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A REGIAO CENTRO E A RECOMPOSif;AO DA SUA GEOGRAFIA: 
ENSAIO PARA UMA LEITURA DOS TERRITORIOS 

E A INTERPRETAt;AO DAS SUAS DINAMICAS 

Rui Jacinto' 

( ... ) os grupos humanos constroem o complexo de paisagens que no seu 
conjunto definem a regiiio na sua individualidade harmonica. (. .. ) Os conjuntos 
de harmonias devem entender-se em termos de organiza~iio do espafO, comple
xos de rela~oes. 0 ge6grafo poderd reconstruir are ao momenta presente todo o 
processo hist6rico-geogrdfico que definiu uma dada regiiio. 

1. PERTINENCIA E ACTUALIDADE DAS DISCUS
SOES EM TORNO DO TERRITORIO 

Os processes de integra<;:ao europeia e os desafios co
locados pela globaliza<;:ao exp6em os territories a tens6es 
indutoras da reorganiza<;:ao dos espa~os e da recomposi
~ao das respectivas geografias. A emergencia da socieda
de da informayao e a aplicayao de certas polfticas publi
cas, embora com manifesta<;:6es espaciais subtis e pouco 
explicitas, ajudam a refor~ar as polariza<;:6es territoriais. 

Domfnios cada vez mais estrategicos para refor<;:ar a 
competitividade e conferir centralidades, remetem os ter
ritorios onde tern uma fraca presen9a para posi96es excen
tricas e marginais. A crise e a perda de competitividade 
que algumas areas manifestam, fruto de todos estes pro
cessos e mudanyas, alem de suscitarem a procura de novas 
orienta~6es para as polfticas de desenvolvimento e o en
saio de estrategias e interven~6es inovadoras, introduzi
ram a presen9a regular do territorio nos discursos, embora 
com referencias circunstanciais produzidas em funyao de 
certas logicas e ao sabor das conjunturas. 

Assistimos no momenta presente ao alastramento dos 
espa<;:os em perda, territories que reclamam polfticas acti
vas e iniciativas solidarias, op<;:6es e apostas estrategi
cas que os discrimine positivamente, os integre e lhes 
confira maior coesao. Como sabemos, as op<;:6es de loca
liza~ao e as relativas as estrategias de desenvolvimento 
nao sao territorialmente inocuas, pelo que, embora subs
crevendo a expressao de Edgar Morin de grande acuidade, 
nao e tarefa suficiente nem nos podemos limitar a "res
ponder as incertezas com a estrategia e as contradiyoes 
com a aposta". 

' Instituto de Estudos Geograficos. Faculdade de Letras. Universida
de de Coimbra e Comissao de Coordena9ao da Regiao Centro. 

J. M. Pereira de OuvEIRA, 1967. 

Num perfodo de incertezas e de contradiy6es, a proble
matica dos territ6rios ganhou uma crescente complexida
de, adquiriu dimens6es cada vez mais intangfveis e 
polifacetadas. Por todos estes motivos, as discuss6es sa
bre o territ6rio, depois de terem penetrado nos mais va
riados domfnios cientfficos, alargaram-se a cfrculos que 
extravasam o dos academicos, promoveram-se amilises 
cujos contornos foram sendo cada vez mais amplos, ori
ginando interpreta96es mais ricas e variadas. 

No caso portugues, esta discussao tern vindo a adquirir 
uma centralidade crescente, par raz6es que se prendem 
com a incidencia espacial de certas op<;:6es e o incremento 
de iniciativas que as polfticas de desenvolvimento regio
nal tern proporcionado, mas tambem pela emergencia de 
alguns conflitos pontualmente localizados, a necessidade 
de racionalizar a ocupayao do espayo, a utiliza<;:ao e gestao 
dos recursos e o adiamento de reformas institucionais e 
administrativas em que 0 territ6rio e urn elemento impor
tante. 

Se a regionaliza<;:ao e a lei eleitoral, com a cria<;:ao dos 
respectivos circulos, sao bons exemplos desta ultima situa
yao, a localizayao de aterros sanitarios, a delimitayao de 
espayos e reservas naturais, a (re)criar;ao de novas muni
cfpios, a definir;ao de limites entre freguesias ou de fron
teiras entre regi6es, fazem emergir causas ancestrais de 
pendor localista mescladas de algum recorte identitario, 
desencadeando demandas que colocam o territ6rio no cen
tro de disputas onde as popula96es se reveem e em torno 
das quais se mobilizam. 

A necessidade de existirem regras que evitem maiores 
atropelos a uma correcta ocupa~Yao do territorio e a desca
racteriza<;:ao das paisagens, condi~Y6es importantes para 
melhorar o quadro de vida das popula96es, correspondem 
a preocupa~Y6es que a lei de bases do ordenamento do ter
rit6rio, actualmente em discussao, ou a aplica~YaO de dife-
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rentes pianos de ordenamento (PROT's, PDM's, PP's), nas 
suas diferentes versoes e gerac;oes, pretendem reflectir. 

A gestii.o e organizac;ii.o do espac;o do pais e as orien
tac;oes estrategicas do desenvolvimento do seu territ6rio, 
sao crescentemente influenciadas por opc;oes econ6micas 
e decisoes de localizac;ao tomadas em contextos mais 
globalizadores, mais dependentes dum enquadramento 
europeu: depois de quase uma decada de estudos, foi re
centemente divulgado urn documento que pretende trac;ar 
o esquema de desenvolvimento do espac;o comunit<"irio 
(EDEC). Procurar compatibilizar urn equilibria saudavel 
entre competic;ii.o e cooperac;ao, regular a concorrencia que 
se encontra instalada entre regioes, cidades e territ6rios, 
onde nem todos se encontram no mesmo pe de igualdade, 
para atrair actividades econ6micas, postos de trabalho, 
infra-estruturas, equipamentos, sao objectivos que se pre
tendem atingir. 

Pretende-se que a Europa alcance, no seu conjunto, o 
melhor nfvel de competitividade possivel, definindo-se 
objectivos e opc;6es polfticas para o seu territ6rio, assente 
num sistema urbana mais equilibrado e policentrico de 
cidades, numa nova relac;ii.o cidade-campo, na igualdade 
de acesso a infra-estruturas e ao conhecimento, na gestao 
e desenvolvimento prudentes do patrim6nio natural e cul
tural. Em func;ii.o das especificidades naturais ou locativas, 
das especializac;oes que desenvolveram ou das capaci
dades instaladas, introduz-se uma verdadeira divisii.o espa
cial nas func;oes territoriais que acabani por determinar o 
papel, a func;ao e a futura vocac;ao de cada territ6rio. Ra
cionalizar a distribuic;ao de equipamentos e de infra-estru
turas, promover complementaridades e suscitar diferentes 
modalidades de cooperac;:ao e a estrategia apontada para se 
alcanc;:ar uma Europa mais competitiva. 

As acessibilidades ocupam, neste contexto, urn Iugar 
chave. Os eixos rodoviarios e ferroviarios, tanto os que se 
encontram definidos ao nfvel de cada estado membro (Plano 
Rodoviario Nacional, por exemplo), como as redes trans
europeias (telecomunicac;oes, energia e transportes, onde 
se incluem portos, aeroportos e centros intermodais) , sao 
factores determinantes para assegurarem a competitividade 
dos territ6rios, das cidades e das regioes. 

Acresce ao que temos vindo a referir, no caso de Por
tugal, o facto de ter de apresentar a Comissao Europeia, 
no decurso de 1999, urn novo Plano de Desenvolvimento 
Regional, que adquire nesta quarta gerac;ao a designac;ao 
de Plano Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social 
de Medio Prazo (PNEDES-MP), pec;:a que sustentara a 
negociac;:ao do mo Quadro Comunitario de Apoio a vigo
rar entre 2000 e 2006. 0 modelo que venha a estar impli
cito a sua concepc;ao, as opc;:oes ten·itoriais que nortearem 
as estrategias de desenvolvimento regional e orientarem as 
intervenc;oes sectoriais, sao materias que vao acalorar os 
debates e influenciar o futuro desenho do espac;o nacional. 

Infere-se do que acabamos de enunciar que as conjec
turas sobre o territ6rio estao presentes a todas as escalas 
(desde o ambito local e regional ao nacional e europeu e, 
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mesmo, mundial) e em todos os domfnios. Depois das 
iniciativas no ambito das politicas de desenvolvimento 
regional e local se terem tornado pacificamente aceites, o 
territ6rio comec;a a estar presente em abordagens sectoriais, 
servindo de ilustrac;ao o emprego (pactos territoriais de 
emprego e redes regionais para o emprego), a saude (sis
temas locais de saude) e 0 ensino (territ6rios educativos). 

2. CONTORNOS DE UMA NOVA GEOGRAFIA DA 
REGIAO CENTRO 

2.1. 0 territorio e a geografia dos espat;os adminis
trativos 

Os processos de reestruturac;ao que percorrem os ter
rit6rios regionais e locais, concorrem para configurar uma 
geografia emergente de contornos ainda pouco definidos 
que necessitam ser explicitados e mais aprofundados. Ter 
presente a evoluc;ao ate a geografia actual, assim como as 
estrategias de resistencia e conflitualidade que estao as
sociadas a certas formas de modemizac;ao forc;ada, sao 
aspectos fundamentai s para compreenderrnos as transfor
mac;:oes em curso. 0 texto que se segue tern como preocu
pac;ao central fornecer alguns contributos que perrnitam 
interpretar algumas dinfunicas instaladas nos territ6rios dos 
78 concelhos que constituem a Nute II que recebeu a 
designac;ao de Regiao Centro. 

No caso concreto desta regiao, a posic;:ao e enqua
dramento tanto no contexto nacional como internacional, 
a diversidade dos seus territ6rios em termos naturais, 
econ6micos e socioculturais, a configurac;:ao espacial que 
serve de suporte a administrac;:ao e a promoc;ao das polf
ticas de desenvolvimento, sao aspectos relevantes que 
importa destacar. A posic;:ao de charneira que ocupa no 
contexto nacional, articulando o Norte e o Sui, desde as 
duas areas metropolitanas aos espac;os de baixas densida
des do interior, repartida entre o Litoral atlantica e o In
terior fronteiric;o, fazem da regiao urn espa!Yo de passagem 
e de ligac;ao entre as areas mais dinamicas de Portugal a 
Espanha e a Europa. 

Com 1,7 milhoes de habitantes e 23 700 Km2
, a Regiii.o 

Centro representa 18% da populac;ao do pafs e 26% da sua 
area. A diversidade de contextos naturais, ambientais, 
econ6micos, sociais, culturais e polfticos atras referidos, 
fazem do territ6rio da Regiao Centro urn mosaico de unida
des com forte individualidade. Estas caracterfsticas mol
daram a identidade beira, diversa e una, forjada na diver
sidade, conferindo a este espac;o regional singularidades 
que o tornam urn caso de estudo exemplar, onde encontra
mos realidades, processos e dinamismos diversos e con
trastados. 

A arquitectura da maquina administrativa e o modo 
como esta territorialmente organizada, alt~m de fornecer 
indicac;:oes sobre a forma como se concebe a estruturac;:ao 



do espa~o regional, constitui urn aspecto importante a ter 
em conta na analise dos processos de desenvolvimento e 
no desenho das polfticas territoriais. A discussao sobre a 
institucionalizac;:ao de urn nfvel intermedio, a regiao admi
nistrativa, e as expectativas criadas relativamente ao apa
recimento de novos municfpios na sequencia do recente 
desfecho do caso de Vizela, de que sao exemplos Esmoriz, 
Senhorim, Tocha, Cernache do Bonjardim, introduziram 
alguma turbulencia e instabilidade nalgumas unidades 
locais. 

A definic;:ao do nfvel regional, processo que teve inicio 
na sequencia da aprovac;:ao da constituic;:ao de 1976, conhe
ceu interpretac;:oes e vicissitudes que variaram consoante a 
sua institucionalizac;:ao foi sendo encarada ao Iongo do 
tempo. Com o debate publico sobre a regionalizac;:ao ocor
rido em 1982 conclui-se uma primeira fase sem que este 
preceito constitucional se tenha consumado. A institucio
nalizac;:ao do poder local democratico e da lei das financ;:as 
locais, a criac;:ao das CCR's e dos GAT's em 1979 consti
tuem os marcos mais significativos deste perfodo. Os mapas 
das divisoes regionais, entao apresentados e debatidos, 
acabaram por se fixar em dois modos diferentes de inter
pretar a organizac;:ao do territ6rio do continente e de con
ceber a sua estruturac;:ao futura, modelos antag6nicos que 
correspondem as perspectivas basicas que se mantiveram 
em confronto. 

Temos de ter em considerac;:ao que, para alem de mo
tives de natureza polftica, as divis6es regionais e sub-re
gionais apresentadas tiveram, no perfodo inicial, a preocu
pac;:ao de responder a necessidade premente de apoiar tec
nicamente as autarquias locais e de superar defices, entao 
mais flagrantes, existentes a este nfvel. Num segundo 
momenta, procuram-se outros rumos e novos papeis para 
serem desempenhados por estes nfveis espaciais interme
dios, desconcentrando certas atribuic;:oes administrativas, 
de intermediac;:ao e de mobi1izac;:ao dos actores e agentes 
econ6micos, exercidas tantas vezes de modo informal. 
Aspectos fundamentais dum processo de desenvolvimento 
mais activo e participado, procurou-se por esta via intro
duzir eficiencia e f!exibilidade na administrac;:ao, mas, tam
bern, ensaiar modalidades de parceria e contratualizac;:ao 
que, embora tfmidas, pretendiam envolver actores e agen
tes em certos processes e iniciativas de desenvolvimento. 

No perfodo que decorre ate a adesao de Portugal a CEE 
reforc;:ou-se o modelo institucional e territorial para efeito 
do planeamento e da promoc;:ao do desenvolvimento re
gional, com a criac;:ao da SEDR (1983), do MPAT (1986) 
e das Nutes (1986), 16gica que subsiste ate ao memento, 
sedimentandO Uffia Cefta ffiO!dura regional que 0 1° e no 
Quadro Comunitario de Apoio ajudaram a conso1idar. 

As e1eic;:oes 1egislativas de 1995 trouxeram novamente 
a Iuz do dia o debate regional, na sequencia do qual se poe 
em causa o modelo territorial que vinha sendo implfcita e 
paulatinamente alicerc;:ado. Assente num nfvel municipal 
estavel e numa concepc;:ao da organizac;:ao do territ6rio 
nacional que emanava da proposta de divisao regional 
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apresentada pelo MAl, o modelo seguido na montagem do 
aparelho administrative mais descentralizado, quer de al
guns servic;:os regionais quer dos ligados ao Desenvolvi
mento Regional e a Administrac;:ao do Territ6rio, criou a 
sensac;:ao de que faltaria apenas adequar a lei eleitoral a 
esta geografia e consumar a regionalizac;:ao. 

A recente alternancia governativa voltou a expor anti
gas clivagens transpartidarias, ajudando a reinstalar o con
fronto entre adversaries e defensores das regi6es, e, de 
entre estes, entre os que perfilham diferentes propostas de 
divisao regional. Portadores duma hist6ria diferente e duma 
cultura diversa em termos regionais, a disputa partidaria 
veio instalar a incerteza quanto ao desenho territorial no 
caso das regioes serem institufdas. Para alem do referenda 
que se encontra anunciado, a definic;:ao dum novo para
digma territorial que sustente as propostas e estrategias de 
desenvolvimento, aspecto tanto mais necessaria quanto o 
novo PDR-QCA se encontra em preparac;:ao, ajudarao ao 
recrudescimento do debate em torno desta materia. 

Do que acabamos de expor, importa reter que o ambito 
regional e sub-regional que estava implfcito a proposta 
apresentada pelo MAl, retocado e ajustado com a transfe
rencia e inclusao de alguns concelhos em 1979, cristalizou 
o modelo territorial que tern servido de actuac;:ao as CCR's. 
Limite entre o Portugal do norte e do sui, verdadeira 
estremadura entre povos e culturas que a hist6ria foi 
esbatendo, o territ6rio da Regiao Centro tern dificuldade 
em ser arrumado no tabu1eiro das regioes do Continente. 
0 mapa da Regiao Centro, particularmente a subdivisao 
em Nutes III, foi delicadamente desenhado, por forma a 
assegurar, apesar da diversidade do territ6rio, a maior 
coerencia interna possfvel de cada unidade (ffsica, socio
-econ6mica e funcional), obtendo-se, assim, uma geogra
fia equilibrada para o conjunto da regiao. Os dez espac;:os 
sub-regionais em que o territ6rio da Regiao Centro se orga
niza, com dimensoes demograficas e espaciais bastante 
contrastadas, correspondem a unidades onde se assegura 
uma certa identidade e individualidade de que sao por
tadoras, congregadas em torno dum espac;:o regional di
verso. 

As fronteiras internas da Regiao Centro, limites que 
podem condicionar muitas actuac;:oes, quando observadas 
com algum detalhe, ressaltam o peso da geografia 
(orografia, hidrografia, etc.) e a importancia de anteriores 
administrac;:oes (eclesiastica, etc.). No trac;:ado actual, alem 
destas heranc;:as, os limites distritais impoem-se com gran
de rigidez; a plena recomposic;:ao distrital atraves do 
somat6rio das Nutes III no espac;:o interno a Regiao Cen
tro, s6 nao acontece para urn numero muito 1imitado de 
municfpios (Mac;:ao, Aguiar da Beira, e os que constituem 
o agrupamento de concelhos de Figueir6 dos Vinhos), por 
serem perifericos aos pr6prios distritos. 0 facto de servi
rem de base as organizac;:oes partidarias e aos sufragios 
eleitorais e de corresponderem a uma instituic;:ao que ha 
quase dois secu1os representa e organiza territorialmente o 
poder polftico central explicam semelhante situac;:ao. 
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A insuficiencia do nfvel municipal para promover cer
tas iniciativas e protagonizar determinadas polfticas, im
plica que os territories se organizem em espa~os mais 
amplos, adquiram coerencia funcional para mais facilmen
te dinamizarem as suas actividades. Por este motivo, nao 
e indiferente para a prossecu~tao de estrategias e objecti
ves que se prendam com o desenvolvimento do territorio, 
o desenho regional e sub-regional que venha a vingar no 
caso de acontecer a regionaliza~tao. A procura de espa~os 
regionais e sub-regionais coerentes, onde as popula~t6es, 
os actores e os agentes economicos se revejam, continua 
a ser urn tema recorrente que desencadeia paixoes. Depois 
de todos estes anos e vicissitudes, tao importante como 
superar o mito em que se tornou a regional iza~tao e 
(re)construir uma identidade territorial regional, inexistente 
ou pouco assumida pelos portugueses. 

2.2. Dinamismos demograficos e reestrutura~ao pro
dutiva: continuidade e mudan~as sociais em 
tempos de incerteza 

Correlative das altera~t6es socio-economicas que per
correm os territories, o comportamento demografico e urn 
indicador exemplar das tendencias e dinamismos instala
dos, reproduzindo os contrastes entre os diferentes espa
~tOS sub-regionais e locais e as principais clivagens que 
fracturam a Regia.o Centro. A diferente espessura e a de
sigual densidade com que as actividades e a popu1a~tao se 
distribuem no territorio continuam a explicar e a determi
nar a evolu~tao demognifica. 

Embora denuncie urn ritmo mais brando, a Regiao 
Centro acompanha, no seu conjunto, a tendencia geral da 
evolu~ao da popula~ao do pafs, apesar de, entre 1960 e 
1991, s6 doze concelhos registarem evolu~oes demograficas 
positivas, enquanto os centres urbanos registam uma evo-
1u~ao bern mais favoravel. Os indices de natalidade e de 
mortalidade que ocorrem na regiao nao sao radica1mente 
diferentes dos que se verificam a nfvel nacional. As mi
gra~oes, fenomenos estruturais da sociedade portuguesa, 
continuam a influenciar decisivamente o comportamento 
demografico da Regiao Centro, apesar de terem assumido 
novas formas, amplitudes e destines mais diversos do que 
ocorreram no passado. 

As principais dicotomias que atravessam o pafs e a 
regiao sao expressas de modo flagrante pelas dinamicas 
demognificas sub-regionais e locais. A nftida separa~ao 
entre 0 literal e 0 interior e testemunhada por varia~oes 
mais positivas e padroes mais difusos que ocorrem no 
primeiro case, enquanto no interior se salientam compor
tamentos mais negatives e uma tendencia mais evidente 
para a concentra~ao demografica. A litoraliza~ao e a po
lariza~ao sao corre1ativas de dinamicas demognificas po
sitivas, tendencias pesadas induzidas por processes de 
industrializa~ao, terciariza~ao e urbaniza~ao que estao na 
base duma nova configura~ao dos territories e que con-
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tribuem decisivamente para uma (re)estrutura~ao da Re
giao Centro. 

0 apelo urbane e o exodo rural espelham-se na ten
dencia para a polariza~ao demografica, fenomeno que 
tern proporcionado a concentra~ao da popula~ao num 
numero restrito de lugares, sobretudo cidades ou outras 
sedes de concelho, aprofundando a clivagem entre o rural 
eo urbane. 

Os espa~os rurais coincidem, dum modo geral, com 
territories que se encontram em perda, agravando ainda 
mais as baixas densidades que ja hoje os caracteriza, onde 
ocorrem dinamicas demograficas e sociais muito distintas, 
fortemente dependentes dos contextos geograficos e socio
-econ6micos onde se 1ocalizam. Desde as areas de monta
nha e de floresta, onde as aldeias sao mais marcadas pelo 
isolamento, ate as areas rurais do literal, onde se pratica 
uma agricultura mais integrada nos mercados e se sente a 
influencia da proximidade urbana, a Regiao Centro encer
ra urn largo espectro de espa~os rurais. 

Tradicionalmente organizadas em torno do padre, do 
presidente da junta e do professor, lideres locais que pas
saram a primar pela ausencia, as comunidades rurais so
freram ainda e em alguns casos, a perda de servi~os dia
ries como o acesso a distribui~ao postal e aos transportes 
publicos, para nao falar no encerramento de escolas. E 
certo que se assiste a uma altera~ao na rela~ao dos ausen
tes com os locais donde partiram, que se manifesta atraves 
duma presen~a mais assfdua e empenhada. Estas novas 
formas de retorno as origens, representam a procura de 
referencias e a recomposi~ao duma identidade que nao se 
identifica nem se reve plenamente nos valores e compor
tamentos urbanos; contudo, nao e suficiente para compen
sar a ausencia dos presentes, constitufda predominante
mente por idosos no crepusculo duma vida activa. 

Estas situa~oes, associadas a crise da agricultura, con
tribufram para alterar a fun~ao e a voca~ao natural dos 
espa~os rurais, fazendo-os mergulhar numa crise econ6-
mica e social que ajudou a alterar a respectiva identidade 
e remeteu, particularmente os mais remotes, para um maier 
isolamento ou, mesmo, agonia. 0 alastramento deste fen6-
meno tern contribufdo para a desintegra~ao dos espa~os 
rurais, processo de exclusao e marginaliza~ao que o novo 
mapa viario, sobretudo o tra~tado dos eixos fundamentais, 
veio acentuar. Ao apagarem-se as aldeias do mapa visual 
e mental, retirando-lhes o nome proprio e rebaptizando-as 
com a unica designa~ao de transite local, despertaram 
sentimentos de resistencia e de afirma~ao que se manifes
tam atraves de pichagens que se veem em certas placas de 
estrada. 

Estes fen6menos sao indissoci<iveis dos processes de 
integra~ao e de reestrutura~tao que as economias locais 
atravessam, onde relevam a perda de expressao da agri
cultura e o incremento da industria e dos servi~os. A cres
cente complexidade destes processes e o seu impacto lo
cal, que se manifesta de modo particular nos mercados de 
emprego, rfgidos ou incapazes de gerarem urn numero 
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significative de postos de trabalho como acontece num 
m1mero consideravel de concelhos da Regiao Centro, ace
lera a mobilidade demognifica, conduzindo, inevitavelmen
te, a polariza<;ao e ao alargamento das bacias de emprego. 

Se tivermos em linha de conta as assimetrias que carac
terizam a evolu<;ao da distribui<;ao do aparelho produtivo 
e da popula<;ao activa, tanto em termos quantitativos como 
sectoriais, verificamos que certos territ6rios se tornaram 
mais frageis e que alguns estratos sociais se precarizaram. 
A migra<;ao do centro de gravidade da regiao no sentido 
do litoral, tendencia pesada que desde ha decadas se tern 
vindo a instalar, reflecte a desigual distribui<;ao das activi
dades e da popula<;ao, mas tambem a perda de coesao, o 
aumento das clivagens e dos desequilfbrios internes, rea
lidades com que a Regiao Centro se confronta. 

2.3. A (re)estrutura~ao dos territ6rios: OS nos, as 
redes e os espa~os sub-regionais 

De entre as diferentes interpreta<;6es do pafs, feitas em 
diferentes mementos e circunstancias, as divisoes cor
respondentes as leituras apresentadas por Amorim Girao 
(1933), Orlando Ribeiro (1945) e Jorge Gaspar (1993) 
merecem uma aten<;ao particular pela forma como compar
timentam o mosaico regional e o integram no todo nacio
nal. Embora outras divisoes tenham sido elaboradas com 
finalidades mais especfficas e parciais, observamos no 
parcelamento do territ6rio da Regiao Centro proposto por 
estes autores, uma coerencia, coesao e identidade de cada 
unidade que nos remete para a sua matriz mais profunda. 

E a partir desta base matricial que melhor se interpre
tam os processes territoriais recentes e a recomposi<;ao do 
espa<;o regional, proporcionada pelos novos eixos e pelas 
novas centralidades suscitadas pelas dinamicas urbanas. 
Os eixos viarios fundamentais e os principais centros ur
banos, n6s duma rede de lugares disperses pelo tetTit6rio, 
constituem a armadura que estrutura o territ6rio e em tor
no dos quais se organiza uma nova configura<;ao da Re
giao Centro. 

A distribui<;ao das cidades no espa<;o regional eviden
cia maior densidade no litoral e a inexistencia de centros, 
mesmo com uma dimensao mfnima, na extensa area que 
constitui as Nutes do Pinhal Interior, espa<;o que associa a 
baixa densidade demografica e econ6mica a fragilidade 
urbana. 0 topo da hierarquia urbana regional e constitufdo 
pelas suas cidades mais antigas, sedes de distrito (Aveiro, 
Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Coimbra) ou as 
que atingiram este estatuto em tempos mais remotos (Covi
lha e Figueira da Foz, se exceptuarmos o caso particular 
de Pinhel); no segundo patamar podem incluir-se as que 
alcan~aram essa classifica<;ao s6 nos anos 80 (Ovar, Ague
da, llhavo, Esmoriz, Cantanhede, Pombal, Marinha Gran
de, Tondela, Mangualde, Oliveira do Hospital, Seia, Gou
veia e Fundao). 

No actual estlidio do desenvolvimento regional , a rede 
rodoviaria, alem de impo1tante para assegurar a acessibi-
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lidade aos n6s da rede urbana e desencravar os territ6rios 
mais isolados, assume urn Iugar de destaque na estrutura<;ao 
e articula<;ao do territ6rio. A conclusao da malha viaria 
fundamental (IPI, IP2, IP3 e IPS, IC6, IC7, IC8, IC9, 
IC 12) e de vital importancia para o refor<;o da coesao e da 
competitividade da Regiao Centro. Contudo, as rodovias 
devem ser complementadas com outras redes, cruciais para 
se alcan<;arem aqueles objectives, tais como ferroviarias, 
telecomunica<;6es, energia e equipamentos sociais (saude, 
ensino, desporto) e de apoio a actividade produtiva (cen
tros tecnol6gicos, etc.). 

A Regiao Centro, seja na visao mais articulada ou mais 
fragmentada como se interprete o mosaico regional, e 
organizada por eixos que articulam os n6s duma rede 
policentrica de cidades de dimensao media. Embora exista 
urn razoavel consenso quanto a leitura da organiza~ao do 
territ6rio regional, dado que a hierarquia dos centros, os 
eixos e os sistemas urbanos se definem dum modo relati
vamente pacffico, a integra<;ao do espa<;o regional no con
texte nacional e a sua mobiliza<;ao para os desafios da 
internacionaliza<;ao, particularmente a articula<;ao com as 
duas areas metropolitanas, suscita maior polemica. 

Estas leituras nao serao totalmente in6cuas dado que 
nao deixarao de influenciar as geografias prospectivas que 
vao presidir a arquitectura das polfticas publicas. A ques
tao e tanto mais relevante quanto se tern a convic<;ao que 
nos encontramos no liiniar dum novo ciclo. 0 percurso 
iniciado no final dos anos 60 com o mo Plano de Fomen
to, quando o desenvolvimento regional ganhou estatuto de 
alguma alforria, teve 0 merito de definir aspectos de fundo 
que permanecem como referencias: as assimetrias e as 
dicotomias foram assumidas (literal-interior, rural-urbano, 
norte-sui), compartimentou-se o pafs em regioes de pla
neamento, a rede urbana foi estudada e os respectivos 
centros hierarquizados, os eixos viarios a privilegiar fo
ram definidos, bern como os p61os onde se deviam con
centrar os esfor<;os de desenvolvimento (Cova da Beira, 
Baixo Mondego, Parques lndustriais a localizar na Covi
lha, Evora e Celeir6s, assim como Sines, Cachiio, Torres 
Novas-Tomar-Abrantes, etc.). 

Apesar das mudan<;as polfticas ocorridas em 1974 te
rem levado ao subito abandono dos Pianos de Fomento, a 
geometria base do pafs concebida no final dos anos 60, se 
!he sobrepusermos a rede do Plano Rodoviario Nacional 
de 1985, permaneceu no essencial e orientou as interven
<;6es que se foram sucedendo. E com base neste desenho 
que muitas actua<;6es tern sido concretizadas no pais e na 
regiao, sendo de destacar o refor<;o dos eixos que privile
giam a melhoria das acessibilidades aos centros urbanos, 
16gica que foi potenciada com o afluxo dos fundos estru
turais da CEE, orientados tambem para as infra-estruturas 
e os equipamentos que foram localizados, preferencial
mente, nas principais cidades. 

A matriz basica da organiza<;ao da Regiao Centro que 
existe disponfvel (eixos e n6s das diferentes redes estru
turantes e unidades territoriais com alguma coerencia fun-



cional e homogeneidade, que as Nutes de nfvel III tradu
zem), permite diferentes geometrias e ajustamentos varia
veis, susceptfveis de organizar os processes de desenvol
vimento e orientar as interveny6es territoriais. 

3. GEOGRAFIA E AC<;AO: OS TERRITORIOS, OS 
ACTORES E A CONFIGURA<;AO DAS POLITI
CAS 

Tal como as paisagens, tambem os territories da Regiao 
Centro se podem comparar a palimpcestos resultantes da 
lenta sedimentayao de processes sociais e dinamicas eco
n6micas sabre urn meio natural bastante diverse. Os efei
tos perversos dalgumas polfticas, associados a integrayii.O 
e reestruturar,:ao das economias, co!ocaram certas areas, 
sobretudo do Interior, em situay6es de crise. Por outre 
!ado, a urbanizayao e os novas modos de vida que lhes 
andam associados, fizeram deslocar algumas preocupay6es 
para as cidades e as quest6es urbanas. A afectayao cres
cente de recursos comunitarios e nacionais as polfticas 
urbanas canalizados atraves de programas como o Urban 
e o Prosiurb, assim como a elaboraylio de pianos estrate
gicos e os debates sabre as cidades medias, sao bans exem
plos destas preocupay6es. 

Alem de ornamentarem discursos e alimentarem deba
tes, OS territories impuseram-se merce da teoria e da pro
cura de praticas mais concretas e aderentes as realidades, 
que as po!iticas de desenvolvimento foram acolhendo. Em 
Portugal, estes temas sao tanto mais pertinentes quanta a 
reestruturayao e a coesao do seu territ6rio e dos tecidos 
econ6mico e social reclamam interveny6es cada vez mais 
territoralizadas. 

Por outro !ado, as interveny6es levadas a cabo, nem 
sempre tiveram em consideraylio as organizar,:oes e a par
ticipar,:ao dos cidadaos, pelo que nao tern sido dada a de
vida atenr,:ao aos diferentes modes de organizayao dos agen
tes economicos e dos actores que emanam da sociedade. 
Envolvidos neste tipo de processes e disperses pelo ter
ritorio, encontramos uma rede relativamente densa de 
actores organizados em torno de dais tipos fundamentais 
de estruturas: as associay6es de desenvolvimento local 
(ADL's) e as associa¥6es empresariais, que tern no Conse
lho Empresarial do Centro (CEC) o seu orgao de cupula 
de ambito regional. 

Tendo presente a territoralidade dos actores, a distribui
yao e o ambito geognifico destas entidades bern como a 
sua genese e evoluyao, verificamos que a escalade actua
yao das que encontramos na Regiao Centro e diversa, desde 
o estrito ambito concelhio e distrital ao regional e, mesmo, 
nacional. Os interesses que representam sao igualmente 
variados, meramente locais ou de tipo sectorial , indus
triais, comerciais ou agrupando empresas de sectores es
pecfficos como as madeiras, as ceramicas, a hotelaria, etc .. 
As associay6es empresariais correspondem as institui¥6es 
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melhor organizadas face aos objectives que prosseguem, 
encontrando-se as restantes, de urn modo geral, pulveriza
das por urn numero elevado de pequenas associay6es, en
volvendo urn numero muito limitado de associados ou de 
parceiros. 

A sua distribuiyao espacial reproduz a hierarquia ur
bana regional, dado que e nos principais centres urbanos 
da Regiao Centro que encontramos maier numero de as
sociay6es e as de maier capacidade de intervenyao. As que 
tern a interveny1i.o mais circunscrita aos espar,:os concelhios, 
surgidas quase sempre em contextos locais mais deprimi
dos por inspirayao das Camaras Municipais, tern normal
mente o seu campo de actividade mais limitado, depen
dente e condicionado. Resta saber se o incremento que 
tiveram nos ultimos anos se deve a um movimento genuf
no ou, simplesmente, a urn estfmulo exogeno induzido por 
financiamentos que so eram acessfveis deste modo. 

0 aumento quantitativa e as alteray6es qualitativas que 
a polftica regional conheceu na ultima decada nem sempre 
foi acompanhada duma geografia bern explicita. Sem uma 
logica territorial definida na primeira fase da adesao a 
CEE, os apoios ao desenvolvimento regional passaram a 
ter urn quadro operative territorialmente mais explfcito na 
sequencia da reforma dos fundos e dos tratados que ante
cederam a implementayao do 1° QCA ( 1989-1993). Com 
a vigencia do IJO QCA (1994-1999), amplia-se a dimensao 
espacial , intensificam-se as parcerias e algumas modalida
des de contratualizayao sao ensaiadas. Esta tendencia deve 
prosseguir e aumentar no IUO QCA que se avizinha. 

A Intervenyao Operacional Regional da Regiiio Centro, 
cujo programa apoiou um largo numero de projectos, as 
diferentes interveny6es (Centros Rurais, Aldeias Histori
cas e Pianos de Desenvolvimento Integrados, de que sao 
exemplos o do Coa e da Serra da Estrela) por que se 
desmultiplicou o Programa de Promoylio do Potencial de 
Desenvolvimento Regional (PPDR), alem de Iniciativas 
Comunitarias como o Interreg e o Leader, retalharam o 
territ6rio da Regiao Centro em diferentes areas de actua
yao, para levarem a pratica iniciativas, nem sempre muito 
diferentes, promovidas em nome do mesmo objective: o 
desenvolvimento regional e local. A dispersao destas ini
ciativas, o reduzido alcance espacial, uma concepyao pou
co integrada e integradora, pode condicionar a respectiva 
eficiencia. 

Por estes motivos e apesar de toda esta panoplia de 
programas e iniciativas, talvez continue a ser legftimo 
concluir que sao as interveny6es sectoriais as que geram 
mais efeitos e tern maior impacto territorial. Numa altura 
em que se esbor,:am polfticas e instrumentos para a pro
xima decada, importa que sejam definidos com maier 
coerencia, concebidos a luz duma geografia mais cui
dada, mais adequados aos territories e aos actores que 
af protagonizam as suas iniciativas. Esta e, al ias, a for
ma das polfticas de desenvolvimento nao acentuarem a 
fragmentayao dos territ6rios. 
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