
REFLEXOES E SUGESTOES SOBRE A
ORIGEM DA <<JUGADA>> I

,O antiquissimo tributo cla jugada ocupou sempre no direito por-
tugues um lugar de enorme import5.ncia. Anteriormente a . reorgani-
zaQ.ao fiscal do lilieralistuo era ele um dos principais direitos que se
pagavam em razao da terra e a &1e estava sujeita a maioria dos pre-
dios rusticos do reino 2. As C)rdenaQoes do Reino 3 definiam a ju-
gaoda como sendo "um direito real que os reis destes reinos antiga-
mente ordenaram quire lhes fosse pago ~em terras em clue especial-
rtaente para si o reservararn ao tempo qua aos moradores e povoa-
dores delas deram seus forais, o qual direito ordenaram que somen-
te se pagasse de trigo, milho, viiiho e linho. E a quantidade que ge-
ralmente da dita jugada use ha de pagar e que qualqtter lavrador
ode cada jugo de boil, com que em terra jugad,eira lavrar, ha de pa-
gar um moio de trigo, K,u de milho, de qualquer que semear . . . E do,
vinho +e linho. . . se pagara, o oitavo, salvo onde pelos forais for de-
terminado que se haja de pagan em outra maneira".

A-pesar-dos esfor~.os dalguns investigadores no santido de es-
clarecer o problema historico da jugada 4, muitas e graves

r I:ste trabalho foi lido, sob a forma de comunicaqao, numa das ses-
soes da Sesnana de Historia del Derecho que se realizou em Madrid era
abril de zgaz .

a Ricardo Raimundo Nogueira, PrelecC&"es de dircito pfblico. Coim-
bra, 1858, pfig. 182.

3 Ord. PilipiKas, 11, 33 (-- Man ., 11, T6) .
q, t-Ierculano, Hist . de Portugal, III, ~Y.u rd. (1858), Ding- 363 e TV

(1853), 09s. 331 c 4w, afastando-se da opinido corrente, stxstentott que
a jugada cra "a caracteristica dos casais convertidos de reguengos em forei-
ros" . Contra : Andrade Saraiva, hst2tdo laistorico s6bre a propriedade ferrito-
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continuum sendo as ddvidas que em torno dele se acumulam, como,
de resto, sucede com tantos outros tributos deste periodo ; e pods:
setn receio afirmar-se que, se por utn lado se nao utilizaram ainda
convenientemente todas as fontes 5, por outro lado as questdes nem
sempre teem sido postas coin o necessario rigor, e anal se fez ainda
intervir no assunto o ,precioso instru.mento do direito comparado.

Ao abordar n.este lugar a questao -da origem da jugada, esta longe
de ser tneu propasito fazer dela um estudo exaustivo ou apresentar
conclusoes coin car{tcter definitivo . R um assunto que trago entre
maos, que dia a dia me tiai suscitando reflexoes, e sao algumas
dessas reflex6es que, aproveitando este excelente ensejo, tomo a li-
leerdade -de comunicar aos meus camaradas da histdria juridica, na
espcran~a de que elas lhes merecerao a1gum interesse como contri-
buirito para o ~estudo do direito medieval, e na esperanza tambein
de que as suas observa~c">es e sugest6es me ajudem a esclarecer, a
pnecisar ou, porventura, a rectificar o meu pensamento .

() diploma mais antigo do meu conhecimi,ento no qual se alude a
jugada e o foral (de Azurara da Beira, de i de fevereiro die 1102,
outorgado por D. Henrique, conde de Portugal, e sua mulher D. Te-
resa, filha de Afonso VI de Lento e Castela E, N-o se da, e certo,
ao tributo em quest,,-to a designra .qao de jugada, mas e dela que evi-
dentemente se trata, visto que a prestaqao consiste eni certa por(;aa
-de pdo terqado e esta relacionada coin o jugo ou o singel de bois-
"ad jugo de boxes modio de pane terciato, ad unoquoque bove duos
quartarios terciado".
A -esta jugada acrescia a decima ,do vinho mo lagar e do linho no

cameo, alem de certas foragens de caqa que n.-to interessam ao nosso
assunto. R cle notar que no mesmo diploma aparece a palavra "iu-

rial. Lisboa, z~g4, pigs . io4-122. Cf . Pereira Coutinho, Tratado s6Ure as
quotas de fructos agrdrios devosrtinadas "ra~oes" . Coimbra, 1856.
A possivel relagao entre a jugda e a jugatio romana nao passou des-

percebida a Herculano, que ve na j. uma "reminiscencia do sistema tri-
butario romano". Andrade Saraiva, ob . cit., pondo em maior relevo esta
relaqao, aventa a hipdtese de a j . remontar essencialmente a costumes tra-
dicionais ibericos. Vide tambem sobre a jugada Gama Barros, Histiria,
III, pugs . 401 e 8,8.

g Bastaria lembrar quao raras sao as referencias dos escritores as
actas do Inquiriq6es ainda ineditas, nomeadamente as mandadas fazer por
D. Afonso III na Beira (sip parcialmente publicadas nas 1llenz6rias Ar-
queologico-ITist6ricas do Distrito do Brarjan(a, do Padre Francisco 1VI . Al-
ves, tomos III e IV) e no distrito de entre Cavado e Ave, terra de Bar-
roso e Chaves (tainbezn sci em parte publicadas nos Vi'snaraicis Mon.
Hiss ., tonlo II) .

6 P . 111 . II ., Leges, I, 3 ;3 .
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gada" na acepqao primitiva e material, ao proibir-se que se exi-
gisse a prestacao de serviqo bratuito da "eivicao" que nao fosse
susceptive) de ser jungida -"de ibitione que non torna iuada" "~ .

Outro diploma, do mesmo ano e da mesma regiao (territorio de
Viseu), no qual se menciona identico tributo e uma carta moris,
aincla inedita, dos povoadores das eilas de Santa Comba e Treixe-
clo, pertencentes ao mosteiro ale Lorvdo 8 .

Disposiqoes analogas se encontram em numerosos forais do secu-
lo xii, aparecendo desde cedo a propria denominncao de jugada
para exprimir o tributo em questao, tributo que, segundo daqueles
fonais se infere, recaia exclusivamente sobre os peoes 9.

A1eni dos forais poucos sao os documentos que pude reunir
acerca da jugada, anteriores a seguncla metade do seculo XIT ; Sao,
porem, digios de menqao .
O priineiro e uma doaqao de certos casais em Satao, feita polo

Conde D. Henrique, na qua) se declara que eles ficarao livres "ab
omni jure regali, et non des inde jugada nec facias cavalariam" ". .
O segundo s<Lo as cartas dumas inquiri~oes mandadas tirar par

D. Teresa em 1127 na terra de Viseu, nas quais se fala em vilrios
'`°casales de jugada"'1 .

Sobre o sentido de ibitio vid. D. Carolina Michaelis de Vasconce-
los, Rev. Lusitana, III, i6p, e sobre a interpretaqao a dar ao passo ci-
tado no texto : Gama Barros, III, 537.

8 "Ab unoquoque bove duos quarteiros cibarie quorum sit tercia tri-

tici et tercia centeni et tercia milii ; de leguminibus autem quisquis semi-
naverit tribuat unum almutem ; de montariis vero elegimus uniuscuiusque
venati lumbum tribuere ; de coneliariis quoque inter quindecim dies unus-
quisque unum conilium ; de lino et vino VIIJa" (T. do Tombo, Col. .Es-
pecial, II parte, cx. 56. Cf . Livro Preto, fls. 33 v.)

9 O foral de Tavares e o de Arganil sao ambos do ano 1114 . O primei-
ro vem publicado nos P. M. H., Leges, T, pag. 3,9. Do segundo (Livro
Preto, fls. 2;5 v.), transcrevemos os seguintes passos, que directamente in-
teressam ao nosso assunto : "Ad ttno iugo de boves duos quarteiros ter-
ciados ; ad uno bove uno qttarteiro terciado per alqueire colimbrano de
tali cibaria quale conligerit in suo cabu (?) ; de wino in V.A annos nichil,
de inde det decim.a et ponat pede suas vites ; de lino L° manipulo de tres
vergas quale fuerit lino ; de condado q. prehendiderit in arma venatu
medio lumbo ; de morada de XV.m diebus de conelios ttno ; ille qui non
dederit in cellario ittgada medio aredel (?) de rnorada. . . Si quis equum po-
tuerit habere sit cavaleiro ; et si femina habuerit sine albarda et in fosado
ftierit cute domino terre defendat iugada . . . Post ltoc adiditnns ad Lo bo-
ve 1.0 sesteiro pro tale q. non dedisem nobis alcaide quale noluissemus. . .

ro Vitcrbo, .Lhrciciario, V.n Cavalo de Maio . A dada de rno dove
.,er aceita coin reserva.

r r J. [' . Itibeiro, B?ctrl . para rz hisloria dos Inqrciriques, doc. n .o I .
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Por ultimo ref.erirei um diploma inedito do ano de 1146, uma
importante concessdo de privilegios f.eita por D. Afonso Henriques
ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, pela qual ficam isentos de
jugada os parceiros dos conegos -caitwzicoruna parzarii, qai cum
Sllorum bobus in eorandent laereditatib-as laboraverint 12 .

Todas estas fontes nos apresentam a jugada como tendo por base
a junta ou o singel de bois, e como objecto um quantum fixo de ce-
reais (se nola se abrangia origmariamenrte uma quota parte do vinho
e do linha, e duvidoso). A rela~do entre a posise de bois de lavoura e
o pagamento da jugada, essa e que nem sempre e a mesma : assim,
o mail freqiiente d pagar um Canto o lavrador que lavre coals um SID
boi, um valor manor aquele que possuir uma junta, mas dai para
cima nao aumentar a jugada, qualquer qttc seja o niunero de bois
utilizados na lavoura. Ha todavia casios em que a rela;ao e diversa, e
ha mesmo rexemplos de o tributo aumentar sempre na proporqdo do
alumero de juntas de bois .

Nao pareee, pois, de aceitar a doutrina de Herculano segundo
a qual a jugada primitive seria simplesmente um foro certo, cin con-
traposiuao as raq.6es ou quotas, doutrina que, pare mais, tem contra
si obvias consideraq,iaes de ordem filolcigica . C) contrario 6 que se
me afigura exacto, isto e, que foi so numa e,poca relativamente adian-
tada que a palavra jugada passou a user-se em sentidos diversos do
tradicional, e, Segundo parece, a empregar-se mesmo algumas ve-
zes puma acep~io generica e mais ou menos vaga .

Quero chamar tanrbem desde ja a atenqao para uma circunstancia
importante : e c que todas estas fortes da primeira metade do secu-
1o Yzi respeitam a terras situaclas ao sul do Rio Douro, ou, mais ri-
gorosatuencte ainda, a provincia da Beira 11, nao figurando a jugada
nos poucos forais desse periodo que existem .da parte -de Portugal
que Pica para alem daquele rio 14, c sendo ainda raras as referencias
a este tributo nos forais mais modernos respeitantes a mesma regiao .

Pelo contrario, os forais mais antigos da Beira -quasi sem
excepca,o- mencionain a jugada dum modo expresso .

1z "Mandamus etiam et nostra sponte firmiter concediinus ut pre-
dictorum canonicorum parzarii qui cum illorum bobus in eorundem he-
reditdtibus laboraverint non dent inde iugadam." Termina assim a parte
dispositiva do diploma (Col . Esp., II parte. Cx . 3;, maso a.°), sewn que dole
conste em que consistia a jugada .

13 Apenas fez excep~,ao Leiria, mas e uma excepqao qtte nada si~nifica,
visto tratar-se do celebre eastelo edificado por D . Afonso Henriques em terra
at6 entao desl>ovoada.

q 1)o periodo, anterior a n-o apenas fez excep~..o o foral de Nu-
iuao, glue & do tipo de Salamanca e, coma tat, parece excluir a juftada.
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,Mas ha mais .
Que a jugada nao devia estender-se a principio para alem dc,

Douro, mostram-no tambem as Inquiricoes, com tanto maior va-
lor probatorio quanto e certo que ja pertencem ao seculo xiii e to-
davia ~delas se v& que aquele tributo ainda entao estava pouco di-
vulgado naquela regiao 15 . Pelo contrario, nas Inquiriqoes de
D. Sancho II feitas na Beira 16, e nas de D. Afonso III relativas a
mesma provincia, as referencias a jugada sao constantes .

Ao reunir estes dados abstrai propositadamente das referencias,
que em muitos diplomas se encontram, a individuos denominados
Yiigiieiros t' . Com .eieito, ~estando longe de ser ponto assente a re-
laido entre os jugueiros ,e o tributo da jugada, e afigurando-se-me
que a palavra "jugueiro" e empregada nas fantes portuguesas em
mais dum sentido 18, parece-me de boa prudencia abstrair aqui de to-
das aquelas fontes eni, que a existencia da ju.gada s6 bipotetica-
1nente se poder~ admitir. Em todo o caso, nao deixarei de acentuar
que nos documentos mais antigos relativos as provincial de Alem-
Douro a palavra jzrgarhis tamben nao aparece.

R teinpo de tentar aproximar os .elementos aqui coinpilados por
forma a elaborar uma constru~ao provisoria, que tenha a seu favor
alguma verosimilhanca e possa servir de ponto de partida para no-
vas indagaqo"es . Cumpre, porc;rn, faze-lo em termos que n<to pressu-
ponliam uma opiniao feita acerca do caracter da organiza4ao politica
da Reconquista. R, essa uma questao magna e grave entre todas, acer-
ca da qual nao existe airda um trabalho de sintese equivalence ao
de von Below para a Alemanha medieval e ao de Manuel Torres
para o Estado visig6tico. A sua solttqao m'to deve resultar de con-
cepoo"ses aprioristicas, nem sequer de mieras considera~o"es analogicas,
mas sim, antes de mais nada, de investigaqoes previas feitas des-
prevenidamente sobre as institui~oes hispanicas . Por outras pala-
vras : as ininhas reflexaes, longe de assentarem sabre tuna visio
precipitada do Estado da Reconquista, serao, pelo contrario, uma
mod~esta achega para a questlo fundamental da indole dente Es-
tado.

P par isso qu.e, em face da jugada, de prefer&zcia a usar qual-
quer outra ~expressao, direi apenas qtt,e estamos deante dum "di-

x5 Cf . Canna Barros, TIT, 85$ .
16 Alcizro. para a IXist. cias Tnquiri.Cics . Lisboa, 1815, doe . n .° III .
1q A palavra higarios ja so encontra nrtm diploma de 05o, ap. Villada,

Paleo,hraf ia, I>itg . 5:26 .
rS Cf . Crania Darros, 111, (96o .
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reito real" (jus regale), categoria que corresponde a propria termi-
nologia do tempo e a qual varias fontes referem explicitamente aque-
la prestacao 19.

Esta caracterizacao, que e, de resto, a tradicional no ineu pais,
estA de harmonia, tlao so com as fontes que nos apresentani a juga-
da como reservada pelo rei nas cartas de povoacao, mas ainda corn
a propria forma do tributo -um tanto por cada boi ou por cada
junta de bois-, a qual estL a indicar que se tratava inicialn ente
duma imposicao generica, dum direito devido pela generalidade dos
lavradores de certo territorio . Netn obsta a esta no~,ao a existencia
de forais outorgados por particulares, nos quais figura a jugada,
uma vez que esse facto sempre poder,- interpretar-seem harmonia
com a concep~ao que faz derivar dos direitos do rei os direitos
senlioriais .

Canfirma-nos neste modo (to ver a circunstancia de num dos
,documentos ja. referidos o rei isentar -expressamente da jugada os
colonos parcidrios do mosteiro de Santa Cruz, donde se conclui
yue, se nao f<7ra este coutamento, os ditos colonos pagariani a ju-
gada ao fisco, como decerto a pagavain os colonos que houvessem
a terra por fi>ro certo.

(due a jugada esti, intimamente ligada ao fen6meuo econ6mico
via colonizaqdo interna parece-me tambem fora de ddvida . Isto na.o
significa, porem, que a jugada nascesse sempre e necessiriamente
du-ma carta de povoaq~-to . Ao contrArio, de mais do que um foral
se pode inferir que a jugada existia anteriormente a sua concessdo.

Ndo faltar<! quern pretenda relacionar a jugada com o direito
do rei sobre as terras incultas e sem dono 2°, a semelhan~.a do que
se tern sustentado a respeito do medem franco e doutros tributos
agrArios, e de facto essa ~explica~,ao reveste-se de certa aparencia su-
gestiva ; nao deve, todavia, esquecer-se que muitos dos territorios
pelo rei "povoados" nao estavam inteiramente desertos e que at-.
holes podiam existir proprietarios vil~-Ios =' . E, no entanto, os fo-
rais decretam a jugada como utna tributacao generica e apenas ex-
aeptuam dela os cavaleiros .

L D,everernos, nestas co-ndigoes, recorrer a noqao tdo discutida de

z9 "Libera. . . ab onmi jure regali, et non des hide jugada." Viterbo,
v.o Cavalo de Maio.

,o Sobre este direito : T3inojosa, Righ-nert seitorial, pags . 38 e Stin-
chez-Albornoz, na Rev . de CJccidente, 1, 1g23, p,'ig. 306. V . tanibeiu Beneyto
Percz, Notas sobre el oriqes do los itsos cotitsanales, f933, lAgs . 58 e ss. CIA se-
Varata .

21 Cf. Gania Barros, 11, 111 e 534 .
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"direito real sobre todo o solo" ('Bodenregal) I, Deveremos antes
ver na fixacdo e cobranqa da jugada o puro e simples exercicio,
por parte do rei, .do ,direito soberano de tributacao?

Trata-se evidentemerite dum ponto melindroso que transcends os
limites dente estudo e a respeito do qual me parece prematuro aven-
turar um juizo.

Importaria, sem duvida, fixar uma explica~ao juridica para este
direito real de jugada, man, ao penetrar nests cameo, a atmosfera
torna-se turva, fern part-, por deficiencia de fontes, sin parts por-
que se sente a necessidadc de aproximar esta presta~qo doutras
suns contemporaneas e ainda mal estudadas, ou, para me exprimir
main claranretite, porque non falta utna visao de conjunto, relativa-
mente segura, embora provis6ria, das instituiq6es juridical da nossa
Made -AT dia, uma interpreta~do juridica da Espanha medieval deu-
tro da qual se enduadrem este ~e outros problenias . Infelizmente, a
ninguem dou novidade dizendo que tudo --os tactos, a dogmatica
e a pr6pria terninologia-, perznanec-em numa deploravel impre-
cisao.

Parece-me, no entanto, que, a titulo de discreta contribui~do, nao
serao descabidas a1gumas considerai~6es e sugestc6es sobre a genes-,
historica da jugada, sabre as suas possiveis raizes, pois Dada niais
proprio para esclarecer a indole duma instituiq.~-io do que conhecer a
sua origem e inodo de gesta~ao .

z Onde teria ido buscar-se o rnodelo para odireito real de jugada?
e Don-de provinham os el.ementos caracteristicos deste direito, a sua.
forina especial -a junta de bois como base de tributaqao?

Os poucos escritores que do assunto se teem ocupado relacionant
vagamente a jugada com a jugatio ou capitatio romana, imposto pre-
vdial cuja base era o caput ou jugunti. Mas, por um lado, nada non
prova que esta unidade fiscal sobre que recaia a capitatio terrena
tivesse nas provincial do Ocidente e nome de jitgurnt 12, por outru
lado, qualquer quie seja 'o sentido que se ligue a esse juguin da re-
forma fiscal diocleciancia --questao ainda hoje muito discutida--,.
Dada parece haver,de comum entre ela e a nossa jugada, a qual n~'iu
tinha comp base uma determinada porqAo de terreno, e inuito menos
uma porcio tao extensa como deveria ser o caput do Baixo Im-
p©rio 23 .

Taanbem se tem invocado a passagem em que Varrao se refere

z2 Veja-se, por exemplo, o art. C'apitatio zia Enciclopedia de Paury
(ausencia de fontes relativas a Espanha) .

2,3 . s2 a 38 hectares segundo 1{ . Lot, R, 1~1 . D . I' . 1y25 .
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ao jugam como medida agraria eni use na Espanha Ulterior ",.
estabelecendo-se confusao entre, este jugioit t o jugzmt -unidade
fiscal, de que ha pouco faUvamos .

O jugunt de que fala Varr-.o, e ao qual tambem se refere a
Lex Col. Gen. Juliae 1', ~equivalia, come, se v& do confronto entre o
referido passo de `xarrao e uma assercao de Plinio, ao jugerwn,
palavra que este autor explica come, provindo de juguvn pox repre-
sentar o trabalho duma junta de bois durante um dia Ze e que co-
rrespon.de A yugada castelhana .

~;do e para desprezar esta informaqao, come, sinal de que na
Peninsula Hispanica, e precisamente na Espanha Ulterior, portanto
ao sul do Douro -e com exclusao da Galecia, a junta de bois era tra-
dicionalmente tomada conio unidade ou base cm mat6ria .de coisas
arrarias . Assim se explicaria tambem a ,divulga(;ao do vocabulo j2f-
garhis, cujo etimo e tae, discutido, e que, mesmo quando se admita
a doutriva de Gaudenzi e Urena 2', sofreu, pelo menos, a conta-
minaQao de jligatszz 2s .

Cumpre, porem, ter ern linha de conta que tambem fora da Penin-
sula se encontram ana,loigas modidas agrarias, com o mesm~o etimo
-joug 29, Joch-, ou eom etimos afins : bovata, a3atram.

Iia ainda um outro facto qua, relacionado com o que vitnos de di-
zer, assume certa importancia : e que, segundo a Lex Col. Gen. Ju-
liae 3°, a reparticio das vzimitiows era feita tnrnando para base
a junta de animais de tire,, pox forma tal que em cada ano se nao de-
viam ~exigir mais de cinco dial de trabalho pox cada pessoa nem
mais de tres pox cada junta 3' .

Em face destes dados, sem duvida escassos para justificar qualL-
quer conclusao definitiva, nao parece em todo o case, inadmissivel que
se tivesse divulgado na Espanha Ulterior uma forma de censo predial"
assente sobre a posse duma ou mais juntas de bois, dum ou mais
juga, come, tambem se aceita sera relutancia que essa forma de tribu-

z4 R. Rust., I, re,.
25 Cap. &a.
26 A explicarao de Plinio (XVIII, g) e seguida pox Varrao .
27 Estes autores fazem derivar jugarius (jubarius), de iubilius. Vid6

Urena, Legislation. g6tico-hispaua, pags . 4o4 ss .
28 Convem nao esquecer que a palavra iugarios ja se encontra num do-

ctunento do ano 92o (Villada, Paleografia, pag. 2267) .
2g Arcaico . Vid6 Breal, Diet . Etyrnologique, v ." Jugerum .
3e, Cap . 98.
31 © passo re£erido foi 7)a, aproveitado pox Max Weber, Die rovitis,

the Agrargeschichte, pig . 1g7.
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zacao tenha perdurado mesmo depois da reforma de IDiocleciano . Ndo
falta, corn efeito, quem sustente que esta reforma se ndo aplicou
nunca a todo o Imperio duma maneira completa e uniforme e que
ao lado dos novos impostos continuaram existindo os antigos censos
provinciais '" .
A jugada poderia deste modo ter como origem remota, a se-

inelhanca de muitos tributos agrarios da Idade -AIcdia, um imposto
romano . Como todos sabemos, a transformacao gradual -dos impostor
<em "censos" desenha-se jig. no Laixo Imperio e aeentua-se nas mo-
narquias barbaras, conforme se ve na propria Espanha Goda, embora
ainlda no ultimo peri-odo do Estado visigotico as Pontes mencionem us
registos publicos ou polipticos oncle eram inscritos os tributarios .

Alas e no periodo clue se segue a invas~-to mu~ulniana, e por moti-
vos que e superfluo aduzir, clue a degeneraqdo dos amigos impostor
se consuma, vindo a co-nfundir-se cone prestacoes doutra natureza e
proveniencia, por forma a tornar-se extremamente dificil, muitas ve-
zes impossivel, a destrinqa dos varios elemantos 33 . E foi precisa-
znente nesse periodo obscuro, a respeito do dual nos faltam por com-
pleto, pelo clue respeita ao territc5rio 1>ortugues, documentos anteriores
a, segunda nietade do seculo ix, que se gerou a jugada, com a confi-
guracao e o carAeter com que nos aparece pela primeira vez nas fon-
tes do seculo xzi.

Compreende-se, pois, a dificuldade clue oferece a reconstitmkao
d,essa genese : apenas a titulo de hipotese se podera admitir que os
reis asturleoneses, ao proceder ao repovoamento da provincia por-
tuguesa d<a P>eira, tenham aproveitado larnbranQas, quiga restos con-
su,etudinarios dum antigo tributo.
A populaqito a quern se teria devido, dentro desta hipotese, a

conservaqdo desses elementos tradicionais, e dentro da qual a ju-
gada, favoreci.da pelas circunstancias do meio, teria, por assim dizer,
desabrochado para uma vida nova, teria sido a populaqdo moqa.rabe.
Cumpre-nos, pois, mostrar comp as fontes por nor reunidas, longe
xle contrariar esta explica~.ao, a corroboram francamente.

Como j~ acentuci, as mais antigas fontes que se refer-cm a jugada
respeitam a regiao da Beira, e tudo nor leva a crer qu.e ela nao exis-
tiria inicialmente para alem do Douro, sendo rara ainda nestas pro-
vfncias durarnente o s(culo XTTL Ora a regiao da Beira c precisamente,

,,z Vide 11 . Weber, ob . pig. 21z, e Schriider, Z)citt . Rcchisges-
chich.fc, prig. 2o6.

33 Cf. Albornoz no excelente, artiggo s©lare as behetrias, An4tario, I,
xo2-l, pslg . _,oi e svgs. C7a. Bencyto Perez, Cw:©n y f~ryizino en. lo.r ccntrafos
VlParn'o~s, 196a, P(ta-. x,5 .
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,de todo o Portugal, aquela,em que os mo~,arabes constituiram, segun-
do parece, un nucleo inais rico e lograram manter corn maior tena-
cidade grande parte da sua organizac,ao e das suas instituicoes, seen
que a propria invasao de Almancor tenha abolido esta ordem de
~coisas 34 .

$ certo que a maior parte dos documentos conhecidos comprovan-
tes do moqarabismo beirao dizem respeito a faixa litoral cujo centro

-sera Coimbra, mas, gem primeiro lugar, convem nao esquecer que a
inespeito da Beira Alta o material diplomatico e muito menos abun-
da.nte ; em Segundo lugar, a existencia de moqArabes e tambem di-
rectarnente atestada por diplomas da regiao de Lafoes 3', e a difu-
sao do foco ino~arabe qure (segundo mostra Gdmez Moreno) era o
-mosteiro de Lorvao estende-se a uma area bastante dilatada para o
interior 3g .

Pinalinente, nao sera fora de proposito invocar um dado arqueo-
16gico, a igreja tipicamente moqarabe de Lourosa, do ano de qi2,
-!em plena Beira Alta .

Pelo contrArio, na parte setentrional de Portugal explica-se, den-
,tro da nossa hip6tese, a ausencia -da jugada, tendo gem atengao que
essa regiao esteve deserta ou quasi deserta durante mais durn secu-
lo, e que so no seculo rx comeqou a ser repovoada, sobretudo com
ge.)dos do norte, cujas tradiqaes de origem romana se haviam enn
-grande parte obliterado . r ainda Gdnlez Moreno quem, seguindo na
peugada de Herculano, fixa o contraste entre o germanismo do nor-
te e o moqarabismo ;do centro e, refierindo-se a regiao galaica, ob-
serva que vela "la seinilla moziirahe parece haber prendido muy
*ma1" z1 .

34 Herculano, 111, 159 e notas no fim do volume ; Gama Barros, 11,
ii2 ; Gomez Moreno, Iglesias A7vwrirahes, 99. Cf . recentemente, Torquato
'Soares, Apontann.etiatos para o estudo da origem das inst. municipais . Lis-
°boa, 19,31, Pa9. 36 .

33 Gama Barros, II, 339.
36 Vide P. M. H. DiPl . nos. 94, 114, 13o e 147. Vide tambem os

docs . por n6s transcritos nas notas &, 9 e 12 e tudo quanto escreveu
Fr . Manuel da Rocha no son erudito Portugal Renascido, i730, pag. z4J
e segs .

37 Com algum atrevimento poderiamos it mais longe e salientar
' o facto de o jugum de que fala Varrao ser uma medida em use apenas
ra Espanha Ulterior.

Observarei ainda que a Beira, especialmente a Beira interior, e uma
regiao por multos titulos caracteristica e quo ein mais dum aspecto nn-
portante contrasta dum modo flagrante com as provincias de alem Dou-
ro. Nela parece terem existido desde bastante cello pequenos n6cleos mu-
.uicipais on quasi inunicipais, povoas©es de honiens livres dotadas de auto-
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Restam as provincias do Sul, mas, ainda quanto a estas, os da~
dos que possuimos se harmonizam perfeitarnente com a nossa hipo--
tese .

A-pesar-da defieieneia cias fontes de que dispomos, tudo levy
a crer que nessa regiao as tradicoes romano-godas tivessem oferecido,
muito m~enor resistencia . Toda esta regido, submetida a viva for~a,.
sofreu, corn efeito, em cheio as conseqiiencias da conquista tnugulma-
na, noineadaniente quanto A divisao das terras pelos vencedores . :Aletn .
disso, a invasdo dos fanaticos almoravidas em fins do seculo xf, e-
a investida alm6hada, mais teinivel ainda, modificararn proftmda-
mente.a situaqdo dos cristdos em todo o meio dia, destruindo a orga-
nizat.ao rno~arabe eclesiastica e civil . E senao e ver como em todo o,
Sul da :Peninsula se nao encontra mna unica igreja anterior a Recon-
quista 81 .

Compreende-se, pois, que so tarde, na segunda metade do secu--
1o sii, ou seja, depois da tomada definitive de Santarem, Lisboa e
Sintra, e a medida quie varios lugares ao Sul do Tejo iarn sendo con,
quistados aos )Iouros, o tributo da jugada se fbsse implantando em .
varios concelhos, que assim addptavam as instituiq©es do centro de
Portugal . Tudo isto esta -de acordo corn o facto, ja observado 33, de
os forais do Sul nao corterem referencias a instituicoes tradicionais,
o qu.e ajuda a adtnitir que se,estava em face duma populaqdo solta e-
como que desenraizada 40.

Seria do tnaior interese -e um dos intuitos da presente comit-
nicaaoo e precisannente chamar para ~ste ponto a atencao dos inves"-

nomia rudimentar, antes mesmo de se multiplicarem as cartas de fa-
tal, que sao ja numerosas no seculo xis. LI, pelo contrario, relativamen-
te pequeno o numero dos senhorios nobres, em contraposi4ao ao Norte.,
onde a nobreza de estirpe asturiana assentou arraiais por ocasiao da
Reconquista, creando-se urrma vasta organiza(;ao senhorial, entrela~ada com,~
as terras da Coroa. Nestas condiqoes, e seja qual for a forma por que se
pretendam cxplicar em ultima anitlise as tradiq6es municipais da Beira (a
tese da origem romana, retomada em novos termos por Torquato Soares,.
ob . cit., e mais que discutivel), parece-me incontestavel que todo este conjunta-,
de factos ajuda a compreender a genese da jugada .

38 Gomez Moreno, ob . cit., peg. 5 .
39 Veja-se, principalmentc, o que sobre o assunto escreveu Torque--

to Soares, ob . cit., peg. 41 e segs, e 138.
40 O Prof . Sanchez-Alborno/, ao apreciar a presente comunicaQao na

respeetiva sessao da Sewarca de Zlistoria del I7rrecho, fez vdrias reflexoes.-
eruditas tendentes a corroborar'o been fundado da hiputese que haviamos pro-
posto e mostrott-se plenamente favoravel <L .idea da origem moqarabe da jtt--
gada .
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tigadores espanhois- estender estas averiguaqoes aos territorios li-
mitrofes, quer galegos, quer leoneses, a fim de apurar se, onde, e
quando aparece, com o nome de jugada on outro qualquer, um tributo
equivalenfie ao que em Portugal tinha esta denoininacao . O facto de
os forais do tipo de Salamanca nao mencionarem a jugada leva a
supor que este tributo nao existia no concelho de Salamanca nem es-
taria divulgado na respective. regiao, tanto mais que a jugada nao apa-
rece senao tarde na parte de Portugal que confina com a provincia.
leonesa. A ser assim, maior interesse e significaeao assumiria o facto
de a jugada abundar desde cedo na nossa Beira Central.
O conhecimento muito incompleto que tenho dos documentos que

se conservarn em arquivos espanhois nao me permite fazer afirma-
q6es ac&rca da jugada fora dos limites de Portugal . \Tas fortes im-
pressas que pule consultar nao me ocorre ter encontrado o home de
jugada. Todavia, que o tributo predial relacionado com a posse duma
junta ou singel de bois nao e exclusivo de Portugal, mostram-no os
passo do BECERRO DE LAS BEHETRIAS ja utilizados par Ma-
yer 41 .

Herculano 42 aproximou a jugada da "infurqao", mas para isso,
partiu do principio, wk demonstrado e ate pouco verosimil, de que a
significa4ao primitive de jugada teria sido a de foro imposto ao peao
volurtariamente adscrito e em que sobresaia ordinariamente a cir-
cunstancia -de consistir em um quantum eerto, sendo s6 depois, por.
uma restrigit.o do sentido generico, que a jugada tomou a acepqao
de contribuiqao asserte no sin,gel on jugo de bois .

Os dados aqui reiinidos parece-me levarem precisamente a con-
clusao inverse, o que nao significa que nao haja eerto parentesco en-
tre a jugada e a infurcion, s6bretudo quando esta, como nos cita-
dos passos do BECERRO DE I_NS BEHETRIAS, toma para base
a posse dum boi ou duma junta de bois .

Muito interessante seria tambem fazer incidir amplamente sobre
este problema as luzes do direito comparado, alargando o campo da
comparaq.do aos direitos extra-peninsulares . A titulo de exemplo lem-
bro, como instituiqoes alemas similares e, possivelmente, aparentadas
na sue genese, as prestaqo"es de aratro (P'flugabgaben) e os tributos,
cuj.a base e a posse de cabeqas pie gado . (Viehsteuer) 43 .

Em conclusao : A questao da origem romana de muitas presta-

4x Hist . de las Iststitztcioites, I, peg. 286. Cp . Beneyto Perez, cit . Carton
y termino, pigs . 16 e 18 .

42 Tom. III da ed . cit., Pag . 369.
43 Vide Mayer, Dew. it. frctrt � . Verfassungsgeschickte, I, pig. io.
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igoes agrarias, varias vezes abordada e A qual ndo falta quem de solu-
~qao afirmativa, enriquece-se com o problema da jugada . Por outro
lado, tenho para mim que sem tun estudo de conjunto deltas institui-
coes ndo e possivel fazer uma interpretacdo certeira das fontes por-
tuguesas, ainda mesmo quando se tornem todas de facil consulta, o
que neste momento esta longe de suceder.

PAULO MERPA.
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