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Nascer, casar e morrer em Outeiro:
os ritos do ciclo de vida de uma aldeia rural da Beira Alta

Donizete Rodrigues
Universidade da Beira Interior (Co vilhii)

Resumo. Neste trabalh o, conjuga ndo metodo s de pesquisa da Antropologia e da
Hist6ria Social, 0 autor analisa os tres principais ritos do cicio de vida (nascimento,
casamento e morte) de urna alde ia rural do Concelho de Tabua (Dist rito de Co im
bra). 0 perfodo cornpreendido pela pesqu isa vai de 1700 a 1990 e 0 trabalh o de
campo foi realizado entre Abril de 1988 a Marco de 1990.
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Abstract. In this work, which co mbines anthropo logica l and social historic al re
search meth ods, the author analyses the three main Iife -cic le ritu als (ba ptism,
wedding and death) of a rural village of the municipal ity of Tabu a (District of
Coimbra). The period cove red by the research is from 1700 to 1990 and the field 
-wo rk was carried out between April 1988 and March 1990.
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Introducao

Outeiro e 0 pseud6nimo de uma comunidade rura l da Beira Alta, situacl a
a tres quil6metros da Vila de Tabua e a 69 Km cle Coimbra.

Esta aldeia, que me acolheu e acloptou para que pud esse clesen vol ver 0

meu proj ecto de doutoramento, possu fa, no inicio clo tra ba lho de campo (Abril
de 198 8), 179 habitantes e 49 fogos.
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Portanto, «Nascer, Casar e Morrer em Outeiro» e uma versao resumida
e modificada de urn capitulo da tese que apresentei no Instituto de Antropologia
da Universidade de Coimbra em 1991. Aqui preocupar-me-ei apenas com 0 estudo
dos ritos de passagem, ou melhor, dos ritos do cicIo de vida (life cycle rituals).

Para Jorge Dias, e baseando-se no trabalho de Van Gennep'!', os ritos de
passagem «silo aqueles que acompanhatn as mudancas de lugar, de estado, de
situaciio social e de idade... E 0 periodo breve que vai do berea it tumba »
(1981 :117).

No estudo dos ritos do cicIo de vida torna-se necessario conjugar os
metodos especfficos de pesquisa da Antropologia e da Hist6ria Social, pois e
muito importante a perspectiva hist6rica num trabalho etnol6gico. Assim, os
registos paroquiais e civis sao excepciona1mente iiteis para este tipo de pesquisa
e tern sido utilizados em Portugal por diversos autores (Amorim, 198111982, 1987;
Mendes, 1987) . Estes documentos tern como funcao registar as etapas que marcam
nas sociedades 0 princfpio (nascimento e baptismo), 0 meio (casamento) e 0 fim
da vida (morte).

Os registos paroquiais da Freguesia de Arcozelo encontram-se distribufdos
em tres lugares diferentes. No Arquivo da Universidade de Coimbra estao os do
perfodo de 1592 a 1885 e na Conservat6ria da Vi la os de 1886 a 1910. A partir
de 1911, com a implantacao da Republica, a Conservat6ria passou a fazer os
assentos de nascimento, casamento e 6bito e a igreja, alern dos dois iiltimos, 0

do baptismo.
Entre 1592-1699, os registos paroquiais apresentam diversas lacunas

temporais e a degradacao dos livros torna muitos assentos ilegfveis . A partir do
seculo XVIII, os parocos fazem assentos bastante pormenorizados, com mais rigor
e precisao: nao ha lacunas temporais, os assentos sao mais legfveis e permitem
uma exploracao com mais credibilidade. POl' isso , 0 perfodo compreendido pela
pesquisa vai de 1700 a 1990.

Baptismo

A partir de 1700, os assentos paroquiais de baptismos apresentam os
apelidos, a situacao matrimonial, a naturalidade, a residencia actual dos pais,
padrinhos e dos av6s paternos e maternos. A ocupacao destes passa a ser referida
a partir de 1850. No seculo XIX, passa a ser regi stada a data do nascimento da
crianca e os apelidos somente em 1911.

Entre Janeiro de 1700 e Marco de 1990 a aldeia produziu 1.268 bebes
(sendo 635 do sexo feminino e 633 do sexo masculino), dando uma media de 4.3
baptizados por ana (Quadro 1).
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Quadro 1: Niimero e percentagem de filhos (i)legitimos (1700-1990)

Legftimo Ilegftimo Numero

Ano de

N° % N° % Baptisrnos

1700-1749 176 96.1 7 3.8 183

1750-1799 195 89.8 22 10.1 217

1800-1849 211 87.5 30 12.4 241

1850- 1899 227 87 34 13 26 1

1900-1949 21t 93 16 7 227

1950-1990 128 92 II 8 139

TOTAL 1.148 90 .9 120 9.1 1.268
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Os filhos ilegftimos, OU seja, os reproduzidos fora do casamento, totalizam
120 (9.1 %), assim especificados: I 13 de mae solteira (13 tambern filhas de maes
solteiras), seis de viiiva e urn espiirio de uma mulher casada, cujo marido
encontrava-se preso no Porto hi mais de urn ano.

Estes 120 ilegftimos foram reproduzidos por 72 mulheres: somente onze
casas, com duas irrnas em cada uma, reproduziram juntas 4 I naturais; de duas
casas, com tres irrnas em cada uma, nasceram 13 e numa outra casa moravam
quatro irrnas que tiveram juntas cinco filhos bastardos.

Assim, somente 14 casas pobres da aldeia, de jornaleiras e criadas de
servir, reproduziram juntas 59 bastardos, dando uma media consideravel de 4.2
naturais por casa - 0 perfodo de 1800 a 1849 teve uma media altfssima de 6.3
bastardos/casa. Dos 16 ilegftimos nascidos entre 1900-1949, a Maria Piedade
reproduziu sozinha oito. Esta jornaleira faleceu em 1987 e deixou na aldeia quatro
filhos pobres: 0 divorciado Goncalo, a desquitada Lourdes e as casadas Sofia e
Amelia.

Com base no estudo dos registos paroquiais, e possfvel tecer algumas
consideracoes sobre 0 sistema nominativo, 0 grau de ilegitimidade e a relacao de
compadrio, num longo perfodo de 290 anos.
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Desde 1700, as criancas ao serem baptizadas recebem os nomes dos pais
e, em menor quantidade, os nomes dos avos, padrinhos e, no caso dos ilegftimos,
do padroeiro da freguesia (Sao Mamede).

Entre 1800 e 1950, a crianca e baptizada, predominantemente, duas
semanas apos 0 nascimento. A partir de 1950, 0 intervalo de tempo entre os dois
acontecimentos corneca a alargar. Para padrinhos sao convidadas pessoas jovens,
solteiras e casadas, nao necessariamente parentes, mas de urn grupo social acima
do grupo dos pais da crianca e residentes na aldeia; 0 laco de compadrio
estabelece-se fora do grupo social dos pais, mas dentro da aldeia.

De acordo com os informadores mais idosos, eram convidados os jovens
para os filhos nao ficarem «orfii os» de padrinhos muito cedo e os mais ricos, ou
menos pobres do que os pais da crianca a baptizar, para que na relacao de
compadrio pudessem ter algum privilegio como amanhar a terra de graca,
emprestar implementos agrfcolas, socorrer em caso de doenca, livrar 0 fi lho da
Tropa, servir de mediador nos assuntos burocraticos, entre outras vantagens. Como
me disse urn aldeao, «quem niio tem padrinho morre mouro», Por outro lado , ter
bastantes afilhados da prestfgio ao padrinho.

A titulo de exemplo, entre 1895 e 1908 (13 anos), urn filho de proprietario
e residente na aldeia, baptizou oito criancas. No primeiro baptismo tinha apenas
16 anos de idade. Descontando os seis em que esteve ausente para estudar medici
na (1900-1906), da uma media de 1.1 afilhados/ano . Na epoca, ser compadre ou
afilhado do Francisco Nunes Morgado era motivo de orgulho em Outeiro .

Considerando a categoria profissional (ou social) da mae, a partir de 1850,
detectei as seguintes categorias com as suas respectivas percentagens: jornaleira,
incluindo af as criadas de servir (53.1 %) e agricultora (46.9%); nao foi registado
neste perfodo nenhum baptismo de filho bastardo de proprietaria,

Mas quem apadrinhavam estes ilegftimos? Analisando os 61 casos, de
1860 ate 0 hoje etnol6gico, temos 0 seguinte: os irmaos e irrnas da mae da crianca
representam 46.8 %, os nao parentes directos 43.7 % e 0 restante sao os tios da
mae. Assim, os bastardos tern como padrinhos os seus tios maternos e quando
nao sao membros da familia a escolha recai sobre pessoas de urn grupo social
mais elevado do que 0 da mae da crianca, principalmente os proprietaries que
em muitos casos sao os pr6prios pais dos seus afilhados. Como Raul Iturra, creio
que «por detrds do sistema de apadrinhamento... possa estar escondida a figura
do pai biologico» (1987b: 102) .

No caso das criadas de servir, os pa(i)drinhos dos seus filhos sao, na sua
maioria, os seus patroes . Analisando os documentos notariais de Tabua, encontrei
urn testamento que corrobora esta ideia. 0 testamento foi feito por urn proprietario
abastado que nao tinha filhos de sua esposa, portanto sem herdeiro directo, e
deixou urn terce dos bens aos (seus) seis filhos (e) da sua criada. Como 0

documento e lange reproduzirei apenas 0 trecho que nos interessa:
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«Saibiio os que este virem que no anno do nas cim ento de Nosso
Senhor Jezus Christo de mil oito centos setenta e quatro ... Sebastiiio
Francisco Mendes ... cazado a fa ce da Igreja com a referida sua
mulher, de cujo matrimonio niio tem filhos, e que por isso legard e
deixard a lose, Antonio, Maria, Albano, Joiio e Sebastiiio, filhos de
sua criada Rita d Oliveira, 0 terco inteiro de todos os bens mobilia
rios e immobilidrios».

Vimos no Quadro 1 que a percentagem medi a de baptizados de ilegftimos,
no perfodo de 1700-1990, foi de 9.1 %; 0 Indice mais elevado foi de 13%, entre
1850-1899 . Mas estes dados, considerados isoladamente, re flectem apenas a
sit uacao de um a aldeia be ira; e necessario cornpara-los com os de outras aldeias
rurais portug ues as.

A ilegitimidade na aldeia de Fontelas (O'Neill, 1984) e extraordinaria
mente alta. A percentagem media, no periodo de 1870 -1950, foi de 50 .6%. Na
decada de 1910-19, 0 Indice de ilegitimidade atingiu 0 ponto mais alto: 73.6%;
com certeza urn dos mais elevados da Europa. Entre 1960-1 978, deu-se uma queda
significativa: 15.4%.

Nas freguesi as de Paco e Couto (P ina -Cabra l, 198 4a), a percentagem
media para 0 perfodo de 1860-1950 e de 10.7%. Entre 1960-1970, a media
diminuiu para apenas 3%.

Como em Fontelas, a qued a no mirnero total de ilegftimos em Paco e em
Couto corresponde exactamente aos movimentos migrat6ri os, que principiaram
por volta de 1960. A ernigracao, na qual os ca mponeses se m terra desempenham
urn papel de relevo, pode em parte explicar 0 decl inio da ilegitimidade nos tiltirnos
anos.

Na aldeia de Pinheiros (Iturra, 1985), pr6xima de Outeiro, a percentagem
media entre 1862- 1896 e de 15.1 %.

Finalmente, na aldeia de Granja (Albino, 1986), pr6xima de Fontelas, a
percentagem media para 0 curto perfodo estudado (19 11- 1939) e de 24.8%.

Comparando estes dados e possfvel tecer algumas consideracoes : as
alde ias transmontanas de Fontelas e Granja apresentam indices de ilegitimidade
bastante elevados, enquanto que no Alto Minho (Paco e Couto) e na Beira Alta
(O uteiro e Pin he iros) os indices sao re lat ivamente baixos; tanto em Outeiro como
em todas as alde ias consideradas, a ilegitimidade esta directamente associada a
privacao da terra e aos fogo s mai s pobres, que possuem mimi sculas exploracoes
agrfcolas - os camponeses sem terra formam, nestes casos, uma «sub-soc iedade
propensa it bastardia» (Laslett et al, 1980:217).
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Os rituais do baptismo

Para a Igreja Catolica, 0 baptismo tern como finalidade a rernissao do pe
cado original; por isso econsiderado como urn ritual de purificacao (Pina-Cabral,
1989). E 0 primeiro sacramento da iniciacao crista e integra a crianca na vida da
Igreja. Neste ritual, a crianca torna-se filho de Deus; a fonte baptismal simboliza
o novo seio materna de onde nascem os filhos de Deus .

No acto do baptismo, tres elementos tern urn significado muito importante:
a dgua e 0 sfrnbolo de purificacao; 0 oleo (azeite) simboliza a forca e a capacidade
de resistencia ao mal (Diabo) e 0 sinal da cruz e 0 simbolo da salvacao com que
a Igreja acolhe 0 seu mais novo membro.

Ap6s 0 baptismo, a crianca esta revestida da dignidade crista para toda a
vida; e filho adoptivo de Deus, irrnao de Cristo e membro de Igreja una, santa,
catolica e apostolica romana.

Do ponto de vista antropol6gico, 0 baptismo e urn rito de agregacao (ou
incorporacao) do indivfduo na sociedade e onde ha 0 controlo religioso e social
do reconhecimento da filiacao (Guerreau-Jalabert, 1981). Este ritual «publicita e
regista, desde a comeco da existencia de quem quer que sej a na aldeia, todo um
canjunto de relacoes sociais» (Iturra, 1985 :69) e 0 direito sobre a heranca (Iturra,
1987a) .

Ao contrario do casamento, onde quase todos da aldeia sao convidados,
e do funeral, onde todas as casas tern que estar representadas, 0 baptismo
caracteriza-se pela presenca de urn pequeno mimero de pessoas (pais, padrinhos
e parentes pr6ximos). 0 alrnoco, embora com poucos convidados, nao fica muito
atras da festa de casamento; a ementa e rica e variada. 0 almoco normal mente e
oferecido pelos pais da crianca, Os padrinhos vestem 0 afilhado e dao-lhe uma
pec;a de ourivesaria.

No perfodo do meu trabalho de campo (Abril de 1988 a Marco de 1990)
nasceram cinco criancas e realizaram-se seis baptizados na aldeia. Analisando 0

grau de parentesco entre os pais e os padrinhos, temos uma situacao diferente do
periodo anterior a 1950.

Em tres baptismos, 0 padrinho era irrnao do pai (convidar 0 tio paterno
da crianca parece ser a tendencia geral na freguesia); a escolha dos padrinhos
dentro do grupo de consangufneo reforca ritual mente 0 vinculo do parentesco real
preexistente (Polanah, 1984). Destes, dois devem ser destacados: num os pais e
padrinhos moram na Alemanha, mas vieram baptizar a crianca na sua aldeia de
origem (pratica muito comum entre os emigrantes) e noutro 0 irrnao do pai era
solteiro e a mae deles nao ace itava 0 facto porque, segundo ela, «ser padrinhos
de baptismo antes de se casar dd md sorte para as noivos» (Casimira).

Num outro baptismo, 0 padrinho foi 0 irrnao da mae, que mora na Aldeia
de Cima; repare que 0 pai da crianca so tern uma irma e esta e deficiente men
tal, razao pela qual 0 padrinho foi 0 tio materna da crianca e de fora da aldeia.
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No quinto baptizado, a agricultor Manuel, que e filho iinico, convidou
para padrinho do seu filho a proprietario Manuel. Estas duas casas ja estavam
bastante unidas entre si (pertencem ao mesmo grupo de entreajuda) e agora as
laces estao reforcados, pais os vinculos estabelecidos pelo compadrio sao
c1assificados como uma forma de parentesco.

No ultimo baptizado, finalmente, a mae convidou para padrinhos as
primos em 2° grau; este tambern merece ser destacado . Em funcao de ser mae
solteira e bastante pobre, 0 baptismo do seu filho foi muito incomum na aldeia.
A Alzira convidou para padrinhos as seus primos Miguel e Cr istina, com 19 e
15 anos de idade, respectivamente. No dia 10 de Julho de 1988, as 12 horas, foi
eles a igreja paroquial de Tabua e baptizou a filho . A mae e as padrinhos foram
para as suas casas, pais nao teve almoco. Poucas pessoas da aldeia sabiam da data
do baptizado e muitas ficaram a saber do acontecimento alguns dias depois.

Actualmente, as baptismos sao realizados duas vezes par ana; em Julho
-Agosto e no Natal. Esta alteracao podera ser explicada par dais factores:
diminuicao da mortalidade infantil, a que tranquiliza mais os pais contra a possivel
morte da crianca paga e coincide com a perfodo de forte ernigracao. A partir de
1950, todas as cerimonias importantes da aldeia (baptismo, casamento, festas)
passaram a ser realizadas no verao e no Natal, perfodos de ferias dos emigrantes.
Estes principais rituais da comunidade envoi vern muitos emigrantes, que voltam
a aldeia nestas ocasioes (Goldey, 1981).

Casamento

Antes de abordar 0 segundo rita de passagem, apresentarei a cornposicao
de tad as as grupos dornesticos de Outeiro, conforme se apresentava em Abril de
1988. 0 Quadro 2 oferece uma visao geral dos tipos de agregados familiares, pelos
quais estavam distribufdos as 49 fogos da aldeia.

Ressalta-se que esta classificacao foi original mente desenvolvida pelo
«grupo de Cambridge» (Las lett, 1972) e tern sido utilizada em Portugal, com as
devidas adaptacoes, par diversos autores (Nazareth & Sousa, 1981; Rowland,
1981,1984).

A categoria de Agregado Familiar Simples au «simple fam ily house-hold/
/menage simple» (casal com ou sem filhos) predomina com urn total de 34 fogos.
Dentro desta categoria, 18 (c1asse 2a) tern uma forma estritamente nuclear (casal
com urn au mais filhos) e 15 (classe 2b) de casal sem filhos; este fndice esta de
acordo com a rnimero tarnbern elevado de casais ja idosos. :com filhos casados
residindo dentro e fora de Outeiro. Em tad a a aldeia so existe uma uniao con
sensual (classe 2c); trata-se da divorciada Lourdes que reside irregularmente com
o viiivo Abel.
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Quadro 2: Estrutura dos fogos em Outei ro (1988)

Categorias Classes N° de Fogos Sub-Total

I.Isolado la , viiivo/vitiva 3 4

1b. solteira 1

2a. casal com filhos 18

2. Agregado Familiar Simples 2b. casa l sern filhos 15 34

2c. uniao consensual I

3a. alargamento asce ndcnte 3

3. Agregado Familiar Alargado 3b. alargarnen to descendente 2 6

3c. alargarnento lateral -
3d. cornbin acao 3a/3c I

4. Agregado Familiar Multip le 4a. unidade secundaria descendente

na linha mascu lina 3 4

4b. unidade secunda ria descendente

na Iinha feminina I

5. Agregado Familiar 5a. unidade secundaria ascendente

Multip le/Alargado e alargamento asccndente I I

Total 49

o Agregado Familiar A largado ou «extended family household/famille
elargie» (presenca de, pelo menos, uma pessoa da casa ex te rior ao grupo conj u
gal nuclear j'<' vern em seguida com urn total de seis fogos : tres alargamento
ascendente (incluindo, alern do casal, pai ou mae viuvo) ; dois alargamento
descendente (netos co -residentes); e uma cornbinacao entre alargamento ascen
dente e latera l.

o Agregado Familiar Multip lo ou «multip le fam ily household/menage
multiple» (presenca de dois casais - «famille souche)>>(3), englobando qu at ro fogos,
divide -se em tres unidades sec undarias descendentes na linha masculina e uma
na lin ha feminina.
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Existem apenas qu atro fogo s compostos de pesso as ido sas vivendo
sozinhas (solitaires) : du as viiivas, urn vitivo e uma mae solteira.

A categoria Agregado Familiar Multiplo/Alargado fo i criada em funcao
de urn fogo que apresenta unidade secundaria asce ndente na linha masculina e
urn alargamento ascendente na linha ferninina - moram na casa, alern do casal
e filhos, a s pais do Joao e a mae da Casimira.

As sim, em Abril de 1988, a alde ia de Outeiro apresentava uma estrutura
predominantemente nuclear, englobando 36 .7% do total de fogos . Somando-se as
30.6% de casal sem filhos, a categoria Agregado Familiar Simples representa
67.3%, distanciando enormemente das categorias Alargado e Miiltiplo com 22.4%
(Rodrigues, 1988).

Mas vamos comparar estes dados da aldeia de Outeiro com as do Distrito
de Coimbra (Censo de 1960) e de outras povoacoes.

No Distrito de Coimbra a Agregado Familiar Simples representa,
igualmente como em Outeiro, 67 %; as categorias Alargado e Multiple da aldeia
(22 %) sao mais elevadas do que as do Distrito : 14% (Rowland, 1984).

Como a Agregado Simples predomina em tada a Portugal rural (embora
mais nuclear para a SuI do que para a Norte), a irnportancia recai na cornparacao
das outras categorias.

Como vimos, as Agregados Alargado e Multiple em Outeiro representam
22% do total de fogos. Em Fontelas (O 'Neill, 1984) e de 31 %; em Paco e Couto
(Pina-Cabral, 1989) e de 22 %; em Pinheiros (Iturra, 1985) e de II %. Portanto,
neste aspecto, Outeiro aproxima-se mai s de Pace e Couto do que da sua vizinha
Pinheiros, enquanto que em Fontelas a fndic e e a mais e levado de todos. Este
Indice elevado na Regiao Norte esta associado a propriedade da terra e a forte
preocupacao com as problemas de heranca,

Considerando que a dirn ensao dos fogos pod e variar de acordo com a
situacao econ6mica (Nazareth & Souza, 1981 ), as prop orcoes de Agregado Fa
miliar Alargado e Multiple, distribufdas pelos grupos sociais de Outeiro, sao as
seguintes: 44.5 % do s fogos de rendeiros; 22.2% dos fogos de proprietaries e
17.2% dos fogos de agricultores. Portanto, as rendeiros possuem mais fogos
compostos par Agregados Alargado e Multiple do que a s outros dais grupos jun
tos. Em Outeiro, ao contrario das aldeias do Norte, a s camponeses sem terra (e,
portanto, sem a problema da sua transmissao) e que constituem famflias extensas,
pais necessitam de bastantes braces na casa para manter urn nfvel satisfat6rio de
producao agrfcola.

Outro aspecto importante sobressai da anali se do levantamento actual dos
fogo s e dos assentos de 6bitos de 1700 ate hoje: bai xa proporcao de adultos
solteiros, a que coloca Outeiro, neste aspecto, fora do «padriio de casamento
europeu» - alta proporcao de camponeses que nao se cas am (Haj nal, 1965 ); a
aldeia de Fontelas (O' Ne ill, 1984), ao contrario, e a ex pressao ma xima deste
padrao em Portugal.
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Dentre as actuais 132 pessoas adultas (com mais de 15 anos) de ambos
os sexos, e notoria a predominancia de adultos casados (74 .2%). Em segundo
lugar, os solteiros com 25 (18.9 %), assim especificados: entre os 15-29 anos, 17
homens e 5 mulheres (destas, uma e mae solteira e outra edeficiente mental); os
tres individuos solteiros com mais de 30 anos sao mulheres (a iinica do grupo
etario 30-39 anos edeficiente mental) e com mais de 40 anos, uma e mae solteira
e a outra edeficiente mental. Finalmente, os vuivos totalizam apenas nove (6.9%),
sendo seis viiivas e tres viiivos, todos com mais de 40 anos.

A estrutura dos grupos dornesticos apresentada reflecte apenas urn dado
momento (infcio do trabalho de campo). Mas, isto assim nao basta; «sem um
relacionamento com 0 ciclo de desenvolvimento familiar ... estas percentagens
tem pouco significado» (Pina-Cabral, 1984b:270). Como a disposicao dos agrega
dos familiares muda constantemente, temos que considerar a «estrutura
cronologica do ciclo familiar» (Le Roy Ladurie, 1975:81), pois 0 mesmo grupo
dornestico podera passar por diversas etapas . Como 0 traba lho de campo durou
dois anos, foi possivel acompanhar 0 «ciclo de desenvolvimento familiar» de todos
os fogos da aldeia. Mas retomarei este assunto posteriormente.

Feito este parentese, para apresentar a estrutura actual dos fogos e 0 estado
civil dos adultos, vamos tratar do casamento. Em primeiro lugar, abordarei os que
presenciei durante 0 perfodo do trabalho de campo; em segundo, os casamentos
com urn ou ambos os c6njuges vivendo actualmente na aldeia e, finalmente,
estabeleci urn elo de ligacao entre 0 passado (a partir de 1700) e 0 hoje etnologico.

Os rituais do casamento

o namoro na aldeia de Outeiro corneca cedo: as raparigas por volta de
14-15 anos de idade e os rapazes com 16-17 anos; segundo os aldeoes, « 0 fogo
novo quando comeca e dificil de se apagar» . A mulher inicia 0 namoro apos a
menarca (primeira menstruacac) e 0 homem antes de ir para a Tropa. A menarca
representa, neste contexto, urn rito de passagem em direccao it adolescencia e it
iniciacao sexual (Le Roy Ladurie, 1975) .

As feiras, os bailes e as festas de Outeiro e das aldeias vizinhas sao as
ocasi6es em que os jovens fazem a corte e muitos casamentos res ultam do
contacto estabelecido e fomentado nos dias de festa (Riegel haupt , 1973) . 0 uso
generalizado de motorizadas permite aos jovens fugirem do controlo familiar e
da aldeia e torna mais frequentes, longfnquos e livres os encontros dos namorados.

Antigamente, explica-rne a idosa Cristina, os pais exerciam mais controlo
sobre a filha; namorava-se nas sess6es familiares, na descamisada, nas festas, mas,
quando podia, 0 casal escapava aos olhos vigilantes para fornicar num sftio mais
sossegado.
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As raparigas normalmente andam separadas dos rapazes e quando
comecarn a namorar, 0 rapaz acompanha a fami lia da rapariga nas festas e nas
missas. Na Feira de Sao Simao de 1988, por exemplo, 0 Luis (filho do agricultor
Jose) foi com a Cristina (prima em 2° grau) ajudar 0 pai (0 agricultor Joao) a
ve nder a junta de bois. Alguns aldeoes disseram na ocasiao que 0 Luis «j d estd
comendo a broa e bebendo 0 vinho do Joiio» ; ao indagar sobre 0 significado disto,
urn aldeao explicou-me que 0 Luis «jd estd fornicando com a Cristina e bastante
amigo do pai dela». Neste contexto, a broa representa simbolicamente 0 sexo da
rapariga e convidar uma pessoa para «beber um copo » e para os camponeses uma
forte dernonstracao de amizade, poi s «0 vinho e parte centra l dos ritos de
hospitalidade» (Pina-Cabral, 1989: 147).

Em Maio de 1989 a Cristina confidenciou-rne que andava gravida de do is
meses e foi ter com a agricultora Antonia e pediu-lhe umas ervas para abortar.
Esta deu-lhe arruda, a Cristina tomou 0 cha e abortou em casa. Alern deste, fiquei
a saber de mais do is abortos na aldeia: 0 da agricultora Lourdes e 0 da rendeira
Catarina.

Quando cheguei a aldeia quase todos os jovens com mais de 15 anos ja
namoravam. 0 primeiro namoro nem sempre conduz ao ca samento e as relacoes
sexuais pre-conjugais nao sao admitidas, nao pelo valor atribuido a virgindade,
ou «himenolatria» (W illems, 1955), mas pelo rece io de uma gravidez indesejada.
Segundo os val ores da comunidade, a rapariga deflorada nao e condenada
(raramente a noiva casa virgem), mas a mae solteira e rejeitada como pretendente
a outro casamento que nao seja com 0 pai da cri anca ou en tao casa abaixo da
sua condicao socialv", Os pais temem que aconteca com as filhas 0 que aconteceu
com a Alzira e as maes constantemente advertem as filhas: «tu queres ser igual
aquela perdida». Vamos conhecer a historia da Alzira pois e bastante elucidativa.

A mae da Alzira, que ja andava nas «maluq ueiras» hri muito tempo,
abandonou 0 marido e foi viver com outro homem de fora da aldeia. Somente a
Alzira, que era a mais velha dos quatro irrnaos, ficou a morar com 0 pai , 0

agricultor Goncalo; como ja vimos, 0 Goncalo e urn dos oito filhos bastardos
reproduzidos pela jornaleira Piedade Cardoso .

Entre os 12 e os 15 anos de idade, serviu na casa do proprietario Silvino.
o patrao tentou varias vezes fornicar com ela, mas era escusado. Urn dia 0 Silvino
tentou agarra-la, ela deu-Ihe urn ernpurrao, ele caiu e rnagoou-se. A partir daf
deixou de trabalhar como criada de servir e arranjou emprego numa fabrica tex til
na Vila.

Em Janeiro de 1987 , a Alzira com 15 ano s de idade cornecou a namorar
o Luis, com 18 an os e filho do rendeiro/operario Joaquim. Segundo ela, 0 Lui s
«fo i 0 meu primeiro hom em, antes dele eu ndo tinha namorado nem dormido com
ninguem», Porern, as intimidades deram resultados imediatos; ao fim de tres meses
estava gravida. Com as provas, comunicou 0 facto ao namorado, 0 qual teve uma
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reaccao inesperada, dizendo que nao era 0 pai e que nao iria assumir a responsabi
lidade.

Ap6s terminal' a relacao com 0 Luis, cornecou a namorar 0 Manuel (filho
do proprietario Joao), mas sem Ihe contar que estava gravida de quatro meses e
sem fornicar com ele . A familia do Manuel, mesmo sendo rica, nao se opunha
ao namoro dele com a filha de urn divorciado pobre, pelo contrario, gostava dela.

A Alzira conseguiu esconder a gravidez durante toda a gestacao . Numa
manha de Janeiro de 1988, cornecou a sentir as dores e foi levada ao Hospital
de Tabua, Depois do parto e que as pessoas ficaram a saber que a Alzira estava
gravida. Este facto gerou perplexidade na aldeia.

o Joao, pensando que 0 bebe fosse neto dele, foi tel' com 0 Goncalo para
marcar 0 casamento, mas a Alzira contou-Ihes que era filho do Luis e nao do
Manuel; pronto! piorou ainda mais 0 escandalo. Com isso, a familia do Manuel
sentiu-se humilhada e ficou revoltada contra a Alzira. 0 namorado, embora
ofendido, queria assumir apaternidade, mas foi desencorajado pelos pais .

Dois meses depois, 0 Luis foi ter com a Alzira para se certificar se 0 bebe
era parecido com ele, pois duvidava da palavra dela. Com essa afronta, a rapariga
pegou urn pedaco de pau e comecou a agredir 0 Luis, ' mas logo 0 pessoal do
«deixa disso» acabou com a briga.

Em Abril, quando eu ja estava na aldeia, 0 Manuel e a Alzira reataram 0

«namoro », mesmo contra a vontade da familia dele - a comunidade nao
considera este tipo de relacao como sen do de namoro, pois «dai niio sai
casamento». 0 Joao andava a dizer pel a aldeia que se encontrasse os dois juntos
ia acontecer uma desgraca, No mes seguinte, a Cristina viu os dois chegarem de
motorizada e tentou agredi-los com urn pedaco de pau, mas , desarmada pelo filho,
cornecou a ofende-los com palavr6es e aos gritos num tom que dava para toda a
aldeia escutar. Mesmo depois desta briga, continuaram a encontrar-se fora da
aldeia.

Em Setembro, voltou a aldeia a desquitada Fatima, que casou fora da
aldeia e esteve apenas urn ana com 0 marido. Em Janeiro de 1989, 0 Manuel
deixou a Alzira e cornecou a sail' com a Fatima; 0 «namoro» durou ate Abril, pois
ela foi trabalhar temporariamente para a Franca na colheita do morango. Segundo
a Alzira, a mae do Manuel e a mae da Fatima foram a uma bruxa para separa
-Ios: «logo no outro dia ele me abandonou; foi obra de bruxaria».

Mas agora vamos tratar dos casamentos realizados em Outeiro no perfodo
do trabalho de campo.

Entre Abril de 1988 e Marco de 1990, realizaram-se cinco casamentos na
aldeia: urn emigrante casou-se com uma rapariga da aldeia de Sao Simao e fo
ram moral' na Alemanha; 0 agricultor Manuel com lima mae solteira de outra
freguesia do concelho e foram moral' na casa dos pais do noivo; 0 agricultor Joao
com uma rapariga da Vila e foram moral' na casa dos pais dela; 0 agricultor Jorge



Nascer, casar e morrer em Outeiro 119

com um a da alde ia de Arcozelo e foram morar na casa do s pa is do noivo: e,
fi na lmente, casou-se 0 Luis (pai do filho da solte ira Al zira), com a sua prima
direita (cros s-cousin marriage) e foram morar ao lado da casa dos pais do noivo
(virivic inalidade) - a noiva ja estava gravida de cin co meses . Portanto, de ste s
cinco casamentos, quatro sao exogamicos (as noivas sao de fora da aldeia) e
apenas urn endogamico.

Em Outeiro, ao contrario das aldeias de Rio de On or (D ias, 1981), Pit6es
das J iinias (Guerreiro, 1981) e de Touro (Lages, 1983), os rapazes nao se op6em
ao casamento das raparigas da aldeia com pretendentes de fora e nao os obrigam
a pagar 0 vinho como multa; portanto, nao ha resistencia ao casamento exogarni

co.
Para evitar repeticoes, farei a descricao de urn casamento que, de urn

modo geral , representa a estrutura dominante das bodas em Outeiro . Trata-se do
matri monio do Belarmino com a Aurora, residente na aldeia de Arcozelo.

Apos a fase de namoro, po is 0 noivado nao existe em Outeiro, as
respectivas famflias dos c6njuges reiinem-se para discutir os preparativos da bod a
e convidar os padrinhos . Para padrinhos de casamento, como e costume, a no iva
convidou os do baptismo; a mad rinha e sua prima. 0 noivo convidou tambern os
de baptismo, mas eles nao aceitaram porque tinha morrido a irma da madrinha e
a famflia estava de luto . Convidou, entao, seus primos. Os padrinhos de ambos
residem em Lisboa.

Como as duas famflias anteriormente so mantinham contactos esporadicos,
o casamento dos filhos estabeleceu uma rede de parentesco por afinidade, laces
de amizade e aliancas entre elas (Bourdieu, 1962); afinal, 0 matrimonio e, entre
outras coisas, urn «ritual criadorde relaciies sociais» (Itur ra, 1985:62). Por outro
lado, convidar para padrinhos de casamento os mesmos do baptismo significa a
renovacao cfclica do vinculo do parentesco por af inidade, por duas ou mais
geracoes (Polanah, 1984).

Na noite anterior ao casamento e realizada a despedida de solteiro ou «a
paga do vinho », Este «ritual 'de separaciio» simboliza a de spedida do .noivo dos
amigos solteiros, pois, no dia seguinte, deixara de pertencer a esta categoria. A
paga do vin ho «e uma especie de resgate por sair do sociedade dos mo cos e
entrar na dos casados» (Dias, 1981 :180) . Depois de casado 0 noivo nao devera
sair com os solteiros e tera que se comportar de acordo com a nova situacao.

Nesta festa so comparecem os homens solteiros. A despedida co rneca com
urn grande jantar na casa do noivo; a mesa e posta especialmente para este grupo.
Depois da meia-noite, saem fazendo uma grande algazarra e vao percorrendo os
Cafes que ainda estao abertos. Andam sem destino pre-estabelecido, porern dentro
do concelho. Em cada Cafe 0 noivo tern que pagar uma rodada de bebida; os
convidados tentam, de qu alquer maneira, embebeda r 0 noivo - porern, no final
ficam todos. A con ver sa e variada e as anedotas picantes predominam, ma s 0
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ponto alto equando 0 noivo tern de contar como foi a sua primeira relacao sexual
com a noiva.

No dia do matrimonio, os noivos vestem-se nas suas respectivas casas .
Dois cortejos de carros acompanham, separadamente, 0 noivo e a noiva; saem das
respectivas casas e encontram-se na porta da igreja. Dizem os mais idosos que
antigamente 0 cortejo era igual ao de hoje, so que iam a pe. A cerimonia durou
uma hora; foi celebrada uma missa. Na safda do casamento formou-se urn iinico
cortejo e, como a bod a (copo d'agua) foi na Vila, este percorreu as suas principais
mas.

Apos a cerimonia, os noivos e convidados (aproximadamente 180 pessoas)
foram tirar fotografias no jardim da igreja. Nenhum dos cinco casamentos foi
realizado na igreja da freguesia e quando perguntei anoiva porque escolheu casar
na Vila e nao em Arcozelo, respondeu-me que «alem de estar na moda, defronte
a igreja tem um jardim muito giro onde podemos tirar lindas fotografias» ,

o jantar foi servido num restaurante e a ementa era rica e bern variada.
Habitualmente 0 banquete e oferecido pelo pai da noiva, mas, como a familia da
Aurora nao tinha recursos para isso , 0 pai do noivo pagou metade da despesa.
Ao terminar 0 jantar, as 19 horas, os noivos foram passar a noite de nupcias num
hotel em Coimbra.

No domingo, os noivos regressaram para 0 alrnoco . Todas as pessoas do
dia anterior foram convidadas, mas poucas apareceram. 0 almoco foi feito na casa
da noiva e servido na sede da Liga dos Amigos da Freguesia de Arcozelo (LAFA) .

As prendas estavam expostas na casa da noiva. Nao fiz urn inventario
completo, mas eram todas de usa dornestico. Alem das prendas receberam,
principalmente dos parentes proxirnos (padrinhos e tios), a quantia de 200 contos.

Os outros tres casamentos foram bastante semelhantes a este, mas, 0 do
Manuel com a mae solteira foi extremamente diferente : nao teve convidados
(tambern nao estive presente acerimonia) e so foi servido urn almoco na casa da
noiva para os padrinhos . Depois do casamento foram para a casa dos pais do
noivo, onde passaram a residir - a noiva levou a filha com tres anos de idade e
ja perfilhada pelo pai biologico .

De acordo com Raul Iturra, 0 casamento e 0 ritual que marca 0 infcio da
producao biologica e social dos seres humanos e «a fina lidade do ritual consiste
em publicitar que um novo estado foi atingido» (1985:69). Creio que a eufase
na publicidade do casamento mereca algumas consideracoes .

o matrimonio religioso tern uma funcao jurfdico-sacramental (Burguiere,
1978): 0 padre certifica se ambas as partes reiinem todas as condicoes para que
o casamento seja realizado (grau de parentesco proibido, por exemplo) e
sacramenta e legitima a uniao conjugal, perante Deus e a sociedade. Para a Igreja
Catolica, a uniao deve ser entre urn homem e uma mulher, indissohivel e tendo
como fim principal a procriacao (Guerreau-Jalabert, 1981).
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No ritual popular (laico) 0 casamento tern uma funcao essencialmente eco 
nomico-social. Varias accoes reforcam a publicidade deste rito: a presenca de urn
grande mirnero de testemunhas (os convidados); 0 gesto simbclico do beijo
publico no final da cerimonia, marcando 0 inicio de uma sexualidade legitima
da; 0 cortejo com a sua enorme algazarra, a fim de mostrar a comunidade local
que urn novo casal foi constitufdo e as redefinicoes que a nova situacao social e
econornica implica. Segundo Nicole Belmont (1978), e baseando-se em Van
Gennep (1960), 0 cortejo e marcado por tres etapas principais: 1. saida da casa
(ritual de separacao); 2. a cerimonia religiosa (liminaridade); 3. chegada a casa
do pai ou do c6njuge (ritual de agregacao).

Como vimos, dos cinco casamentos realizados recentemente, quatro sao
exogamicos e a residencia e na sua maioria virilocal. Sera 0 tipo predominante
nesta aldeia? Para responder a esta pergunta, You-me deter agora nos casamentos
com urn ou ambos os c6njuges vivendo actualmente em Outeiro.

Para O'Neill (1984), existem quatro tipos principais de casamento, de
acordo com as origens dos c6njuges:

I. aldeia-aldeia (ambos os c6njuges da aldeia);
2. aldeia-freguesia (urn c6njuge de outra aldeia da freguesia);
3. aldeia-exterior (urn c6njuge exterior a freguesia);
4. exterior-exterior (ambos os c6njuges do exterior) .

Quanto ao criterio adoptado para definir as origens dos conjuges,
considerou «como um individuo «de fora » qualquer pessoa que tenha nascido au
sido criada nautra povoaciio» (p. 294).

Numa primeira analise considerei, separadamente, as origens segundo a
naturalidade e a residencia dos c6njuges . Mas, como os resultados nao foram
significativamente diferentes, preocupar-me-ei apenas com a origem segundo a
residenclar" . Vamos aos dados:

Aldeia-Aldeia 25
Aldeia-freguesia 2
Aldeia-exterior 15
Exterior-exterior 5
Total de Casamentos 47

Dos 47 casamentos, 44 tinham ainda os dois c6njuges vivos. Dentre os
44, urn envoivia separacao (0 Goncalo esta divorciado da mulher ha oito anos).
Dos tres restantes, sobrevivem duas vitivas e urn viiivo .

Do total de 47 casamentos, mais da metade (25) foram realizados entre
dois c6njuges morando em Outeiro, dando urn indice de endogamia de 53.1 %.
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Os casamentos exogarnicos totalizam 17 (36 .1 %) - vieram de fora treze noivos
e quatro noivas: uma noiva morava na aldeia de Arcozelo e uma na Aldeia de
Cima; dos casamentos em que urn conj uge eexterior afreguesia, moravam fora
do concelho sete noivos e uma noiva e dentro do concelho seis noivos e uma
noiva. Finalmente, cinco enlaces envolveram ambos os conj uges morando fora
da po voacao , mas destes, quando nao sao naturais, os pais res idem na aldeia .

De acordo com esses dados, e incluindo os cinco real izados recentemente,
o casamento actual em Oute iro e na sua maioria endogiimico; a norma e contrail'
casamento com conjuge residente na mesma aldeia.

Quanto aresidencia apes 0 casamento, 32 (68 %) sao do tipo neolocal, I I
(23.4%) virilocal e os quatro restantes uxorilocal. Este tipo de residencia esta de
acordo com 0 padrao de neolocalidade da famflia nuclear rural portuguesa (Borges
Pereira, 1982) . Os jovens casados preferem moral' sozinhos - «quem casa, quer
casa» - como diz 0 rifao; esta preferencia so se concretiza se as cond icoes
econornicas permitirem, pois e necessaria a aquisicao dos bens indispensaveis para
constituir uma nova unidade fam iliar. Em segundo lugar, a aldeia e mais virilocal
do que uxorilocal.

Como vimos, os casamentos actuais em Outeiro sao endogiimicos. Sera
que 0 passado reflecte 0 hoje etnologico?

Para responder a esta pergunta, analisei todos os registos dos casamentos
realizados na povoacao entre 1700-1990 (Quadro 3) .

A partir do seculo XVIII aparecem os apelidos e as origens segundo a
naturalidade e a residencia dos nubentes, dos pais e do s avos . A idade e a
profissao dos conjuges sao citadas pelos padres somente a partir de 1850 .

Entre Janeiro de 1700 e Marco de 1990 realizararn-se 399 matrimo nies
na aldeia, dando uma media de 1.3 pOI' ano. 0 casamento e na sua maioria
endogiimico a nivel de aldeia (44.3 %) e de freguesia (24 .3%); dentro cia
enclogam ia freguesial , a alde ia de Arcozelo (sede da fre guesia) e a que faz mais
troca matrimonial com Outeiro (48.4%). Considerando os casamentos com urn ou
ambos os conjuges vivendo actual mente na aldeia, e incluindo os cinco realizados
durante 0 trabalho de campo, continua senclo endogtimico.

o casamento endogamico a nfvel de alde ia ou de freguesia e predominante
em Portugal. Nas aldeias rura is, com fraca clensidade dernografica e relativarnente
isoladas, as possibilidades de escolha sao bastante restritas e forma-se urn «mag r o
mercado matrimonial» (Le Roy Laclurie, 1975 :236).

A endogamia e intencional pois visa conservar 0 patrimonio das famflias
res ide ntes , atraves da circulacao de pessoas e terras somente dentro cia alcleia e
cia freguesia (Iturra, 1983). 0 casamento entre primos, pOI' sua vez, e a mel hor
estrategia para reunir as parcelas de terras divididas pela heranca cognatica;
enquanto a morte divide, 0 casamento junta.
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Qua dro 3: Casamentos segundo a residencia dos conj uges (1700 -1990)

Niirnero
Anos Aid-Aid Ald-Freg Aid-Ext de

Casarnentos

1700- 1749 24 8 14 46

1750 - 1799 24 13 14 51

1800-1849 23 22 15 60

1850-1899 41 14 22 77

1900-1949 47 22 21 90

1950-1990 18 18 39 75

Total 177 97 125 399

Outro aspecto cons iderado foi 0 intervalo protogenesico (distftnc ia entre
o casamento e 0 primeiro nascimento). Analisando os dois registos, verifiquei que,
desde 1700 ate hoje, raramente a noiva casava gravida, embora, como ja foi
frisado, a relacao sexual pre -nupcial seja comum na aldeia.

Analisado 0 casamento segundo a residencia dos conjuges, desde 1700 ate
o presente etnologico, abordar-se -a agora outro aspecto importante: a idade media
a data do pr ime iro casamento (Quadro 4 e Grafico I).

Dos 237 casamentos referidos no Registo Paroquial desde 1860, quando
passa a ser citada a idade dos conjuges, a idade media a data do casamento e de
26 anos para 0 noivo e 24 para a noiva. Na decada de 1870-79, foi a mais elevada:
29 para os homens e 27.5 anos para as mulheres. A partir dar a media corneca a
abaixar gradualmente, com dirninuicao mais acentuada a partir de 1970.

No Concelho de Tabua, e considerando-se somente 0 perfodo de 1881
- 19 10, a idade media do pr imeiro casamento e de 28 para os noivos e 25 .3 anos
para as noivas (Areia et al, 1986/1987). A idade media da aldeia de Outeiro e,
para 0 mesmo perfodo, 27.9 e 25.7 anos, respectivamente. Portanto, a media da
aldeia esta de acordo com a tendencia geral do concelho.
Dos cinco casamentos realizados na aldeia nos iiltimos dois anos, a idade med ia
do noivo e da noiva e de 22 e 19 anos, respectivamente; isto vern corroborar esta
recente tendencia para 0 casamento menos tardio.
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Quadro 4: Idade media adata do primeiro casamento (1860-1990)

Ana Idade media do Noivo Idade media da Noiva

1860-1869 28.1 24.9

1870-1879 29 27.5

1880- 1889 28.6 26.6

1890-1899 27.5 24.6

1900-1909 27.8 26.1

1910-1919 27.3 25.2

1920-1929 25.1 23.1

1930- 1939 23.5 22. 1

1940- 1949 23.4 23.5

1950-1959 24.8 22

1960-1969 25.7 24.1

1970-1979 23.2 21.3

1980-1990 23.1 19.6

To tal 25.9 23.8

Con siderando todo 0 perfodo ana lisaclo ( 1860- 1990), a idade medi a ao
primeiro cas amento e lige iramente elevada, tanto para os homens como para as
mulh eres, estando, porern, inserida de ntro do «padriio de casamento europeu»
(casamento tardio) .

Co mparando as medias obtidas, para 0 sexo mascu lino e feminino, co m
as das povoacoes de Fontelas (33-3 1), Paco e Couto (27-26), Pinheiros (26-24)
e baseand o-se nos tra balhos de Jorge Dias ( 1948, 198 1) e de Rowland (1984),
verifica-se que nas aldeias do Norte a idade media e mais elevada do que no
Centro-Sul . Por outro lado, a tendencia actual nas areas rurais portuguesas e para
urn aba ixamento generalizado da idade med ia a data do primeiro casamento.



Idadc

3 0

28

26

24

22

2 0

1 8

Nascer, casar e morrer em Outeiro

Gra fi c o 1

-m- N oi v o

--- Noiva

125

18 60-6 9 79 89 99 1900-09 19 2 9 39 49 5 9 69 79 19 80- 90

Pcr i o do

Outra preocupacao que tive ao anali sar os assentos de casamento foi a
de saber se a hierarquia social condiciona quem casa com quem em Outeiro.

Entre 1860-1970 (perfodo em que sao registadas as categorias soc iais dos
conjuges), dos 157 casamentos analisados, 83.4% sao isogiimicos, isto e, os noivos
pertencem ao mesmo grupo soc ial (Barnard & Good, 1987) e 0 restante sao
anisogtimicos (os noivos sao de grupos sociais diferentes); destes, nove jornaleiro s
casaram com proprietarias (hipog amia) e se is jornaleiras com proprietaries
(hipergamia) . Portanto, como em Vila Velha (CutiJeiro, 1977) e Fontelas (O' Neill,
1984), na aldeia de Outeiro os casamentos entre diferente s grupos sociais sao
extremamente raros; os conjuges casam-se dentro do respectiv o grupo social.
Alern disso, os jornaleiros e agricultores casam preferencialmente dentro da aldeia
e da freguesia, enquanto que 0 mercado matrimonial dos proprietaries abrange
outras freguesias e concelhos vizinhos.

Morte

Ap6s 0 baptismo e 0 casamento chega a morte - e dela que vou falar
agora : primeiro apresentarei os dados coligid os nos assentos paroquiais e, por fim,
as reaccoes dos habitantes de Outeiro face a morte - a iinica certeza da vida .

A partir do seculo XVIII aparecem as origens do falecido e dos pai s
(segundo a residencia) , 0 estado civil , nome do conj uge e se deixou testam ento.
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A partir de 1850, aparecem a idade, a profissao do falecido e dos pais, as origens
segundo a naturalidade e a residencia e se deixou filhos. Os dados de 1700 a 1988
e incluindo as quatro mortes ocorridas durante 0 trabalho de campo, foram
reunidos no Quadro 5.

Quadro 5: Niimero de 6bitos (1700-1990)

Ano Homem Mul her Nurnero de Ob itos

1700-1749 40 47 87

1750-1799 47 45 92

1800-1849 74 70 144

1850-1899 80 89 169

1900-1949 79 91 170

1950- I990 36 48 84

Total 356 390 746

Entre 1700- 1990 morreram 746 pessoas na aldeia (sendo 390 mul heres e
356 hornens), dando uma media de 2.5 mortes por ano.

o perfodo de maior mortalidade foi entre 1900- 1949, nao so na alde ia,
mas tambem na freguesia e no concelho. Entre 19 17 e 1919 morreram 19 pessoas
de gripe pneumonica (doenca pulmonar), dando uma media de 9.5 mortes/ano.
Logo apos 0 surto da pneurnonica, cornecaram os de interite e sarampo: entre 1919
e 1921 morreram seis adultos de interite e duas criancas de sarampo (doenca
infecto-co ntagiosa) .

Os informadores mais idosos ainda lembram a fase dolorosa dos tempos
da Grande Guerra (1914-1918), quando, segundo eles, os gazes venenosos
provocaram a pneurnonica em Portugal, peste que vitimou milhares de pessoas .
Os gazes tarnbern atingiram as culturas : hortas, batatais e videiras de um momenta
para outro morriam; parecia ate que foram devastadas por incendios, 0 que
provocou uma escassez de alimentos e, consequenternente, a fome.

«A pneumonica [oi uma febre mu ito forte que veio pr'ai. Havia casa
que morriam todos. Eu, grafas a Deus, fui 0 unico que sobrevivi na
minha casa, mas em um mes morreram 0 meu pa i e a minha mile.
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Ravia dias que se [azia tres fu ne rais. A desgra ca era tanta qu e pedi
ram para 0 padre benzer a aldeia pra expulsar es ta peste daqui »
(Abel) .

Segundo Sournia e Ruffie (1986), a guerra nao provoca a peste, mas, com
as deslocacoes de tropas, as destruicoes e a fome, contribui para a sua propagacao.

A mortalidade na Freguesia de Arcozelo foi tao elevada que ja nao havia
mais lugar no cerniterio para enterrar os mortos e foi pre ci so arnplia-l o. 0
cerniterio foi construfdo em 1883 e antes da sua construcao os mortos eram
enterrados num espaco anexo a igreja paroquial.

«Em virtude da epidemia pneumonica estar grassando nesta fregu esia
com bastante intencidade, fa zendo com qu e no cemiterio paroquial
no acto do enterramento dos ultimos caddveres tenhiio aparecido
corpos ainda niio de todo desfeitos, viu -se 0 presidente d' esta
comissiio administrativa, na imperi osa necessidade de alargar 0

cemiterio» (Acta da Junta de 20 de Novembro de 1918).

Dizem que a desgraca nunca vem s6; alern de perder os entes queridos,
ficou mais caro sepulta-los. Neste mesmo ano, 0 pre co de cada sepultura
aumentou assustadoramente passou de 20 para 50 escudos; actualmente custa dez
mil escudos .

Os rituais da morte

«Que niio tarde que a pa z do cemiterio
venh a ate nos em todo 0 misterio»,

A morte e um rito de separacao do mundo dos vivos e incorporacao no
mundo dos mortos (Van Gennep, 1960)(6). Para os aldeoes a morte representa
apenas 0 fim do corpo ffsico , po is a parte espiritual nao morre. A alma vai para
o Purgat6rio onde sera julgada pelos seus actos terrenos e lri ficara ate ser redimida
dos pecados (perfodo de liminaridade entre a vida e a mor te) para, finalmente, ir
ficar ao lado do Senhor.

No perfodo do trabalho de campo faleceram quatro pessoas. Doi s meses
ap6s a minha chegada em Outeiro faleceu a solteira Teresa, com 68 anos de idade;
era natural de outra freguesia do concelho e morava com 0 filho Pedro. A Teresa
enquanto viva pediu ao filho para ser sepultada na aldeia onde nasceu e 0 pedido
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foi cumprido; por isso, alern da familia da nora, poucas pessoas de Outeiro fo
ram ao funeral. Em Setembro do mesmo ano faleceu a viiiva Custodia, com 82
anos; era natural de Outeiro e morava com a fi lha Elisa.

Em Janeiro de 1989 faleceram duas pessoas: a Emilia, com 86 anos de
idade - ela eo marido moravam com 0 filho Joao - e 0 Silvino, com 80 anos,
que faleceu no hospital em Lisboa mas foi velado em Outeiro como era do seu
desejo.

Na aldeia de Outeiro, logo ap6s urn falecimento, toca -se a finados 0 sino
da cape la para avisar a comunidade e em poucos minutos os alde6es ficam a sabe r
quem morreu - se a pessoa estava doente a morte ja era esperada.

Os parentes pr6ximos vao a casa do defunto para ajudar na preparacao
do ca ixao e da sala onde 0 morto sera velado. Depois que 0 caixao esta na sala,
com 0 corpo a vista, as visitas cornecam a aparecer; asperge m 0 morto com agua
-benta e dao os pesames aos membros da familia e ficam por urn curto espaco
de tempo.

Ao anoi tecer corneca a «noite da vela», ou seja, 0 velorio . A morte e urn
acontecimento que envolve a totalidade da aldeia e todas as casas te rn que estar
representadas - a morte nao e uma dor individual ou familiar, mas co lectiva;
nesta ocasiao, vigora uma forte reciproc idade de visitas (O'Neill, 1984).

Se a casa do defunto for pobre, todos os visitantes fazem donativos em
dinheiro para ajudar nas despesas do funeral. Alern disso, e ao con tra rio de
Vilari nho da Furna (Dias, 1948), em Paco e em Couto (Pina -Cabral, 1989), onde
os dor idos e que dao de comer aos visitantes, algumas pessoas trazem comi da
de casa para a familia enlutada - esta nao deve comer carne; desde a morte ate
ao dia segu inte do funeral , nao se pode acender 0 lume na casa do falecido pois
o fogo prende a sua alma . Ninguem pode dormir na casa onde esta 0 morto e as
criancas sao levadas para outras casas porque nao podem participar no vel6 rio e
no funeral. Alern das criancas, as pessoas com feridas tambern nao podem ir ao
velorio porque a ferida nao cicatriza e a mulher gravida se for ao funeral pode
abortar.

No vel6rio os visitantes e os parentes do morto reunidos chora m, rezam,
comem e bebem e conversam sobre a vida do morto e outros assuntos do quotidia
no. Fora da sala onde esta 0 defunto e da cozin ha (onde esta a famflia enlutada),
as conversas sao em tom elevado e, as vezes, ouvern-se grandes gargalhadas
quan do algue rn acaba de contar uma anedota. Na hora da «novena fune rdria»,
que se realiza duas vezes na noite, volta a reinar 0 silenc io e 0 choro . Na no
vena e rezada uma serie de oracoes pela alma do falecido .

No dia seguinte de manha toca-se 0 sino para anunciar 0 cortejo que
levara 0 caixao a capela, onde se realiza a missa de corpo presente. Depois da
missa 0 caixao e fechado e forma-se novamente 0 cortejo; afrente vai a Irmandade
de Nossa Senhora da Graca (cobra cinco mil escudos para participar do funeral) ,
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a seguir a urna, 0 padre, e a famflia do morto e os visitantes. 0 padre tern de
acompanhar 0 cortejo para nao extraviar a alma do defunto. Se uma pessoa estiver
deitada, mesmo que doente, deve levantar pelo menos a cabeca para que a alma
do morto nao atraia a sua .

Quando 0 cortejo chega ao cerniterio, a urna e novamente aberta e 0 pa
dre encomenda a alma. Depois do caixao estar na cova a maior parte das pessoas
atira urn bocadinho de terra em cima do caixao pois «sem este rito de separa
cdo, a alma segui-los-ia, ficando penada» (Pina-Cabral, 1985:70).

No final do enterro as pessoas voltam para a aldeia, os parentes proximos
ficam junto da famflia enlutada e os outros alde6es vao cuidar da vida ja que a
morte e certa.

No perfodo que medeia 0 falecimento e a missa do setimo dia nao se deve
pronunciar 0 nome do morto, porque a alma dele podera responder ao chamamen
to. Alern desta missa, sao celebradas a do primeiro mes e a do primeiro ano.

Apes a missa do primeiro ano, os dias de Todos-os-Santos e de Finados
sao a iinica ocasiao em que sao exigidas obrigacoes religiosas formais para com
os parentes falecidos. No dia de Todos-os-Santos, apos a missa, as mulheres vao
ao cerniterio para limpar e enfeitar as campas com flores e colocar velas .

«Sepulturas floridas neste dia
silo ldgrimas de vivos a sorrir.
Sil encio e voz de mortos a pedir
um calor de presenfa a campa [ria »,

No dia de Todos-os-Santos estava eu no cerniterio e algumas camponesas
alertararn-rne para urn facto muito importante: depois da meia-noite, ninguern
devera sair de casa porque os espfritos vagueiam no dia de Finados e se uma alma
penada encontrar uma pessoa aprisionara a sua alma .

A mae solteira Alzira estava particularmente assustada. Diante do tiimulo
do Silvino, dizia que Ihe perdoava e rezava pela sua alma. Porque? Eque depois
da briga com 0 Silvino, quando este tentou agarra-la em casa, nunca mais se
falaram, ele nao the pediu perdao em vida e agora ela temia que a sua alma viesse
procura-la nesta noite para the pedir perdao. Como 0 Silvino morreu com culpas,
pois deixou assuntos pendentes, nao teve uma boa morte e a sua alma estava
penada; enquanto nao resolvesse este problema a sua alma ficaria presa ao mundo
dos vivos (Pina-Cabral, 1985; Goldey, 1985).

No dia de Finados e celebrada uma missa em louvor de todas as almas .
Depois da missa forma-se urn cortejo: a frente vao as Irmandades e atras 0 pa
dre e as outras pessoas. 0 sino. da igreja fica a tocar ate 0 cortejo chegar ao
cerniterio. Af todos rezam reunidos pelas almas, 0 cortejo dissolve-se e cada urn
vai rezar pelos seus mortos.
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Quanto ao luto, 0 grau de parentesco influencia directamente no perfodo
de tempo durante 0 qual se guardara 0 «r esp ei to» , porern as regras de luto for
mal nao sao identicas nos dois sexos. As mulheres usam vestes total mente pretas
e os homens colocam apenas urn fumo na manga da camisa ou do casaco e por
apenas alguns meses; como me disse 0 Pedro, «0 luto estd no coraciio e no
comportamento e niio na roupa». Por outro lado,

«presas a uma apertada teia de relacoes de parentesco, todas elas
vinculativas em questiio de luto, niio e de admirar que as mulheres
que fazem parte deste pequeno mundo vivam permanentemente
envolvidas em vestes negras e estejam obrigadas a um comportamento
que lhes reprime impulsos naturais de vida » (Geraldes, 1979:52) .

Conclusao

Foi dito que 0 nascimento, 0 casamento e a morte mudam constantemente
a estrutura dos grupos domesticos . Assim, a laia de conclusao, apresentarei as
alteracoes ocorridas, durante 0 perfodo do trabalho de campo, no cicio de
desenvolvimento familiar de cinco fogos da aldeia de Outeiro.

Entre Abril de 1988 e Marco de 1990, nasceram cinco bebes, realizara
-se cinco casamentos e morreram quatro pessoas. Portanto, e corroborando a
evolucao de 1700 ate hoje (vide grafico 2), Outeiro seguindo este ritmo jarnais
sera uma aldeia extinta ou uma «terra que ja foi terra» (Monteiro, 1985).

Os casamentos e as mortes alteraram da seguinte maneira a estrutura dos
grupos dornesticos: em dois agregados simples, os filhos casaram e ficaram a
morar na casa paterna; passaram, portanto, para a categoria de agregado rmiltiplo
(unidade secundaria descendente na linha masculina). Em outro agregado simples,
com a morte do marido a viuva ficou s6 e a casa passou para a categoria de
isolado. Num agregado alargado (ascendente), com a rnorte da mae do marido
voltou a ser urn agregado simples. Finalmente, 0 iinico agregado miiltiplo/alargado
(unidade secundaria ascendente na linha masculina e alargamento ascendente na
linha feminina) , com a morte da mae do marido passou para a categoria de
agregado alargado.

Neste trabalho tentei analisar, conjugando dados etnograficos e hist6ricos,
os tres principais ritos do cicio de vida (baptismo, casamento e morte) de uma
aldeia rural da Beira Alta, num tonga perfodo de 290 anos. 0 cicio de desenvolvi
mento familiar esta ainda a ser acompanhado, pois, na aldeia de Outeiro as pessoas
continuam a nascer, casar e morrer ...
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Nota s

(I ) Manuel de Folklore Francais Contemporaine (1943) . Vide tarnbern sua outra obra cla ssica ,
The Rites of Passage (1960) e Victo r Turn er, 0 Processo Ritual: Estrutura e Anti-Estrutura
(1974) .

'\
(2) Nao enco ntrei em Outeiro nenhuma unidade dornestica co m indivfduos nao-parentes (cr iados,

h6spedes, inquil inos) morando juntos co m os elementos da familia.
I

(3) Frederic Le Play utiliza 0 termo cor res ponde nte de «[amilia -estirpe». Michae l Ande rso n
(1984).

(4) Os cultores do estudo dos valores nas soc iedades camponesas, principalment e mediterrfineas,
que me desculpem mas este aspecto, embora importante, nao sera abordado nest e trab alho.
Vide J. G. Peristia ny. Honra e Yergonha: Valores dasSociedades Medit erranicas (1971);
Jeremy Bois sevain . " Towards a Social Anthropology of the Medit erran ean » (1979); Mic hael
Herzfeld . " Honour and Shame: probl ems ill the comparative analysis of moral sys tems»
( 1980).

(5) Para outros criter ios , vide Salzano e Freire-Maia. Popu lacii es Brasile iras: aspectos
demograficos, geneticos e antropo logicos (1967) .

(6) Para um a abord agem mais ampla da morte, vide a obra Anthropo logie de la Mort ( 1980), ou
«Anthropothanatologie», de Loui s-Vincent-Thomas.-----
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