de cidadania da UE. 

• Genericamente este Relatorio conclui que: 
• Os europeus estao cada vez mais conscientes do seu 

estatuto de cidadaos da Uniao (87 %) e a percentagem de europeus 
que querem saber mais sobre os seus direitos continua a aumentar. 

• Quatro em cinco europeus prezam especialmente a 
livre circulac;:ao, que Ihes permite vive r, trabalhar, estudar e fazer 
negocios em qualquer pars da UE (Eurobarometr08de dezembro de 
2016). 

• Contudo, devido a uma certa falta de sensibilizac;:ao, 
os cidadaos da UE nao exercem plena mente 0 seu direito de voto 
nas eleic;:6es europeias e locais e muitos desconhecem 0 seu direito 

7 Revista Debater a Europa, Livro de Resumos, Relatorio da Cidadania Europeia 

2017, p.21 
https://www.academia.edu/31874176/II-CIRDE-15e 16Ma r2017 -Livro-de

Resumos.pdf?auto=download 
8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493 _pt. htm 
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a prote~ao consular proporcionado pelas embaixadas de outros 
Estados-Membros. 

.. No sentido de promover os direitos conferidos pela 
cidadania da EU e os valores comuns da EU; melhorar a participa~ao 
civica dos cidadaos; simplificar a sua vida quotidiana e, nao menos 
importante, refor~ar a seguran~a e promover a igualdade, este 
Relatorio de 2017 preconiza: 

.. Organizar uma campanha de informa~ao em toda a 
UE sobre os direitos ligados a cidadania da EU. 

.. Refor~ar 0 empenhamento voluntario: 0 Corpo 
Europeu de Solidariedade, lan~ado em 7 de dezembro de 2016, 
proporciona aos jovens a oportunidade de adquirirem uma valiosa 
experiencia e, ao mesmo tempo, mostrarem solidariedade para com 
os mais necessitados. 

.. Propor a cria~ao de um «Portal digital unico», a fim 
de dar aos cidadaos um f,kil acesso em linha as informa~oes, aos 
servi~os de assistencia e de resolu~ao de problemas sobre uma 
vasta gama de questoes de natureza administrativa. 

.. Intensificar os dialogos com os cidadaos e os 
debates publicos, a fim de trocar pontos de vista com os cidadaos 
da UE e melhorar a sua compreensao do impacto da Uniao na sua 
vida quotidiana. Foram ja organizados 125 dialogos com os cidadaos 
desde 0 inicio do mandato da Comissao Juncker. 

.. Promover melhores praticas para ajudar os 
cidadaos a votar e a candidatar-se nas elei~oes da UE, em especial 
na perspetiva das elei~oes de 2019. 

A Cidadania da UE abarca a essencia tanto da necessidade 
como do objetivo do esfor~o europeu comum. Oferece as mulheres 
e homens europeus, neste caso a nos, ibericos, um conjunto de 
direitos fundamentais e privilegios, muito alem dos que decorrem 
da nossa propria nacionalidade. Comum a todas as pessoas que 
possuem a nacionalidade de um Estado-Membro da EU, engloba 
varios aspetos e tem vindo a ser construida de forma progressiva. 

Atualmente consagrada nos tratados, a cidadania europeia 
complementa a cidadania nacional, sem a substituir. A Carta dos 
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Direitos Fundamentais da UE, que com a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa se tornou juridicamente vinculativa, reline, num 
mesmo texto, todos os direitos das pessoas europeias em torno de 
valores indivisiveis e universais como: a dignidade humana, 
liberdades fundamentais, igualdade entre as pessoas, solidariedade, 
cidadania e justi~a. 

Como e referido no seu preambulo, a Uniao Europeia, ao 
instituir uma cidadania comum, colocou 0 ser humano no cerne da 
sua a~ao. 

Alem do direito mais conhecido, 0 de circular livremente na 
Uniao, mulheres e hom ens europeus tem direito a prote~ao 

consular, direito de voto e de candidatura nas elei~oes locais e para 
o Parlamento Europeu, onde quer que residam na Uniao Europeia. 
Tem ainda 0 direito de apresentar uma peti~ao ao Parlamento sobre 
assuntos que se enquadrem na esfera de competencias da Uniao. 
Mais recentemente a iniciativa de cidadania europeia permite que, 
sob determinadas condi~oes, os cidadaos convidem a Comissao a 
apresentar uma proposta de ato juridico considerada para fins de 
aplica~ao nos tratados. 

Da nossa perspetiva, a Cidadania Europeia, para alem destes 
aspetos legais e forma is, representa sobretudo afetos, amizade, 
afinidades identitarias e culturais que nestes territorios 
transfronteiri~os/raianos, sao naturais, estao enraizados, sao 
espontaneos, 0 que esta muito patente nestes versos do poeta 
Carlos d' Abreu9

: 

Portelo de Sanabria I Calabor de Braganza 

Dum lado montes / Del otro montes 
Dum lado pinhos / Del otro pinos 
Dum lado prados / Del otro prados 
Dum lado fogo / Del otro fuego 

9 In [des(en)Jcantas e (alguns) gritas, 2017, Carvil;:ais, Lema d'Origem Editora, 2017, 
p.1S 
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Dum lado gado / Del otro ganado 
Dum lado caminho / Del outro camino 
Afinal a mesma terra / AI final 10 misma tierra 
Afinal a mesma gente / AI final 10 misma gente 

As pessoas, as comunidades, que vivem de um e outro lado 
da fronteira nao sentem que a "linha de fronteira", muitas vezes 
artificial, as separe. Sobretudo agora, que passaram ja 30 anos de 
adesao a entao CEE, e que existe um "espac;:o Shengen" de livre 
circulac;:ao em toda a UE. Pelo contra rio, esta vecinidad faz com que 
vejam os mesmos montes, os mesmos pinhos, os mesmos prados, 
... , mas tambem faz com que muitas famflias tenham a sua gente de 
ambos os lados, que amigos van de copas juntos, que partilhem 
momentos de festa, ou momentos de Cultura e Conhecimento 
como acontece com estas Jornadas de Balsamao, ha 20 anos 
consecutivos, a acontecerem de ambos os lados da raia 
transmontana/zamorense. Estas dinamicas culturais e identitarias 
destes territorios transfronteiri~os onde decorrem as Jornadas de 
Balsamao sao, portanto, ate, a meu ver, as que representam 0 que 
de melhor existe nesta cidadania europeia partilhada. 

Antes de avanc;:armos para 0 segundo objetivo desta 
comunicac;:ao, 0 AEPC2018, vamos proceder a uma abordagem 
pratica, que remete para 0 caso de um Programa muito ligado a 
Cidadania Europeia, 0 "Europe for Citizens".l0 

1.2. Abordagem Pratica: 0 Programa: "Europa para os 
Cidadaos" 
As organizac;:5es e os cidadaos sao encorajados a 

desempenhar um papel ativo na UE no ambito de varias iniciativas. 
Destaco 0 programa «Europa para os Cidadaos» 2014-2020, que e 
um elemento essencial dos esforc;:os da UE para que os cidadaos 

10 A Lingua obrigatoria para analise e avaliac;:ao de candidaturas e 0 "Ingles" e a 
maior parte das candidaturas tem que ser feitas nesta lingua tambem. 

164 

compreendam melhor, e participem mais ativamente, no processo 
polftico da UE. 

Destina-se a melhorar 0 conhecimento que as pessoas tem 
da UE, da sua hist6ria e da sua diversidade, a sensibilizar para os 
direitos que a Cidadania Europeia confere e a reforc;:ar a 
participac;:ao democratica. 

o convite a apresenta~ao de propostas para apoio 
estrutural sob a forma de subvenc;:5es de funcionamento que iraQ 
cofinanciar as despesas das organizac;:5es selecionadas decorre ate 
18 de outubro de 2018, ate as 12HOO CET (meio-dia, hora de 
Bruxelas). Os pormenores relativos as condic;:5es de candidatura 
podem ser consultados nas orientac;:5es espedficas publicadas no 
sftio Internet da Agenda de Execu~ao relativa a Educa~ao, ao 
Audiovisual e a Cultura.ll 

As organizac;:5es a quem forem atribufdas subvenc;:5es de 
funcionamento deverao garantir a maxima visibilidade num publico 
tao vasto quanto possfvel atraves das atividades e do plano de 
divulgac;:ao que preveem. Chegar ao nfvel regional e local, assim 
como aos jovens, e especial mente encorajado. 0 apoio sera 
atribufdo as organizac;:5es sob a forma de parcerias-quadro por um 
perfodo de tres anos (2018-2020). As parcerias-quadro sao 
mecanismos de cooperac;:ao estabelecidos entre determinada 
organizac;:ao e a EAEAC. 

A subvenc;:ao maxima atribufda em 2018 por categoria e a 
seguinte: 

Tipo Montante Taxa maxima 

maximo par cofinanciamento 
ana 

A.Organizac;:6es da sociedade 200000 EUR 70% 
civil para «Mem6ria 
Europeia» (vertente 1) 

llhttps://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/fundi ng/ e u ro pea n
remembrance%E2%80%932018_en 
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B.Organizac;:6es da sociedade 200000 EUR 70% 
civil que trabalham a nrvel 

europeu (vertente 2) 

c.Grupos de reflexao europeus 350000 EUR 70% 
(vertente 1 ou 2) 

D.Plataformas de organizac;:6es 600000 EUR 90% 
pan-europeias (vertente 2) 

Atividades elegiveis 
As atividades devem dar um contributo concreto para 0 reforc;:o e 
concretizac;:ao dos objetivos gerais e especificos do programa. 

Objetivo especi/ico da vertente 1 - Memoria Europeia ( 
Remembrance ): 

Reforc;:ar a sensibilizac;:ao em termos da memoria, da historia, dos 
valores comuns e do propos ito da Uniao, a saber, promover a paz, 
os valores da Uniao e 0 bem-estar dos seus povos, estimulando 0 

debate, a reflexao e 0 desenvolvimento de redes (vertente 1). 
Prioridades especf/icas para «Memoria Europeia» (vertente 1) 

1. Comemorac;:6es de importantes momentos historicos de viragem na 

historia europeia recente 

Ano de Comemora!;oes elegiveis 

aplica!;ao 

2018 1918- 0 fim da Primeira Guerra Mundial - 0 

surgimento de Estados-nac;:ao e a incapacidade de criar 

uma cooperac;:ao e uma coexistencia pacifica na Europa 

1938/1939- Inrcio da Segunda Guerra Mundial 

1948- Inrcio da Guerra Fria 

1948- 0 Congresso de Haia e a integrac;:ao da Europa 
1968- Protestos e movimentos de direitos civicos, 

invasao da Checoslovaquia, protestos estudantis e 
campanha antissemita na Polonia 

2019 1979- Eleic;:6es para 0 Parlamento Europeu -
ambem 40 anos apos 0 primeiro PE diretamente 

eleito, em 1979 
1989- Revoluc;:6es democraticas na Europa Central e 

Oriental e queda do Muro de Berlim 
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2004- 15 anos de alargamento da UE aos parses da 

Europa Central e Oriental 

2020 1950- Declarac;:ao Schuman 

1990- Reunificac;:ao alema 

2000- Proclamac;:ao da Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE 

2.Sociedade civil e participac;:ao civica sob regimes 
totalitarios 

3. Antissemitismo, atitudes hostis as populac;:5es ciganas, 
xenofobia, homofobia e outras formas de intolerancia: ilac;:5es a 
tirar para a atualidade 

4. Transic;:ao democratica e adesao a Uniao Europeia 

As candidaturas devem apresentar: 
.. 0 programa de trabalho estrategico da organizac;:ao 

candidata que devera incluir: as suas atividades estatutarias, 
incluindo conferencias, seminarios, mesas-redondas, representac;:ao, 
comunicac;:ao e valorizac;:ao, contacto com os jovens e as demais 
iniciativas europeias relacionadas com as atividades do programa 
«Europa para os Cidadaos». 

.. As atividades relacionadas com Corpo Europeu de 
Solidariedade sao, tambem, elegiveis. 

.. Conter um programa de trabalho anual 
pormenorizado para um perfodo de 12 meses a 18 meses. 

Esta breve abordagem pratica sobre candidaturas ao 
"Remembrance" pode ser complementada, com grande beneficio, 
por consulta do livro "A Economia Social em Portugal -
Necessidades, perspetivas e fontes de financiamento" que tem 
como objetivo "informar e ser util para as entidades da economia 
social em Portugal, procurando esclarecer e explicar instrumentos 
financeiros e de apoio a sua atividade", e que foi gentilmente 
oferecido aos organizadores destas JCB2017 pelo seu Autor, 
coordenador e editor da obra, 0 Oeputado e Vice-Presidente do 
Parlamento Europeu Jose Manuel Fernandes, tambem ele 
transmontano. 
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Como quando falamos de Cidadania, e inevitavel falar de 
Cultura, e quando falamos de Cultura e incontornavel falarmos de 
Identidade e de Cidadania Europeia, de seguida passamos a um 
tema, 0 Patrim6nio Cultural Europeu, que se constituira como a 
efemeride do Ano, em 2018. 

o conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas 
identificam, independentemente do regime de propriedade dos 
bens, como um reflexo e expressao dos seus valores, cren<;:as, 
saberes e tradi<;:oes em permanente evolu<;:ao; que resultaram da 
intera<;:ao entre as pessoas e os lugares at raves do tempo; e que 
uma determinada comunidade valoriza, quer manter e transmitir as 
gera<;:oes futuras, entende-se como patrim6nio cultural e vai ter um 
Ano Europeu que Ihe sera intei ramente dedicado. 

Cabe-nos, a partir de agora, na segunda parte desta 
comunica<;:ao, tentarmos arrebatar-vos para participarem e se 
envolverem, nomeadamente, atraves do registo e candidatura das 

Jornadas Culturais de Balsamao de 2018, nas atividades ligadas a 
este acontecimento, em Portugal, contribuindo assim para a 
proje<;:ao nacional e europeia que merecem e para a sua 
preserva<;:ao, enquanto patrim6nio imaterial que ja sao e como os 
aqui presentes desejamos que continuem. 

2. Ano Europeu do Patrimonio Cultural 201812 

2.1. Abordagem Teorica - Enquadramento 
Os anos europeus pretendem chamar a aten<;:ao para um 

tema especffico a fim de promover 0 debate e 0 dialogo a nfvel 
europeu e nacional. 0 tema de cada ana europeu e proposto pela 
Comissao e aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos governos 
dos varios pafses.13 

12 https://ec.europa.eu/culture/europea n-year-cultura l-heritage-2018 _ es 
Call for proposals: funding available for projects for European Year of Cultural 

Heritage 2018-7 http://europa.eu/!Bj83Tu #EuropeForCulture 
13 https://europa .eu/european-union/about-eu/europea n-yea rs _pt 
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f 
o objetivo dos "anos europeus" e sensibilizar a oplnlao 

publica para determinados temas, mas pode igualmente constituir 
um sinal politico forte, por parte das institui<;:oes europeias e dos 
govern os dos pafses da UE, de que 0 tema em destaque merecera 
uma aten<;:ao especial na defini<;:ao das futuras polfticas. 

Em alguns casos, a Comissao Europeia pode propor ate nova 
legisla<;:ao sobre 0 tema. Muitas vezes, durante um ana europeu, 
sao concedidos financiamentos suplementares a projetos locais, 
nacionais e transnacionais relacionados com 0 tema do ana em 
questao e e precisamente de duas destas situa<;:oes que iremos falar 
na parte pratica deste ponto 2. 

2018 ira ser, certamente, um ana hist6rico para 0 

Patrimonio Cultural Europeu, nomeadamente no que diz respeito a 
sua rela<;:ao com a Cidadania Europeia e com aspetos do 
Desenvolvimento Regional. 

Em Portugal, a Dire<;:ao-Geral do Patrim6nio Cultural (DGPC) 
, articulada com outras entidades no ambito da tutela do Ministerio 
da Cultura, disponibiliza ja um site na internet e uma pagina no 
Facebook dedicados ao Ano Europeu do Patrim6nio Cultural 2018. 

Atraves destes meios, a DGPC procurara assegurar uma ampla 
divulga<;:ao de atividades, com carater aberto e dinamico, podenda 
as entidades interessadas incorporar a programa<;:ao dos seus 

projetos. 
Estas XX Jornadas Culturais de Balsamao iraQ ser pioneiras 

no que diz respeito a esta celebra~ao do AEPC ao contribufrem, 
desde ja, para uma abordagem ao tema e objetivos deste Ano 
Europeu 2018, junto de uma audiencia tao envolvida e interessada 
em todos os aspetos que dizem respeito a sua preserva<;:ao e 

divulga<;:aa. 14 

14 Atividades no ambito do Ano Europeu do Patrimonio Cultural 2018. E posslvel e 
desejavel que as entidades que se encontrem a organizar atividades que prevejam 
vir a ter lugar em 2018, e se cruzem com os objetivos inscritos no AEPC 2018, as 
integrem desde ja nesta celebra<;ao. Mais informa<;6es: Dire<;ao-Geral do 
Patrimonio Cultural, Palacio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa / at raves do 

endere<;o dgpc@dgpc.pt 
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2018 sera, entao, 0 Ano Europeu do Patrimonio Cultural. 
Conforme referido no site oficial da Comissao Europeia "0 
patrimonio cultural da Uniao Europeia e um mosaico rico e 
diversificado de express5es culturais e criativas. E a nossa heran<;:a 
de gera<;:5es anteriores de europeus e 0 nosso legado para as 
gera<;:5es vindouras". E a expressao inter-geracional de um bem 
comum da humanidade que "Inclui 0 patrimonio natural e 
ambiental, 0 patrimonio geologico e geossftios, 0 patrimonio 
construfdo e arqueologico, bem como ainda monumentos, obras 
de arte, cidades historicas, museus, obras literarias, musicais e 
audiovisuais, conhecimentos, praticas e tradi<;:5es das mulheres e 
homens, cidadaos europeus". 

o patrimonio cultural enriquece a vida individual das 
pessoas, e uma for<;:a motriz para a educa<;:ao e para os setores 
cultural e criativo, "desempenha um papel na cria<;:ao e 
fortalecimento do capital social Europeu" e da Cidadania Europeia. 
liE tambem um recurso importante para 0 crescimento economico, 
o emprego e a coesao social, oferecendo potencial para revitalizar 
as areas urbanas e rurais e promover 0 turismo sustentavel". 

A poiftica nesta area e principalmente da responsabilidade 
dos Estados-Membros, autoridades regionais e locais. Mas 0 

contributo da sociedade civil e seus representantes e uma mais valia 
insubstitufvel. 0 empenho e envolvimento cfvico dos cidadaos 
ibericosjeuropeus, homens e mulheres, de ambos os lados da 
fronteira entre Portugal e Espanha, nesta reglao 
transfronteiri<;:ajraiana, faz toda a diferen<;:a na preserva<;:ao deste 
incrfvel patrimonio e na manuten<;:ao de excelentes rela<;:5es entre 
estes povos. 

A UE esta, como ja referimos, empenhada em salvaguardar 
e refor<;:ar 0 patrimonio cultural e ambiental da Europa atraves de 
uma serie de poifticas e programas. Neste artigo, abordamos tres 
deles com vista a sensibilizar, nao so os que participam diretamente 
nestas Jornadas, mas tambem outras audiencias que sao atingidas 
pela publica<;:ao deste livro de Atas, pelo envolvimento das 
popula<;:5es locais no seu programa social e cultural, pela 
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dissemina<;:ao dos seus resultados em artigos cientfficos e de opiniao 
nas redes socia is bem como na comunica<;:ao social local e regional. 

Os restantes Programas, que nao temos duvidas serao 
tambem do vosso interesse, e certamente ja conhecidos de muitas e 
muitos dos aqui presentes, podem ser objeto de consulta nas 
referencias web, que indico, nas Institui<;:5es , nomeadamente 
aquelas com representa<;:ao em Portugal e Espanha, como e 0 caso 
das representa<;:5es da Comissao Europeia e do Parlamento 
Europeu, mas tambem, e deixamos aqui a sugestao, at raves dos 
Gabinetes dos Deputados e Deputadas ao PE eleitas por esta regiao. 

As Jornadas Culturais de Balsamao, que nunca e demais 
real<;:ar, ja van na sua vigesima edi<;:ao, ao proporcionarem estes 
momentos de encontro e partilha cientffica, sao uma expressao 
maior do que de melhor existe e se faz nestes territorios raianos, 
po is permitem "debater e analisar temas de interesse cultural e dar 
a conhecer a cultura e historia do Nordeste Transmontano" , 
valorizando e dinamizando 0 seu Patrimonio. 

Vamos agora passar as referidas indica<;:5es praticas sobre 
candidaturas a fundos europeus que podem eventualmente 
constituir-se como um pontope de soldo para a vossa participa<;:ao 
neste conjunto de relevantes oportunidades as quais temos 0 

privilegio de aceder enquanto cidadaos de Estados membros da UE. 

2.2 - Abordagem Pratica 
o apoio aos projetos de coopera<;:ao transfronteiri<;:a 

europeia e apoio a projetos de coopera<;:ao relacionados com 0 Ano 
Europeu do Patrimonio Cultural 201815 e feito atraves de dois 
convites a apresenta<;:ao de propostas para financiar "Projetos 
Transnacionais de Coopera<;:ao ligados ao Ano Europeu do 
Patrimonio Cultural 2018". 

A iniciativa decorre no ambito do programa Europa Criativa 
(2014-2020), at raves do Subprograma «Cultura» e e coordenado 

15 https:!/eacea.ec.europa.eu/node/2099 
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pela Agencia Europeia para a Educac;:ao, Cultura, e Audiovisual 
EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)16. 

Os projetos devem comec;:ar entre janeiro e setembro de 
2018 e podem ter uma durac;:ao maxima de 24 meses. 

As directrizes iraQ abranger dois avisos de abertura 
distintos: 

1. Uma call dedicada exclusivamente a projetos 
relacionados com 0 Ano Europeu do Patrimonio 2018. 
EACEA 35/2017 - 0 prazo de submissao. sera 22 de 
Novembro de 2017, as 12hOO (hora de Bruxelas) 
2. Uma call dedicada, como habitualmente, a projetos 
de cooperac;:ao europeia de categoria 1 e 2 pequena e 

grande escala (versao usada desde 2014). EACEA/32/2017 
- 0 prazo de submissao sera 18 de Janeiro de 2018 , as 
12hOO (hora de Bruxelas). 

Relativamente a call dedicada exclusivamente a projetos 
relacionados com 0 Ano Europeu do Patrimonio 2018, a mesma 

pretende especificamente cumprir dois objetivos (Council and EP 
Decision no. 864/2017 Art.1.2): 

1. Reforc;:ar 0 sentimento de pertenc;:a a um espac;:o 
comum Europeu; 

2. Promover a heranc;:a cultural como fonte de 
inspirac;:ao para a criac;:ao contemporanea e para a inovac;:ao, bem 
como fortalecer a interac;:ao entre 0 setor do patrimonio cultural e 
outros setores culturais e criativos. 

Note-se que os projetos sao encorajados a apresentar 
atividades com um elevado perfil de visibilidade ja no primeiro ana 
de execuc;:ao, ou seja, durante 2018. 

Objetivos e prioridades 

Os principais objetivos do apoio aos projetos de cooperac;:ao 
europeia consistem em: 

16 http://www.europacriativa.eu!pt! 
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• Reforc;:ar a capacidade operacional dos setores 
culturais e criativos europeus num contexto transnacional e 

internacional e promover a circulac;:ao transnacional das obras 
culturais e criativas. 

• Contribuir para 0 alargamento das audiencias 
at raves do recurso a abordagens novas e inovadoras e melhorar 0 

acesso as obras culturais e criativas dentro e fora da Uniao, dando 
particular atenc;:ao as crianc;:as, aos jovens, as pessoas com 
deficiencia e aos grupos sub-representados. 

• Contribuir para a inovac;:ao e a criatividade na area 
da cultura, nomeadamente mediante 0 ensaio de novas modelos 
de negocio e a introduc;:ao por arrastamento de inovac;:oes noutros 

setores. 
No ambito dos objetivos acima referidos, as prioridades do 

apoio aos projetos de cooperac;:ao europeia sao: 

• Promover a mobilidade transnacional dos artistas e 
profissionais a fim de os habilitar a cooperar a escala internacional e 

a internacionalizar as suas carreiras; 

• Reforc;:ar a conquista de audiencias, como meio de 
melhorar 0 acesso as obras culturais e criativas e patrimonio 
cultural material e imaterial europeus e alargar 0 acesso a obras 

culturais aos grupos sub-representados. 

• Fomentar 0 reforc;:o de capacidades mediante 
abordagens inovadoras a criac;:ao, conceber e testar modelos 
inovadores de obtenc;:ao de receita, gestao e explorac;:ao comercial 
para os setores culturais, em particular em materia de transic;:ao 
para a era digital, e promover a aquisic;:ao de novas competencias 
por parte dos profissionais da area cultural. 

• Potenciar 0 dialogo intercultural e promover os 
valores comuns da UE e a compreensao mutua e 0 respeito pelas 
outras culturas, e contribuir desse modo para a integrac;:ao social 
dos migrantes e refugiados. 
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Criterios de elegibilidade /Participantes elegfveis e paises 
Os candidatos elegiveis devem ser operadores culturais 

europeus com atividade nos setores culturais e criativos e estar 
legalmente estabelecidos num pafs participante no subprograma 
Cultura; 

o coordenador do projeto nao se pode candidatar 
simultaneamente ao convite a apresentac;:ao de propostas EACEA 
32/2017 e EACEA 35/2017; 

o coordenador de projeto deve ser dotado de 
personalidade jurfdica ha, pelo menos, 2 anos na data-limite para 
apresentac;:ao dos pedidos de subvenc;:ao e estar em condic;:5es de 
demonstrar tal estatuto. 

3. ConsideralYoes conclusivas 
Esperamos ter facilitado 0 conhecimento de oportunidades 

praticas de utilizac;:ao de instrumentos financeiros, ligados a projetos 
e programas europeus, oportunidades estas as quais so temos 
acesso, por possuirmos a Cidadania Europeia, e que potenciam a 
possibilidade de uma participac;:ao ativa, comprometida e 
empenhada em estrategias de desenvolvimento local, na perspetiva 
da explorac;:ao do potencial do riquissimo Patrimonio Culturalligado 
a esta regiao Transfronteiric;:a Transmontana e Zamorense: "uma 
excelente gastronomia, um patrimonio religioso, cultural e 
arquitectonico impar, um povo trabalhador e de palavra,,17 

Esperamos ter contribuido para que as Jornadas Culturais 
de Balsamao de 2018 figurem no Catalogo de eventos Culturais do 
AEPC2018, 0 que Ihes trara, como merecem, mais projec;:ao, 
visibilidade e afirmac;:ao cultural, e permitira ampliar 0 "eco" deste 
reconhecido evento. Porque 0 patrim6nio noo e 56 protegido 
guardando 0 passado: todos os momentos signijicantes do presente 
sao 0 patrim6nio de amanho. 

Em resumo, esperamos ter alcanc;:ado os dois objetivos 
preconizados no infcio desta comunicac;:ao / artigo, ou seja: 

17 Jose Manuel Fernandes, 2017 - Correio do Minho 

174 

• y 

- que se sintam mais familiarizados com a Cidadania 
Europeia que partilhamos e complementa a nossa cidadania 

nacional; 
que, enquanto Cidadas e Cidadaos Ibericos, 

transfronteiric;:os e Europeus, se sintam mais predispostos a 
envolver-se na efemeride 2018 - Ano Europeu do Patrim6nio 

Cultural (EYCH2018). 
Agradecemos a Representa~ao da Comissao Europeia em 

Espana e Portugal e ao Gabinete do Parlamento Europeu em 
Portugal pelo apoio na realizac;:ao desta ac;:ao, em materiais, 
speakpoints mas, sobretudo, pela motivac;:ao que sempre nos 
demonstram os seus responsaveis, talvez porque acreditam que, 
quem melhor do que os proprios funcionarios/as das 
Administrac;:oes Publicas Europeias e Nacionais, para fazerem de 
embaixadores das suas politicas e programas. 

Fazemos estas Comunicac;:5es como um ato de Cidadania 
ativa, assumindo 0 nosso compromisso de trabalhar em prole de 
uma Uniao Europeia em que acreditamos, apesar dos problemas 
gravissimos com que se depara neste momento. Acreditamos que 
juntos somos mais fortes na defesa dos valores em que cremos e 
dos quais coloco a cabec;:a, a LlBERDADE e a procura do bem 
comum. 

Neste ana de 2017, em que celebramos 0 60. Q aniversario 
dos Tratados de Roma (25 de marc;:o de 1957, em Roma) que 
criaram a Uniao Europeia, "em foram lanc;:adas as bases para a 
Europa em que hoje vivemos, que permitiram um longo periodo de 
paz na historia da Europa, que permitiram uma Uniao que promove 
o respeito e a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a 
igualdade e a solidariedade entre povos e nac;:5es, agora reiterados 
na Declarac;:ao de Roma 2017", esperamos ter-vos sensibilizado para 
continua rem a acreditar que a defesa destes valores perenes, desta 
etica comum, passa pela manutenc;:ao desta Uniao a qual Portugal e 
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Espanha aderiram ha 30 anos (1987) e a qual sentimos orgulho em 
pertence r. 18 

18 Pedro Valente da Silva, discurso de abertura das comemorac;:6es do Dia da 
Europa de 2017, no Convento de Mafra. 

176 

r 
Pedreiras do Poio e Desenvolvimento Regional 

Mau ro Dan iel Marques Burcio1 

As pedreiras do Poio localizam-se a 4km a sudeste de Vila 
Nova de Foz eOa. Sao pedreiras de xisto a ceu aberto . E explo rada 
uma sequencia metassedimentar de idade cambrica (+/-SOOmilhoes 
de anos), bem observavel nas faces serradas dos blocos. Observam
se estratos esbranqui<;:ados graucac6ides (ma is grossei ros), 
alternados com estratos negros peifticos (mais finos) . 

Foto 1: Estratificac;:ao do Xisto de Foz Coa 

1 Geologo, SOLICEL 
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As explo rac;:5es do Poio situam-se no interior de uma ampla 
dobra com a concavidade virada para cima (sinclinal) . Sendo a 
xistosidade uma caracteristica comum a diferentes tipos de xistos, 
nestas pedreiras e bem observavel, definindo-se por uma 

orientac;:ao dos minerais que gera pianos de fraqueza por onde a 
rocha parte com maior facilidade. Neste local existe uma relac;:ao 
estrutural entre os pianos de estratificac;:ao e xistosidade. E esta 
relac;:ao estrutural expressa em angulos pr6ximos de 90Q que em 
parte confere a este local singularidade. 

Foto 2: Xistosidade (vertical), Estratificac;:ao (horizontal) 

Com 0 auxflio de marreta e cinzel os homens rasgam a rocha 
nos pianos de estratificac;:ao e de xistosidade. Assim, conseguem 

produzir de uma forma aparentemente facil esteios de 
comprimentos e resistencia admiraveis . Os esteios sao postes de 
xisto utilizados nas vinhas servindo de guias (tutores) nos 
alinhamentos (bardos) das vinhas. 
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Foto 3: Esteios de xisto numa vinha 

o infcio da explorac;:ao de xisto e um pouco difuso . No 
entanto, existem alguns registos que nos permitem saber que estas 
explorac;:5es estao em activ idade pelo menos desde 1850. Em 

termos bibliograficos, Visconde de Vila Maior (Oouro Ilustrado -
1876) faz uma descr ic;:ao ao longo das margens do Oouro desde 

Barca 0' Alva ate a Regua descrevendo poucas vinhas no concelho e 
nao descreve as pedreiras ao visitar a Vila de Foz Cca. Tambem, na 
descric;:ao e ilustrac;:5es que faz sobre a cultura da vinha nao faz 
referencia ao esteio, antes pelo contra rio . Na descri c;:ao que 0 

Visconde de Villa Maior faz da Quinta do Vesuvio fala na existencia 
de « ... densos canaviais, hoje tao necessarios na regiao vinfcola para 
suprir a falta de madeiras para suportes da vinha .». Por out ro lado, 
Pinho Leal (Portugal antigo e moderno - 1885), no seu levantamento 
ao descrever Vila Nova de Foz Cca encontra-se uma clara e 
magnffica descric;:ao das Pedreiras do Poio. «E uma pedreira de 
schisto, duro como 0 ac;:o, que ha no Monte do Poio, cerca de 4 
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kilometros a SE da villa, d'onde se extrahem ped ras de todas as 

grossuras e dimens6es a vontade dos montantes, - umas estreitas e 

delgadas, de que fazem baluastres para varandas, esteios, etc ., -
outras de enormes proporc;:6es, ate 8 e mais metros de 

comprimento e 1 metro e mais de largura, de que fazem tanques, 
lagares e inclusivamente pontes de uma 56 pedro, sendo por vezes 
necessarias 7 e 8 juntas de bois para as arrastarem!» . Em 1887 D. 

Antonia Ferreirinha funda a Quinta do Vale Meao. No ana seguinte 

lanc;:a novas plantac;:6es contando com a colaborac;:ao directa dos 
seus administradores. Estes insistem na organizac;:ao regular dos 
bardos, chamando um perito para "riscar" os primeiros valados . 

Uma das novidades da Quinta sera justamente a utilizac;:ao de fiadas 
de arame e esteios de xisto. Apesar de a regiao demarcada do 

Douro so em 1907 ser alargada ao concelho de Vila Nova de Foz Coa 

ja existiam alguma quintas a utilizar os esteios de xisto como 

tutores . 

Como durante decadas so se produziam esteios, existiu 
sempre uma relac;:ao entre 0 desenvolvimento das pedreiras do Poio 

e da regiao vinhateira. 0 Douro vinhateiro expandia, as pedreiras 
desenvolviam e proliferavam. Em notfcias de jornais de Foz Coa 

ficaram registados algumas evidencias dessa relac;:ao. Publicidade 
aos esteios, Jornal de Foz Coa (1903) 

Deposito de eslcios de 10u13 

CL \UOfO G \RRIDO 
F01.COl 

E. TEIO DE I.OI'Z \ 
tF. 

Luiz de Moura Q~ C. 
ES IORIO 

Largo da fraga-FoEcoa 

DE 

Esteios de lonza para vinha 
Tomam-se encommetldss em to

dos Os tam. nhos de 5 a 24 palmoB, 
l' >(1' do a 
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Em 1928 no Notfcias de Foz Coa, falava-se da crise que 

assolava a regiao, originado desemprego e emigrac;:ao. 

Emigraoao 
Tambem eets vila tern dado 

bUlsnte cOD\ing~nte para a 
emigrtll;ao. 

Ti'm ""hldo diversoB opera
rioll para Hi'spaoha 

H" vern ,II di' cuncordar fa
zem-no compelid08 pelo necE's ' 
sidade. Aqui ba faha de truba
Iho. Nao temos em que elllpre · 
gaf 08 brlll;08 dOB n08R08 ope
rarioa e ele8 "em-lie na dUfa 
necel!8idade, de procurar Ira
ba!ho pllra lie lIutl~eDlarem. a 
8i e BOil Beu8, fora da IIUOl ter 
fa e fOI'8 dll BUll plllris. E lie 
mais DaO I!Hem e porque os 

• pedreir88 ainda vao H~uen: 
118ndo slgunl}, '\l!KUmpto e 

eBle de vUBtS importlinclli e 
para 0 qlJal devemol! vollar a 
0088S rtflectida aten~i\o, 
A B1eil(loa opanhou-lle em 15 

I dlas. Surriball ou 8Ribramen
i tOil nao se fnzem. Que ha-de 
: fal.c:r 0 pobre operllrit.? Emi
I ~rar ou paRslir fome. MilS a l tome e negrs: •• 

Em 1932 no Notfcias de Foz Coa abordava a necessidade da 

aprovac;:ao de um decreto da casa do Douro para que as pedreiras 

voltassem a antiga laborac;:ao. 
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Os sal lri(;, tern-se man· 
tidn a 7MlO para 0 8 ill)· 
I)lt'nf'. t' t ~$()O p: I a 8H InU· 

Iheres T 11 h ,l\' ido pOlleo 
Ir' h I. ho. 

i>.,. pe II cir, fl de e ·tc io ~ 
J JOlJlW, em gra nde pdr-

It e c (lilt ill . In p •• r <I I i IlLI • 

0.' Ii'l q 1I > () d (' l ('I' t () d a 
C 'a du Vl'UrO que c de-
l • it,.m tai fdS e p 'r, n· 
Cf 1'1 de o~ J el'll ltadoA J '>le

i Hlo e quI' H pcdl cil <Ii 

v(Jltcm f.l tllla <mlig:l labo 
t ~ c;ao, 

--------.. ---------
A partir da decada de 60 assistiu-se a introdu<;:ao de 

maquinas; martelos e pas-carregadoras alterando de forma 
significativa a forma e a organiza<;:ao das explora<;:6es como se pode 
verificar nas fotografias de 1970 e 2008. 

Fotos 4 e 5: Explora~ao em 1970 e em 2010 
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Ent retanto e na decada de 90 que uma destas empresas 

(Solicel) provoca a maior inova<;:ao ao introduzir maquinas de corte 
e muda 0 paradigma comercial destas pedreiras cortando 

umbilicalmente a sua dependencia do Douro vinhateiro. Passa a 
produzir placas e tacos para pavimentos e revestimentos utilizados 

na constru<;:ao. Inicia um longo processo de crescimento e 
i nte rnaciona I iza<;:ao. 

-- - .-i'~"-

Fotos 6 e 7: Maquinas de corte 

Fotos 8 e 9: Aplicac;6es 

Actualmente laboram 6 empresas dando trabalho a cerca de 

120 trabalhadores, A Solicel foi a empresa que mais se 

internacionalizou criando novos produtos e mercados. Em 2015 0 

concelho de Vila Nova de Foz Coa foi 4Q no distrito da Guarda em 

termos de exporta<;:6es (6 milh6es de euros), sendo a Solicel 

responsavel por mais de metade (3.2 milh6es de euros) . 
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Exporta~oes nos concelhos da regiao 
Coneelho I 2013 2014 2015 Va,. 
Aguiar da Beira I 1.129.593 1.509.793 1.025.885 ·9 .20% 

Almeida L 1.735.733 2.006.090 2.207.849 27.20% 
Belmonte I 22.023.899 24 .595.066 21.021 .618 -4 .60% 

Celorico da Belra 13.443.774 14.394.074 15.595.577 16.00% 
Covi[ha 166. 150.476 169.906.149 163.762.399 ·1 .40% 
Figueira C, Rodrigo 616.454 82.102 127.290 ·79,40% 

FornO'S 
Fundlio 

Gouveia 
Guarda 

Manteigas 

MBda 

Pinhel 

SablJljal 
Seia 

Tranooso 
VN Foz Coa 

Em 

serao uma 

afirmac;:ao 

1.469.139 957.438 1.054.245 ·28 .20% 
20, 197.758 24.429.464 16.468.069 -a .6O% 

314 .809 1.300.602 1.144.654 263.60% 
207.561.296 217.321 .540 246.299.051 19.60% 

65.086 146.994 166.927 96.50% 
4.3 12.409 76.382 135.107 -96,90% 

2.132.647 2.410.771 2.579.347 20.90% 

3.500.974 3.595.366 3.842.608 9.80% 
23.870.096 25.386AS7 27.133.755 13.70% 

3.567.349 2.823.799 3.155.412 ·12.00% 
4.420.063 5.796.674 6.057 .143 37.00% 

Ioonr~ IN!>;; \t(J on.~ Uti eur'tlS 

termos regionais as Pedreiras do Poio, foram, sao e 

fonte para 0 desenvolvimento regional , ajudando a 
da marca IiFoz Coa" em termos nacionais e 

internacionais . 

Em termos futuros, dada a existencia deste patrimonio 

geologico com vasto interesse cientffico, paisagfstico, cultural e 

economico, podera Vila Nova de Foz Coa caminhar para a criac;:ao de 

um geosftio ou geoparque . 
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