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TERRITORIOS, POLITICAS, ACTORES: 

a recomposi~ao das suas geografias e das regiOes portuguesas1 

RESlJMO 

A recomposi~ao demogn\fica e s6cio-espacial, indissociavel dos novos s igniticados do rural e do 
urbano, inscrevem-se nas traject6rias de continuidade e de mudan~a que percorrem as rcgioes 
portuguesas. Causa e efeito de dinamismos e desigualdades subjacentes a nov,t e emergente geografia 
regional. ainda se pretende evidenciar no presente artigo o papel dos actores e das politicas na 
recomposi~ilo territorial. 

RESUME: 

La recomposition demographique et socio-spatiale, indissociable des nouvelles significations. 
s'inscrit dans Ia continuite et le changement auxquels les regions portugaises sont soumises. Cause et 
effet de dynamismes et d'inegalites sousjacents a Ia nouvelle geographic regionale emergente, il 
convient de souligner, en cct article, le role des acteurs et des politiques en terme de recomposition 
territorial e. 

ABSTRACr 

The demographic and socio-spatial recomposition , necessarily connected to the new meanings of 
the urban and the rural, is inscribed in the continu ities and the changes undergone by the Portuguese 
regions. The present article wi ll highlight the roles of the agents and policies in territorial 
recomposition, both a cause and a consequence of dynamic processes and inequali ti es of the new and 
emerging regional geography. 

Rui Jacinto' 

I. A QUESTAO REGIONAL EM PORTUGAL: ENTRE 
A CONTINUIDADE E A MUDAN<;A, ALGUMAS 
COORDENADAS PARA A SUA INTERPRETA<;AO 

As mudanc;:as que atravessaram a sociedade portuguesa 
no passado recente foram decisivas para reposicionar 
Portugal no mundo, refazer a sua identidade e moldar uma 
nova ideia de Europa entre os portugueses. As rupturas 
vividas no ultimo quarto de seculo tiveram na revoluc;:ao 
de 1974 e na adesao de Portugal a Comunidade Europeia 
em 1986, dois marcos determinantes, proporcionando 

transformac;:oes que vieram dar novas sign ificados a con
ceitos normalmente ut ilizados para caracterizar a socie
dade portuguesa e definir o modo como se estrutura o 
territ6rio: rural-urbano, norte-sui e litoral-interior, expres
soes associadas a interpretac;:oes dicot6micas de Portugal, 
tornaram-se redutoras face a complexidade dos processos 
emergentes e demasiado simplistas para nos dar uma 
leitura actualizada do pais. 

1 Comunicac;:ilo apresentada no Coloque International 
Nouvelles Urbanites, Nom elles Ru ralites en Europe, Strasbourg, 
10-12 Mai 2000. no paine! Du local a I' Europe: pouvoirs, 
territoires, citoyennete. 

' Institute de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. 
Univers idade de Coimbra 

A posic;:ao periferica de Portugal resulta quer da geo
grafia quer do seu nivel de desenvolvimento, onde, apenas 
as suas regioes mais diniimicas, ocupam um Iugar inter
media no ranking europeu. As assimetrias e as especifici
dades das diferentes parcelas do mosaico regional sao 
atributos fortes dum pais de reduzidas dimensoes. Por 
outro lado, os dinamismos desiguais que se verificam vao 
dando novas configurac;:oes a cl ivagens antigas, aj udando 
a acentuar a fragmentac;:ao do territ6rio. Todas estas 
caracteristicas e comportamentos fazem com que Portugal 
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ocupe um Iugar particular numa Europa igualmente 
diversa. 

A diversidade e as especificidades regionais, as pro
fundas e enraizadas assimetrias, a par dos dinamismos 
territoriais bem distintos, constituem o pano de fundo 
da questao regional em Portugal. Em torno destes 
aspectos, ao Iongo das ttltimas decadas, tem havido deba
tes apaixonados, onde as emor,;oes de certas conjunturas se 
sobrepoem, tantas vezes, a anal ise serena das mudanr,;as e 
a interpretac;ao aprofundada dos processes de rees
truturac;ao que esti'io a moldar a nova fisionom ia do 
territ6rio. 

A posir,;ao geografica, econ6mica e social do pais no 
contexto europeu e o modo como se tem processado a 
integrac;ao tanto do pais como das respectivas economias 
regionais e locais, a par da administrar,;ao e gestao, do 
territ6rio e das politicas de desenvolvimento, sao outros 
aspectos decisivos para apreendermos as mudanc;as em 
curso e as alterar,;oes que se manifestam nas paisagens, 
isto e, a nova e emergente geografia das regioes portugue
sas. 0 territ6rio, as polfticas e OS actores SaO anguJos 
impOJtantes de qualquer analise que pretenda interpretar 
as transformac;oes ocorridas em Portugal, motives que nos 
levam a pretender desenvolver a presente comunicar,;ao 
em torno de tres t6picos fundamentais: 
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- a recomposil;tio s6cio-espacia/ e os novos contomos 
do rural e do urhano. A modernizar,;ao da sociedade, 
processo nao isento de contradir,;oes, e feita de conti
nuidades e de mudanr,;as, perceptiveis em termos 
quantitativos, mas sobretudo qualitativos, que se 
manifestam atraves de tendencias pesadas e de dina
mismos !eves : litoralizar,;ao, urbanizar,;ao, desertifica
c;ao dos espar,;os rurais traduzem dinamicas demogra
ficas, sociais e territoriais a analisar; 

- os espm;os da tulministrat;iio, o desenlw e a geogra
fia das politicas. 0 local e o regional sao conceitos 
que, independentemente do significado que tem em 
Portugal, foram evoluindo e que tiveram no refe
renda realizado em 1998 o tim dum ciclo. A questao 
regional, contudo, subsiste, e um novo periodo se 
inicia, com outros pressupostos e objectives, em 
torno da administrar,;ao do territ6rio, da definic;ao de 
politicas que terao concretizar,;ao no Quadro Comu
nitario de Apoio, a executar entre 2000 e 2006, no 
modo como se estruturara a participar,;ao dos agentes 
econ6micos e actores locais, como se concebe o 
espar,;o de participar,;ao dos cidadaos; 

- os actores e a.~ representat;oes das politicas e da 
Europa. 0 significado e o papel dos actores nos pro
cesses de desenvolvimento, as redes e as parcerias 
que estabelecem; a incidencia das politicas e a per-

cepr,;ao que delas fazem os actores fomecem outros 
olhares das transformar,;oes que ocon·em nas perife
rias, assim como as visoes da Europa serao certa
mente diferentes a partir da periferia. Uma nova 
empatia dos cidadaos com os territ6rios, construfda a 
partir de presenc;as e de descontinuidades temporais e 
espaciais, faz com que se deva comer,;ar a reflectir, 
em boa parte do espar,;o nacional, sobre uma geogra
fia das ausencias. 

2. PARA UMA GEOGRAFIA DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS: A RECOMPOSIC.:AO SOCIO-ESPA
CIAL E OS NOVOS SIGNIFICADOS DO RURAL E 
DO URBANO 

2.1. Reestrutura~lio demografica e s6cio-econ6-
mica, tendencias pesadas e estruturantes 

A evolur,;ao do numero de habitantes e do peso relativo 
de cada regiao no contexto nacional traduzem, sintetica
mente e dum modo agregado, a evolur,;ao s6cio-econ6mica 
do pais, pondo em destaque as disparidades e as dinami
cas distintas que caracterizam os seus territories. Os vale
res da densidade e da variar,;ao populacional registados nas 
ultimas decadas evidenciam estes contrastes, mostrando 
como as regioes do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo 
apresentam comportamentos demograficos bem mais 
posit ives quando comparados com os das restantes par
celas do territ6rio continental, que se devem, em boa 
medida, ao peso e dinamismos das areas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto. 

0 povoamento, a distribu ir,;ao da popular,;ao e as 
dinamicas demograficas regionais (Figs. 1 e 2) poem em 
evidencia as principais coordenadas da geografia das 
desigualdades regionais, destacando as principa is fractu
ras espaciais do terr it6rio portugues, cujos contornos 
coincidem com a dicotomia classica dum pais dividido em 
litoral e interior. As dinamicas positivas ocorrem no lito
raJ, onde se destacam as areas metropol itanas do Porto e 
de Lisboa, pelos ganhos que vao consolidando, e, a lem do 
Algarve, o espar,;o entre e las localizada, uma area inter
media pela posir,;ao geografica e pelos valores que as 
variar,;oes positivas ai registam. 0 interior, pelo contn\rio, 
encontra-se em perda generalizada, tocando a desertifica
r,;ao nos concelhos rurais mais profundos, sobretudo nas 
areas fronteirir,;as do Norte, Centro e Alentejo, onde ocor
rem as densidades mais baixas (inferiores a 25 hab/km2

) e 
as perdas demograficas mais acentuadas; refira-se que, 
entre 1960 e I 99 1, mui tos municipios aqui localizados 
perdaram mais de 50% da sua popular,;ao residente. 
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Quadro I - Comportamento demografico das regioes portuguesas do Continente 

Norte Centro Lisboa V. Tejo Alentejo Algarve Cont inente 

Po pula<;:ilo total ( 1991) 3472715 I 72 1 650 3292108 543 442 341 404 937 1 319 

% na Pop. total Continente: 1864 39,9 29,5 16.9 9.1 4.5 100.0 

1960 36.7 22,9 27.5 9,2 3,8 100.0 

1991 37, 1 18,4 35,1 5,8 3.6 100.0 

Area (km2) 21 278 23 668 II 93 1 26 931 4 988 88 796 

% na area total do Continente 23,9 

Densidade (hab/km2): 1960 143 

1991 163 

Varia<;:ao (%): 1864-1940 63, 1 

1940- 1950 I 0.4 

1950-1960 7,8 

1960-1970 -0,7 

1970-198 1 12.9 

198 1-1 991 1.8 

1960-1 991 14,2 

E ntre 1960 e 1970, a decada da guerra colonial e da 
em igrar;:ao para a Europa, o pais perdeu 2,6% dos seus 
habitantes, tendencia que se invetteu nas decadas seguintes 
onde ocorreram aumentos de 15,6% e 0,4%. 0 decl inio da 
fetti lidade, a pers istencia da emigrar;:ao e a ausencia de 
emprego nas comunidades locais quando se verifica 
algum retorno ao Iugar de origem, como aconteceu com o 
regresso das ex-co16nias e de alguns emigrantes europeus, 
sao factores que influenciaram a evolur;:ao verificada nes
tas decadas. 0 processo emigrat6rio e a integrar;:ao de 
Portugal na divisao internacional do trabalho sao outras 
referencias fundamentais para explicannos tanto esta 
evolur;:ao como os dinamismos regionais quantitativa e 
qualitativamente distintos: na decada de 60 sairam para o 
estrangei ro, em mediae por ano, mais de 6 habitantes por 
cada mil portugueses residentes, valor que baixou para 
menos de I a partir dos anos 80. A partir deste periodo, a 
nossa tradir;:ao no contexto migrat6rio internacional altera
-se s ignificativamente, baixa a intens idade, orienta-se para 
outros destinos, assume um forte canicter sazonal e, no 
decurso da decada de 90, Portugal passa a ser tambem 
pais de imigrar;:ao. 0 aumento da esperanr;:a de vida, o 
crescente envelhecimento, familias mais pequenas e 
menos fixas e a transfonnar;:ao social da popular;:ao sao 
outros reflexos sociais, que nao podem ser desl igados nem 
daquela evolur;:ao gera l nem da profunda recomposir;:ao 
sectorial que o emprego conheceu em Portugal. 

26,7 13,5 30.3 5,6 100,0 

80 19 1 28 63 94 

73 276 20 69 106 

55.4 169,6 108.0 79.5 83.7 
6,9 14.6 6,0 3, 1 9.8 

-I ,4 10.8 -3,9 -4, I 4.7 

- 12,2 11 ,2 -22,8 - 14,9 -2.6 

5,8 28,8 - I ,5 20.7 15.6 

-2,4 0,9 -6,0 5.5 0,4 

-9,4 44,6 -28,6 8.4 13.0 

As principais tendencias s6cio-espaciais descritas sao 
correlativas do processo de reestruturar;:ao produtiva e 
interdependentes das mudanr;:as estrutura is no emprego: 
embora tenha diminuido intensamente 0 numero de portu
gueses que se ocupavam na agricultura (mais de 40% 
entre 1981 e 91 ), ainda representavam II % no inicio da 
decada de 90; a popular;:ao activa no sector industrial e 
terciario, conheceu urn crescimento generalizado, respec
tivamente 69% e 136% entre 1960 e 1991. Esta evolur;:ao, 
com modular;:oes diferentes consoantes as regioes do 
Continente, correspondeu ao abandono de muitos traba
lhadores da agricultura, ao encerramento da actividade por 
parte de inumeras explorar;:oes, ao abandono de mu itos 
hectares para fins agricolas. Contudo, a importancia e 
pe rsistencia do rural subsiste, em termos reais e simb6li
cos, testemunhando, em cetto sentido, uma certa rejeir;:ao 
de modelos tantas vezes importados, a resistencia de 
algumas franjas de pottugueses em aceitarem uma moder
nizar;:ao que vinca antagonismos cu lturais e encerra con
tradir;:oes sociais. 

Relativamente tardia, a industria lizar;:ao p01tuguesa 
v iveu no periodo conturbado que coincidiu, simult<'inea
mente, com a crise dos anos 70 e com a profunda 
mudanr;:a politica ocorrida ap6s 1974, urn duro processo 
de reestruturar;:ao sectorial, de redimensionamento empre
saria l, de modernizar;:ao acelerada do processo produtivo e 
de reorientar;:ao e integrar;:ao nos mercados internacionais. 
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N' hab. medio 
por frcg . 

mm 8983 - 14539 

r::::J 2 593 - 4 377 

1-:-:-:-:-l 1 181 - 1915 

D 496 - 862 

Continenre = 2 332 

Fig. 1.1 - Numero medio de habitantes por freguesia (1991) 

Hab./ Km2 

1428- 1750 

284 - 401 

113 - 196 . 

54-82 

16 - 29 

Continenle = 106 

Fig. I .2 - Densidade populacional ( 1991 

% 

EEE33 55.4 - 199,0 

~ 28,6 - 39,7 

D 3,4-18,7 

0 -7.s - -12.9 

D -3o.o --2o.o 
rz:zJ -42,1 - -31,5 

Continente = 13,0 

Fig. 1.3 - Variar;ao da popular;ao residente ( 1960-1 991 ) 

0 colapso das unidades industriais representativas dum 
certo modelo empresarial , cujas referencias eram as gran
des empresas da margem esquerda do Tejo (CUF, Side
rurgia, Lisnave, etc.), acelerou a crise em que merg ulhou 
o pais e a industria da area metropolitana de Lisboa. 
Muito concentrada na cintura de Lisboa, a reconversao 
industrial arrastou esta reg iao para uma crise social pro
funda, precipitando a desindustria lizayao duma area onde 
este sector t inha proporcionado uma relativa prosperidade 
no periodo p6s-guerra. 

No final dos anos 70, evidenciando maior flexibilidade 
e capacidade de resposta a conjuntura recessiva que se 
havia instalado, comeyam a despontar algumas areas do 
centro e norte do pais onde predomina um tecido indus
trial constituido por pequenas e medias empresas. Os 
sistemas produt ivos que comeyam a tlorescer assentam 
numa outra 16gica organ izacional, tiveram uma genese 
empresarial diferente e baseiam a sua competitividade no 
recrutamento de mao-de-obra agricola, actividade que e 
exercida em complementaridade com a industria, propor
cionando, assim, plurirrendimentos que viio permitir usu
fruir salaries mais baixos neste sector de actividade. A 
expansao urbane-industria l mais difusa que se verificou 
no Centro e Norte Iitoral, part icularmente no Baixo Vouga 
(Avei ro-Agueda), Pinhal Litoral (Leiria-Marinha Grande) 
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Quadro II - Reestrutua'Yfio s6cio-econ6mica: a estrutura da popula~Yiio activa e a sua evoluc;ao 

Norte Centro 
Lis boa 

Alentejo Algarve Continente V . Tejo 

Sector Primiirio (%) 1960 42.0 
1970 32.2 
1981 20.4 
1991 10,6 

Varia~YiiO (%): 1960-1 99 1 -65,6 
1981-1991 -41 ,0 

Sector Secunda rio (%) 1960 35,2 
1970 40,9 
1981 47,0 
1991 49.4 

Variacao (%): 1960- I 991 91.7 
1981-1991 19,5 

Sector Ter·ciario (%) 1960 22,8 
1970 26,9 
1981 32,6 
1991 40,0 

Varia~YiiO (%): 1960-1991 140,0 
1981 -1991 39,9 

ou nos vales localizados na periferia nordeste da area 
metropolitana do Porto (Cavado, Ave e T§.mega), tiveram 
por base este modele de organizar,:ao econ6mica e social. 

Os efeitos das mudanr,:as estruturais que aconteceram 
em Portugal na decada que se seguiu a 1974 nao se cir
cunscreveram a industria nem a area metropolitana de 
Lisboa. Estas alterar,:oes estruturais da economia e da 
sociedade e da sua organizac;:ao espacial, tiveram reflexes 
nos mais variados dominies, desde a esfera politica ate a 
futebolistica, desenhando os contornos de uma nova gee
gratia emergente. 0 caso do futebol e, a este prop6sito, 
exemplar. Fen6meno complexo onde se entrecruzam 
mtiltiplos in teresses materiais e simb61icos, constitui um 
dos indicadores que, porventura, melhor traduz as mudan
r,:as ocorridas, mostrando como o incremento da competi
tividade desportiva acompanhou os ganhos e a pujanc;:a 
que os sistemas produtivos instalados no norte do pais 
entretanto foram adquirindo. A hegemonia desportiva que 
o Por1o passou a ocupar relativamente a Lisboa, o !ado 
mais evidente da evolur,:ao verificada na geografia do 
futebol nacional, mostra como, em certo sentido, o centro 
de gravidade da economia industrial migrou do sui para o 
norte. 

E certo que os maiores aumentos se verificaram na 
popular,:ao activa no sector terciario. Fen6meno que se foi 
generalizando nas ultimas decadas, permite por em evi
dencia alguns aspectos fundamentais: a importancia deste 
sector nas areas metropolitanas, onde se encontra insta
lado o terciario mais qualificado; o peso que assume nos 

58,1 25,7 68.9 59.8 43.9 
47,5 16.4 60,4 45,4 32.5 
32, 1 8,6 38.4 24,9 19.3 
17, 1 5,2 23,2 13,5 10,5 

-70,2 -69.3 -77,6 -74,0 -69.8 
-46,3 -36,7 -42.4 -36.9 -41.9 

22,9 31,6 12,9 22.4 28,8 
28,4 33,1 14.9 24,9 33.3 
36.3 35,4 24.7 27.6 38,9 
38,8 30,2 25,9 22,0 38,5 
71,5 46,4 32.9 13,1 68.6 

8,3 -10,5 0,0 -7,0 6.2 

19.0 42,7 18.2 17,8 27.3 
24,1 50,5 24,7 29,7 34.2 
31 ,6 56,0 36,9 47.4 41.8 
44,2 64,7 50,8 64.4 51 , 1 

135,4 132,4 85,4 317,9 136,8 
41 ,8 23,6 33.0 59,3 31.6 

territories onde existe a especializar,:ao nalguns dominios 
especificos (turismo no Algarve e o ensino e saude em 
Coimbra, p. ex.); a expressao que passou a assumir duma 
forma generalizada no interior, areas rurais que se 
terciarizaram devido ao peso dos servir,:os publicos e 
sociais. E de salientar o fen6meno generalizado e de 
amplo significado para urn numero significative de cen
tres urbanos que foram dotados a partir dos anos 80 com 
estabelecimentos de ensino superior. 

A recomposir,:ao demogratica e da popular,:ao activa, 
alem de evidenciarem as clivagens, as assimetrias e os 
dinamismos desiguais que caracterizam as diferentes 
regioes, esbor,:a as principais tendencias da reestruturar,:ao 
s6cio-espacial. A concentraryao espacial e a especializaryiio 
produtiva a que se assistiu no passado recente, muito 
condicionada pelo peso do passado e das estruturas, cons
tituiu uma matriz que se foi consolidando, sobretudo no 
decurso dos anos 90. Contudo, os mapas com os retratos 
s6cio-econ6micos mais precisos que entretanto foram 
emergindo, s6 serao formulados com mais rigor a partir 
dos recenseamentos gerais (Agricola, 1999; Popular,:ao, 
200 I) que estao a ter Iugar. 

2.2. A recomposil;ao s6cio-espacial e os novos 
contornos do rural e do urbano 

A litoralizar,:ao do povoamento e a urbanizar,:ao da 
popular,:ao, alem das situac;:oes de tipo suburbanas ou 
periurbanas que ocon·em em certos contextos especificos, 
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Fig. 2. 1 - Evolur,;ao da popular,;ao activa entre 1960 e 1991 
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Fig. 2.2- Popular,;ao act iva no sector primario ( 1991) 
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Fig. 2.3- Variar,;ao da popular;ao activa no sector primario entre 
1960 e 1991 
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Fig. 2.4- Popular;ao activa no sector secundario ( 199 1) 
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nao podem ser interpretados a margem de dois fen6menos 
que assumiram particular significado nas ultimas decadas: 
o exodo e o consequente despovamento do mundo rural, 
processo que esta a deixar muitas aldeias do interior a 
beira da letargia; a atracc;:ao pelo urbano, sejam cidades ou 
outros lugares de pequena ou media dimensao, parti
cularmente sedes de concelho, centros que protagonizam 
o dinamismo e a polarizac;:ao demografica a nivel loca l. 

Os lugares que constituem o topo da hierarquia urbana 
portuguesa tern registado urn crescimento demogratico 
generalizado: 35,2% dos p01tugueses residiam em 1981 
em lugares com mais de 5000 habitantes, lugares que ja 
detinham 40,7% da popu lac;:ao total em 1991 ; entre 1981 e 
1991 , os lugares com mais de I 0000 pessoas aumentaram 
a respectiva populac;ao em I 0,3%, os situados entre 2000 
e 5000 habitantes cresceram 4,2% e os centres de media 
dimensao (entre 5000 e 10000 habitantes) registaram o 
crescimento mais intenso (3 1 ,3%). Neste periodo, os 
nticleos de povoamento recessives foram os lugares com 
menos de 2000 habitantes (-28, 1 %) ou a populac;ao que 
vivia em lugares iso lados (-6,4%). 

Os centros com mais de I 0000 habitantes, considera
dos urbanos para fins estatisticos, foram, assim, aumen
tando: em 1960 o seu numero era de 47, de 59 em 1970, 
de 75 em 198 1; esta tendencia foi, mais recentemente, 
acompanhada da concessao por votac;ao favoravel do 
parlamento do titulo de cidade a varios lugares. Embora a 
legislac;ao fixe criterios objectives (dimensao demognifica 
minima, etc.), nao terao faltado interesses de indole poli
tica, alguma auto-estima ou reivindicac;oes locais para que 
tal tenha acontecido: em 1996 existiam, no Continente, 
I I 0 lugares com a classificac;ao oficial de cidade, tendo 
sido elevadas a esta categoria 29 lugares entre 1990 e 
1995. Apesar do fen6meno urbano constituir urn pro
cessso relativamente tardio em Portugal, representa uma 
tendencia pesada que se tem difundido generalizadamente 
por todo o territ6rio com nitidas diferenciac;oes regionais, 
cujas consequencias nao se resumem a mera quantificac;ao 
do numero de centres urbanos ou da populac;:ao neles 
residente. 

Os espac;os rurais e urbanos, em func;ao destes proces
sos, passaram a desempenhar func;oes, adquiriram atribu
tos e significados completamente novos, o que obriga a 
rever as definic;oes tradicionalmente uti lizados para os 
caracterizar. Os poderes instituidos, designadamente o 
INE, tem procUI·ado rever as classificac;:oes util izadas com 
esta finalidade, procurando encontrar uma geografia que 
exprima com maior realismo e precisao as alterac;oes 
ocorridas, neste dominic, na sociedade portuguesa. As 
diferentes figuras de planeamento local, designadamente 
nos pianos directores municipais, ao deixarem expectantes 
para a expansao urbana areas significativas, atesta tanto a 
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pressao a que estao sujei tos os espac;os urbanos como esta 
tendencia urbanizadora. Embora esta atitude possa ser 
conjugada com interesses especulativos, existem a nivel 
local convicc;oes positivas que levam a aumentar a pressao 
urbanistica: a ideia que o desenvolvimento das localidades 
passa pelo crescimento urbana, que a competitividade dos 
concelhos passa pela afirmac;ao da capitalidade da respec
tiva sede. Mesmo que o ambiente urbano, os niveis de 
conf01to e de qualidade de vida, resultantes dum cresci
mento devidamente ordenado, possam nao ser satisfa
t6rios. 

As redes, viaria e urbana, constituem, os elementos 
que estruturam e influenciam mais decisivamente a ossa
tura do pais e o seu desenho. A rede urbana continua a 
influenciar decisivamente a localizac;:ao das infraestruturas 
e dos equipamentos, contribuindo, assim. para acentuar a 
polarizac;ao demografica. Os investimentos mais recentes 
nestes dominies nao s6 consolidam a heranc;a matrici al 
das disparidades existentes como acentuam as clivagens 
territoriais e influenciam a recomposic,:ao s6cio-espacial. 
Destacamos, a este respeito, as redes dos diferentes modos 
de transporte, os trac;ados dos pianos rodoviarios nacio
nais (PRN 's de 1985 e 2000). as redes transeuropeias de 
auto-estradas e de transportes ferroviarios de grande velo
cidade, a rede de portos e aeroportos, designadamente o 
da Ota, a rede de gas e as que estao por detras do acesso 
dos territ6rios a sociedade da informac,:ao. 

Os territ6rios estao a conhecer padroes de ocupac;ao 
cada vez mais diferenciados, potenciadores da difu sao no 
literal e da concentrac;ao no interior, da consolidac;ao de 
certos n6s e da sua integrac;ao em ce1tos eixos. Estas 
coordenadas configuram uma geometria que remere os 
espac,:os intersticiais para a margem das dinamicas positi
vas, gerando uma nova geografia locativa que vai alterar 
quantitativa e qualitativamente, em tennos materiais e 
intangiveis, a acessibi lidade potencial dos diferentes pon
tos do espac;o, introduzir maior selectividade e competiti
vidade entre as diferentes parcelas do te rrit6rio portugues, 
ajudando a redefinir as func;oes que tradicionalmente 
desempenhavam. 

Correlativas dum processo de modernizac,:ao da socie
dade portuguesa nao isento de contradic;oes, estas tenden
cias sao feitas de continuidades e de mudanc;as em que as 
cidades e o urbana significam o moderno, positivo e 
dinamico e o rural continua a viver sob o estigma do 
recessive e do arcaico. Para alem da dimensao quantita
tiva, onde releva o numero crescente de po1tugueses a 
residir em lugares com caracteristicas urbanas, a faceta 
mais imp01tante e significativa deste processo reside na 
dimensao qual itativa que o acompanha. Esta mudanc;a traz 
associados novas padroes de consume, uma nova relac,:ao 
dos portugueses com as questoes materiais que se traduz 



na diminui~ao da propensao para o aforro e no aumento 
do recurso ao credito, novas atitudes perante a vida que se 
reflectem em novos modos de vida, onde imperam outros 
consumos de bens materiais, novos valores e de usos do 
tempo e do espac;:o, onde o lazer ganha um relevo especial. 
Contudo, permanece uma interroga~ao sobre o que a 
cidade eo urbano representam para as populac;:oes que vao 
afluindo a cidade, como convivem e o que para elas 
verdadeiramente representa o urbano e a urbanidade assim 
adquirida. 

3. PARA UMA GEOGRAFIA DAS POLITICAS 
REGIONA IS: A ,\DMINISTRA<;A O DO TERRI
TORIO, OS ACTORES E SUAS PRATICAS 

3.1. 0 territ6rio e a sua administrac;:ao 

Apesar da grande coesao territorial e linguistica, sedi
mentando uma unidade nacional com oito seculos de 
hist6ria, a organiza~ao e a ocupac;:ao do territ6rio e distri
buic;:ao das acti vidades, fazem-se dum modo assimetrico 
tornando Portugal um pais bastante contrastado. As dina
micas recentes e o impacto dum numero significative de 
projectos estruturantes que consubstanciaram a polftica 
reg ional, aumentaram esta complexidade fazendo assentar 
a at1icula~ao, interacc;:ao e hierarquia das di ferentes par
celas do pais em novos pressupostos. Contudo, subsistem 
as interpreta~oes que dao enfase a leituras dicot6micas em 
que prevalece o peso das heranc;:as e das fracturas territo
rias que lhes andam associadas (norte-sui, litoral-interior, 
rural-urbano ). 

Os trabalhos de Amorim Girao e de Orlando Ribeiro 
revelam-se fundamentais para apreendermos a matriz e as 
principais c livagens fisicas e humanas que se inscrevem 
no territ6rio portugues. A procura de novos mapas para o 
desempenho do arquipelago em que o pais se vai trans
formando tern sido objecto de olhares cruzados de dife
rentes disciplinas, que podemos testemunhar em trabalhos 
de Jorge Gaspar (1987, 1993), Boaventura Sousa Santos 
( 1993 ), Barreto (2000), M. Silva ( 1986), Augusto Mate us 
( 1998). Reflectindo preocupac;:oes rna is pramaticas e que 
orientem a acc;:ao, as entidades oticiais tem promovido 
diferentes estudos e pianos que culminam, a n!vel nacio
nal, no Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), e 
num elevado numero de estudos e pianos estrategicos 
feitos ao nivel local (cidades, concelhos), sub-regional ou 
reg ional, como acontece com os contributos de cada 
regiao para o PDR. Estas diferentes pe~as (PDR's de 
1989, 1993, 1999; DCP, 1995; DGOTDU, 1998), sao 
documentos fundamentais para compreendermos as anali
ses retrospectivas e as estrateg ias prospectivas que, em 
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cada um daqueles momentos, foram concebidas para 
atirmar a competit ividade do pals e das suas regioes e 
entendermos as metodologias e as abordagens que se 
foram sucedendo. 

A diversidade regional e sub-regional portuguesa que 
temos vindo a explicitar, e causa e efeito das velocidades 
e das dimlmicas diferenciadas que se testemunham, sob 
multiplas formas, tanto a nivel nacional como europeu. 
A comparac;:ao das diferentes un idades que servem de 
suporte a administrac;:ao do territ6rio realc;:am a especi
ticidade das regioes portuguesas no contexto europeu. 
0 modo como ao Iongo dos tempos se foi organizando a 
administrac;:ao dos niveis regionais e locais dentro de cada 
estado, como se sucederam os diferentes processos hist6-
ricos de cada pais, esta espelhado nas diferentes designa
~oes de cada Nut atribuida a cada uma destas unidades em 
cada pais, nas dimensoes bastante dispares que apre
sentam. 

E sob este pano de fundo que a administrac;:ao portu
guesa se tem organizado. Se exceptuarmos o nivel local 
da administrac;:ao, permanecem incertas as atribuic;:oes, as 
competencias e o ambito espacial dos niveis intermedios. 
Sem uma base uniforme nem devidamente estabilizada, o 
nivel administrative regional e sub-regional continua 
ambiguo e indetinido, ao sabor duma geografia fl uida e 
avulsa, repartida por distritos, agrupamentos de concelho 
e Nut's de n!vel ll e III. 

3.2. Os actores e as representac;:oes da Europa 

A avaliar por alguns estudos recentes, existe um 
conhecimento relativamente preciso do que e a Uniao 
Europeia, embora com uma imagem urn pouco "desfo
cada" dos pa!ses que a constituem, uma recepc;:ao relati
vamente correcta da posic;:ao relat iva que os diferentes 
paises europeus apresentam em termos do seu nivel de 
r iqueza. A hierarq uia que e estabelecida coloca entre os 
paises mais ricos, nao s6 os de maior d imensao como os 
mais mediatizados ou que sao mais conhecidos dos portu
gueses devido ao facto de constituirem os principais 
destinos da nossa emigrac;:ao (Aiemanha, Fran~a e Luxem
burgo). 

Apesar da avaliac;:ao positiva, existe uma ideia impre
cisa e algo confusa sobre o significado actual da Uniao, 
sendo a propria ideia de Europa entendida como "espac;:o 
econ6mico comum" e de "integrac;:ao na dinamica econ6-
mica-cultural europeia" 1

• Em contrapartida a "perda de 

1 Os comentarios que aqui sao adiantados reproduzem 
algumas das conclusi'ies da in vestiga~i:lo apoiada pela DGXV I, 
"A imagem da Europa. os factores culturais eo desenvolvimenlo 
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autonomia", a "perda de identidade nacional", a "concor
rencia prejudicial dos produtos europeus" e a "subordina-
9fiO do mercado nacional a Europa" revelam outros signi
ficados que sao atribuidos a ideia que OS portugueses 
fazem da Uniao Europeia. 

0 principal papel que se julga reservado a P011ugal 
reside na convic9ao de que o nosso pais pode constituir 
uma especie de "espa9o de articula9ao" entre a Europa e a 
Africa, recriando a hist6ria e, por esta via, recuperar o 
papel anteriormente desempenhado de media9ao entre o 
Velho Continente e os antigos territ6rios coloniai s. Por 
outro lado, a posic;ao periferica de Portugal no contexte 
europeu remetem-no para alianc;as "naturais" com paises 
s imilares em termos de desenvolvimento, designadamente 
os paises do Sui. Existe ainda uma concepc;ao passiva do 
nosso desempenho na construc;ao europeia, perspecti
vando o Pais como mero "espac;o de lazer" ou "consumi
dor de produtos europeus". 

Por outro lado, o conhecimento que existe dos instru
mentos de apoio ao desenvolvimento regional, parti
cularmente os Quadros Comunitarios de Apoio (QCA's), 
permitem-nos concluir que, mesmo entre os estratos mais 
influentes, esclarecidos e informados a nivel local, ainda 
ha urn relativo desconl1ecimento do que representam, 
desconhecimento que atinge niveis ainda mais profundos 
sobre a que se destinam e como funcionam. Esta constata
c;ao pode ser igualmente documentada atraves do grau de 
conhecimento que existe sobre a apl icac;ao de fundos 
estrutura is nos concelhos da regiao. Embora os valores 
nao sejam particularmente distintos, parece-nos existir a 
convicc;ao de que o nivel local beneficiou menos dos 
apoios externos, pois o conhecimento que exista dos pro
jectos financiados no concelho e inferior ao da regiao. 
Segundo cremos, o grau de conhecimento demonstrado 
poe em evidencia que a informac;ao sobre estas materias 
nao atinge plenamente a populac;ao ou, se !he chega, vem 
de tal modo codificada que apenas um numero relativa
mente restrito de pessoas consegue formular um juizo 
concreto sobre o que significa e o que representa. 

0 relativo desconhecimento, por parte da popula9a0, 
destes instrumentos, tao significativos e importantes para 
o desenvolvimento local, regional e nacional , pode residir 
no modo como sao elaborados (porventura pouco partici
pados) e discutidos (debates excessivamente tecnicos e 
pouco mobilizadores). Mas, se a elaborac;ao e discussao 
nao contribuem para descodificar o respective significado 
nem o seu alcance perante a opiniao publica, a forma 
labirintica, as vezes considerada pouco transparente, como 

no Interior da Regiao Centro", coordenada por Cesar de 
Oliveira, J. M. Brandao de Brito e Rui Jacinto. 
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e conduzida a sua aplicac;ao, sao factores que contribuem 
tambem para o desinteresse perante esta materia. 

3.3. Politicas e praticas de desenvolvimento regio
nal: a aplicac;ao e os benefichirios dos fundos estrutu
rais 

A apreciac;iio geral sobre a ap licac;ao do primeiro QCA 
e globalmente positiva ja que, na generalidade das opi
nioes, e indispensavel para 0 desenvolvimento, constitui 
um grande incentivo para o pais e ajudou pontualmente 
alguns sectores. lsto significa que nao seja referido que 
tenham existido desvios relativamente aos objectives 
previstos ou apresentado outros sinais negatives. 

Analisando os efei tos que o 1° QCA tera produzido a 
diversos niveis territoriais (pais, regiao ou concelho), 
emergem as seguintes convicc;oes instaladas na conscien
cia das pessoas: os principais efeitos ocorreram a nivel do 
pais, principalmente quanto a definic;ao de uma estrategia 
de desenvolvimento futura, a dinamiza9iio e a conscien
cializac;iio (das carencias e potencialidades) regionais; os 
efeitos a nivel local sao menos intensos e pouco significa
tivos face aos que aconteceram a outras escalas. 

Os resultados da aplicac;ao do !0 QCA para Portugal 
permite-nos reter que as estradas foram o lado visivel, 
emblematico e, porventura, simb6lico que se associa a 
aplicac;ao do QCA. Refira-se que as infra-estruturas em 
geral e o saneamento basico em particu lar merecem 
igualmente uma assinalavel referencia. Os apoios as acti
vidades produtivas (industria, comercio e agricultura) e a 
forma9ao profissional tem tambem um Iugar de destaque, 
correspondendo a urn segundo grupo de aspectos que 
foram significativamente apoiados; sem terem tido apoios 
relevantes, encontramos, sobretudo, os dominios re lacio
nados com a dimensao social (saude, educac;ao, cu ltura). 
Concomitantemente, e associado a este processo um vasto 
leque de aspectos negativos (fraco apoio a agricultura, 
falencias fraudulentas, obras opulentas), que sao indisso
ciaveis da conjuntura interna que se viveu no decm·so do 
1°QCA. 

Os exemplos da aplicac;iio de fundos estruturais euro
peus no concelho e na regiao, embora registem uma coin
cidencia relativamente grande quanto aos dominios cita
dos, apresentam valores diferentes nos dois casos. Refira
-se, em primeiro Iugar, que o destaque que e dado a nivel 
regional as vias de comunicac;ao e incomparavelmente 
superior ao que e dado a nivel local. 

0 sector viario, aliado as infra-estruturas e ao sanea
mento basico, e francamente hegem6nico no contexte 
regional. A nivel local verificamos um maior equil ibria 
nas respostas que foram dadas quanto aos dominios onde 
os fundos estruturais teriam sido aplicados, sendo de des-



tacar o numero superior de referencias que sao fe itas aos 
sectores produtivos (industria e agricultura). 

A aplicac;:ao do QCA pode ter beneticiado mais umas 
regioes que outras, existindo a convicc;:ao de que as 
regioes do pais mais desenvolvidas (Areas Metropolitanas 
e Litoral) foram as que mais beneficios obtiveram com a 
apl icac;:ao dos dinheiros comunitarios. Embora se possa 
discutir se esta percepc;ao coincide ou niio com a reali
dade, e um facto que esta convicc;:ao se encontra instalada. 
A ser verdade, temos de nos interrogar por que motivo os 
fu ndos orientados especificamente para o desenvolvi
mento das regioes mais deprimidas (Feder, p. ex.) niio 
contribuiram para esbater os desequilibrios pre-existentes. 

Os valores da resposta sobre quem foram os principais 
beneficiarios de todo este processo, aponta um amplo 
consenso em torno de dois tipos de entidades: o governo, 
por um !ado, e privados, particularmente os que tinham 
maior capacidade de influenc ia, por outro; as Camaras 
Municipais e as Empresas sao menos referidas como 
entidades beneticiarias. 

Embora estes resultados revelem uma apreciac;:ao tal
vez injusta ou nao totalmente correcta, niio deixa contudo 
de transparecer urn certo descredito sobre o modo como 
cettas aplicac;:oes foram feitas. Existe entre a populac;ao a 
sensac;:ao que associa os fundos comunitarios a valores 
negativos (corrupc;:ao, fi·aude, dinheiro facil que e desba
ratado), que tern contribuido para se ir instalar uma reac
c;:ao quase instintiva de algum distanciamento relativa
mente a estes processos. 
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