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Resumo 

Da-se, inicialmente, um conjunto de informa~oes de natureza hist6rica. Seguem-se alguns dados referentes a 
posi~ao do Pais atlantica, no contexte da Europa: Pais ultraper!ferico na finisterra ocidental. Depois, de forma enca
deada, muito sucintamente e a tra~os multo gerais, fala-se das caracteristicas do campo portugues nas suas perspecti
vas variadas do aproveitamento que sucessivamente the foram dando as gera~oes e das paisagens que de tude 
resultaram variadas de Norte a Sul. Seguem-se as questoes demograticas e sua evo!u~ao com referenda a certos tipos 

de causas e consequencias. 
Dao-se depois alguns aspectos do Pais Rural, das questoes da propriedade do solo e suas vicissitudes ate aos 

nossos dias. De uma forma analitica trataram-se depois as problemas das materias-primas, os da energia, os das 
tecnologias, os dos capitals, enfim os da mao-de-obra. 

Palavras-chave: Caracteristicas do campo portugues. Questoes demograttcas. Problemas das materias-prtmas, 
energias, tecnologias, capitals, mao-de-obra 

Resume 

Portugal- Une vieille Geographie 

On donne d'abord un ensemble d'informations de nature historique. 
Se suivent quelques donnes relatives a sa position de pays atlantique, dans le contexte de !' Europe: pays 

ultraperipherique dans la Finisterre occidental. Apres, d'une fa~ons enchaine, tres succincte et avec des traces aussi 
tn!s generaux, on parte des caracteristiques des campagnes portugaises dans ses perspectives varies seton les profits et 
tes arrangements que les successives generations leurs ant donne et des paysages que du tout on resulte differents du 
Nord au Sud. On continue avec les questions demographiques et son evolution avec reference a certains types de 
causes et consequences. Apres ~a. on donne quelques aspects du pays rural; des questions de la propriete du sol et ces 
vicissitudes jusqu'a nos jours. D'une forme analytique on a trai te apres les problemes des matieres primes, de 
l 'energie, celui des technologies, finalement celui du capital et de la main-d'oeuvre. 

Mots-cles: Caracteristiques de Ia campagne portugatse. Problemes demographiques. Problemes des matteres
·primes, energies, technologies, capitaux, main d'oeuvre. 

Abstract 

Portugal - An old Geography 

First some historical information is given, followed by details about the posi t ion of this Atlantic country in the 
European context: the most peripheral country in western Europe. This leads into a brief general descript ion of the 
characteristics of the Portuguese countryside and the di fferent ways it has been used by successive generations, and 
of the landscapes that have turned out to be so varied, from North to South. Demographic questions are broached 
next, and their evolution in terms of particular causes and consequences . 

Some aspects of rural Portugal are then discussed, including issues of land ownership and its vicissitudes, up to 
the present day. Questions of raw materials are examined next, as well as those of energy, technologies, capital, and 
the labour force. 

Keywords: Characteristics of the Portuguese countryside. Demographic questions. Issues of land ownership. 
Questions of raw materials, energy, technologies, capital, labour force. 

3 



fj 

Portugal e urn pequeno Pais que, como os 
demais, maiores ou menores, teve os seus ocasos e os 

seus brilhos. 
A sua Hist6ria, como expressao da vontade de 

se definir politicamente independente, remonta ao 
Sec. XI e come~a verdadeiramente quando se torna 

Reino nos principios do Sec. XII. 
Atinge as suas fronteiras peninsulares actuais no 

Sec. XIII, com o Tratado de Alcanices em 1297, 
somente alteradas com a perda · alias nunca oficial· 

mente reconhecida - do pequeno territ6rio de Oli · 
venc;:a , em 1801. 

Nos Sec. XIV ao XVI, conhece o seu periodo da 
Descoberta e Expansao. 

Navega ao Iongo, reconhece e regista cartogra
ficamente toda a costa atlantica de Africa, ultrapassa 
o Cabo da Boa Esperan~a no Sul e percorre as costas 
do fndico ate chegar a india onde se apoderou de Goa, 
Damao e Diu. Domina as rotas do Mar Vermelho ao 

Golfo Persico. Aqui conquista Ormuz. Por Ceilao e pela 
costa do Malabar, assenhoriou-se do Estreito de Malaca 

que domina ao conquistar a cidade que lhe deu o 
nome. Depois chega ainda ao Mar de Timor e pouco 
depois as costas do Japao, por volta 1511. 

Em 1500 atingira ja as suspeitadas costas oci
dentais do Atlantico Sui e descobre o que viria a ser o 
Brasil. E muito provavel mesmo que tenha chegado as 
costas da Groenlandia, com um capitao chamado 
Lavrador, entre 1492-1495 e, entre 1499-1500, ao 
Golfo do Mexico, com um dos Corte-Real. 

0 Portugal de hoje, ap6s a Revolu~ao do 25 de 
Abril de 1974, deixou deter a expressao territorial que 
longamente foi criando e manteve. Agora esta redu

zido ao rosto atlantica da finisterra ocidental euro
peia, restando-lhe ainda os seus primeiros reflexos de 

na~ao marinheira, ancorados algures no meio do 

oceano fronteiro: os Arquipelagos da Madeira e dos 
A~ores. Para alem deles s6 resta a memoria asiatica de 
Macau e o complexo problema humano de Timor 

Lest e. 
Este pequeno Pais, situado na parte ocidental da 

Peninsula Iberica, na qual ocupa urn rectangulo cos
teiro orientado N-S com cerca de 88.950 Km2 a que se 
somam uns tantos mais dos arquipelagos atlanticos, 

tern na Europa uma posi~ao que desde o seu inicio, 
como Pais independente, come~ou a dar forma ao seu 
destino maritime. A 1215 Km de f ronteira com a Espa
nha, no continente, correspondem 832 Km de costas 
de diferente recorte. A descoberta das desertas ilhas 

da Madeira e dos A~ores, porem, nao tendo acrescido 
mais do que cerca de 3100 km1 a superficie total, pela 

sua posh;ao engolfada no meio do Atlantica entre o 
Velho Continente e o Novo Mundo, trouxeram-lhe 

condi~oes especiais que tiveram ja, por mais de uma 
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vez, significado geo-estrategico e geo-econ6mico 
evidentes. 

Frente as costas portuguesas passam ainda, 
como ha muitos seculos, em busca das Cassiterides, as 
grandes rotas comerciais que, do Leste e Sui, vindas 
do Mediterraneo, ou pela rota do Cabo, provem do 
Oriente ou vindas da America do Sui, se dirigem para, 
ou provem da, Europa. 

Pais periferico, e em parte ultraperiferico, em 

rela~ao a Europa e principalmente a Central e a do 
Norte - que hoje claramente integra como urn dos 15 
membros da Uniao Europeia - vern por isso continua
mente tentando, lutando, para contrariar esse quadro 
que tao fortemente condiciona, com outros, o seu 
desenvolvimento. 

Uma panoramica geral do quadro fisico do terri· 
t6rio portugues ja dada, permite-nos agora passar a 
outra materia. 

Atraves da conjuga~ao de diferentes aspectos 
fisiogrMicos que o Autor sabiamente encadeou, che· 

gou Orlando Ribeiro a urn enquadramento de regioes 
naturais1

• 

Mas tambem muitas dessas condi~oes gerais, na 
perspectiva da utiliza~ao dos solos resultante da sua 
longa apropria~ao pelas gera~oes sucessivas, lhe per

mitiram um ainda muito fiel retrato do espa~o portu
gues. 

Sem entrar em pormenores, podem reconhecer
·se alguns dos tra~os mais significativos dessa longa 
apropria~ao. Por exemplo, a area do campo-prado, 
essencialmente criada com a introdu~ao do milho 
grosso ou milho maiz, e com a sua associa~ao ao feijao 

de trepar e a ab6bora, alternando com a cria~ao de 

erva para os animais em regime semi-estabular e que 

se juntaram a vinha de enforcado; a bivalencia das 
montanhas do Noroeste entre o milho de sequeiro e a 
pastoricia de gado bissulco nas brandas e inverneiras; 
as culturas do arroz e as horticolas, um pouco por toda 
a parte, mas altamente significativas nos plainos 
aluviais do Tejo e do Mondego e alguns dos seus 
afluentes; as extensas areas de montado mais ou 

menos denso, quer de Quercus Suber, o sobreiro, ou 
arvore da corti~a, mais sobre a fachada atlantica, 
quer do Quercus flex, a azinheira, mais para o inte· 
rior, ambas ma rcando os Alentejos, no Sul do Pais e 
ocupando as terras galegas e as charnecas, dando 

corti~a ou engordando porcos e perus em pastoreios 
de bolota; os ferragiais nas ricas terras de barro, pare· 
des·meias com as mais ferazes terras de pao onde nos 
restolhos pascem grandes rebanhos de ovelhas de Ia 
branca a que se misturam aqui e acola, algumas chur-

' RIBEIRO, Orlando· Portugal. Mediterranea e Atlancfco. Lisboa, 
Sa da Costa, 3' Edi~ao, 1967 
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ras com o seu caracteristico velo castanho a castanho
·escuro; os imensos olivais e as extensas ou parceladas 
areas de vinhedos, de Norte a Sul do territ6rio, com 
relevancia para alguns, como por exemplo, os do 
Douro, isto e, o solar do afamado Vinho do Porto, ou 
os das regi6es do Vinho Verde, do Dao, da Bairrada, do 
Cartaxo, de Borba, Reguengos, Vidigueira, Setubal e 
Algarve, etc, etc.; as terras trias do centeio e da 
batata, nos solos pobres do Norte montanhoso e pla
naltico e os campos de trigo extreme ou complantado, 
sujeito a pousios em afolhamentos trianuais e as vezes 
mais, na Beira Baixa, no Alto e no Baixo Alentejo. 

Todo um complexo esquema de utilizat;ao do 
solo, qui~a. marcado por longos e quase imutados usos 
e costumes que, todavia, se podem ver paredes-meias, 
em contrastes insuspeitaveis, com as mais modernas e 
mais sofisticadas realidades da zoo e da fitotecnolo
gia, da hidraulica agricola e da motorizat;ao. 

Pede dizer-se que Portugal, a except;ao dos 
solos essencialmente al6ctones dos plaines aluviais 
periodicamente inundaveis dos principais rios, Minho, 
Lima, Vouga, Cavado, Mondego, Lis , Tejo, Sado, Mira e 
Guadiana e alguns dos seus afluentes, sao relativa
mente pobres, e em muitos casos sao verdadeiros solos 
antr6picos, como as nesgas e manchas de "felgar" do 
fundo das dolinas e poljes feitas a partir das argilas de 
descalcificat;ao ou terra rossa, enfim, os solos de 
areias litorais do fundo das rebaixadas maceiras do 
Noroeste, ou ainda os das Gafanhas no hat-delta de 
Aveiro. Um pouco por toda a parte, de forma mais 
suave, como no Noroeste ou mais espectacular como 
no Douro vinhateiro, o homem refez a topografia, 
engeiando as vertentes naturais e, mesmo no ultimo 
caso, fazendo o solo a partir dos xistos que quebrou a 
alviao. 

Portugal, numa certa medida, continua a ser -
apesar das terriveis incidencias de fogos devastadores 
- um territ6rio maioritariamente vocacionado para a 
explorat;ao florestal. 

Este quadro muito sucinto da utilizat;ao dos 
solos nada mais pretende senao servir como base do 
que mais adiante tentaremos caracterizar como qua
dro geo-econ6mico do Pais. 

Pode rastrear-se o aparecimento do homem na 
Peninsula Iberica desde muito cedo. 0 mesmo se pode 
dizer para a area que veio a ser o territ6rio de Portu
gal. Ha mesmo todo um esp6lio arqueol6gico que em 
dadas epocas faz dessa area uma das de maior ocor
rencia de vestigios, como e o caso do periodo das 
construt;6es megaliticas. 

Todavia, a demografia hist6rica, apesar da cres
cente import~mcia que tern na historiografia portu
guesa, nao nos permite uma segura visao da evolut;ao 
sofrida. Sao fragmentarios e problematicos os dados 
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directos ou indirectos que poderiam apoiar hip6teses 
mais seguras. No entanto, ja no Seculo XVI se fez o 
chamado Numeramento de 1527·1532, especie de 
recenseamento geral com preocupat;6es que podemos 
considerar pre-estatisticas, embora com falhas irredu· 
tiveis. De qualquer modo, s6 mais tarde, em 1864, 
digno desse nome e dessa preocupat;ao se fez o pri
meiro. Outros ate aos nossos dias se tern seguido, 
segundo um intervalo decenal a partir de 1890. 

Pode dizer-se que a populat;ao portuguesa cres
ceu com moderat;ao (+0,74% por ano, entre 1864 e 
1981) mas, de facto, foram notaveis as variat;6es de 
ritmo nesse intervalo. Esse crescimento variavel e o 
reflexo de conjunturas de diferente natureza, tais 
como os efeitos da entrada de Portugal na primeira 
Grande Guerra 14-18, logo seguida de uma epidemia 
de gripe dizimadora de que resultou um crescimento 
natural negativo. Mais tarde, os acontecimentos das 
guerras coloniais, os exilios politicos voluntaries e as 
fugas ao servit;o militar que se somaram a aumentos 
significativos dos contingentes da emigrat;ao por cau
sas s6cio-econ6micas · agora para a Europa, especial· 
mente Frant;a e Alemanha , abrandadas que foram as 
correntes tradicionais para o Novo Mundo - deram 
tambem um forte contributo, assaz negative, ao 
balant;o demogrMico portugues. Por outro !ado, nos 
anos 70 inicia-se um ciclo de transit;ao e aos efeitos da 
paulatina quebra da taxa de fecundidade e conse
quente diminuit;ao da natalidade e apesar das conquis· 
t as no campo da saude e suas consequencias nos 
indices de mortalidade geral e infantH, pode dizer-se 
que o tom geral da evolut;ao e de crescente envelhe
cimento. A esperant;a de vida a nascent;a aumenta e a 
base das piramides etarias retrai-se. 

Outras alterat;6es de caracter geral, porem, 
podem ser ainda entrevistas. 

As densidades de populat;ao por unidade de area 
referente as circunscrit;6es administrativas de base e a 
sua evolut;ao tern tambem algum significado. Elas 
mostram pelo menos a perman€mcia dos fen6menos 
migrat6rios internos (exodo rural) e externos que ja no 
Seculo XIV deram origem a medidas que pretenderam 
contraria -los. 

0 sentido da evolut;ao foi, por um !ado, a ten
dencia para a desertificat;ao do interior, particular
mente, do Alto e do Baixo Alentejo; por outro, o 
adensamento da fachada maritima de entre Minho e 
Sado, com particular relevo para os esbot;os das areas 
metropolitanas do Porto e de Lisboa, numa acentua
t;ao bern marcada do processo da bicefalia que comet;a 
a desenhar-se em torno das duas maiores cidades, 
embora em proport;6es diferentes e, quit;a, do ponto 
de vista da organizat;ao dos espat;os, com estilos 
diversos. 

5 



rn . • 

Geografia 

De uma forma talvez mais compreensivel ainda, 
pode verificar-se que os sentidos e os valores dos 
saldos migrat6rios no intervale entre 1973-1981 sao 
ctaramente elucidativos. lmpor ta todavia considerar 
que as duas areas de maxima atracc;:ao - Porto e Lisboa 
- nao se exprimem tanto em termos de crescimento 
das duas cidades, que e na verdade muito baixo, 
mas antes no do crescimento mui to importante, mas 
em muitos aspectos ca6tico, dos seus arrabaldes 
pr6ximos. 

Um diagrama triangular, concebido em termos 
regionais segundo as "NUTs" da Uniao Europeia, mos
trou um outro aspecto da evoluc;:ao demogrc\fica que 
parece ser pertinente considerar desde ja, pelo seu 
senti do especifico. 

Refiro·me a composic;:ao por sectores de activi
dades · primario, secundario e terciario - segundo a 
ctassificac;:ao clarkiana. A sua evoluc;:ao permite indi
ciar o movimento geral e as suas consequencias sendo 
certo que os desniveis dos diferentes pesos percen
tuais sao sempre correlatives dos processes de trans
formac;:ao das situac;:oes da populac;:ao activa e, 
concomitantemente, dos empregos por actividades e 
ainda das caracteristicas funcionais das areas onde 
ocorrem. 

Antes de mais, e forc;:oso reconhecer um movi
mento generico, diriamos normal, de diminuic;:ao do 
sector primario a favor dos outros dais. No compute 
geral do Pais essa evoluc;:ao cifra-se, no intervale 
considerado de 21 anos, de 1960 a 1981, em cerca 
de -23%. 

Sintomaticamente, a excepc;:ao das areas metro· 
politanas de Lisboa e Porto e ainda da Regiao Auto· 
noma da Madeira, cuja evoluc;:ao e claramente 
terciarizante, as demais unidades regionais tern um 
percurso praticamente linear ou com pequenas que
bras, eo sentido da evoluc;:ao e mais significante para 
o sector secunda rio que para o terciario. 

Em 1984, Diogo Abreu e Lucinda Fonseca\ 
davam-nos a situac;:ao desta estrutura simples, mas 
significativa, da populac;:ao activa portuguesa. Nao e s6 
o volume de emprego por sector e area considerada (a 
dos Distritos) que marca bern as diferenc;:as entre o 
interi or e o literal, mas tambem a importancia relativa 
do peso dos diferentes sectores, particularmente a 
diminuic;:ao do sector primario do interior para o literal 
apesar de ai se encontrarem grosso modo as melhores 
terras de cultura, e de Norte para Sul tanto na fachada 
literal como nas terras do interior. Os valores utiliza
dos, no entanto, continuam a mostrar as mesmas 

1 ABREU, Diogo e FONSECA, Marta Lucinda · "Transforma\'OeS na 
estrutura da popula,ao portuguesa, 1970·1981". Flnisterra, Vol. XIX, 
n' 37, Centro de Estudos Geograticos, llsboa, 1984, pp. 129·136 
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tendencias que paulatinamente, de uma forma geral, 
vao no sentido da terciarizac;:ao. 

Um certo tom hist6rico-geogrc\fico pode ter 
ficado como dominante no que antes dissemos, mas 
ninguem duvida que um Pais - alias, qualquer Pais . 
nao e somente um Futuro como tambem nao e 
somente urn Presente. Ha trac;:os fundamentals para a 
compreensao das realidades actuais e suas tendencias 
evolutivas que sao mais ligados que out ros as condi
c;:oes fisicas naturais. 

Procuramos trazer o minima dos minimos do 
quadro de condicionalismos a que as sociedades 
humanas nao escaparll, mas que, por isso mesmo, lhes 
aguc;:am o engenho e a arte, como disse o Poeta, e the 
permitiram, e permitem, imprimir a sua marca incon
fundivel na diversidade dos meios naturais tornando-os 
em multimodos ambientes, isto e, paisagens humanas 
em continuo devir. 

Certas permanencias no extreme e variado qua
dro das utilizac;:oes primarias dos solos, deixaram-nos 
ligar a nossa primeira parte ao campo das heranc;:as 
culturais, com o seu peso nos ritmos da evolUI;ao 
havida e a haver. 

Finalmente, duas ou tres caracteristicas tenden
ciais da evoluc;:ao demogrc\fica, base do factorial maier 
das dinamicas diferenciais da geoeconomia, permiti· 
ram tambem uma iniciac;:ao do que agora - infeliz
mente tambem sem grande tempo para aprofundar -
pretendemos fazer. 

Como forma mais consentanea com a disponibi
lidade de tempo e o cariz desta simples intervenc;:ao, 
sem ter a pretensao de ser exaust ivo, tentaremos 
passar em revista alguns dos trac;:os maiores do quadro 
da geoeconomia portuguesa, seguindo um molde etas
sica, ainda que, sempre que possivel realc;:ando a 
interpenetrac;:ao e a solidariedade dos factores e dos 
factos da Economia, da Sociologia e da Geografia, na 
dinamica das realidades portuguesas e particular· 
mente na perspect iva actual, evidentemente resul
tante da integrac;:ao no Mercado Comum Europeu. 

Podemos certamente comec;:ar por uma vista de 
olhos sabre as caracteristicas e os problemas da geoe
conomia do sector primario. 

Antes de mais, comparativamente, e quanta a 
agricultura, como ja o disse noutra ocasiao ( 1991), 
sabemos que os doze paises europeus da C. E. E. tinham 
uma area agricola (AA) de cerca de 58,9% da sua area 
total (TA). Os ultimos numeros de Portugal mostram 
que 41,7% do TA e usado para a agriculturalfloresta e 
que, a parte da floresta representa a volta de 32,0%. 
Is to significa ter de pensar em termos de 9, 7% como 
sendo actualmente terra utilizada na agricultura. Estes 
valores certamente incluem pastagens de floresta , 
ambas, naturais ou arti ficialmente criadas. lsto pode 
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dar-nos uma ideia, no entanto, a maior parte da res
tante conti nua a nao ter caracteristicas agricolas 
comparaveis com as que se podem encontrar em 
grande parte dos doze 58, 9%. 

Mas e necessario ainda ver outros aspectos. 
Antes de mais, comparada com outros Paises da 

U.E., a% do PIB em 1986, referente ao sector prima· 
rio, era ainda relevante ao atingir 9%, contra 39,3% do 
sector secundario e 51,7% do terciario. Por outro !ado, 
lembre-se, todavia, que, 26 anos antes, de 1960 a 
1966, em seis anos pois, a % da popula~ao activa no 
mesmo sector primario evoluira claramente de 43,9 
para 21 , 9%, o que significaria tambem, em principia, 
ter certamente havido uma diminui~ao, embora nao 
necessariamente proporcional, do peso deste sector na 
forma~ao do PIB geral. Porem, esta autentica sangria 
nos primeiros seis anos dos anos 60 e um terrivel 
exemplo do exodo rural, com motiva~oes que, para 
alem das de raiz s6cio-econ6mica, se perfilaram maci
t;amente as da fuga as guerras coloniais e as frontais 
oposit;6es politicas, que nao se traduziram de forma 
nenhuma por uma equilibrada proport;ao na forma~ao 
do PIB. 

Mas nao devemos esquecer que aqueles valores 
sao comp6sitos, pois incluem as actividades normal
mente designadas por agricultura, pecuaria e explora· 
t;ao florestal, nas suas varias formas, e a pesca, ainda 
que a grossa fatia dependa essencialmente da agricul 
tura. De qualquer forma e evidente que o peso deles, 
apesar da evolut;ao recente, esta Ionge ainda de ser 
satisfat6rio e denunciam, de certo modo, estruturas 
de travagem do desenvolvimento que nao s6 do cres
cimento econ6mico. 

Com base nos elementos estatisticos disponiveis 
atraves dos recenseamentos Agricolas e de Pecuaria e 
possivel dar uma ideia das diferentes situat;6es no 
intervale considerado. 

Os tipos de estrutura agraria estao muitas vezes 
na base desses bloqueios e nem sempre certas evotu
t;6es explicam tudo. Por exemplo, em termos de evo
lu~ao no intervale com valores disponiveis e 
comparaveis, de 1968-1979 e em %, o panorama e o 
seguinte (Quadro 1): 

Quadro I 

Escal6es % N' Explora~oes 
% da Superficle 

Agricola UtH 

< 4 ha 4,7 25,1 

de4a50ha ·4,5 ·9,6 

>50 ha ·0,2 ·0,6 

56 para considerar os tempos mais proxtmos, 
veja-se, por exemplo, o significado da evotuc;:ao global 
da populac;:ao activa nos tres sectores de actividades, 
bern como do seu significado ~o PIB, expressas em %. 
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0 total das popula~6es activas retidas referem
·se aos anos de 1960 e 1986 e o PIB e ode 1986. No 
que respeita aos Sectores 1°, 2° e 3°, notamos as 
diferenc;:as positivas ou negativas dos valores entre os 
dois anos considerados e ainda quanto ao PIB, as 
diferenc;:as, neste caso sempre crescentes. 

Verifica-se assim que, no Sector 1• a % da PAT1 

diminuiu ·22% com um PIB de 9%; no Sector 2° a % 
entre 1960 e 1986, a PAT que o aumento foi de 5%, 
com um PlB de 39,3% e finalmente, no Sector 3• a% da 
PAT aumentou 17% com um PIB de 51, 7%. 

Por aqui se ve quanto a evoluc;:ao se tern feito no 
sentido, diremos normal, da terciarizac;:ao, tanto mais 
que isso significou, por exemplo, que o crescimento do 
sector industrial tenha sido dos maiores conhecidos no 
conjunto dos 12 da Europa da U.E. (1986). De facto, 
considerando o conjunto de 6 anos, exactamente 
1975, 1980 (Ano Base), 1983, 1984, 1985, 1986 e com
parando o conjunto da C.E.E com Portugal, verificou
·se o seguinte, em diferenc;:as da evoluc;:ao. As diferen
~as em %, comparadas entre este conjunto e o de 
Portugal ao Iongo de 6 anos, tomando como Ano Base 
1980, o valor de 100%, foi sempre crescente no con
junto da C.E.E.; em contrapartida, cresce de 1975 ate 
1983, em 1984 decresce uma decima, em 1985 cai 
bruscamente para 18,3 para subir novamente em 1986 
para 123,4. Estas alterac;:oes sao sem duvida resultan· 
tes das consequencias das politicas da futura Uniao 
Europeia, dos seus tratados, particularmente nas 
oportunidades dadas pelos investimentos de apoios aos 
diferentes 3 Sectores, mas certamente tambem ao 
auto-investimento interne no nosso Pais entretanto 
tornado membro por direito proprio depois da sua 
admissao mas mesmo ja como resultado dos apoios dos 
fundos europeus antes desse facto postos a disposic;:ao 
dos governos nacionais. 

Podiam certamente ainda ver estes factos mais 
amiudadamente sob outros angulos, mas a extensao a 
que levaria seria incompativel com o timing proposto. 

Vejamos pois o segundo aspecto atras indicado, 
ou seja as actividades de turismo em Portugal como 
expressao, nao unica mas relevante, da geoeconomia 
do Terciario. 

Uma pseudo reforma agrana no Alto e Baixo 
Alentejo, ap6s o 25 de Abril, com todos os seus epis6-
dios positives mas tambem os fortemente negatives, 
nao conseguiu modificar claramente a situac;:ao e, 
enfim, e uma das mais pesadas heranc;:as do passado. 
Mas nao se pense que essa heranc;:a vern simplesmente 
de um passado recente, pois pode rastrear·se ate pelo 

' Popula~ao Activa Total 
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menos a dominat;ao da Peninsula pelos Romanos e ate 
talvez mais longe. Foi agravada depois na passagem do 
Ancien Regime para o Liberalismo Portugues, com as 
leis da amortizat;ao - para nao dizer da espoliat;ao -
dos entao chamados bens de mao morta, que eram 
patrimonio da lgreja e particularmente das seculares 
Ordens Religiosas, incluindo aquelas de monjes-cava· 
leiros fronteirit;os que haviam ajudado os Reis funda· 
dares a expugnar esses espat;os ao servit;o da corea 
portuguesa. 

lncapaz de realizar uma reforma agn3ria entao 
(1834) e com os cofres do erario publico exauridos, o 
Estado vendeu as terras que the tinham vindo a posse 
daquela maneira, a quem quis e pode comprar e, 
como resultado, a superficie media da propriedade, 
sobretudo no Alentejo, aumentou ainda mais. Depois, 
sucessivamente, foram os casamentos de convenien
cia, baseados nas tentativas de aliant;a entre familias, 
que vieram ainda favorecer a tendencia para a con
centrat;ao. 

Pier ainda, o i ndividualismo e o direito sucesso
rio, foram responsaveis tambem por uma outra carac
teristica nao menos importante para a compreensao 
da blocagem da evoluc;:ao. Apesar das tentativas de 
algum significado consequente, dos morgadios e outras 
formas pouco populares e iniquas de facto, e ate as 
perversoes, usadas e abusadas, do normative, a pro
priedade tendeu sempre a concentrar-se nas maos dos 
poderosos - classes da nobreza e da lgreja, no princi
pia - por um lado e, por outro, a dividir-se quase 
infinitamente pelas continuas partilhas entre herdei
ros, multiplicando-se assim o numero de parcelas e 
blocos por explorat;ao, enquanto se alterava diferen
temente para menos a area media das mesmas. 

No entanto, como e natural, nao foi por igual o 
que se passou em todo 0 territ6ri o. Quante as tenden
cias espaciais no intervale ja referido, pode realmente 
dizer-se que houve significative aumento do numero 
de explorac;:oes em 4 distritos, com especial destaque 
para ode Santarem (+18,8%) onde ja existiam entre 65 
a 70.000 explorat;6es, ao passo que os demais distritos 
diminuiram todos entre 0% e 13% e a sua distribuit;ao 
no territorio estendeu-se praticamente do Minho ao 
Algarve. 

Mais uma vez, porem - com a except;ao do de 
Vila Real, em Tras-os-Montes - os de menor diminuit;ao 
do numero de explorat;6es ficam situados na fachada 
atlantica: nos de Coimbra, Lisboa e Setubal. Este 
desequilibrio tambem se nota na distribuit;ao geogra
fica em relat;ao a varies escaloes da superficie media 
das explorat;6es. 

No entanto, os mais graves bloqueios podem ser 
ainda considerados noutras perspectivas cuja analise 
se torna aqui incompativel para alem da sua enumera-
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t;ao pura e simples, mesmo segundo uma ordem que 
parecesse logica. 

Todavia, para nao lhes tirar mais tempo, per
mito-me remete-los para a leitura de um pequeno 
trabalho de sintese que apresentei ha tempos na Haia, 
Paises Baixos, e intitulei Portugal and the E. E. C. · 
Agricultural Problems. 

Mas poderia, por exemplo, acrescentar algumas 
considerat;oes sabre dais ou tres aspectos mais, cuja 
natureza, nao sendo propriamente do ambito da agri 
cultura, e muito dificil separar desta, tanto mais que 

em grande parte nos aparecem ainda fortemente 
ligados tanto de urn ponto de vista econ6mico como da 
organizat;ao espacial. 

E: o caso da velha agricultura camponesa de sub
sistencia e ate mesmo de mercado local ou regional 
restri to, onde eram inseparaveis, numa mesma explo
rat;ao, a agricultura, a pecuaria e a floresta , natural
mente em dimensoes modestas. 

A mecanizat;ao, a fito e a zootecnologia e a pro
gressiva racionalizac;:ao das empresas agricolas, vieram 
alterar a monotonia deste quadro mas muito dele 
ainda subsiste e pesa no horizonte da evolut;ao. 

Mas e evidente que a floresta, por exemplo, 
adquiriu um peso crescente na economia nacional, 
enquanto a pesca com muita dificuldade sai das for
mas artesanais1 onde tem permanecido durante secu· 
los. E: facil ver em Portugal nao muitas, mas algumas 
unidades pesqueiras armadas com os mais sofisticados 
progresses tecnicos, ao mesmo tempo que algumas 
companhas f ixas ou de ocasiao, usam ainda as velhis· 
simas xavegas (rede de arrasto para terra) cujas ori · 
gens se perdem na memoria dos tempos medi· 
terranicos. 

Em relac;:ao a estes dois aspectos ainda se falara 
mais adiante. 

Uma ultima palavra simplesmente para realt;ar o 
significado da geoeconomia vinhateira de Portugal. 

Nao seria precise falar nisso para que todos 
aqui, certamente evocassem, por exemplo, os Vinhos 
do Porto e os da Madeira ou ate os de outras regioes 
demarcadas como sejam as do Vinho Verde, dos vinhos 
de Mesa do Douro, do Dao, da Bairrada, das pequenas 
regi6es da area de Lisboa, de Setubal, do Alentejo e 
do Algarve. 

Na economia portuguesa e muito importante, 
pois, alem deter urn consume interne relevante, quit;a 
de elevada capi tat;ao, a produt;ao dos vinhos de quali 
dade pesa na balant;a comercial externa de forma 

1 Mesmo no caso da pesca longinqua, especlalmente do 
bacalhau, a caracteristica foi sempre uma espe.cie de unlao entre 

ttknicas medtnicas e ttknicas artesanais. 
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significativa, com os seus cerca de 70% da produ~ao 

exportada. 
Naturalmente a geoeconomia nacional nao e 

simplesmente a que respeita ao sector primario. 
0 sector secundario, pela natureza das activida

des que o comp6em, tem de ser considerado, mesmo 
que singelamente, pelo menos sob dois angulos fun
damentais. 0 primeiro refere-se a produ<;:ao. Nao ha 
qualquer necessidade de fazer aqui, nem sequer em 

termos de um refrescar de ideias e conceitos, alguma 
considera<;:ao sabre os factores de produ<;:ao e de todas 

as circunstancias que os podem envolver. Pretendo 
dizer simplesmente que as minhas palavras deverao 
ser entendidas numa perspect iva de ge6grafo, par
tanto, a luz de um quadro estritamente de Geografia 
Econ6mica e nao de uma Economia Geogratica, 
embora, como se compreende, tentando sempre con
fronta-los com as leis gerais da Economia. 

De uma forma analitica sistematica, creio que 
sera compreensivel ordenar as nossas considera~6es da 

seguinte maneira: 

1. Problemas das materias-primas 
2. Problemas da energia 
3. Problemas das tecnologias 
4. Problemas dos capitais. 
5. Problemas de mao-de-obra 

Assim: 

1. Portugal, do ponto de vista das materias-pri

mas e um Pais de fracos recursos. 
No que diz respeito a recursos mineiros, para 

alem das fracas produ~6es, em Tras-os-Montes, nos 
distritos do Porto, Setubal , Evora e Beja, de minerios 
de chumbo, zinco, prata, estanho, manganesio, anti

monic e poucos mais, pode dizer-se que ainda tem 
algum significado relativo, a classica extrac<;:ao de 
volframite, que durante a z• Grande Guerra se fez de 
forma ca6tica e pouco racional, no Norte e Centro; a 
extrac<;:ao do ouro, nas minas de Jales, Tras-os-Mon

tes, ja exploradas pelos Romanos; os minerios de ferro 
de relevante quantidade mas de dificil tecnologia de 

explora~ao e problemas de trans porte e, nos distritos 
de Setubal e de Beja, as conhecidas minas de pirite e 

de cobre de Aljustrel e Neves-Corvo, tambem ja 
exploradas no tempo dos Romanos, no Alto Sado; e, 
finalmente, OS minerios de uranio da Urgeiri~a. do 
distrito da Guarda e do Alto Alentejo, cuja produ<;:ao e 
regular e, para o minerio de que se trata, relevante 

nao s6 econ6mica mas estrategicamente. 
Naturalmente, os produtos de origem vegetal, 

nomeadamente os de origem florestal , como os de ori
gem agricola e pecuaria, pesam de algum modo no 
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conjunto das industrias que em Portugal os utilizam e 
transformam. 

Sao as industrias da celulose e de pasta de 

papel, mas tambem as do mobiliario e da constru~ao 
civil, para os primeiros, e as industrias alimentares, 

muito variadas, para os segundos. 
A pesca, por seu turno - e alem do abasteci 

mento a fresco nos mercados diarios - foi , e ainda 
continua a ser, materia-prima para as conservas. 
Tambem sob esta forma as conservas de frutos tem 

ainda algum significado mas perderam, e sabido, a 
posi<;:ao que tinham, por exemplo, no compute das 

exporta~6es portuguesas, alias como varias outras, 
como por exemplo as de tomate, que deixaram de ser 
competitivas, no prec;:o que nao na qualidade, em 
fun<;:ao do aumento do custo de mao-de-obra, ap6s o 
25 de Abril. 

Ainda uma ultima area de relevante interesse e 
a das corticeiras, cujo nivel de produc;:ao da cortic;:a e 
dos produtos seus derivados continua a ter uma posi
c;:ao cimeira, como maior produtor mundial e muito 

significativa na balan<;:a comercial portuguesa. 
Convem ainda referir as industrias cimenteiras 

que aproveitam os calcarios, como e o caso dos fornos 
no distrito de Coimbra, de Maceira Liz, no de Leiria, e 
o da Serra da Arrabida, no de Setubal que, pode dizer
-se, com uma produ<;:ao suficiente para as necessida
des, particularmente ligadas a constrw;:ao quer do 

crescente parque habitacional, quer de obras de arte 
ligadas a crescente rede rodoviaria, quer a das pontes 
e obras portuarias. 

2. Do ponto de vista da energia, t ambem Portu
gal e de fraquissimos recursos. As antracites de Sao 
Pedro da Cova e do Pejao, no distrito do Porto, que 

tem diminutas reservas e que, sobretudo, sao de dificil 
extracc;:ao, a que se podem juntar as reservas de linhi
tes de Rio Maior, nao podem significar nada na cres 
cente exigencia energetica da industrializa<;:ao. Os 2,6 
milh6es de toneladas do consume de ha tres anos, sao 

hoje praticamente todos importados e s6 representam 
6% do total da energia necessaria! 

Por outro lado, sem hidrocarbonetos, Portugal 
tem necessidade da sua total importac;:ao em bruto, a 
qual depois e tratada, actualmente, em duas refina

rias, situadas uma no Norte, em Matosinhos, perto da 
cidade do Porto, e outra a Sul, em Sines, na costa 
alentejana. 

Cerca de 95% da energia total consumida no Pais 
e importada sob a forma de fontes primarias de ener
gia, mas tambem em especie, em epocas de defices. 
Afinal, neste aspecto, a parte mais importante da 
produ<;:ao nacional de energia e ainda a de origem 
hidroelectrica. 
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Os sistemas do Cavado-Rabagao, os do Douro 
nacional e i nternacional, do Mondego, do Tej o-Zezere, 
do Sado e do Mira, com as suas 26 barragens de paten
cia igual ou superior a 80 MkWh/ano, correspondem a 
um esfon;o de invest imento muito grande e verdadei
ramente muito mais signi ficative do que a fun<;ao 
supletiva das tres cent rais termoelectricas existentes 
no Carregado, em Lisboa e em Sines. 

Apesar de haver um projecto de plano de produ
c;:ao de energia termonuclear, ate ao momenta nada 
foi adiantado. Fortes lobies de varia cariz, ecologistas 
e politicos, tem entravado essa opc;:ao. 

Outrossim, o projecto de uma distribuic;:ao no 
Pais de gaz ao domicilio - que ate ha pouco s6 existia 
em Lisboa-cidade - provindo inicialmente de jazidas 
francesas mas actualmente de origem argelina, feito 
atraves de uma rede de gazodutos, esta em adiantada 
implementac;:ao. Pela sua dimensao e custos previsi
veis, implicou uma dificil concerta<;ao de interesses 
entre a Argelia, a Espanha e Portugal. Por outro lado, 
ainda relacionado com a produc;:ao de energia, e no 
particular da energia hidroelectrica, radica no facto 
dos cursos de agua, quer no que respeita aos caudais -
variaveis, como e normal - no caso da Peninsula Ibe
rica, dada a sua posi<;ao no contexto das condi<;6es 
fisiograticas e climaticas, s6 podem ser imaginados em 
conjunto pois que alem das barragens nacionais e os 
usos que as aguas fluviais tem necessariamente, impli
cam arranjos politico-administrative sob criterios de 
respeito pela necessidade de permitir quotas-partes 
das aguas fluviais que escorrem em direcc;:ao ao mar 
nas costas portuguesas embora as quedas de chuva se 
fa<;am no territ6rio vizinho. 

3. Urn outro aspecto fortemente negativo da 
industrializac;:ao portuguesa e tambem a necessidade 
de importac;:ao de tecnologia. 

Se num ou out ro ramo se pode dizer que a 
invenc;:ao tecnol6gica de origem nacional tern alguma 
relevancia, uma certa falencia no plano da investiga
<;ao cientifica que a eta poderia ter conduzido e uma 
incapacidade concomitante de competir com os mer
cades mais activos das tecnologias, marcam essa out ra 
blocagem end6gena. 

Todavia, a abertura aos investimentos externos, 
uma pratica que se alargou e somou ao recurso legal a 
tecnologia associada a aquisic;:ao de maquinaria, apa
relhagem e mesmo de projectos de produc;:ao diferen 
ciados, tem permitido dar ao esforc;:o de industria
lizac;:ao um impulso notavel. Por exemplo, de 1953 a 
1970, pouco antes do 25 de Abril e do inicio da cha
mada 1 • crise do pet r6leo - o crescimento da produc;:ao 
industrial foi de +8,5 % por ano, mas de 1970 a 1977, 
atingiu um crescimento de +60%!, muito superior ao 
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crescimento global da C.E.E. de 1980 a 1986, que foi 
de +5% ao ano, ou seja, 30% nos sete anos conside
rados. 

4. 0 problema dos capitais e outra, senao a 
principal, pedra de toque para a compreensao do 
quadro industrial portugues. 

Pode, antes de mais, dizer-se que a industria 
portuguesa, em grande parte e com uma ou duas 
excepc;:oes, sofreu sempre duma carencia estrutural de 
capita is. 

Apesar de urn imperio ultramarine, nao se quis 
ou nao se foi capaz de, a exemplo de outros, tirar 
partido e acumular capitais com os quais depois se 
desenvolveriam amplos esta lei ros industrials, multipli· 
cando assim os rendimentos primaries daqueles espa
c;:os de outras plagas longinquas. 

Gastou-se talvez mais em vidas e cabedais nes
sas para gens, do que afinal os frutos que nelas se 
colheram a favor da metr6pole. Naturalmente houve 
excepc;:oes, mas contam-se pelos dedos de uma mao, 
passe a expressao. 

Porem, e muito dificil, e sobretudo moroso, 
aperceber-nos de todos os complexes mecanismos da 
formac;:ao hist6rica e multiplicac;:ao dos capitais. 0 
problema portugues nao e 0 menor deles todos e, 
mesmo, o volume media de capitals que sao seu 
padrao (ainda que se saiba que, praticamente, tem 
sido sempre crescente) e, de facto, de dimensao 
relativamente pequena no contexto, por exemplo, da 
Comunidade. 

Para urn intervalo de oito anos, embora um 
tanto aleat6rio, 1971-1979, o quadro das intenc;:oes de 
investimento ajuda a fazer uma ideia dos ritmos e das 
caracteristicas de sensibilidade do crescimento indus
trial em Portugal. De sublinhar que este periodo con
tern, nao s6 as consequencias da 1• crise do petr6leo 
mas tambem as da Revoluc;:ao do 25 de Abril e estas 
foram particularmente influenciadoras da evoluc;:ao das 
industrias em Portugal. 

lnfelizmente apesar de se dispor ja de valores 
comparaveis em periodo mais recente, particular
mente, como interessava, desde que Portugal passou a 
integrar a C.E.E. e mesmo antes, quando comec;:ou a 
beneficiar dos Fundos Estruturais de apoio ao desen
volvimento e dos efei tos multiplicadores e indutores 
de outros financiamentos, quer internos quer exter 
nos, como se vern ha uns tempos para ca a verificar e 
mesmo os paulatinos movimentos de retorno de capi
tals que fugiram para o estrangeiro aquando das 
nacionalizac;:oes macic;:as do 11 de Marc;:o e que s6 agora 
comec;:am a adquirir a confian<;a necessaria, a sua 
analise ult rapassa a intenc;:ao, retida de base, de urn 
apontamento deste genera. 
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5. Pode dizer-se que, se alguma coisa, em ter
mos genericos, nao faltou nunca a Portugal foi a mao
·de-obra; mas tambem e verdade que se alguma coisa 
falta, em termos especificos, e com o respeito pelas 
excep~oes muito honrosas, e a mao·de-obra especiali
zada, quadros medias e superiores, capazes de res
ponder com segurant;a e tempestivamente aos desafios 
da competitividade dos mercados 1• Sao, pelo menos -
a avaliar pela procura diaria · as can?ncias diversifica
das, de especialistas habilitados, criativos e empreen
dedores, capazes de dar os impulsos necessaries para 
enfrentar os desafios do presente e mesmo os da 
previsao do futuro, os quais hoje se poem com cres· 
cente acuidade as empresas e que as tornam rapida· 
mente obsoletas e inviaveis quando se deixam estiolar 
pelas rotinas. 

Os 6 recenseamentos decenais, 1890, 1930, 
1950, 1970 e 1981, permitiram fazer uma ideia da 
evolut;ao. 0 recenseamento de 1991 permitiu dar 
conta das alterat;oes e sobretudo mostrou os efeitos da 
retoma de um ritmo de crescimento que, se algumas 
crises internacionais, como as do petroleo, mas tam
bern a mais recente de todas, que foi a da chamada 
Guerra do Golfo, perturbaram, nem assim conseguiram 
fazer regredir, tanto mais que o verdadeiro significado 
aparente da decada de 90 e sem duvida o refazimento 
da confiant;a dos agentes economicos na perspectiva 
que se lhes abre nao so no ambito do Mercado Comum 
Europeu mas tambem no das relat;oes comerciais com 
outros parceiros, fora do conjunto dos 152

• 

A geoeconomia portuguesa do sector terciario, 
isto e, dos comercios e dos servit;os, seguiu uma evo
lut;ao comum ao Iongo dos tempos. 

No seculo XIV, pretendeu-se contrariar a ten· 
dencia crescente para o abandono da vida rural que 
trazia ao Pais graves problemas de abastecimento. 
Argumentava-se com o absentismo dos senhores das 
terras os quais, por seu turno, contra-argumentavam 
com o facto de que, cada vez mais, havia menos quem 
as quisesse trabalhar, pois que · diziam · se fugia para 
as cidades portuarias do literal, onde aumentavam os 
trilfegos maritimes, na esperant;a de um enriqueci
mento rapido. 

A Lei das Sesmarias veio tentar suster esses 
movimentos. Ela previa a entrega pelos senhores das 
terras · quaisquer que fossem · a quem as quisesse 
trabalhar. Tudo na esperan~a · alias frustrada · de os 
fixar a terra e assim proverem as necessidades do Pais. 

1 Na data em que se rescrevem estes apontamentos multo 
gerais, fmporta dlzer que de entao para ca um esfor~o no sentldo de 
corrigfr aquefa sftua~ao, come~ou ja a dar os seus resultados. 

1 Como e sabfdo, actualmente (2005) a chamada Unlao Europela 

e a deslgna~iio actual que sucedeu a C.E. E. 
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Naturalmente, nesses tempos, foram os artesanatos, 
os mesteres e os comercios, as actividades que engros· 
saram com esse exodo rural. 

Os servi~os foram-no tambem, mas em muito 
menor escala. 

A vaga de fundo da Revolut;ao Industrial chegou 
tardiamente a Portugal. Antes dela, certas concept;oes 
da economia, apos o ciclo do comercio dos chamados 
coloniais, que alguns homens mais viajados e ilustra· 
dos trouxeram a Europa, deram origem a politicas de 
fomento industrial de urn interesse que ultrapassa o 
problema historico inerente. Todavia, a burguesia 
portuguesa - ao contrario do que aconteceu noutros 
Paises - nao teria voca~ao para a industria · como 
pensava Jacome Rattan · e, continuando as suas acti· 
vidades comerciais, deixou a outros, principalmente 
estrangeiros, as iniciativas de alguns i nteressantes 
empreendimentos pioneiros. 

Se conti nuaram a ser ainda os comercios de 
varia tipo e dimensao as actividades que mais atraiam 
os rurais, e que criavam maior numero de empregos, e 
indubitavel que, pela leitura de estatisticas, registos e 
outras formas de expressao indirecta, a pouco e pouco 
as actividades secundarias crescentemente aparecem 
no tecido empresarial portugues. 

De qualquer forma, e na segunda metade do 
seculo XIX, claramente · apesar de algumas vicissitu· 
des · que se exprime o progresso do sector secundario 
quando, por arrastamento tambem (e mais tarde, ja 
nos nossos dias, por razao propria), o sector terciario 
comet;ava a dar mostras de uma maior independencia 
e os ritmos de crescimento diferenciaram-se. 

A titulo de exemplo, refira-se o caso do cres
cente comercio do Vinho do Porto e, na sua raiz, da 
agricultura vinhateira do vale do Douro, com as medi
das protectoras do Marques de Pombal. Foi uma das 
fontes da capitalizat;ao que veio a permiti r, um pouco 
mais tarde, a criat;ao da banca e, na sequencia, o 
primeiro surto palpavel das implantat;oes industriais 
da area da cidade do Porto, num curiosa ciclo de 
solidariedades economicas entre actividades dos tres 
sectores. 

Ha porem que referir, dentre as actividades do 
sector terciario, pelo menos duas, cuja relevancia, por 
diferentes motivos, me parecem ser agora e aqui 
muito importantes. Refiro-me as infra-estruturas 
viarias e aos transportes que etas suportam, por um 
lado, e as actividades turisticas, por outro. 

A literatura da especialidade, e mesmo a de fie· 
t;ao, ate meados do seculo XIX, dao-nos um retrato 
verdadeiramente confrangedor do sistema rodoviario 
portugues, se assim se lhe podia chamar. 

Mousinho da Silveira, com uma notavel visao do 
futuro e uma compreensao profunda do significado das 
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facilidades de comunica~ao para o desenvolvimento do 
Pais, e o grande fomentador e mesmo executor, de 
uma politica de planeamento e implementa~ao do 
primeiro plano rodo-ferroviario do Pais. 

A velha estrada romana, entre Olissipo (Lisboa) 
e Bracara Augusta (Braga), que durante tantos seculos 

viria a confundir-se com alguns tra~ados medievais 
daquela que se chamou ate muito tarde Estrada Real, 

viria a ver-se , senao de todo substituida, secundada 
com grande vantagem, para a epoca, pelo sistema que 
ainda hoje, apesar de tudo permanece. 

Com uma vigencia de mais de urn seculo, ainda 
funciona nos nossos dias, em precarias condi~oes 

quando, agora, merce dos subsidies provenientes dos 
fundos FEDER da C.E.E. , urn novo Plano Rodoviario 
Nacional esta em vias de se concluir. 

Naturalmente nao sao simplesmente OS eixos 
hierarquizados do sistema rodoviario que tudo signifi
cam. Pelo contrario, este conexa-se com outras in fra· 
-estruturas entretanto implementadas, como as da 
remodela~ao e rendabiliza~ao, electrifica~ao, modifi· 

ca~ao do material rolante e do fixo de suporte, remo· 
delac;ao empresarial, etc. da velha rede ferroviaria 

portuguesa, que remonta ao ultimo quartet do seculo 
XIX, mas ainda da rede dos transportes aereos e das 
suas infra-estruturas de base e, principalmente, da 
criac;ao (Sines, Nazare), da remodela~ao e adaptac;:ao 
tecnol6gica racional de alguns dos portos maritimes e 
penemaritimos, enfim, a propria adapta~ao a navega
bilidade dos rios (Douro). Todo este actual esfor~o de 

reactivac;:ao das ci rcula~oes e dos trMegos, inscritos na 
perspectiva da integra~ao europeia dos 15 e com o 
apoio dos seus fundos, tern, e ainda continuarao a ter, 
efeitos indutores multiplicados no sentido da terciari
zac;:ao. 

56 para considerar os tempos mais pr6ximos, 
veja-se por exemplo, o significado da evoluc;:ao global 

da popula~ao activa nos tres sectores de actividades 
bem como do seu significado no PI B, expressas em % 

(Quadro II). 

Quadro II 

Popula~ao 
Sector 1° Sector 2• Sector 3° 

Actfva Dif' '- Oif'% Dif'% 
Total 

~ % % 

1960 43,9 29,1 27 

1986 21 ,9 ·11 34,1 5 44 17 
1986 PIB 9 39,3 51 ,7 

Por ai se vera quanta a evoluc;:ao se tem feito no 
sentido, diremos normal, da terciariza~ao, tanto mais 

que isso nao significou, por exemplo, que o cresci
mento do sector industrial tenha sido dos maiores 

conhecidos no conjunto dos 12 da Europa da U.E. 
(1986) (Quadro Ill). 
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Podiam certamente ainda ver·se estes factos 
sob outros angulos mas, em boa verdade, pela exigui
dade do tempo disponivel pouco poderiamos acres
centar. 

Quadro Ill 

Popula~ao 

Actlva f Anos 
C.E.E.% Dif'% Portusal % Dit• ."\:" 

1975 84,8 . 15,1 70,8 · 14,8 

1980 (a) 100 100 6,8 

1983 97,8 ·1,1 106,8 ·0,1 

1984 99,9 1,1 106,7 ·0,1 

1985 103,3 3,4 18,3 1,6 

1986 105,3 2 123,4 5,1 

1975·1986fano 1,8 4,7 

Vejamos pois o segundo aspecto atras indicado, 
ou seja, as actividades turist icas em Portugal como 
expressao, nao t:mica mas relevante, da geoeconomia 
do terciario em Portugal. 

Se, como diz o ge6grafo frances, Fran~ois Gui
chard, bom conhecedor de Portugal, "o turismo em 

Portugal esta em franca expansao" ao mesmo tempo 
que o considera por varias das suas caracteristicas "urn 
turismo de vizinhanc;:a europeia, familiar, convivial, 
mais que um turismo de longa distancia, ex6tico, de 
luxo ou de grande prestigio - a excep~ao do caso 
particular da Madeira", o que nao ha duvida e o facto 
de os seus resultados econ6micos significarem enor

memente no plano do equilibria da balan~a externa 
portuguesa e, de urn modo not6rio, em praticamente 
continuo crescimento. 

0 poder inductor destas actividades e de tal sig
nificado que vai espelhar-se desde o campo das produ· 

c;:oes agricolas (caso das frutas, das flores e dos vinhos 
e outras bebidas alco6licas ou nao), como no das 
produ~oes industriais de transforma~ao (electrodomes
ticos de hotelaria, mobiliario, constru~ao civil , teci
dos, ceramicas, industrias vidreiras, metalo-mecani

cas, conservas e outras industrias de produtos alimen
tares, etc, etc.) e ainda uma infinidade de comercios 
e servic;:os logisticos de apoio ao turismo, que seria 
morose tentar aqui indicar sequer os mais signi
ficativos. 

Por outro lado, nao podem deixar de ser consi
derados certos aspectos particulares do turismo que 

em Portugal tem tido vigencia de certa importancia. 
Penso particularmente no case do turismo de motiva
c;:ao religiosa, tal como sucede com o Santuario de 
Fatima, mas nao e menos de considerar, ressalvadas as 
diferenc;:as, nao s6 de motivac;:ao, mas de numero, do 

turismo de genese termal, que alias actualmente 
conhece um surto de crescimento. 
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Nao vale a pena referir que, a excepc;ao das 
motivac;oes religiosas e de tratamento termal, os 
dados naturais (praias de areias finas e douradas, um 
mar acolhedor e sem temperaturas enregelantes, um 

sol brilhante e quente, temperado por brisas suaves e 
refrescantes, pacificos rios em vales de topografia 

doce e mansa ou espadanantes e piscosos ribeiros e 
tantas e tantas outras e variadas paisagens repousan· 

tes) ou os dados humanos (a conhecida e franca hospi· 
talidade das gentes, o colorido dos t rajes e a garridez 
do folclore, o gostoso da culinaria e a excelencia dos 
vinhos, a singeleza das pequenas casas coladas aos 
matizes dos verdes das paisagens, como quase pinturas 
de crianc;a, a austera e granitica solenidade suave dos 
solares e velhas casas senhoriais, o recorte alacre e 
multiforme dos arraiais, das festas, das feiras e mer
cados com o seu colorido proprio, enfim, todo um 
caldeado e longinquo patrim6nio artistico, historico e 
cultural, infelizmente nem sempre bem conservado, 

mas gritante no romantismo das suas vetustas e nobres 
ruinas, os museus, os castelos, das catedrais romani· 

cas aos atrevimentos goticos do manuelino, dos arrojos 
do barroco a pureza das rusticas capelas culminando 0 

pitoresco de aldeias e lugares, o bolic;o das suas cida· 
des, alvas de cal no Sul e esmaecidas em tons de 
pastel , de brilhos luminosamente crus ou vestidas de 
brumas de sensibilidade e misterio) fazem deste 
pequeno Pais a beira-mar plantado, talvez urn 

modesto paraiso onde 0 turismo e ainda, apesar de 
tudo e antes de tudo, uma forma sui generis de saber 

receber que por vezes se mistura ou caldeia com os 
cosmopolitismos artificiais das grandes linhas anodinas 

do turismo que qualquer capital do mundo pode 

oferecer. 
Seria inutil tambem falar do que tudo isto signi· 

fica, em termos de continuo acrescentamento da 
terciarizac;ao e com esta, no contexto da carencia 
natural de riquezas economicamente relevantes, o que 
afinal pode ser o papel deste pequeno Portugal no 
Mundo e particularmente no seio de uma Europa que, 
querendo indubitavelmente afirmar-se, e com razao, 

uma tuz do mundo, nem sempre se exprime pela 
dominancia das luzes do espirito, isto e, nem sempre e 

a defensora iluminada da res humanitas. 

Explicac;ao Final 

De uma forma concisa "Portugal - Uma Velha 
Geografia", e um pequeno texto sem grande aparato 

cientifico que foi escrito para ser lido como introduc;ao 
a uma serie de palestras para alunos de tres Universi

dades estrangeiras que ha varios anos atras proferi no 
ambito dos Programas Socrates e Erasmus. 

n° 21123 · 200210414 

Naturalmente fiz-me acompanhar por uma serie 
de diapositivos a cores que complementavam de uma 
forma tambem sintetica uma ideia da variedade das 
paisagens e aspectos diversos de algumas das informa
c;oes a que o texto de certo modo se referia. 

No seguimento tentamos satisfazer algumas 

curiosidades e acentuei um ou outro pormenor que, 
quic;a, teria deixado pouco clara. 

Os alunos eram de varias nacionalidades com 
predominancia, como era de esperar, nacionais de 
dais dos tres diferentes Paises: Alemanha, Suecia e 
ltalia. No 2°, li o texto em Inglese no 3° em Frances. 
Na Alemanha, na Universidade de Tubingen, o texto 
foi lido e comentado em Portugues, por ter sido inte· 
grado num Seminario para estudantes Brasileiros. 

0 texto agora dado a estampa sofreu todavia certos 
esclarecimentos e actualizac;oes, mas nao foi propria· 

mente alterado. Nao se integram as imagens utilizadas 
em projecc;oes por motivos obvios (custos de impres· 
sao e pelo facto de varias delas ja serem conhecidas 
de outras publicac;oes). 

Explication Final 

Avec ce titre .. Portugal · Une vieille Geogra· 
phie .. , cette version c • est un petit texte sans un grand 

apparat scientifique qui a ete ecrit pour etre lu 
comme introduction d'une serie de palestres pour des 

eleves de trois Universites etrangeres: Tubingen, de 
l'Allemanhe; Upssala, de la Suede; et Perugia, de 
l'ltalie, que, il y a quelques annees, j 'ai du faire dans 
le systeme des Programmes Socrate et Erasmus. 

Bien sure, j'ai accompagne mon exposition avec 

une serie de diapositifs colores qui servait comme 
complements de une forme aussi synthetique pouvait 

donner une idee de la variete des paysages et les 
divers aspects de quelques unes et des informations 
sur lesquelles le texte parlais. 

Dans la sequence, nous avons tenter satisfaire 
aussi des curiosites, d'outres questions qui on me 

posait et que, peut -etre, sur lesquelles je n'avais pas 
ete suffisamment clair. 

Les eleves etaient de plusieurs nationalites, 
avec predominance, comme etait normale, de deux 
des trois different Pays. Dans le i '"'•, j'ai du lire en 
Ang/ais; dans le JO<ne, en Franc;ais; mais dans le pre· 
mier, l'Allemagne, a l 'Universite de Tubingen , je l'ait 

fait en Anglais, mais aussi en Portugais, car c;a a ete 
traite dans un Seminaire pour des etudiants Bresiliens. 

Le texte, ici imprime, cependant, a rec;u quel
ques retouches, mais il n'a pas ete, a vrais dire, en· 
tame. 

Nous n'avons pas aussi, integre dans le texte les 
images colores, utilisees dans les projections par des 
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motifs evidents (les charges de l'empreindre) et parce 
qu' elles eta it nombreux et ont ete deja utilises dans 
d'outres publications. 

Final Explanation 

Stated briefly "Portugal - An Old Geography", is 
a short paper with no major scientific pretensions. It 
was written to be read as an introduction to a series of 
lectures for students from foreign Universities, which I 
gave a few years ago as part of the Socrates and Eras

mus programmes. 
There was a series of colour slides to help to 

convey the idea of the different landscapes and vari-
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ous aspects related to some of the information men · 
tioned in the text. 

Next I answered some questions and went over 
any details that may not have been clear. 

The students were of various nationalities, but 
mostly came from Germany, Sweden and Italy, as 
might be expected . In the 2nd I read the text in 
English and in the 3rd in French. In Germany, at the 
University of Tubingen, the text was read and dis

cussed in Portuguese, as it was part of a Seminar for 
Brazilian students. The text now sent for publication 

has been refined and updated, but it is basically the 
same. It does not contain the slide images for obvious 
reasons (printing costs and the fact that several of 
them may be known from other publications). 




