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PRÓLOGO – VOLUME II

La redacción de un prólogo nunca es una tarea fácil, más aún cuando se trata 

de la presentación de un libro de temática interdisciplinar y transdiciplinar en el campo 

de las ciencias sociales aplicadas. Es interdisciplinar porque los trabajos que aquí se 

presentan utilizan un amplio abanico de técnicas de investigación para investigar su 

objeto de estudio especializado. Así es común encontrar trabajos que por la técnica 

empleada podríamos pensar son propios de la Antropología y la Sociología. Sin embargo, 

por el objeto de estudio tratado nos ha parecido más pertinente situarlo en el campo 

de la Comunicación. Por tanto, hemos dado relevancia al objeto de estudio frente a la 

metodología investigadora para determinar el campo temático de cada trabajo. 

También consideramos que Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando 

Saberes e Abrindo Caminhos es un libro transdisciplinar porque los resultados de las 

investigaciones son aplicables a muy distintos campos del conocimiento; es decir, una 

investigación sobre alfabetización mediática puede muy bien ser aplicada tanto al campo 

de la Educación como a los campos de la Comunicación y la Sociología.

Sin embargo, previa labor de preparación de este prólogo hemos llevado a cabo 

una labor de análisis de contenido temático de cada uno de los trabajos aquí presentados. 

Su resultado ha sido un índice desarrollado por un metódico trabajo de selección de 

los descriptores más acordes a la temática y objeto de estudio de cada capítulo. Para 

la selección de los descriptores hemos seguido una herramienta, consensuada por la 

comunidad internacional, como es el Tesauro de la UNESCO; pues en él, se presenta 

de forma homogénea y normalizada la manera de designar cada uno de los campos 

del conocimiento. Y si bien debemos considerar toda herramienta de descripción 

como condicionada por el contexto ideológico, plasmado por sus sesgos y matices 

socioculturales, de la institución que lo edita pero que aporta un instrumento de navegación 

por las distintas materias que conforman el mapa de conocimiento de nuestro libro.

Es pues con ello que hemos procurado, de forma estructurada y sistemática, 

facultar al lector para introducirse en los heterogéneos contenidos del libro de una 

manera progresiva, armónica y lógica.

En este Volumen II se incluyen trabajos en las áreas de Políticas Públicas-

Gestión de Conflictos, Empresa-Marketing y Turismo. Se ha optado por el criterio de 

reunir materias relacionadas con el estudio del desarrollo de estrategias ligadas con 

actividades económicas.

En el campo de Políticas Públicas-Gestión de Conflictos incluimos ocho trabajos 

de investigación que tratan desde aspectos ligados con la aplicación de políticas de 



gobernanza hasta aspectos más específicos acerca de la aplicación de la gestión política 

en situaciones de riesgo y conflictos.

El segundo bloque de materias en este volumen es el referido a trabajos 

relacionados más estrictamente con las iniciativas económicas y empresariales. En este 

bloque vemos cómo las políticas y estrategias empleadas en la gestión del ámbito de lo 

público pueden ser aplicadas en iniciativas empresariales y de marketing para la creación 

de una plusvalía en el sector privado. En este campo contamos con un primer grupo de 

trabajos ligados a la gestión corporativa. En un segundo grupo veremos herramientas 

empleadas en la aplicación de políticas corporativas y conductas del consumidor que 

pueden ser de interés para la más eficaz gestión de políticas corporativas, así como 

algunos casos prácticos de análisis en este sentido. Finalmente incluimos trabajos acerca 

del marketing como producto efectivo de las políticas de gestión corporativa.

Finalmente afrontamos un tercer y último bloque de seis trabajos en el campo 

del Turismo como actividad económica específica, con prácticas eminentemente 

empresariales sin menoscabo de las implicaciones que sobre la sociedad ejerce.

Esperamos que el presente volumen de Ciências Socialmente Aplicáveis: 

Integrando Saberes e Abrindo Caminhos les resulten de interés pues busca 

proporcionar una foto fija del estado de la investigación a través de un grupo heterogéneo 

de trabajos aplicados y previamente evaluados sobre distintos temas comprendidos en 

este campo. Con ello procuramos al mismo tiempo sugerir futuras líneas de investigación 

a desarrollar a partir de los textos aquí publicados para todas aquellas personas ligadas 

a la actividad académica.

David García Martul

Universidad Rey Juan Carlos
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RESUMO: A Serra de Montemuro, no interior 
de Portugal, constitui uma zona de montanha 
económica e socialmente desfavorecida, com 
uma população escassa e envelhecida. A este 
cenário acrescem condições climatéricas 
extremamente adversas, que tornam a 
escolha por viver nesta serra num desafio 
imensurável. E há quem esteja disposto 
a enfrentar este desafio, movido por uma 
lógica de desenvolvimento comunitário 
que tem vindo a frutificar, tornando-se 
assim num interessante objecto de estudo. 
Neste trabalho, analisamos iniciativas 
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implementadas nesta zona que abrangem 
diferentes áreas, nomeadamente a da cultura, 
do empreendedorismo e da economia social. 
Estas iniciativas vão do teatro, à recuperação 
de antigos saberes na arte do burel e do 
linho, à gastronomia e ao serviço de apoio à 
3ª idade. Como principal objectivo, pretendeu-
se analisar o impacto destas iniciativas no 
desenvolvimento local, nomeadamente a nível 
directo, na criação de emprego e geração 
de rendimento, e indirecto, consubstanciado 
na capacidade de gerar externalidades 
positivas, particularmente as associadas à 
divulgação da cultura e saberes da região. 
Quanto à metodologia usada, recorreu-se à 
pesquisa documental e a entrevistas com os 
promotores e outros agentes. Os resultados 
apontam para o grande impacto positivo 
destas iniciativas, reforçando a importância, 
em termos de políticas públicas de promoção 
do desenvolvimento sustentável, do apoio 
a estas tipo de experiências capazes de 
fomentar a vida individual e comunitária, 
assegurando a sobrevivência do território.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento 
sustentável. Economia da cultura. Economia 
social. Empreendedorismo. Territórios baixa 
densidade. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT DYNAMICS 

IN THE MONTEMURO MOUNTAIN

ABSTRACT: The Montemuro Mountain, in the 
interior of Portugal, is an economically and 
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socially disadvantaged mountain area, with a sparse and aged population. In addition 
to this scenario are extremely adverse weather conditions, which make the choice to 
live in this mountain range an immeasurable challenge. However, there are those who 
are willing to face this challenge, driven by a logic of community development that 
has been fruitful, thus becoming an interesting object of study. In this work, we have 
analyzed initiatives implemented in this area that cover different areas, namely culture, 
entrepreneurship and the social economy. These initiatives range from the theater, to 
the recovery of ancient knowledge in the art of burel and linen, to gastronomy and 
the service of support for the 3rd age. As a main objective, it was intended to analyze 
the impact of these initiatives on local development, particularly at direct level, on job 
creation and income generation, and indirectly, embodied in the ability to generate 
positive externalities, namely those associated with the dissemination of the region’s 
culture and knowledge. As for the methodology, documentary research and interviews 
with promoters and other agents were used. The results point to the great positive 
impact of these initiatives, reinforcing the importance of promoting sustainable 
development in terms of public policies and to support these types of experiences, 
which are capable of fostering individual and community life and ensuring the survival 
of the territory.
KEYWORDS: Sustainable Development. Economy of Culture. Social Economy. 
Entrepreneurship. Low density territories. 

1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho2 iremos debruçar-nos sobre um território com características 

muito peculiares e sobre algumas iniciativas que sobressaem neste território pelo seu 

potencial enquanto instrumentos de desenvolvimento, com fortes efeitos em matéria 

de externalidades positivas, procurando entender a sua génese, o funcionamento, as 

ligações entre eles e o exterior, e a consequente dinamização na região.

Falamos da serra do Montemuro, que segundo Vieira (2008) se apresenta 

como um imponente maciço com vertentes abruptas, um local de inigualável beleza 

e riqueza paisagística e morfológica que, todavia, permanece uma região pouco 

conhecida. A sua imponência, associada às condições morfológicas e climáticas 

adversas, desde sempre condicionaram a fixação da população e limitaram o seu 

desenvolvimento. O autor refere um trabalho de Amorim Girão, convenientemente 

intitulado “Montemuro. A mais desconhecida serra de Portugal”, publicado em 1940, 

bem como a escassa produção de teor geográfico sobre esta área de montanha do 

Portugal Central. 

2  Foi apresentada uma versão preliminar ao 27º  Congresso da Associação Portuguesa de Desenvolvimento 
Regional (APDR), em Setembro 2020, Angra do Heroísmo, Açores, Portugal.
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Figura 1: Localização geral da Serra de Montemuro. 

Fonte: Azevedo et al. (2009) 

O Sítio Serra de Montemuro (PT CON0025) é um dos 60 Sítios da Lista Nacional de 

Sítios da Rede Natura 2000 e de acordo com Marta-Costa et al., (2013) é limitado a Norte 

pelo Rio Douro, a Oeste e a Sul pelo Rio Paiva e a Este pela Ribeira de Balsemão que, tal 

como o Rio Bestança, nasce no interior da área (figura 1). Incorpora parte dos concelhos de 

Castro Daire (50%), Cinfães (35%), Resende (17%), Lamego (15%) e Arouca (3%). 

Quanto às iniciativas a analisar, estas foram identificadas pelo conhecimento 

prévio do território e são frequentemente citadas por atores institucionais, meios de 

comunicação social e trabalhos científicos já desenvolvidos, embora normalmente numa 

perspetiva mais histórica e etnográfica. 

Referimo-nos às Capuchinhas, uma cooperativa resultante da resiliência 

e empreendedorismo no feminino na salvaguarda dos saberes e tradições locais, 

associadas a um design arrojado; ao Teatro, uma inesperada manifestação cultural; e à 

Associação de Artesãos do Montemuro com a sua Cooperativa de Artesãos, que para 

além da promoção, incentivo e divulgação do artesanato local, procedeu à recuperação, 

com muito sucesso no seu restaurante, da gastronomia local, para além de prestação de 

serviços de apoio social. 
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As actividades estudadas neste trabalho estão localizadas em dois locais da serra 

de Montemuro: a aldeia de Campo Bem-feito e o lugar de Mezio, ambas do concelho de 

Castro Daire, distrito de Viseu, na região Centro (NUT II), e inseridas na sub-região Dão/

Lafões (NUT III).

A Aldeia de Campo Benfeito pertence à união de freguesias de Gosende e é 

uma aldeia típica de montanha, classificada como Aldeia de Portugal, contando com 

426 habitantes no total da freguesia, à data dos censos 2011 (sendo que em 1991 se 

registavam 691 residentes, ou seja uma perda 38% da população em 20 anos, segundo 

dados do Portal do INE, (n.d.)). Aqui se situam as “Capuchinhas do Montemuro”, bem com 

a outra iniciativa visada, o Teatro de Montemuro. 

As duas outras actividades estudadas, a Cooperativa dos Artesãos do Montemuro 

e a Associação Etnográfica e Social do Montemuro estão situadas a poucos quilómetros 

de distância, no local do Mezio. O Mezio está integrado na actualmente denominada 

União das Freguesias de Mezio e Moura Morta, mas à data do referido último censos, 

2011, ainda era uma freguesia autónoma e contava com uma população de apenas 484 

habitantes, menos 9% que em 1991 (PORTAL DO INE, n.d.). Ambas as freguesias possuem 

um valioso património natural, cultural e edificado, merecendo especial atenção as artes 

e os ofícios tradicionais, nomeadamente o artesanato em linho, lã e burel, a gastronomia e 

várias atividades assentes nos seus recursos naturais, como os sugeridos pela “Rota da 

Água e da Pedra das Montanhas Mágicas” (ADRIMAG, 2017). 

2 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL

Em matéria de enquadramento conceptual, estarão aqui presentes várias 

temáticas, embora em maior ou menor grau em cada uma das actividades, como o 

Empreendedorismo, cujo expoente máximo nestas iniciativas poderá talvez ser detectado 

nas Capuchinhas de Montemuro; a Cultura, também transversal a todos mas com particular 

ênfase no Teatro e nas actividades artesanais da Cooperativa, bem como na gastronomia; 

e por fim a Economia Social, particularmente visível no trabalho da Associação. 

Identificadas as áreas temáticas dominantes, iremos proceder a uma breve 

referenciação teórica, feita de uma forma particularmente sucinta e necessariamente 

incompleta dada a complexidade e variedade dos temas. 

2.1 EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO

A concepção de empreendedorismo é muito heterogênea, indo em geral bastante 

mais longe do que simplesmente entender empreendedorismo como qualquer tentativa 

https://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=145:uniao-das-freguesias-de-mezio-e-moura-morta&amp;catid=25:municipio&amp;Itemid=154
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de criação de um novo negócio ou novo empreendimento. Autores, como Slevin e Covin 

(1990) apontam a capacidade para correr riscos e proactividade, bem como a iniciativa 

para realizar ações e obter resultados. Souza e Lopez Júnior (2011) realçam que mais do 

que a aquisição de conhecimento, é o aprender a aprender, a ser, a fazer e, principalmente, 

a conviver. E neste sentido do conviver, traduzido livremente por trabalho de equipa, irá 

o conceito apresentado por Miranda et al. (2020) quando referem que qualquer pessoa, 

em algum momento pode encontrar uma oportunidade e a capacidade de a transformar 

num negócio lucrativo, depende de um conjunto de fatores, sendo essencial entender 

as características de cada um e trabalha-las para criar valor. Acrescentam que um 

empreendedor não deve ser um talentoso super-homem que reúna em si próprio todas 

as competências necessárias ou que crie, desenvolva e consolide um negócio lucrativo 

sozinho. Hoje em dia, as competências necessárias para o sucesso devem ser conjugadas 

e o trabalho em equipa permite uma maior complementaridade de competências, e 

proporcionando o enriquecimento do projeto com outras perspetivas e partilha de risco. 

Independentemente desta heterogeneidade conceptual, se adoptarmos uma 

perspectiva clássica de crescimento, com base no modelo de mercado e apoiada 

na importância dos factores de produção, a relação entre o empreendedorismo 

e o desenvolvimento, pela via instrumental do crescimento, torna-se consensual. 

Efectivamente, e na medida em que o empreendedor é um potencial criador de riqueza e 

emprego, este pode tornar-se, por este meio, um ator de desenvolvimento. 

Já Schumpeter e Backhaus (2006) sublinharam a importância da capacidade 

empreendedora como fomentadora de mudanças económicas e geradora de empregos, 

vinculando empreendedorismo à inovação. E, nesse sentido, referiam o ator social 

que empreende de forma inovadora como o principal propulsor do desenvolvimento 

económico, colocando ênfase na característica principal de inovar, sejam novos produtos, 

serviços, mercados ou uma nova fonte de matéria-prima.

Muitos outros autores apresentaram estudos empíricos sobre a relação entre o 

ato e o processo de empreender e o desenvolvimento, como, a título de exemplo, os 

publicados em Carvalho et al. (2015). 

2.2 DESENVOLVIMENTO E CULTURA 

As ligações entre cultura e desenvolvimento tem sido objecto de reflexão 

crescente de vários autores. Como relata Burity (2007), com o advir dos anos 90 e muito 

fruto dos trabalhos promovidos por organismos internacionais, a cultura surge como um 

“sinal incontornável de singularidade, a sugerir uma multiplicidade de caminhos para o 
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desenvolvimento” (BURITY, 2007: 58). Mais tarde, ocorre uma dupla descoberta: se, por 

um lado os projectos de desenvolvimento são tão mais eficazes quanto mais integrarem 

e interagirem com a cultura local – ou seja, a inevitável necessidade de considerar 

o contexto cultural nas políticas públicas de intervenção para o desenvolvimento; por 

outro, a descoberta de que a sustentabilidade dos projectos passa pela participação dos 

actores mais diretamente interessados. E chega-se ao séc. XXI com a clara noção de que 

a cultura não é apenas uma condicionante do processo de desenvolvimento, mas sim um 

factor fulcral do mesmo, constatação reforçada pela importância das indústrias culturais, 

do lazer e do turismo nas sociedades contemporâneas. 

Também Bayardo (2007) aponta o instrumentalismo das políticas culturais, que 

veem a cultura como um meio para alcançar outros fins, nomeadamente económicos, e a 

importância do conhecimento, dos saberes e da produção colectiva intelectual e da sua 

apropriação privada nos processos de valorização da economia actual. 

E já Nurse (2006) referia a cultura como o quarto pilar do desenvolvimento 

sustentável, afirmando que “the standpoint is premised on the view that sustainable 

development is only achievable if there is harmony and alignment between the objectives 

of cultural diversity and that of social equity, environmental responsibility and economic 

viability” (NURSE, 2006: 33).

Também instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU), em 

particular pela sua agência especializada para o sector, a UNESCO, que afirma que “só 

uma abordagem do desenvolvimento centrada no ser humano e baseada no respeito 

mútuo e diálogo aberto entre culturas poderá produzir resultados duradouros, inclusivos 

e equitativos (UNESCO, n.d.). 

A cimeira da ONU (2015) que definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), no âmbito de agenda com vista à erradicação da pobreza e ao 

desenvolvimento à escala global até 2030, evidencia o papel da cultura neste processo. 

Este destaque tem sido reforçado em vários trabalhos, nomeadamente o da UNESCO 

(2018) relativo ao repensar as políticas culturais, onde se estabelece como um dos 

objetivo, “ integrar a cultura nos marcos do desenvolvimento sustentável”, reconhecendo 

a complementaridade dos aspectos económicos e culturais do desenvolvimento 

sustentável e de modo a contribuir em particular para o ODS 4 – Educação de Qualidade; 

o ODS 8 – Trabalho decente e crescimento económico e o ODS 17 – Parcerias e meios de 

implementação (UNESCO, 2018: 167-187).

Quanto à União Europeia, e apesar de cada Estado-Membro (EM) ser responsável 

pelas suas próprias políticas para o sector cultural, há um reconhecimento institucional da 

importância dos sectores culturais e criativos para a coesão e para o desenvolvimento, em 
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particular após 2008, com apoios efectivos à concretização destas políticas de cada EM. 

A Comissão Europeia apoia os desafios comuns, como o impacto das tecnologias digitais, 

a mudança dos modelos de governança cultural e a necessidade de apoiar os setores 

culturais e criativos na inovação (Comissão Europeia, sítio oficial, n.d.). E dedica especial 

atenção à importância da cultura nas áreas não urbanas e afectadas pelo despovoamento, 

como patente no recente documento apresentado (EUROPEAN UNION et al., 2020).

Posto isto, parece consensual que o desenvolvimento sustentável deve priorizar, 

para além do equilíbrio ambiental, justiça social e da eco-eficiência, a identidade cultural, 

entendendo-se que o desenvolvimento da sociedade assenta em valores e instituições 

específicas da sua cultura.

Em termos empíricos um dos grandes desafios encontra-se na avaliação do impacto 

da cultura no desenvolvimento, associada às dificuldades à natureza dos bens culturais 

que exigem uma revisão dos pressupostos económicos tradicionais (nomeadamente na 

aplicação do princípio da utilidade marginal decrescente, pela frequente intangibilidade, 

insubstituibilidade, e a natureza de bens públicos que origina, entre outros, falhas de 

mercado), e uma consequente dificuldade de valorização, acrescida da existência de 

externalidades, e à complexidade da medição dos efeitos não captados directamente 

pelo mercado, como salienta (REIS, 2007: 19), ironicamente resumindo esta problemática 

como “ medindo o imensurável”.

2.3 ECONOMIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

Certamente que a relação estreita entre economia social e desenvolvimento será 

a mais intuitiva de todas as temáticas abordadas, e portanto, a que menos necessitará de 

justificação, em termos de conteúdo. 

Por conseguinte iremos apenas referir que a ação da economia social se efectua 

normalmente através de um conjunto de entidades, que apesar de terem uma existência 

remontando ao século XIX, e ligadas a movimentos de associativismo operário e de 

solidariedade, só depois do trabalho de Delors e Gaudin (1979) é que se desenvolveu 

interesse científico pelo tema. Os autores invocaram a importância de “un troisième 

secteur”, pretendendo denominar um conjunto heterogéneo de entidades, como 

associações, cooperativas e outras entidades com um posicionamento social e objectivos 

distintos das enquadradas no sector privado dito lucrativo e no restante sector público. 

O terceiro sector seria como um espaço intermédio entre a intercessão do Estado, 

do mercado e do sector informal, no entendimento de Evers (2000). Nas palavras de 

Lipietz (2001), este terceiro sector corresponderia à intercepção da economia social com 
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a economia solidária. Circulam, assim, conceitos como os de economia social, economia 

solidária, terceiro sector, que autores como Defourny e Develtere (1999) associam à 

clivagem escola francesa/anglo-americana, ligando à francófona a problemática da 

economia social e solidária, e à anglófona, o sector das organizações não lucrativas ou 

voluntárias. Anheier e Salamon (2006) aprofundaram esta clivagem e para além da noção 

francesa de economia social, relembram a noção do associativismo italiano, a tradição 

do princípio de subsidiariedade alemão e a tradição britânica de caridade e voluntarismo. 

Mas, se em termos conceptuais existem opiniões algo díspares sobre os conceitos, 

havendo quem destaque a componente mais normativa dos objectivos ou a componente mais 

funcional, na prática parece não restar dúvidas da importância destas iniciativas de apoio 

social no desenvolvimento, tal como entendido nos dias de hoje. Vários estudos empíricos 

comprovam o impacto real destas iniciativas, como a título de exemplo Ramos (2006) e 

Sequeira e Diniz (2013) em zonas de baixa densidade em Portugal, ou Santos (2017) no Brasil. 

Concluindo, recorremos a Drucker (2006:439), que quando confrontado com a 

questão de quem cuida das tarefas sociais numa sociedade do conhecimento, afirma 

que a resposta certa não é nem o governo, nem a empresa, mas sim “um sector social, 

novo e independente para executar múltiplas tarefas, em nome do bem comum e da 

coesão social”. A economia social tornou-se, pois, uma dimensão incontornável em 

matéria de desenvolvimento.

3 OBJECTIVOS E METODOLOGIA

O principal objectivo consistiu no apuramento do impacte económico e social 

das iniciativas locais previamente identificadas. Para além dos efeitos directos em 

matéria de rendimento e emprego, procurou-se igualmente indagar sobre os indirectos, 

nomeadamente em termos de externalidades positivas geradas pelas actividades.

Com vista ao cumprimento dos objectivos mencionados, a metodologia, apoiada 

em Albarello et al. (2005), Hill e Hill (2012), baseou-se, pois, em abordagens de estudos 

de caso, recorrendo-se à pesquisa documental, a várias visitas aos locais e iniciativas 

em análise, feitas quer anteriormente com alunos no âmbito de visitas de estudo, quer 

posteriormente a título individual, e à técnica da entrevista. 

A pesquisa documental foi feita predominantemente com base em recursos 

disponíveis on-line, nomeadamente bases de artigos científicos e nos sites institucionais, 

bem como informação divulgada na imprensa. E naturalmente, a trabalhos já realizados 

sobre a área como os de Rebelo et al. (2007); Pato e Figueiredo (2017). Os entrevistados 

foram os indicados pelas instituições, em função da sua disponibilidade. Foram realizadas 
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12 entrevistas, em Julho de 2020. O guião das entrevistas resultou da revisão da literatura 

e do conhecimento do local. 

4 RESULTADOS

As Capuchinhas

Preservamos o passado, reinventamos tecidos e padrões, damos cor à lá com 
tintos naturais e criamos peças adequadas aos tempos modernos.

CAPUCHINHAS CRL, n.d.

As Capuchinhas são uma cooperativa - Cooperativa Capuchinhas CRL - fundada 

nos anos 80 e composta por mulheres, seis na actualidade, que numa antiga escola à 

porta da aldeia de Campo Benfeito produzem vestuário em burel, linho e lã, em teares 

manuais e métodos tradicionais. A denominação da cooperativa vem de “Capucha”, a 

capa usada pelos pastores para se protegerem contra a inclemência do frio e da chuva. 

Apesar de apoiadas em toda uma tradição produtiva, as peças elaboradas são de design 

contemporâneo, contando com o apoio de estilistas (figura 2). 

As coleções originais, em linho no Verão e em lã e burel no Inverno, são 

desenvolvidas anualmente e divulgadas através de um catálogo e são colocadas à venda, 

para além da própria oficina, também em lojas artesanais e divulgadas em feiras do 

sector, como a Feira Internacional do Artesanato (FIA), a maior feira de multiculturalidade 

que ocorre na península ibérica e a segunda na europa. 

Figura 2: Peças design moderno, feitas por processos e materiais tradicionais.

Fonte: autores
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Entrevistadas várias cooperantes, numa conversa fluente na própria sala de 

confeção foi possível apurar informações adicionais que nos permitiram aprofundar o 

conhecimento com vista a indagar do impacto económico e social da iniciativa.

A cooperativa tem um volume de negócios médio de 40 mil euros, na sua maioria 

(75%) vestuário, correspondendo a parcela restante à venda de acessórios, como 

sacos e souvenirs. Vendem mais de 80% directamente na loja na aldeia, ou pelos meios 

próprios on-line, cerca de 15% através de revenda em outras lojas, e as exportações tem 

um peso na ordem dos 5%, com um mercado muito específico, o mercado japonês. São 

afectadas pela sazonalidade, sendo o primeiro semestre significativamente mais fraco 

relativamente ao segundo. 

A referir que os preços finais de venda das peças não são acessíveis à maioria 

dos consumidores nacionais, mesmo com margens muito pequenas, dada o baixo nível 

médio de rendimento per capita português, por um lado, e por outro, a morosidade do 

processo de fabrico, a fortíssima componente manual e o custo dos inputs.

Como apoios, contam com o da Câmara Municipal que lhes cede o espaço, a 

referida antiga escola primária onde estão instaladas, bem como transporte para feiras 

de divulgação. Do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património 

(CEARTE) obtém formação, através de ações pontuais organizadas pela Associação 

Etnográfica e Social do Montemuro, adiante referida. Mais recentemente recebem turistas 

provenientes de um circuito organizado pela Câmara Municipal. 

Em matéria de custos, os mais significativos prendem-se com os custos com 

o pessoal: conseguem manter 4 postos de trabalho, permanentes, com remunerações 

próximas do salário mínimo nacional. Tratando-se de habitantes da aldeia, acredita-se 

que a maioria destes salários são despendidos na região.

Contrariamente, as matérias-primas são obtidas em fornecedores nacionais, mas fora 

da região: a lã vem da Serra da Estrela, o linho de Arco de Baúlhe e o burel de Seia. Apenas os 

tintos para acabamentos, como o cardo, são obtidos a partir de plantas autóctones. 

Como constrangimentos, referem a importância de obter um tratamento fiscal 

diferenciado, nomeadamente em matéria de IVA. A actual taxa de 23% é uma enorme 

sobrecarga no preço do produto final, que como dito anteriormente, é bastante elevado. 

De igual forma, argumentam a dificuldade no pagamento das contribuições para a 

segurança social.

Apesar de dotados de excelentes acessos pela rede viária, a rede de infraestruturas 

de comunicação apresenta enormes deficiências, com graves deficiências ao nível de 

sinal de internet e telemóvel. 

Como oportunidades, é apontado o facto da aldeia de campo Benfeito integrar a 

rede das “aldeias de Portugal” e a existência de vários alojamentos rurais com significativas 
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taxas de ocupação (6 na aldeia e 2 na aldeia de Codeçal). Também os percursos de 

natureza e projectos de investigação como o da borboleta azul e da orvalhinha, que 

trazem gente e servem de inspiração criativa. Por fim, foi referida uma nova origem de 

turistas, os provenientes do circuito da EN2, que tem proporcionado um notável fluxo 

crescente de clientes e divulgadores.

4.1 O TEATRO REGIONAL DA SERRA DO MONTEMURO

Mesmo tendo-se presente toda uma história de práticas de animação sociocultural 

nas aldeias do interior de Portugal, não deixa de ser surpreendente encontrar um teatro 

numa pequena povoação como a de Campo Benfeito. A surpresa reside no facto da 

maioria destas práticas terem há muito terminado, com a desertificação e envelhecimento 

das aldeias, o que despertou interesse em conhecer a razão não apenas da existência, 

mas em particular do dinamismo revelado e o impacto desta iniciativa no território onde 

se encontrado inserido (figura 3).

O enquadramento é único. Ir ao teatro por estes dias, ver um espetáculo do 
Festival Altitudes é ir visitar uma paisagem portuguesa única. A experiência 
da imaginação cruza-se, entre o cenário natural e humano da aldeia de Campo 
Benfeito – pequena aldeia com 50 habitantes na serra do Montemuro, em 
plena Beira Alta – e as propostas artísticas, que introduzem uma interrupção 
da vivência contemporânea daquele património cultural e edificado. …. Naquele 
recanto do país, há lugares a visitar que dizem também desse mundo por inventar 
que permite enganar o fim…

Galhós (2018), Jornal Expresso, 11-08-2018

Figura 3: No meio do nada, eis que surge um teatro.

Fonte: autores
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O Teatro Regional da Serra do Montemuro (TRSM), nascido do inconformismo 

perante a da ausência de actividades culturais e a falta de oportunidades de um grupo 

de jovens desejosos de se fixar na terra e impulsionados por uma iniciativa liderada pelo 

britânico Graeme Pulleyn, voluntário no Institute of Cultural Affairs, conta com cerca de 

30 anos de actividade, de acordo com o site oficial do teatro (TEATRO REGIONAL DA 

SERRA DO MONTEMURO, n.d.).

Construído com colaboradores provenientes de várias partes do mundo, em 

particular os oriundos do Reino Unido e assumido o caracter de uma companhia itinerante, 

os espetáculos nascem de um processo colectivo democrático que envolve todos os 

intervenientes aos vários níveis, com uma identidade artística criada com base nas 

vivências rurais, e principalmente através da partilha humana promovida pela companhia.

As entrevistas com responsáveis pelo teatro sublinharam a importância da criação 

artística, em particular nos últimos 10 anos, realizando uma média anual de 100 a 120 

espetáculos itinerantes. A par destes espetáculos. a companhia promove outros trabalhos, 

nomeadamente junto do jovem público das escolas da região, procurando temáticas que 

permitam múltiplos trabalhos em áreas diversas, como por exemplo o realizado com o 

tema “água”. Estima-se que 80% do trabalho seja realizado fora da estrutura física do 

teatro localizada na aldeia.

Na referida estrutura ocorrem produções como os “Serões da Aldeia” e também 

o “Festival Altidudes”. Este festival arrancou em 1998 como uma troca de espetáculos 

entre companhias, oferecendo actualmente uma variedade de expressões, desde 

teatro, concerto, dança, exposições, conferências e ciclos de cinema, esgotando quase 

diariamente os 200 lugares disponíveis, com gente proveniente propositadamente de 

Lisboa, do Porto, de Viseu, Castro Daire, Lamego e de muitos outros locais. 

Este sucesso deve-se ao equilíbrio entre novas propostas e nomes amplamente 

reconhecidos e à qualidade inquestionável da programação e a inigualável situação 

geográfica que fazem do Festival Altitudes uma referência na programação cultural e 

artística a nível nacional.

A este propósito cita-se a Fernando Tordo “…São pessoas que vêm não se sabe 

de onde” confessou, no concerto de encerramento da edição de 2018, surpreendido com 

a inusitada localização geográfica do festival, mas também com a quantidade de público 

que frequenta os espetáculos (FESTIVAL ALTITUDES – TEATRO REGIONAL DA SERRA 

DO MONTEMURO, n.d.).

Envolvendo um orçamento de cerca de 317 mil euros, as receitas são provenientes, 

na sua maioria (50%) do financiamento do Estado Central via Ministério da Cultura. 

Segue-se cerca de 25% dos municípios e outros 25% restantes de receitas de bilheteira. 
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O Teatro do Montemuro assenta numa equipa permanente de sete pessoas, a 

tempo inteiro, a que se acresce mais 5 a 6 pessoas por tarefa. As actividades absorvem 

a grande a maioria dos custos (70%), sendo os restantes 30% relativos à estrutura física.

Os custos são retidos maioritariamente na região, pois é onde reside o pessoal 

fixo, bem como cerca de metade dos fornecimentos de serviços. Registamos uma especial 

preocupação em comprar no local, de forma a garantir a continuidade do abastecimento 

aos restantes moradores da aldeia.

Em matéria de outros impactos positivos indirectos na região, foi-nos mencionada 

a divulgação da aldeia, melhoria da qualidade de vida e a atração/fixação de novos 

habitantes, quer de emigrantes “filhos da terra”, que regressam, quer de pessoas que se 

apaixonam pelo local. Também o alojamento rural tem florescido. 

Quanto a dificuldades, para além das claras e muito específicas lacunas que 

se registam, como a falta de locais de restauração e de cafés enquanto espaço de 

partilha, e as falhas nas comunicações via rede móvel (tal como já tinha sido referido 

pelas Capuchinhas, mas que estão em vias de ser ultrapassadas com a instalação de 

uma antena), os desafios do Teatro do Montemuro passam também pela contratação de 

colaboradores e a sua permanência na aldeia. 

É nos referidos que as mais importantes dificuldades são as claramente associadas 

ao interior. Ou seja, a necessidade de se encarar o interior com uma potencialidade e não 

apenas a questão da sobrevivência do território, potenciando condições de permanência 

dos jovens e famílias no território com apoios efectivos e sendo indispensável uma 

estratégia clara de criação de emprego. 

4.2 A ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA E SOCIAL DO MONTEMURO 

A Associação Etnográfica e Social do Montemuro (AESM) nasceu em 1978, 

por iniciativa de uma professora natural do Mezio, com o objectivo do levantamento 

do património cultural, pesquisa documental e para a sensibilização da população do 

Mezio para a importância da conservação do património cultural, de forma a evitar o 

desaparecimento de materiais e tradições tão típicas e únicas desta região.

Recolhido um espólio de diversas peças de artesanato em lã, linho, algodão, 

farrapo, a palha, a silva, o junco, e a tamancaria, o mesmo encontra-se disponível para o 

público através de uma exposição permanente. Nessa exposição poder-se-á observar o 

ciclo do linho, teares manuais em laboração, bem como a medicina caseira e a recriação 

de espaços de vivência, como uma cozinha e um quarto. 

É igualmente possível adquirir peças de artesanato produzidas pela cooperativa 

de artesãos, bem como mel, chás e demais produtos regionais, estimando-se um volume 

médio de vendas em cerca de 20 mil euros ano.
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A principal forma de divulgação dos produtos é feita pelo “passa palavra” do 

cliente e por divulgação através das entrevistas e reportagens da comunicação social. 

As visitas à exposição, cerca de 100 a 150 visitantes por mês, também constituem um 

importante atractivo.

A associação procedeu a um levantamento de receitas de pratos tradicionais da 

região, disponíveis para degustação na unidade de restauração explorada pela associação. 

Actualmente a AESM concretiza os seus fins etnográficos e sociais através do 

Museu Etnográfico Dolores de Jesus; Cooperativa de Artesãos do Montemuro; Bar/

Restaurante Cozinha Típica do Mezio; Grupo de Cantares, Danças e arte de Bem Falar 

do Montemuro- Mezio; Serviço de Apoio Domiciliário (Associação Etnográfica e Social do 

Montemuro, n.d.). Destas iniciativas, iremos destacar:

Bar/Restaurante Cozinha Típica do Mezio – arrancou em 1987, como uma 

pequena unidade, mas a elevada procura exigiu uma ampliação de instalações que agora 

permitem uma capacidade de 150 pessoas. Pratos de cozinha típica, como o “arroz de 

feijão com salpicão”, ou cabrito assado no forno, justificam o sucesso.

Neste momento dá emprego a 10 pessoas a tempo inteiro. De acordo com a 

acta associada às últimas contas divulgadas pela associação (Associação Etnográfica 

e Social do Montemuro, 2019), no ano 2018 a valência Bar/Cozinha Regional apresentou 

resultados positivos de quase 68 mil euros.

No âmbito do trabalho de campo apurou-se que serve uma média diária de 

100 refeições. E se durante a semana como cliente tipo predominam os trabalhadores 

(nomeadamente das eólicas e das barragens), no fnal da semana reinam os turistas, 

provenientes das mais variadas partes do país, que se deslocam propositamente. Há 

inclusivamente, clientes de Lisboa e até do extremo do país, Vila Real de Santo António.

Serviço de Apoio Domiciliário – é uma das últimas valências a ser criadas pela 

associação, a funcionar desde 2006. Fruto da consciencialização da situação em que 

viviam tantas pessoas de idade avançada, com carências variadas e em isolamento social, 

numa região de elevado número de emigrantes, o seu raio de ação ultrapassa a União de 

Freguesias do Mezio e Moura- Morta, abrangendo freguesias limítrofes. 

Os serviços básicos prestados passam pela entrega no domicílio de 4 refeições, 

em dias úteis; tratamento de roupa; higiene habitacional; higiene pessoal e cuidados de 

imagem. A estes serviços básicos adicionam uma panóplia de serviços complementares, 

nomeadamente refeições para além dos dias úteis, transportes e acompanhamento, 

prestação de pequenos serviços, apoio na medicação e actividades de animação. 

Com um quadro de pessoal de 7 trabalhadores, dispõe de 1 técnica de serviço social 

e 6 auxiliares. Segundo o já referido relatório de contas mais recentemente disponibilizado, 

os custos com estes trabalhadores são cerca de 63% dos custos totais da actividade. 
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As receitas são provenientes de subsídios estatais (60%) e os restantes resulta 

da contribuição dos utentes. 

Ainda de acordo com a mesma fonte, presta apoio a uma média mensal de 27 utentes, 

com um custo por utente de 412 euros mês, tendo-se estimado a contribuição média de cada 

utente de cerca de 162 euros por mês. Naturalmente que apesar do apoio estatal, trata-se de 

uma atividade deficitária, sendo o défice compensado pelas receitas do restaurante.

4.3 A COOPERATIVA DE ARTESÃOS DO MONTEMURO

A Cooperativa de Artesãos do Montemuro trabalha desde quase 40 anos no 

levantamento, recolha, conservação e divulgação do património cultural e natural da região 

de Montemuro em conjunto com a AESM, tendo sido criadas praticamente ao mesmo tempo. 

A cooperativa tem neste momento 12 cooperantes, na sua maioria mulheres, são 

artesãos do linho, burel, lã e trapo e dispõe de 2 funcionárias que divulgam e comercializam 

os produtos nas instalações da associação (figura 4). 

Os artesãos entregam o produto do seu trabalho, recebendo de imediato a 

correspondente remuneração. As matérias-primas utilizadas, nomeadamente o linho e a 

lã, são de origem nacional, mas de fora da região.

Tal como referido para outras actividades artesanais, estas entidades encontram 

muitas dificuldades, nomeadamente na realização do valor das quotas, na carga fiscal dos 

produtos finais e nas burocracias. As margens muito apertadas não permitem formas de 

venda como “à consignação”, nem investimentos na divulgação, em particular pela internet.

Figura 4: Tear tradicional da cooperativa e na associação.

Fonte: autores
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Como aspectos positivos, foi salientado a conexão entre as várias actividades 

da cooperativa e da associação, em particular a atractividade do restaurante e o seu 

potencial efeito na venda dos artigos artesanais.

A expansão do turismo rural, quer a já existente (exemplo da Casa do Arco) como a 

que se prevê que venha abrir num futuro próximo (Casa Tomé), criam muitas expectativas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste trabalho confirmam o que os estudos teóricos referenciados 

apontam, nomeadamente que a cultura, o empreendedorismo e a economia social podem 

constituir motores efectivos do desenvolvimento. 

A partir do levantamento documental e das entrevistas realizadas com os 

promotores destas iniciativas, foi possível apurar que as actividades analisadas 

detém todo um historial de sobrevivência - mais de trinta anos – e que num contexto 

profundamente adverso, mais do que simplesmente resistir, cresceram e intensificaram o 

seu relacionamento, fortalecendo-se mutuamente.

Postos de trabalho criados e mantidos, uma dinâmica económica crescente com a 

consequente geração de rendimento, a manutenção e divulgação da cultura e dos saberes 

e sabores tradicionais, bem patente em particular no caso da Cooperativa dos artesãos e da 

Associação, a par de uma dinâmica de inovação ao nível dos produtos, particularmente visível 

nas Capuchinhas, ao trabalho no campo social com todo o apoio gerado pela Associação e 

para espanto de todos os que assistem, o notável trabalho da companhia de Teatro. 

E sobretudo, o manter de população num território de tão baixa densidade 

populacional, com todas as consequências positivas e muito significativas para a 

sustentabilidade territorial. 

Convirá realçar a importância do todo em relação às partes e o inter-

relacionamento: sem o restaurante da Associação, certamente que a atractividade da área 

diminuiria; sem o Teatro, a área continuaria desconhecida para uma larga e jovem faixa 

de frequentadores; sem as Capuchinhas e sem os Artesãos, perder-se-ia uma identidade; 

sem a Associação, a população envelhecida ficaria sem qualquer apoio. Ou seja, para 

além dos efeitos directos destes empreendimentos, apercebemo-nos facilmente das 

fortíssimas externalidades geradas por estas entidades.

A estas iniciativas estão a juntar-se outras, nomeadamente no campo do 

alojamento local e do turismo associado a percursos de natureza. 

Em matéria de desafios específicos, resumimos citando uma nossa interlocutora 

do teatro de Montemuro: “toda uma estratégia no território tem implicações claras nas 
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microempresas / empresas do território. Não são os nossos desafios, são os desafios de 

um território”. 

E na resposta a estes desafios, as políticas públicas de apoio a estas iniciativas 

têm sido muito importantes, particularmente visível no Teatro e na componente social da 

Associação etnográfica, registando-se uma maior autonomia relativamente aos mesmos 

nas Capuchinhas e um menor apoio relativo na cooperativa de artesãos, a necessitar de 

ser reforçado.

Cremos, pois, ser importante aprofundar mais este estudo caso, apontando-

se, como trabalho futuro, a referida avaliação do impacto não captado pelo mercado, 

não só destas iniciativas, mas provavelmente para um território mais lato, mas com um 

denominador comum: a Estrada Nacional nº 2, referenciada por alguns dos entrevistados 

como o mais recente factor de atractividade do território. 

Será pois certamente possível, após este estudo inicial, avançar para um estudo 

mais aprofundado, através de um projecto de investigação envolvendo vários stakeholders 

que permitirá propor um reorientação e reforço dessas políticas públicas de apoio ao 

desenvolvimento sustentável com vista a uma maior eficiência e eficácia.
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