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Qual a o r g anlzayao da familia 

camp onesa no Noroeste de Portu ga l e 

como se transf o rmou ao lo n go d;ts 

ultimas d ecadas) Proc uramos respond er 

aqu i a es t a pergunc a o lh a n do para as 

familia s ca mpones as de du as freguesias 

do conce lh o de V il a N ova de 

F ama li cao, no Baixo Minho. Trata- se 

dos result ados de um a inve st ig a<;:a o 

so ciologi ca gue co mbinou um traba lh o 

de observa<;:ao directa realizado elHre 

1985 e 1989 e a anali se de e leme ntos 

documencais e estatisc icos relativos a 
r egiao e as freguesias observadas . 

T ant o no p assado re cen te como n o 

presente, exi ste m n esta regiao Va fl OS 

tip os de familia s camponesas: famLiias 

de " Iavrado res" ou camponeses ri cos , 

proprietarios de explora <;:6es ag ricoias 

de dim e n sao media ou grande ( 3 

hectares ou mais) e que v ivem princi

palmente dos rendimentos o btidos n a 

ag ri cu ltura; famili as pluriactivas, 

gera im e ote de p e queno s e medios 

pr oprietarios o u rendeiro s que 

tr abalham s imultaneam en t e n a 

explora<;:ao ag ricola e noutro r a m o de 

actividade; familias de ca mpon eses 

pobres, que sao proprieta rios pequenos 

ou case iros de te rra; e famllias de 

trabalhadores agrf co Jas que na o 

poss u em nem arrendam terra ou, por 

vezes , a p enas urn quintal. A v ida 

quotidiana, 0 ni ve l de rendimentos, as 

formas de h eran<;:a e os va l o res 

familiares sao diferente s n os diversos 

tip os de campes inato. Falaremo s aqui 

do primeiro tipo de f amilia: os 

camponeses rIc os. 

o estudo pro curo u com preend er a 

organi za<;:ao familiar cam pooesa n os 

a no s trinta e qu a renta e a n a li sar 0 que 

mudou entre os a nos cinguenta e 

oitenca, num p e riodo de transfo rm ay6es 

sociai s, econo micas e politi cas 

profund as: aJas tr ame nto d a indu s 

tria liza <;:ao, aumenro s ig nifi ca tivo da 

e mig ra <;:a o nos an os sessenta, mudan<;:a 

n o s i ste ma politico, integrayao 

pro g r ess i va da s fami/ias ru ra is no s 

sistemas de seg uran<;:a so cia l e de 

edu ca<;:ao obr igatoria, m eca ni za<;ao das 

explora y 6cs .lg ricolas e uma mai or 

es pecializa<;:J o pr o duti "a que, ne sta 

r egiao , apar cce li ga da it prodlli;:ao d o 

Jeite . 1rel11 os ce ntr ar a anal i se d a 

mudanya no s as p ectos seg uinte s da 

organi za~ ii o fami liar: 0 estat ut o e os 

objectivos d a fam ilia CJmponcsa r ica ; a 

comp os i<;:ao e a f ormac;:ao d o g rup o 

do me s tico; as forl11 as d e sucessao c d e 

hera np; a vida qu ot idi a na e 0 trabalho. 

E TA I I 


t'i 


Numa soci e dad e em que a terr a era 0 

principal m e io de produ <;:ao , a famil ia 

campo ne sa rica gozav a de um es tatuto 

prestig iado. Dispunha dos tre s recursos 

mais valo rizados n a sociedade 

ca mponesa tradicio nal: tinh a terra, tinha 

comida , tinh a traba lh o para da r aos 

m e mbros da famili a. Tinha-os qu ase 

se mpre em cerra abunda n cia, 0 que Ihe 

p er mitia co ntrola r os circuitos loc ais de 

tr ocas e as es molas d e produtos 

agricoJas ou alime ntares e , ramilcm, se r 

empregadora d e j o rnaJeiros agricol as 

sem nenhuma ou co m pouca terra. A 

"casa " agric o l a d os lavradores, 

proprierar ia dos meio s de produ<;:ao, 

au t o - s ufi c ien te e m alimento s, e mbora 

repre sen tasse uma peq uena propor <;:ao 

do totaJ das famfllas duma freguesia, er a 

o modeJo id ea l de fam ilia mai s 

va lo ri za do nos an os tr int a e qua renta. 

·:·~es te con texto , os patr6c ~ da cas a 

agricoJa procura v am arima de tudo 

sa lvag u ardar a reprodu<;:ao do princ ip a l 

meio de pr o du <;:ao - a terra - e m qu e 

asse ntava a auto -sufic iencia a lim ent ar 

d o grupo famili ar no l e mpo. Econo

miz ava m com vista it compra de mais 

t erra, m a ntinham uma di scip lina 

apertad a baseada n o trab a lh o intens ivo 

de t odos , educava m os filho s n o 

respeito pela co ntinui da de do patri

m o nio e pel a aur orida de d os m ais 

vel hos que 0 geriam e putilh ava rn. 

A familia ca mp one sa rica d a soc iedade 

rural do fim d os anos oitenta perd e u 0 

e,tat ut o pri v ile g iado de o utr o ra. No 
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contexco das novas oportunidades de 

educa<;:ao e de emprego, 0 tr aba lh o da 

te rra e considerado como "sujo" e 

"esc ravo" (com horarios intermin aveis), 

ap enas invejavel quando permice obcer 

rendimentos monecarios consid era veis. 

Assim, a profissao de agriculcor por 

conca propria so e valoriza da se for 

exercida no quadro de uma explora<;:ao 

"moderna", is to c, mecanizada e com 

uma produ<;:ao espec ializada virada para 

o m e r ca do . 0 escatuco da fa mili a d e 

l a vr a dore s e, porr a nto , a mbi g uo : 

r e l a tivamente pre st ig i ado, se for 

associado a rendimen tos e leva d os; m as 

semp re d esva lorizado pela sua reJa<;:ao 

com 0 trabalho tradicional da 

agricu 1tu ra. 

A familia camponesa ri ca tambem nao 

ocupa um lugar cao cencra l como 

outrora na vida social, econo mi ca e 

politica da freguesia. Quase ja nao 

emprega trabalho ass alar iad o, deixou de 

ser um elemento mediador importante 

nos contac tos com 0 ex terior, e, embora 

participe nos esquemas de en t reaju da 

locais, nao exerce fun <;:6es ass is tenciai s 

d e primeira n ecess id ade (no p assado , 

ca d a cas a cinha os "se us pobres" , que 

batiam ao p o rta o semanalmente). 

N es te contexto, os objectivos fami li ares 

de co ntinuidade patrim onia l e de 

poupan<;:a nao sao despr ezados, mas, 

para manter um ceno estatuto, a familia 

ca mponesa invesce tambem no co nsumo 

enos simbolos da mod ern id a d e: 

compra-se 0 carro para o s palS e para 0 

filho sucessor, renova- se 0 espa~o 

interior e excerior d a casa procurando 

d es Ji ga -l o do trabalho agricola 

cradicional (habit a<;:ao " Iimp a" e mais 

urbana), promovc-se a edu ca~ao esco lar 

d os membros da familia p o u co 

m o ti va d os par a a agricultura, e tenca

se, dencro dos constrangimentos d a 

profissao agricola, criar espa<;:os de lazer 

(ce lev isao, passeio ao domingo, ferias). 

2. COMPQSICAO E FORMACAO 

00 CRUPO LOMESTICO 

No pass ado, os grupos domescicos dos 

camponeses ri cos eram d e dim e nsao 

elevada e tinh am cendencia para ser 

familias compl exas, isto e, familias de 

um casal com ou sem filhos coabitando 

co m oucros parentes ou famflias de d ois 

casa is , com ou se m filh os, coabi tand o 

o u nao co m out ros parentes. Em 1946, 



numa das fre g u es ia s estudadas, a 

dimensao media dos grupos domesricos 

lavradores era de 8,3, e a dimensao 

medi a p ara a totalidade dos grupos 

dom est icos d a freguesia era apenas de 

4,7 . Estes grupos domesticos numerosos 

incluiam nao so parentes de d uas ou treS 

gera~6es dif ere ntes, mas tambem 
criados e/ou criadas residentes. Nas 

fr eg ue s ias estudadas, e are aos anos 

c inquenta, a rnaioria das casas de 

lavradores tinh a pelo rnenos um ou dois, 
m as este num ero podia ir ate sc .i. s ou 

se te, criados e criadas, geralmente 

jo ve ns solteiros/as, que trabalhavam 

simultaneamente em casa e na lavoura. 
Como e porque se formavam estes 

grupos dornesticos? A logica de 
forma~ao da familia camponesa rica era 

a da chamada "familia-tronco". Para 

garantir a continuidade da cas a agricola, 

o casal proprierario escolhia um 

herdeiro-sucessor, de preferencia um 
filho, mas nem sempre 0 mais velho (ou 

urn sobrinho/a, na ausencia de filhos e 

filhas) e favorecia-o com a ter~a pane 

do patrimonio. Em geral, efectuava-se 

uma doa~ao do "ter~o" na altura do 

casamento do sucessor para" segurar" 

o herdeiro e poder negociar um bom 

casamento para ele; mas tambem se 

podia prometer beneficiar 0 sucessor e 

cumprir a promessa na altura da partilha 

de todos os bens no fim da vida. 0 
herdeiro privilegiado ficava a viver com 

os pais, tendo uma economia em comum 

com eles ou, como sucedia quase sempre 

nas casas mais abastadas, uma economia 

e um apartamento proprio (a segunda 
cozinha da casa e um ou dois quartos de 

dormir) dentro da mesma casa. Neste 

caso,o herdeiro explorava de forma 

independente uma parte das rerras da 

casa e pagava uma renda aos pais. A s 

condi~6es do contraro assim como os 

outros encargos e obriga~6es do 
h e rdeiro - tomar conta dos pais na 

ve lhice, pagar dividas, cumprir as 

promessas de tornas estabelecidas 

ficavam estipulados na escritura da 

doa~a o. 

Os outros filhos e filhas nao eram 

excluidos da heran~a, mas eram 

encorajados a emigrar, a casa r noutras 
casas de lavoura, a csco lh er uma 

profissao alrcrnariva (comerciante, 

padre) ou a ficarem solrciros, e m casa, 

a trabalhar com 0 herdeiro pnvilegi ado. 

A sua heran<;;a era d e pref e r e n cia 

composta de valores movei s, de terra 

f10restal ou de lav radio mai s dl stanciado 

das principais terras da casa. 

E evidente que es ta d inamica da famfli a 

camponesa n e m se mpr e co nd u z ia a 
forma~ao perman e nte d e familias 

complexas, embora contribuisse pa ra 

propor~6es elevadas ( na s fregue s ias 
estudadas, entre 44 % e 47 %) de famflia s 

complexas neste grupo socio-profis

sional'. A mone prec oc e dos pais ou a 

tendenci a p ara 0 casa menro ra rdio do 

hcrdei ro privil egiado faz ia com que 

alguns casais lavr ado re s vivessem 

durant e muito s a no s apenas corn os 
filhos solreiros. 

Nos anos oitenta, as prop or,,6cs d e 

familias com pl exas ne s r e gr upo 
socio-profission al manrem -s e elevadas 

(nas duas freguesi as, e ntre 40 e 50%), 

mas a composi~ao dos grupos domes

ric os sofreu transform a~6 es imp or

rantes. Em primeiro lugar, deixou de 

haver criados e criadas residentes. Em 

segundo lugar, ja nao hi irmaos e irmas 

que fiquem a rrabalhar, permanecendo 

solteiros, junto do sucessor da cas a 

agricola, excepruando 0 caso de algum 
irm ao defi cie nt e. No enranro, a 

composi~ao interna ai nd a rende a ser 

complexa, mas rr ata -s e de uma 

complexidade que inclui quase 
exclu s ivam e nte os seguintes parentes: 

pai s, um /a filho /a casado/a e seu 

conjuge, nero s. Euma co mpl ex idade em 
linha vertical, cenrrada no casal e num 

num ero pequ eno d e filhos, e nao tanto 

em linha horizont a l, e nvolv e ndo 

so lidari edades entre irmaos e irmas. 

Em conseq u e ncia de s t as mud a n ~as , 

assi m como d e uma diminuio;: ao aa taxa 

de natalidade, a dimensao media do 

grupo domestico lav rad o r diminuiu e 



esra proxima da dim e nsao media para 0 

tot al dos grupo s dom es ti cos das duas 

freguesias (4,2 e 4,5). 

Subjacentc it actua l compos l~ ao 

complexa dos grupos do me sticos 

lavradores, cnc onrram os familias que 

ainda defendem a ideia d e u m Sllcesso r 

u ni co masculino que " fic a em casa" . 

Procuram, no en t a nto, apoiar -se em 

novos valores para se lecci o n ar 0 

sucessor e par a dota-lo dos meio s 

nec essar ios para mant er a ex plora<;:ao 

agrico la. De preferencia, nao sao os pais 

que escolrrem e "seguram " 0 h erdeiro 

(a tr ave s da doa<;:ao da quota - pane 

disponfvel), mas e 0 proprio que se 

sente com voca<;:ao para a agric ultu ra e 

deseja " ficar em casa". Nes te con texto 

de maior conside ra<;:ao pelas m otiva<;:6es 

recfprocas, as familias tambem adm item, 

em bora com recicenc ias , a possibili dade 

de fazer uma sociedade enc re dois filhos 

que se m oSCre m igualmence voca 

cionados para a agriculcura o u m esmo , 

no ca so de nenhum se manifescar com 

voca<;:ao, a even tu a l des contin uidade da 

casa agrico la. 

T am b e m se ob servam mudan<;:as n as 

formas d e cransmissao do patrimo nio . 

Ate aos anos sessen Ca e ainda no in kio 

dos anos setenta , priv ileg iava-se 0 

principio da "s u cessao beneficiada" de 

que falamo s a cras, atraves de uma 

parcilha de bens que favor ecia 

claramence 0 su cessor da casa agricola. 

os anos oi tenca, a tend en c i a e no 

sentido de uma "sucessao assis tid a", isto 

e, um processo onde nao se procu ra 

favorecer 0 h erd eir o co m a cer<;:a parte 

do patrimonio, mas a nt es fornecer-lhe 

os meios (comprando equipamento para 

a explora<;:ao a nce s de a transmitir, 

dando ajudas m onetarias regula res, etc.) 

que garantam a viabilid ade da 

explora<;:ao agricola no t empo . Este 

processo e, por vezes, facilitado pelo 

num ero reduzid o de h erde iros: com 

d ois fi Jrr os, e possivel delinear uma 

futura part ilh a igu aliciri a de va lores , 

aj ud ando 0 sucessor a economizar co m 

vista a uma compensa<;:ao justa n a a ltura 

das partilhas. 0 s ucesso r tambem p ode 

optar por herdar apenas terr a e 

maquinas agrico las em detrimento da 

casa-edificio, ja que a li ga<;:ao cs treita 

cs t abe l ec id a outrora encre os tr es 

e l emen tos casa/terra /s obrevivencia 

familiar e agora m ais ttnue. 

Em resumo, h o je a cendencia e para 0 

sucessor ass umir a respo nsab ilicl acle cle 

uma parte ou de tod a a exp l ora<;: ao 

agrico l a, cornando-se formal ou 

informal menc e "case ir o" de seu s pais, 

sem rcceber, aquando da cransferencia 

de responsabilides e/ou do seu 

cas amen t o, uma qu ota -p a rte do 

patrimo nio. A pracica do sucessor unieo 

subs i s t e, mas n o co nc exco de urn 

processo de heranp c de cransmissao 

mais negociado, menos desigu a l e 

t am bern m ais in certo. 

.. 
De qu e forma eS Cas mudanps afectam 

o dia - a-dia n a explora<;:ao agricola e as 

rela<;:6es enCre os membros da fam ilia? 

U ma primeira tr ansfo rma<;:ao diz 

respeico a uma posi<;:ao ncgocial mais 

vancaj osa do casal e do indivfduo no 

inceri o r da vida familiar . Outrora, 0 

jovem casal de sucessores sub ordinava 

os seus lncer esses aos lnteresses 

co l ecc ivos do gr up o. Se a cas a Fosse 

bas ca nc e rica, justi ficava - se uma cerra 

aucon om ia conju gal no espa<;:o e na 

economi a da casa. Se nao 0 fos se, ou se 

os pa is assim 0 julgassem, 0 casal rec em 

casado su bordina va - se a uma viv encia 

em com um e a um a pro longad a 

dependencia soc ial e econom ica face ao 

casal mais ve lho. 

Hoje, a familia pr ocura conci li ar os 

interesses do casal jovem com os 

ioteresses cole ccivos . Ao "f icar em 

casa", 0 s ucessor sa b e implicitameoce 

que os pais dele tenc am ajuda-lo, mas 

que ele mesmo tam bem esca a fazer urn 

favor ao s pa is. Assim, cer um a eco nomia 

domescica e uma cozinh a separadas sao, 

actua lmente, ex igencias mfnimas; e 
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alguma s ambi<;:oes eonJugals mals 

arrojadas - eonstruir uma easa nova ao 

lado da antiga, ter feria s ou laze res fora 

dos dias de festejo familiar alargado 

(casamencos, eomunhoes, etc .) , escolher 

o pareeiro conjugal sem t e r em conta a 

opiniao dos pais - comec;:am a ser 

valorizadas e pracicadas. 

Apesar de rela<;:oes mllcuas menos 

hierarquizadas por idade e por sexo, os 

m e mbros da familia escao mais 

dependences uns dos outros para a 

realizac;: ao das tarefas diarias do que no 

passado. Ouerora, 0 numew elevado de 

trabalnadores familiares de ambos os 

sexos e de idades diferentes permicia 

uma grande variedade na organizac;:ao 

do trabalno. A lavradeira podia ficar em 

easa e maodar uma filha e uma criada 

apaohar erva para 0 campo ou ir ela para 

ocampo (crabalho rna is valorizado do 

que 0 crabalno domesti eo) e deixar uma 

criada a fazer 0 almoc;:o. Os trabalnos 

considerados como exclusivamente 

m as culinos (a poda, por exemplo) 

podiam se r f e icos pelo lavrador, os 

filhos ou um criado e, eventualmence, 

por jornaleiros agricolas concratados ao 

dia. A diferenciac;:ao por sexos e idades 

era ImpOrtance, mas as pessoas 

eseolhidas para as carefas podiam variar 

eonsiderave Im e n te. 

Nas famllias actuais , 0 numero de 

trabalhadores ag ricolas disponiveis e 

reduzido: a cernpo ime iro, eneoncram

se geralmente 0 lavrador, a mulher e 0 

filho sueessor. o ntam com uma ajuda 

mais ou menos importante do casal mais 

velho e de outros filhos, estudantes ou 

mesmo trabalhadores noutro ramo de 

actividade. Quando os filhos sao 

pequeno s, 0 trabalho repousa quase 

inteiramente nos ombros do marido e 

da mulher. Nesca fa se da vida familiar, 

quando epreciso cuidar de um bebe ou 

adiantar 0 almo<;o, e ao casal mais velho 

qu e se pode recorrer. Assim, as emre

ajudas quotidianas entre 0 casal Jovem 

eo casal mais idoso sao geralmente 

muito importantes. 

Quanto ao casal, os seus m embros 

dependem, hoje, es treitame nte lim do 

outro para 0 crabalho agricola, 

sobretudo na fase em que 0 filho 

sucessor ainda nao trabalha a tempo 

inteiro na explora <;a o. Uma id eo logia 

mais igualidria relativamente as 

relac;:oes entre os sexos, associada as 



neces s iuades de mao - de-obra e ao faer o 

de as mulheres terem sempre traba lh ado 

n o campo ne s ta regiao , faz corn que 0 

tr aba lho d o bo m e m e da mulher seja 

inrensivo e rn ais indi feren ciado d o que 

no s aa os trima e q u aren ta. Mu Ihere s de 

trinta o u q Udrent a a nos podam, guiarn 

o t rac tor em caso d e nccess idade, ja n ao 

ac ham que 0 horn e m se deve man t er 

afastado d os ta c hos e gostaria m qu e ele 

participass e se mpre na s t a r e f as 

dom es ri cas; os homens VaG it erva e dao 

de comer a o gad o em c a so de neces

s ida de e, emb ora ach em que as tarefas 

domesrica s penenc em a mulher, 

s u bstituem -na em casa, se for preciso. 
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