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RESUMO 

0 presente trabalho constitue urn estudo preliminar da evolu9ao do modo 
de povoamento na Regiao Centro de Portugal, por uma decomposi9iio desta 
em tres sub-regioes e a partir da distribui9iJ.o pontual de uma certa classe de 
Jugares, segundo dados de 1960, 1970 e 1981. 

Sao aplicados o indice de concentra9ao cspacial de Kostrubiec (1977) e os 
seus graticos marginais, que pi:rmitem ilustrar e interpretar certas caracteristicas 
das distribui9oes espaciais, completando e clarificando resultados de outras 
tecnicas estatisticas mais correntemente utilizadas. Sao tambem apresentadas 
algumas representa9oes cartograficas do fen6meno estudado e consequentes 
amilises comparativas. 

R ESUME 

Le present essai constitue une etude preliminaire de !'evolution du mode 
de peuplement dans Ia Region du Centre du Portugal, decomposee celle-ci en 
trois sous-regions et a partir de Ia repartion ponctuelle d'une certaine classe 
d'agglomerations, d'apres des donnees de 1960, 1970 et 1981. 

On applique, dans ce travail, l'indice de concentration spatiale de Kos
trubiec {1977) et ses graphiques marginaux qui pcrmettent d'illustrer et d'inter
preter de certaines caracteristiques des repartitions spatiales, en clarifiant et en 
completant des resultats d'autres techniques statistiques plus usuelles. On y 
presente aussi quelques representations cartographiques du phenomene observe 
bien que de consequentes analyses comparatives . . 
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SUMMARY 

The present paper is a preliminary study of the settlement manner evo
lution in the Center Region of Portugal which has been decomposed into three 
subregions, and from the point distribution of a certain class of places, after 
data from 1960, 1970 and 1981. 

In this article, Kostrubiec's concentration index (1977) and his marginal 
graphs are applied. They allow us to illustrate and to interpretate certain 
features of spatial distributions, making clearer and more complete the results 
of other more usual statistical technics. Some cartographical representations 
of the observed phenomenon are also shown here with their consequent com
parative analysis. 

EM JEITO DE INTRODU<::AO 

I. A recolha e a organizas:ao dos dados- Metodologia 

Nesta primeira abordagem a analise da evoluc;ao do modo de povoa
ment6 na Regiao Centro de Portugal, sao ai consideradas tres sub-regioes 
que se estudam separadamente: a parte litoral e, duas partes interiores situa
das, uma do !ado Norte da Cordilheira Central e a outra do seu lado Sui. 
A carta da figura 1.1 assinala essas tres sub-regioes, designado-as respecti
vamente por: LIT ORAL, INTERIOR-NORTE e INTERIOR -SUL. 

A presente pesquisa apenas se ocupa da distribuic;ao pontual dos lugares 
com populac;ao nao inferior a mil habitantes e, sedes de concelho, ja que 
algumas destas nao atingem esse limiar populacional. Seguem-se fronteiras 
concelhias, para delimitar as tres sub-regioes acima referidas. 

Os lugares nas condic;oes descritas, representados por pontos na Carta 
Militar de Portugal, a escala de 1:250 000, (folhas: 3, 4, 5 e 6), foram selec
cionad.os a partir dos Censos Gerais da Populac;ao Portuguesa de 1960, 
1970 e 1981. 

A cada sub-regiao foi sobreposta uma quadricula cuja orientac;ao, alea
toriamente escolhida, se fixou para as tres datas e, cuja malha, variavel 
segundo o tempo, foi decidida do modo seguinte: 

Ap6s medida a superficie A da sub-regiao considerada com auxilio de 
urn planimetro, dividiu-se o valor encontrado pelo numero de pontos situa
dos no seu interior, os lugares, para determinar a medida da superficie media 
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atri buida a cad a ponto, considerando-a quadrada; o comprimento do lado 
desse quadrado determinou a dimensao da malha. 

Interessa, para o estudo em causa, o numero de pontos encontrados em 
cada casa da quadricula. Contudo, pela sua forma irregular, o contorno 

FIG. 1.1 - Regiao Centro de Portugal - Subdivisoes. 

da sub-regiao produz quadrados incompletos, onde a informa<;ao tern urn 
peso diferente da que se obt6m nos quadrados completos do seu interior. 
Para o c:Hculo desses pesos, foram construidos quadros · do tipo do 
Quadro 1.1 o que se apresenta como exemplo, onde: Ail representa a area, 
medida com 0 planimetro, do quadrado correspondente a linha i e a co luna j 
da quadricula ; A 6 a area de urn quadrado completo e, Pil 6 o peso do qua
drado de area Aii, (Pi;= AJA) . 

u Em virtude de ser muito pequena a varia~ao do numero de lugares contados no 
LITORAL, de 1960 a 1970, a quadrlcula determinada resultou igual para estas duas datas. 
Nao M mais nenhum caso deste tipo no presente trabalho. 
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Ail Pil Al2 P12 Ail PiJ A.U Pi4 Ai5 PiS Ai6 Pi6 Ai7 Pi7 Ai8 · PiS 

•t l P1j 0.091 o. 789 

A2 j P2j 0.023 0.187 0.123 1.000 

Alj P3J 0.054 0 . 439 0.123 1.000 0.069 0.561 0 . 063 0.512 0.037 0.301 
Mj P4j 0.093 0.756 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.043 0.350 

A5 j P5j 0.120 0.976 0.123 1,000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.078 0.634 
A6j P6j 0.024 0.195 o.12J 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 o.12l 1.ooo 0.077 0.626 

A7 j P7 j 0.054 0.439 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.027 o. 220 
A8j PBj 0.088 0.115 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.108 0.878 
A9j P9j 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 o. 081 0.659 
A10j P10j 0.046 0.374 0.123 1.000 0.123 1.000 ~.123 1.000 0.123 1.000 0.113 0.919 
Allj Pllj 0.030 0 .244 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 O.OH 0.4n 
A12J Pl2j 0.046" 0.374 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.079 0.642 
Allj Pllj 0.093 0.756 0 .123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.046 0.374 
Al4j Pl4j 0.123 1. 000 0.123 1. 000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 
A15j Pl5j 0.077 0.626 0.12) 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.123 1.000 0.103 0.837 0.123 1.000 
A16 j P16j 0.087 o. 707 0.123 1.000 0.123 1.000 o.oes o.691 0.062 o. 504 
Al7 j Pl7j 0.106 0.962 0 .123 1.000 0.095 o. 772 
A18j P18j 0.078 0.634 0.123 1.000 0.05 8 0.472 

A19j P19j 0.060 o. 488 0.110 0.894 0.023 0.187 

QuADRO 1.1 - Oilculo dos pesos para a quadricula da carta do Litoral. 1960/70. 

2. A evolu~ao do numero de lugares na Regiao Centro - dois pontos 
de vista 

Se nos situarmos na Regiao Centro de Portugal e nos ocuparmos de 
contar os lugares que tern pelo menos 1 000 habitantes ou que sao sedes 
concelhias, encontraremos 223 em 1960 e, apes um decn!scimo ate 179 em 1970, 
seguido de urn pequeno aumento, chegaremos a 1981 com urn efectivo de 199. 
0 grafico da figura 2.1 mostra exactamente essa evolu91io, do ponto de vista 
global da Regiao. 

Mas e importante observar que, de 1960 a 1981, o povoamento nao se 
modifica de maneira homogenea em toda a Regiao Centro. Decidiu-se pois, 
estuda-lo pelas tres sub-regioes ja definidas: .o LJTORAL, o JNTERIOR-NORTE 

e o INTERIOR-SUL (vide o paragrafo anterior, 1). 0 grafico da figura 2.2 
apresenta esta evolu9ao separadamente. Podemos ai aperceber-nos de que, 
durante os periodos: 1960-1970 e 1970-1981 , o numero de lugares nas con
dic;:oes. ja fixadas aumenta no LITORAL, sendo este aumento mais forte 
de 70 a 81, enquanto que esse numero decresce, nao muito irregularmente 
no INTERIOR-NORTE e, de urn modo bastante mais irregular no INTERIOR-SUL, 

onde uma notavel diferen9a se verifica durante a primeira decada. 
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FIG. 2.1 - Evoluc;ao do numero de lugares na Regiao Centro, 1960-1981 

LITOAAL INTERIOR NORTE INTERIOR SUL 

0 1960 

0 1970 

• 198 1 

Fxo. 2.2 - Evoluc;ao do numero de lugares nas sub-regioes 
da Regiao Centro, 1960-1981 

I I 

AS TECNICAS EXPERIMENT ADAS EM CADA SUB-REGIAO 

0 objecto desta segunda parte e a descriyao das tecnicas estatisticas 
escolhidas para es.tudar. o modo de povoamento em cada sub-regiao e para 
cada data consideradas. 

3. 0 indice C de Kostrubiec 

0 indice C de BENJAMIN KOSTRUBIEC (1977), (vide [6]), e urn precioso 
auxiliar no estudo da concentrayao dos fen6menos espacialmente distribuidos. 
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Geralmente, para o calcular basta tomar a tabela de contingencia de 
duas variaveis X e Y, e determinar as va~Hincias das distribuic;;oes marginais, 
Var X e Var Y, a partir das quais se obtem a formula: 

C = IOO (1- ( Var X + Var Y) I (2 max ( Var X, Var Y))) (3.1) 

Subtraindo a unidade o quociente da soma das duas variancias pelo 
dobro do maximo destas medidas, 0 valor de C decresce a medida que OS 

valores . ~as referidas variancias se aproximam. De facto, para a igualdade: 

Var X = VarY, 
C torna-se minima: 

C = IOO ( 1- 2 Var X I 2 Var X) = 100 (I - 2 Var Y I 2 Var Y) = 0. 

A formula (3.1), bern observada, e independente da unidade de medida 
utilizada na descri((ao do fenomeno estudado. 

0 calculo de C torna-se muito simples quando OS diversos efectivos 
tern todos o mesmo peso. E esse o caso, por exemplo, de um artigo de 
Miszewska (1983), (vide [7] ). 

Tendo em conta o panl.grafo 1 da Parte I, pode facilmente adivinhar-se 
a necessidade . de outros pequenos detalhes, nos calculos que envolve o pre
sente trabalho. Conforme foi dito, a sobreposi((ao da quadricula, a cada 
sub-regiao e para cada data, implica a existencia de pesos diferentes para 
observac;;oes feitas em casas de area diferente, (estando 0 calculo desses 
pesos exemplificado no Quadro 1.1, exibido atras). E por isso que a tabela 
da distribuic;;ao simultanea de X e Y toma aqui um aspecto particular, como 
se pode ver, de uma forma generalizada, no Quadro 3.1 I. Ai, cada xii = yii 
indic~ o numero de pontos, (os lugares do estatuto considerado oeste estudo), 
contidos na casa da quad1icula com a mesma referencia, ii• cuja area e A0; 
0 peSO do referido numero de pOUtOS, pij> e agora designado pOr n ij • sendo II 

a · sofi'ia: · dos ni, para todo o i, i = /, ... ,I, que vern igual a soma, para todo 
o j, j == I, ... , k, dos n.j, quer dizer igual ao total de todos os pesos, quando 
se tomam todas as casas da quadricula. 

A construc;;ao de uma tabela deste tipo, bem como o calculo de C, mas
tram que este indice toma em conta a localizac;;ao dos pontos, vista que 

t No Quadro. 3.1, deve entender-se: ni. *xi. A 2, como sendo o produto de ni. pelo 
quadni:do de ~i.; o computador eo programa utilizados nao permitem aqui melhor forma 
de escfi ia: · 
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'. 

1 yil nil · yi2 ni2 . • • • • • yik nil< 1 x_i. ni. ni. •xi. ni. •xi. "2 

--------t--------------------------------------------------------------------------------------t---------------------------------------------
xlj : xll•yll xl2•yl2 • • • xlk• ylk : xl. nl. •xi. nl. • x l. ·~ 
n l ) 1 nll nl2 • • • nlk 1 nl. 
x2j I x2l~y2l x2l•y2l • . • x2k•y2k 1 x2. n2. •x2 . n2. *x 2 . "2 
n2J 1 n2l n2l • • • n2k 1 n2. 
xJ j 
nJj 
x4j 
n4j 
xS j 1 xlls yll ·xl 2• yl2 . • • xlk• ylk : x l. nl . •xl. nl.•xl. "2 
nS) 1 nll nl2 . . • nlk 1 nl. 

-----~--t--------------------------------------~-----------------------------------------------r---------------Jl-~-----f-~-:-~---1-~-:-~-=~-
Y·J y.l y.2 •.. y.k , ~01 . Z.n~. Xl. ~nl. Xl . 2 

n .. j n.l n: 2 . .. .. n~k " *·~: j 
n.j•y.j n.l*y.l n.2 y.2 ••• n. k ¥•1< .~,n.J y.j 

n.j•y.J • 2 n. l*y.1·2 n .2•y.2"2 • •• n.k*y.k"2 .:E.'n.j*y.j"2 
i•t : 

• mY• ( . ~n. j•y.jl/n 
J··· 

t 
..X•( ,Lni. •xi. )/n ... 

.. 
VarY• ( ~n.j*y.j.2)/n-(m¥)"2 

J'' 
~ 
~ni. •xi,. ·2)/ n - (mX ) ·2 
VI 

VarX• 

C • 100(1-(VarX+Var¥ )/(2max(VarX,VarY ))) 

QuADRO 3.1 - Calculo do indice C de Kostrubiec (quadro generalizado). 

,u ~~ ... , 



mesmo os totais das contagens sao feitos segundo os dois eixos, perrnitindo 
assim a obtenyao das distribuiyoes marginais de X e Y, bern como a deter
minayao das suas variancias. 

4. Os poligonos marginais 

No seu artigo de 1977, (vide [6] ), Kostru.biec apresenta sob a forma de 
histogramas, os graficos das distribuic;oes marginais de X e Y 1. Deste 
modo , o citado Professor pretende ilustrar o comportamento da distribuiyao 
pontual, segundo as duas direcyoes e segundo a localizayao de cada fila de 
casas da quadricula. Com a sua amavel permissao, exibem-se aqui dois dos 
seus desenhos- «Rye. 9» e «Rye. 10» das paginas 70 e 73 de [7] - que 
constituem, respectivamente, as figuras: 4.1 e 4.2 pr6ximas. 

FIG. 4.1 - Histogramas das distribui~oes marginais da densidade de popula~iio polaca, 
em 1970. 

Graficos do tipo dos que mostram as referidas figuras nao se limitam a 
informar sea concentrayao e forte ou fraca, mas dao sobretudo uma imagem 
de como se concentra espacialmente a distribuiyao. E e exactamente em 
termos espaciais, que as tecnicas estatisticas de Kostrubiec em que este estudo 
se apoia revelam a sua indubitavel importancia. 

1 Note-se que, no presente trabalho, segundo a constru93,o das tabelas de contin
gencia do tipo de 3.1, estas concordantes com as quadriculas usadas, as designa~oes das 
variaveis, X e Y, estiio trocadas em rela~iio as usualmente tomadas por Kostrubiec e pela 
maior parte dos autores. 
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Na figura 4.2, o primeiro grafico, «A», representa uma distribuic;:ao 
uniforme ou regular de pontos. Sendo assim, os rectangulos que constituem 
o histograma de X tern todos as mesmas dimensoes e, a situac;:ao e amiloga 
para o de Y, razao porque esses dois histogramas adquirem, eles pr6prios, 
a forma de dois rectangulos, que sao geometricamente iguais a menos de 
uma rotac;:ao de 90°, em virtude do facto de a carta ser urn quadrado. 0 gni
fico «B», a direita, mostra os histogramas marginais que correspondem tam
bern a uma distribuic;:ao pontual regular, massa partir de uma carta de con
torno irregular. 

A 1&1\o . .:: .. :: . . ) .......... .... . .. . .. 
:: ::A.- :: A4'( 

~ .:::::: . 
. .. .. ... 

Fxo. 4.2 - A infiuencia da forma da unidade espacial sobre as distribui~oes marginais. 
Distribui~oes marginais de uma popula~ao repartida uniformemente por uma unidade 

espacial: A - rectangular; B - irregular. 

No presente ensaio, a distribuic;:ao uniforme, que significaria a existencia 
de urn Iugar em cada casa completa da quadricula, implicaria que os histo
gramas marginais tambem tivessem forma irregular, do tipo dos que estao 
representados na figura 4.2-B. 

Dada a possibilidade que existe sempre de construir urn poligono de 
frequencias a partir de urn histograma, decidiu-se apresentar, neste trabalho, 
os poligonos das distribuic;:oes marginais de X e de Y, para cada sub-regiao 
e para cada data, mostrando sempre a comparac;:ao entre os referidos poli
gonos e os que se obteriam pela distribuic;:ao te6rica regular dos pontos. 

5. Os graficos de percentagens complementares 

0 objectivo destes gnificos e o de por em evidencia a complementaridade 
entre a percentagem do numero de lugares e a da superficie ocupada pelos 
quadrados, em cada fila da quadricula. 

Para as linhas de quadrados obtem-se o gnifico marginal de X, enquanto 
que para as colunas de quadrados se constr6i o grafico marginal de Y. 
Para tal, toma-se o quociente entre: o numero total de pontos, xii , da fila x11 
da quadricula e, a soma desse numero com o peso total das casas da citada 
fila, representando esta soma 100 %; este quociente multiplica-se por 100, 
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e 0 seu complemento no gn!fico e a percentagem do peso total das casas da 
mesma fila da quadricula. A partir de urn quadro como o Quadro 9.1, 
por exemplo, (vide Parte III), basta detexminar, para cada linha xii' a razao: 

(5.1) 

cujo complemento percentual, si, (que nao precisa de calcular-se), corres
ponde a: 

(5.2) 

Aos pontes ri correspondem, no grafico, os vertices da poligonal que 
separa as duas superficies complementares: a que representa a percentagem 
de lugares, abaixo do poligono, e a que representa: a percentagem das casas 
da quadricula, acima da referida linha. 

Na direc9ao Y, tudo se passa analogamente. 
Para a distribui9ao regular ou uniforme dos pontos, de modo a ter um 

Iugar por quadrado, as duas superficies do grafico seriam geometricamente 
iguais, transformando-se a linha poligonal num unico segmento de recta, 
horizontal, ao nivel de 50%. Esse caso te6rico nao se verifica, naturalmente, 
em nenhuma das tres sub-regi6es, para nenhuma das datas estudadas, como 
adiante se vera. 

6. A curva de Lorenz e o indice de Gini 

E muito corrente o estudo da concentra9ao pela curva de Lorenz e, 
consequentemente, pelo indice de Gini, 0 .::;,G.;;, 1. A concentra91io 6 minima, 
G = 0, se a curva de Lorenz coincide com a recta de equipara9ao, (diagonal 
do quadrado), aumentando a medida que a curva se afasta da referida recta 
e se aproxima, assim, dos !ados do quadtado; quando se lhes sobrepoe, 
cntiio G adquire o seu valor maximo :1 . 

No caso do presente estudo, a tabela de concentra9ao constr6i-se tomando 
como atributo o numero de pontos, os lugares, contidos em cada casa da 
quadricula. A cada modalidade, xi' deveria corresponder, como efectivo, 
o numero total de casas contendo esses xi pontos. Relembrando a questao 
de nem todas as casas poderem ser verdadeiramente quadradas, ja que algu
mas se encontram cortadas pelo contorno da sub-regiao, tendo a informa9ao 
a elas respeitante urn peso menor, surge entao a necessidade de se tomar 
para efectivo de xi' (que deveria ser um n(Imero inteiro), o total, pi, (frac
cionario), dos pesos correspondentes as casas da referida modalidade. A con-
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sequente tabela de frequencias pode ser facilmente concluida de modo a que 
se obtenha urn quadro de concentrac;ao, permitindo assim a construc;ao do 
grafico e a determinac;ao do indice referidos; pode ver-se, como exemplo, 
o Quadro 9.3 da Parte III. 

7. As cart as de quintis 

Parte-se, para cada sub-regiao e para cada data, da tabela de seriac;ao 
da varia vel estatistica: numero de pontos por casa da quadricula, conforme 
o que acaba de ser descrito para a tabela de concentrac;ao, (vide 6 e o 
Quadro 9.3 de III). Entao, com auxilio das frequencias relativas acumu
ladas, F( xi), determinam-se os val ores dos quintis da cada distribuic;ao. 

Tendo por base a diferenciac;ao determinada pelos valores dos quintis 
na quadricula considerada, podem desenhar-se cartas, sugestivas da con
centrac;ao espacial do numero de lugares por quadrado. (Vide Fig. 9.6 de III). 

Neste trabalho, para uma mesma sub-regiao, as cartas dos quintis tomam 
dimensoes diferentes conforme as datas. Ora, sendo constante a superficie 
da sub-regiao, este efeito e devido ao numero de lugares que ai se encontram, 
numero esse que varia ao Iongo do tempo. E importante notar que, (segundo 
o que foi exposto como metodologia para a determinac;ao da malha de cada 
quadricula, no paragrafo 1 da Parte I), o crescimento do numero de pontos 
implica a construc;ao de uma quadricula mais fina, com mais quadrados. 
Na realidade, a carta da mesma sub-regiao deveria conservar a superficie, 
torna11do-se os quadrados mais pequenos a medida que mais numerosos. 
Contudo, ao computador, representando sempre os quadrados com as roes
mas dimensoes, grelhas mais finas implicam cartas maiores, o que nao deixa 
de se tornar paradoxalmente vantajoso do ponto de vista da interpretac;ao, 
dado que o aumento de tamanho da representac;ao cartografica significa 
o aumento do numero de lugares. 
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I l I 

0 LITORAL 

8. 0 espat;:o observado - descri~ao muito sucinta e ajustamento das 
quadriculas 

Da Regiao Centro de Portugal, a parte que no presente trabalho se 
designou por LITORAL compreende 28 concelhos, distribuidos pelos distritos 
de: Aveiro, Coimbra e Leiria. 0 distrito de Aveiro e cortado, a Norte, 
pelo proprio limite da Regiao Centro, limite este que deixa incompleto, a 
Sui, o distrito de Leiria. Alguns concelhos pertencentes a Coimbra ficam 
situados fora desta sub-regiao, passando a fazer parte do INTERIOR-NORTE. 

0 LITORAL e limitado, a esquerda, pelo Oceano AtUintico. (Vide Fig. 1.1 e 
Fig. 8.1). 

A superficie total do LITORAL e de 6116,875 km2 aproximadamente. 
0 niimero dos seus lugares que tern popula9ao superior ou igual a 1000 habi-

I -e-

• 1.- . .. , ·· ·:· . .... .. . , ... 

FIG. 8.1 - uroRAL- Distribui9ao das sedes de Distrito e Concelho. 
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tantes ou que sao sedes de concelho muito pouco se altera de 1960 a 1970, 
passando de 80 para 81 lugares; o aumento desse numero e muito maior 
a seguir, pois atinge ja 113 em 1981. 

Para sobrepor uma quadricula a carta desta sub-regiao, pode calcular-se 
a dimensao da sua malha, segundo a metodologia exposta no paragrafo 1 da 
Parte I, do seguinte modo: 

(6116,875 I 80) 'b = 8,74 km para 1960 
• e: 

(6116,875 I 81) '/,::::. 8,69 km para 1970 

o que da, na carta 1 :250 000, o mesmo resultado em ambos os casos: 
~.5 em para comprimento do Jado de cada quadrado. Segundo o plani
metro, a area do quadrado e de 0.123 e convenciona-se associar as areas 
das casas incompletas, as das que lhe ficam adjacentes e, cuja superficie 
tenha uma medida inferior ou igual a 0,022, desde que nao se encontre nenhum 
ponto no seu interior. 

A dimensao da malha foi calculada em: 

(6116,875 I 113) 'J,::::. 7,36 km para 1981 

ao que correspondem 2,9 em na carta 1:250 000; pelo planimetro, a area 
de cada quadrado passa a ser de 0,084, e as casas de area nao superior a 0,015, 
sem pontos no seu interior, sao adicionadas as das suas vizinhas incompletas. 

Seguramente a mais populosa das tres sub-regioes estudadas, o LITORAL 

conta, em 1981, com 908269 habitantes, (segundo os dados por concelho 
de [2]), o que significa 52% da populac;:ao total da Regiao Centro, para 25,7% 
da sua superficie total. 

A densidade de populac;:ao, 148 habitanteslkm2, nao se revela homo
genea sobre toda a sub-regiao considerada. Com efeito, pode encontrar-se 
nos concelhos de Coimbra e flhavo uma densidade superior a 300 habitan
teslkm2, enquanto que nos de Aveiro, Murtosa, Estarreja e Ovar se veri
fica que esse valor desce para 200, e nos restantes concelhos a referida den
sidade e consideravelmente mais baixa, (vide [1] ). 

9. Sobre a evolu~ao do modo de povoamento, 1960-1981 

0 LITORAL apresenta-se com urn modo de povoamento bem diferente 
daquele que se observa nas outras duas sub-regioes. A sua populac;:ao 
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encontra-se em melhores condi(;oes, quer no que diz respeito a industriali
za(;ao, quer no que toea os servi(;os, ou as vias de comunicayao, quer 
as facilidades naturalmente oferecidas pela propria Geogra:fia Fisica da 
area, etc., e muitos dos seus concelhos tern urn grau de acessibilidade a cen
tros hierarquicamente superiores maior do que o que se verifica na genera
lidade dos concelhos do interior da Regiao, (vide, nao apenas [1] e [2], mas 
ainda outros estudos publicados sobre a referida area, nomeadamente os de 
autoria da C.C.R.C.) ). 

Ao nivel dos lugares do estatuto aqui estipulado, mesmo sem a presen(;a 
da carta, a observa(;ao dos poligonos marginais de Y. (Fig. 9.1), e sobretudo 

" 

1900 

1970 

~ 
~ 

Flo. 9.1 - LlTORAL - Evolu91io do poligono marginal de Y, 1960-1981. 

de X, (Fig. 9.2), que mostram maxrmos e mrmmos relativos bern not6rios 
em rela9ao aos correspondentes poligonos da distribui(;ao uniforme, sugerem 
uma distribuiyao espacial que tende para a concentra(;ao, ou mais concre
tamente neste caso, para o agrupamento. Quer dizer que, apesar da dis
persao caracteristica do povoamento desta sub-regiao, se nota que, pelo 
menos ao nivel do conjunto formado pelos lugares com urn minimo de 
1000 habitantes e sedes de concelho e, de 1960 a 1981, esse povoamento 
verifica wn processo de tendencia ja urn pouco concentrada. 
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Em virtude de se ter tomado, ao computador, o mesmo comprimento 
para as bases de todos os histogramas a que correspondem os poligonos 
apresentados, graduando as escalas de maneira diferente, e claro, essas bases 
aparecem assim em escala mais condensada nos graficos de X e mais alar
gada nos de Y, relativamente a verdadeira forma do LITORAL: alto, (direc
yaO X), e estreito, (direc,:ao Y). E exactamente devido a esta forma da sub
-regiao, que se destaca urn maior mimero de maximos relatives no poligono 
marginal de X I; eles correspondem a agrupamentos de lugares que se isolam 

FIG. 9.2- LlTORAL- Evoluc;iio do poligono marginal de X, 1960-1981. 

no estatuto considerado. Esses agrupamentos sobrepoem-se em projecyao 
vertical, mostrando, por isso, muito menos cumes nos gnificos de Y 2. 

A tendencia evolutiva para o agrupamento e particularmente manifesta 
de 1970 para 1981, onde os maximos relativos sao cada vez mais numerosos 
e mais not6rios relativamente a distribui,:ao uniforme, apontando, com 
maior destaque, nas direc,:oes dos tres centros principais: A veiro, Coimbra 
e Leiria. 

Os gnificos das figuras 9.1 e 9.2 foram desenhados a partir dos dados 
do Quadro 9.1 3, que e apresentado como exemplo para a data de 1981, e 
tambem, obviamente, de dois outros do mesmo tipo, para 1960 e para 1970. 

1 Os poligonos referentes as distribuic;oes marginais estudadas estiio designados por 
«POL», nas legendas dos graficos. 

2 0 poligono da distribuic;ao uniforme ou regular, (1 ponto por quadrado), designado 
nas legendas dos gn\ficos por «UNIF», varia consoante a data; este efeito e devido, nao 
somcnte a variac;iio das escalas de grafico para gratico, mas tambem as diferenc;as entre 
as quadriculas utilizadas. 

3 Os espac;os vazios no Quadro correspondem 1\s casas da quadricula que ficam 
fora da fronteira da sub-regiao. · 
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A partir do mesmo Quadro 9.1 , dos dois outros amilogos referentes 
a 1960 e 1970 e, das formulas do tipo de (5.1), o computador desenhou os 
graficos marginais de percentagens complementares apresentados nas figu
ras: 9.3 e 9.4, os quais evidenciam mais ainda os efeitos dos poligonos aca
bados de observar. No entanto, verificam-se agora algumas diferenc;:as, 
em consequencia de se tratar de urn novo tipo de gnifico. 

100 

'JO 

80 

60 

!!0 

<0 

:lO 

20 

10 

100 
'JO 

eo 
70 

60 

20 

10 

r~ -

r-, 

' 

' "'--. 

~ 

-..._ 

~ 
100r---.--.~-,---,---,---,--,---,---, 

'JO~--~~~~---+---+--~--~--~~ 

eot---r--.---;---+---+---r---r---r--4 
'lOt---r--;,--;---+---+---r---r---r--4 
60 

!!0 

•o 

10 

Ef::J N9. de quadrados 

c::=J N2. de Tugares 1960 

c::J H2. de lugares 1970 

- NP. de lugares 1981 

FJG. 9.3 - LITORAL - Evolur;:Jo do gratico de percentagens complementares 
segundo Y. 1960-1981. 
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A irregularidade da linha poligonal em rela<;ao ao nivel 50%, reflecte 
a irregularidade da distribui<;ao espacial dos pontos. Esse efeito cresce 
de 1960 a 1970 mas, principalmente de 1970 a 1981. Os cumes mostram, 
cada vez mais not6rios, os agrupamentos de pontos. Para alem dos mais 
altos, correspondentes aos lugares dos concelhos de A veiro, Coimbra e 
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FIG. 9.4- LITORAL - Evolu9ao do grafico de percentagens complementares 
segundo X, 1960-1981 

Leiria, surgem outros que vern revelar a forma<;iio de novos grupos de lugares, 
como acontece no concelho de Figueira da Foz, por exemplo, e de outros 
menos importantes. 

Observe-se agora o Quadro 9.2, que apresenta, nao s6 os valores do 
indice de concentra<;iio espacial de Kostrubiec, como os das variancias das 
distribui<;oes marginais de X e de Y, para as tres datas em questao. Note-se 
com a diferencia<;ao e clara. Ao menor valor de C, que ocorre em 1981, 
correspondem as variancias mais pr6ximas entre si em valor relative, isto e, 
relativamente ao dobro do seu maximo I , o que concorda perfeitamente 

t Para o verificar, basta calcular a razao entre: o valor absoluto da diferen9a das 
duas variancias eo dobro do seu maximo: I Var X-Var Y II (2 max ( Var X, VarY)). 

88 



com o facto de se encontrarem mais agrupamentos de· pontos em 1981 do 
que antes e, mais notorios. 0 maior valor de C, em 1970, mostra o pequeno 
retrocesso nesta data, relativamente ao sentido da evolu<;ao do fenomeno. 

Var. X VarY c 

1960 16,554 26,085 18,269 

1970 14,344 24,474 20,697 

1981 25,274 38,349 17,046 

---- ----- ----------
QUADRO 9.2 - LITORAL- EvoJu~ao do indice C de Kostrubiec, 1960-1981. 

Este retrocesso, ja perceptive! em alguns dos graficos atras vistos, e reflexo 
da grande saida de populac;ao na decada de 60, fenomeno que, no LITORAL 

e compensado e largamente ultrapassado em termos de entrada, sobretudo 
aquando do retorno da popula<;ao das ex-colonias, apos a mudan<;a politica 
de 1974, mas tambem, pela atrac<;ao que esta sub-regiao exerce relativamente 
as popula<;oes do interior. 

0 Quadro 9.3 e dado como exemplo para 1981. Para as duas datas 
precedentes, duas tabelas de concentra<;ao ana!ogas foram construidas. 

A' (xi) ' /\( xi l ai xl pi NCxi J F(Xi) ' ----------------------------------------------------------------------
0 . 000 o.ooc o.ooo 65.379 65.379 57.453 

26.022 27.261 27.261 27.261 92.640 81.410 
48.431 so. 737 23.476 11.738 104. 378 91.725 

5 4.158 56.737 6.000 2.000 106.378 93.482 
57.976 60.737 ... coo 1.000 107.378 94.361 

69.569 72.88 2 12.145 2 . 429 109.807 96.495 
82.933 86.887 14.000 2.000 111.807 98.253 

90. 569 94. 8e: 8.000 l. 000 112.807 99. !32 
100 . 000 104. 76;" 9.880 10 o . 988 113.795 l .o.oco 

----------------------------------------------------------------------
104. 762 113.795 

QuADRO 9.3 - LITORAL 1981- Tabela para a curva de Lorenz. 

A partir das tres tabelas acabadas de referir, foi desenhado o grafico 
da figura 9.5. Nele pode ver-se que a concentra<;ao do n11mero de lugares, 
segundo os pesos das superficies das casas da quadricula, decresce quase 
insensivelmente de 1960 para 1970, crescendo nitidamente para 198.1 
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0 aumento de concentra~ao de 60 ate 8 1 esta de acordo com a tendencia, 
ja observada, para que os lugares de J 000 ou mais habitantes e as sedes con
celhias formem agrupamentos no espa~o. por factores como o da atrac~ao 
exercida pelas areas mais industrializadas e o do progressive processo de 
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FIG. 9.5- LITORAL- Evolw;ao da curva de Lorenz. 1960-1981. 

urbanismo. Regista-se embora e, tal como em outras representa~oes gni
ficas atnis apresentadas, um retrocesso, na curva de 1970, relativamente a 
evolu~ao do modo de povoamento, fen6meno esse tambem ja referido. 

Os valores do indice de Gini, G = 0,680 em 1960, G = 0,664 em 1970 
e G = 0,747 em 1981, quantificam, (mas de urn modo nao espacial), a con
centra~ao que se mostra progressivamente relevante durante o periodo : 70-81 . 

0 valor da mediana mantem-se constantemente igual a 1 lugar para as 
tres datas; a medial, que e de 2/ugares em 1960 e 1970, aumenta para 3 lugares 
em 1981, data em que 75% das casas da quadricula e ocupada por ape
nas 17% dos lugares ; onze anos mais cedo, quando o indice de concentra~ao 
tomava o valor mais baixo, a 75% das casas correspondiam 26 % dos pontes. 

A evolu~ao do modo de povoamento e muito menos clara pela obser
va~ao das curvas de Lorenz e dos valores do indice de Gini, que nao permitem 
qualquer informa~ao de can\cter espacial, do que pelos gn\ficos marginais 
e indice de Kostrubiec. Para a sub-regiao do LITORAL, as diieren9aS entre 
as tres datas, nos poligonos e nos graficos de percentagens complementares 
marginais de Y e X, com os seus cumes cada vez mais evidentes e numerosos, 
opoem-se as similitudes nas posi9oes das cm·vas de concentra9ao, compara-
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tivamente tao pr6ximas umas das outras. Os valores de G apresentam, de 
facto, uma diferencia!(ao muito mais fraca que a dos valores de C. 

Quanto as cartas de quintis, (Fig. 9.6), elas falam por si-mesmas! 

19 6 0 19 7 0 1981 

0 0 lugares (0 1·02) 0 0 lugares (Q, •Q:) 0 0 luga res (Q 1•Q2) 

c I Iugar (QJ•Q,) 0 1 Iugar (QJ•Q, ) 0 I Iugar ( Q3=Q• ) 

• 2. 4. 5 . 6, 7 ou :0 Ill 2, 3. 1, 5, 6 011 9 II 2, 3,4, 5, 7, 8 OJ 10 
lugares lugares iugares 

FIG. 9.6 -- LITORAL- Evolu~ao da carta de quintis, 1960-1981 

No LITORAL, os valores dos qumtts sao os mesmos para as tres datas : 
0 (zero) lug ares por casa da quadricula para os do is primeiros quintis, 1 Iugar 
por casa para o terceiro e quarto, e, mais de 1 Iugar por case. acima do quarto 
quintil. Em virtude deste facto, tres modalidades ficam determinadas em 
cada carta. A sua distribui!(ao espacial e obtida pela observa9ao da qua
dricula com a contagem dos pontos. 

Na carta de 1960 destacam-se os agrupamentos de Jugares que envolvem 
os concelhos de: Aveiro, Agueda e flhavo a Norte, formando urn grande 
nucleo, Coimbra e Figueira da Foz ao Centro, embora em dois grupos dis
tintos, e, descendo na carta, outro grupo a volta de Leiria, com tendencia 
a crescer para Sui. 

Em 198 J, evidencia-se ainda urn novo grupo de lugares no concelho 
de Ovar, no topo superior da carta, e outro em Mealhada, quase unindo o 
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agrupamento de Agueda ao de Coimbra, estendendo-se este para a esquerda 
e para baixo ate Soure e para a direita com Miranda do Corvo; mantem-se 
isolado o grupo de Figueira da Foz, e desenvolve-se o nucleo de Leiria com 
Marinha Grande e Batalha. 

A carta de 1970 mostra, de acordo como que tern sendo visto para tn\.s, 
urn aspecto diferente, como que contrariando levemente a evolu~ao do modo 
de povoamento, em virtude da ja referida mobilidade da popula~ao. 

0 grafico comparativo das curvas de Lorenz, bern como os valores do 
indice de Gini parecem discordar do processo evolutivo que tem vindo mani
festar-se atraves de todas as outras tecnicas experimentadas neste estudo para 
0 modo de povoamento no LITORAL, de 1960 a 1981. E importante nao 
perder de ideia que o aparecimento de novos grupos de lugares, visivel pelo 
aumento do numero de cumes nos poligonos ou pelo nascimento de novos 
quadrados escursos na representa~ao cartogratica dos quantis, (o que implica 
uma carta mais cheia, proveniente de uma quadricula mais coberta de pontos), 
nao e sin6nimo de maior dispersao, mas sim 0 refiexo do aparecimento 
notavel de mais Iugares no estatuto considerado - Iugares com urn minimo 
de 1000 habitantes - - aparecimento esse que, por factores diversos de atrac~iio 
e desenvolvimento ja por demais focados , tendem mais, e isso e que importa 
notar, a aglomerar-se a volta de nucleos ja existentes, do que a dispersar-se, 
isolada e equitativamente, por todo o territ6rio. Tal como foi explicado 
em II. 7, o aumento de tamanho da carta de quantis para 1981 manifesta 
exactamente o citado crescimento do numero de lugares. 

Do aumento do numero de pontos na distribui~ao espacial assim estu
dada, e da tendencia para a coloca~ao desses pontos de modo a formarem 
agrupamentos concentrados, parece poder adiantar-se que a probabilidade 
de que nas~a ou se desenvolva mais urn lugar em qualquer area do LITORAL, 

cresce com o nt1mero e importfmcia dos Iugares ja existentes nessa area 1. 

I Em investigatyllo empreendida pela autora em <<Estatistica Espacial - Processos 
Estocasticos Aplicados a Geografia» particularmente em «Modelos Pontuais Cartografados», 
pesquisas matematicas no sentido da procura das Leis Probabilisticas que regem o modo 
de povoamento na Regiiio Centro a partir de 1960, conduziam, no caso do LITORAL, a for
mulac;ao da hip6tese de uma ~ei Binomial Negativa que, a ter sido confirmada, sugeriria 
que pudesse encontrar-se, nesta sub-regiiio, um Processo de Cox ou Duplamente Esto
castico. Estes estudos tiveram de ser interrompidos. 
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IV 

0 INTERIOR-NORTE 

10. 0 espa~o observado - descri~ao muito sucinta e ajustamento das 
quadriculas 

Situada a direita do distrito de Aveiro, a maior parte dos concelhos 
do distrito de Viseu, cortado a Norte pela fronteita da Regiao Centro, encon
tra-se ja na sub-regiao que se designou por: INTERIOR-NORTE. Fazem tam
bern parte dela, a Leste, o distrito da Guarda com excepr;iio do concelho 
de Sabugal, e a Sudoeste uma grande parte dos concelhos do distrito de 
Coimbra, parte essa que havia sido excluida da sub-regiao LITORAL. Os limi
tes meridionais do INTERIOR-NORTE encontram-se ja sobre a Cordilheira 
Central. A Oriente, e limitado pela propria fronteira de Portugal com 
Espanba. (Fig. 1.1 e Fig. 10.1). 

Nos 37 concelhos que formam o INTERIOR-NORTE, e q~e ocupam uma 
superficie de 10063,75 km2 aproximadamente, o que significa 42,3% do tot:ll 
da superficie da Regiao Centro, reside, em 1981, uma popular;iio de 
586 559 habitantes, (segundo os dados por concelho de [2]), quer dizer : 

• Sf* * 6htr\Lt 
• iet&4 (M:t1 .. 

I 

~ 

PTG. 10.1 - INTERIOR-NORTE - Distribui9ao das sedes de Distrito e Concelho. 
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33,6 % da populacao da Regiao. A densidade populacional no INTERIOR

-NORTE e pois de 58,3 habitantesfkm2 mas, tambem nesta sub-regiao, esta 
caracteristica se mostra muito heterogenea ao Iongo de todo o seu territ6rio: 
see verdade que se encontram nos concelhos de Viseu, Nelas e Santa Comba 
Dao, mais de 100 habita.nteslkm2, nao e menos verdade qu:!, proximo da 
fronteira com Espanha e em algumas areas montanhosas como Figueir6 
dos Vinhos e Arganil, a densidade populacional nao atinge OS 50 habitan
tesfkm2, (vide [1] ). 

Os dados acabados de referir sao ja reveladores de uma situacao com
pletamente diferente da que foi descrita na Parte III, em relacao ao LITORAL. 

Mas, para melhor poder observar-se o INTERIOR-NORTE, passe-se ao ajusta
mento .das quadriculas. 

No que diz respeito ao numero de lugares que tern no minimo 1000 habi
tantes ou que, apesar de terem popula~ao inferior, sao sedes de concelho, 
obtem-se uma contagem de 68 lugares em 1960, que desce para 60 ate 1970, 
e para 58 em 1981. Sendo assim, a dimensao da malha de cada quadricula 
pode ser fix ada em : 

(10063,75 1 68) ' I• ::. 12,17 km para 1960 

( 10063,75 1 60) 'I• "" 12,95 km para 1970 
e, 

( 10063,75 1 58) ' Is .::=. 13,17 km para 1981 

o que resulta, na carta 1 :250 000, nos comprimentos : 4,9 em; 5,2 em e 5,3 em, 
para os tres referidos anos, respectivamente; dai, e segundo o planimetro, a 
area de cada quadrado ter 0 valor de 0,24 para a primeira data, 0,27 para a 
segunda e, 0,281 para a ultima. As areas abaixo das quais se associam os 
casas vazias da quadricula as suas vizinhas tambem incompletas conven
cionam-se respectivamente iguais a: 0,045; 0,050 e 0,053. 

11. Sobre a evolu~ao do modo de povoamento, 1960-1981 

Embora com uma supzrficie muito maier que a do LITORAL, o INTERIOR

-NORTE tern uma populacao muito mais baixa, mesmo em valor absolute, 
conforme se constata comparando os paragrafos 8 e 10. De 1960 a 1981, 
a populacao decresce significativamente; este decrescimo, muito forte pela 
saida de grande numero de emigrantes principalmente durante a decada 
de 60, e urn pouco compensado, no ano de 1974 e seguintes, com a chegada 
em massa dos retornados das ex-col6nias africanas, (vide [1] ). 
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No tocante a lugares com populac;:ao minima igual a 1000 habitantes e 
sedes de concelho, vi u-se ja, nao s6 no paregrafo 10 como atraves da figura 2.2, 
que eles se tornarn cada vez menos numerosos no decorrer destes vinte e 
urn anos. 

A partir de tres quadros, urn para cada data, dos quais se apresenta 
como exemplo o Quadro 11.11, desenhararn-se os poligonos de Y e X, cor
respondentes aos histograrnas marginais de Kostrubiec. Essas tabelas for
necern os valores das variancias marginais e do indice C de concentrac;:ao 
espacial, descritos no Quadro 11.2, a baixo: 

---- ---
1 

Var. X Var. Y c 

-- --· i%o--~-;;,, "'_[_ 14,44i--:-2o,842 _ _ • 

1970 16,277 16,248 0,089 

1981 18,108 24,603 13,199 

QUADRO 11.2 - INTERIOR-NORTE - Evoluyao do indice C de Kostrubiec, 1960-1981. 

0 valor de C e mais alto em 1960 do que em 1981, dado que as varian
cias de X e Y sao menos pr6ximas uma da outra nesta primeira data. 0 caso 
de 1970 mais uma vez se mostra bern diferente dos outros dois; as variancias 
marginais tern, aqui, valores quase iguais, implicando assim a ocorrencia 
de urn indice C baixissimo, o que traduz uma distribuic;:ao muito mais homo
genea dos pontos. 0 valor de C aumenta quando os grupos de pontos se 
distribuern mais no sentido das extrernidades da distribuic;:ao. 

Observando os poligonos marginais 2, e comec;:ando pelos de Y, 
(Fig. 11.1), encontram-se em 1960, bern destacados da distribuic;:ao uniforme, 
dois maximos relatives, dos quais o mais alto se ergue na direcc;:ao de Viseu 
e Nelas, e o segundo na direcc;:ao de Seia. Em 1970, os dois cumes citados 
fundem-se num unico, de novo para Viseu e Nelas, se bern que urn pouco 
menos saliente nesta data. Na decada seguinte, o poligono retoma, na metade 
esquerda da distribuic;:ao, uma forma que se aproxima mais da que tinha 

1 Vide nota (3) da pagina 85 - Parte III. 
2 Vide notas (I) e .(2) da pagina 85- Parte III. 
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em 1960, embora mantendo-se a distribuir;ao dominada pelo maxtmo que 
sempre foi o principal, e que se eleva cada vez mais. Viseu, sede distrital, 
encontra-se em franco desenvolvimento, transformando-se num centro de 
forte atracr;ao dentro da area que o envolve. Os concelhos de Guarda e 
Figueira de Castelo Rodrigo, embora formando pequenos cumes, nao che
gam a atingir o poligono da distribuir;ao regular, a excep9ao do caso deste 

.J:: .. 

i--..... 1 
~, 

1---------- . 
FIG. 11.1 - INTERIOR-NORTE - Evoluc;ao do poligono marginal de Y, 1960-1981. 

ultimo concelho em 1960; mesmo assim, nao pode dizer-se que os lugares 
do estatuto convencionado se aglomeram signillcativamente nessas areas, 
ja que, nao sendo o caso do citado pequeno maximo em 1960, nem sequer 
se tende, ai, para uma media de 1 lugar por cada casa da quadricula. 

Olhando agora para os graficos marginais de X, (Fig. 11.2), encontra-se 
neles urn maximo muito saliente que, nesta projecr;ao, alem das areas de 
Viseu e Nelas, envolve ja tambem, em 1960 por exemplo, ada Guarda; para 
a referida data, (e desprezando o extremo do !ado de baixo do poligono, 
sem interesse por corresponder a fronteira com outra sub-regiao), este e 
mesmo 0 unico maximo do gnifico, e que bastante ultrapassa 0 da distribuir;ao 
uniforme. Em 1981, o referido cume funde ja outros concelhos ate Oliveira 
do Hospital, a Sui. Tambem nesta projecr;ao horizontal, nao se notam 
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fortes aglomerados de lugares no restante do INTERIOR-NORTE. 

de 1970 nao apresenta, no caso de X, alteracoes significativas 
do modo de povoamento 1960-1981. 

0 poligono 
na evolucao 

FIG. 11.2 - INTEROR-NORTE - Evolu~iio do poligono marginal de X, 1960-1981. 

Os graficos de percentagens complementares, quer para a distribuicao 
marginal de Y, (Fig. 11.3), quer pata a de X, (Fig. 11.4), reforcam as inter
pretac;oes dos poligonos. A situac;ao referente a 1970 afigura-se mais regu
lar, notando-se que essa poligonal se afasta menos do nivel 50% que as das 
outras datas, sugerindo assim, no final dos anos 60, uma concentrac;ao espa
cial ligeiramente mais fraca. Do conjunto dos graficos marginais, tem-se a 
impressao de que a evoluc;ao do modo de povoamento, que aparece con
centrado, e urn pouco mais nipida na direcc;ao Y, projecc;ao vertical, que 
na de X, projecc;ao horizontal. 

Continuando a falar de concentrac;ao, pode ver-se o que revelam as 
curvas de Lorenz, (Fig. 11.5), e os correspondcntes valores do indice de Gini. 
0 Quadro 11.3, referente a 1981, e exposto como exemplo de tabela de con
centrac;ao. Dais outros do mesmo tipo, construidos para 1960 e 1970, 
permitiram o trac;ado das curvas e os calculos do indice acabados de nomear. 

A'( xi) ':. A(xl) ai xi pi Nlxi I F(xi ) t. 

o.ooo o.ooo 0.000 19.794 19.794 35.468 
47. 28& 26.014 26.014 26. 01 4 4 5.808 82. 081 
65.463 36.014 10.000 5.000 50.808 91.041 
81. 823 4 5 . 014 9.000 3.000 53. 8 08 96.416 
89.094 49. 014 4 .000 1.000 54.808 98. 208 

100.000 55.014 6.000 1.000 55 .808 100.000 
---------------------------------......... --.. ---.. --------------... -------- .... -

55.014 

QuADRO 11.3 -INTERIOR-NORTE 1981 - Tabela para a curva de Lorenz 
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FIG. I 1. 3-INTERIOR-NORTE - Evolu~ao do gratico de percentagens complementares 
segundo Y, 1960-1981. 

Como pode ver-se na figura 11.5, as curvas de concentra<;ao quase se 
confundem entre si, embora a que diz respeito a 1981 se afaste mais que as 
outras duas da recta de equipara<;ao ; no en tanto, esse efeito e muito ligeiro. 
Note-se que a componente espacial da descri<;ao do fen6meno ja nao 
existe aqui. 

De acmdo com a medida das areas de concentra<;ao, o valor mais ele
vado do indice de Gini surge em 1981, com: G = 0,535, o que confirma, 
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para esta data, uma concentrac;:ao mais acentuada. Apesar desse facto, 
o referido valor esta muito proximo dos outros dois, que sao: G = 0,530 
em 1960 e, G = 0,524 em 1970- a mais fraca concentrac;:ao, de acordo 
com a menor irregularidade da distribuic;:ao espacial dos pontos, constatada 
ja pelos graficos marginais e pelo indice C de Kostrubiec. 

Quanto a mediana, este parametro e sempre igual a 1 Iugar por casa da 
quadricula, tomando a medial o valor tambem constante de 2 lugares por casa. 
A percentagem dos pontos que ocupam 75% dos quadrados encontra-se 
entre: 37% e 38,5% para o conjunto das tres datas, o que mostra tambem, 
por sua vez, uma concentra<;:ao ja significativa. 

Passando agora as cartas de quintis, (Fig. 11.6), e evidente que, compa
rando OS tres anos, a distribuic;:ao mais homogenea e a de 1970. Nao e por 

0 0 Tugares (Q,) 1981 

O 0 Tug~res (Q,) 0 1 lugar (Qz· Q·l) 0 0 Tugares (Q1) 

0 1 Tug~r (Qz•QJ•04l 0 2 lugare (Q4) 0 1 lu _'" (Qz•QJ•" ; l 

• 2, 4, 5 ou 6 lugares • 3 ou 4 lu~ar•' • 2, 3 , 4 ou 6 lugares 

FIG. 11.6 - INTERIOR-NORTE- EvoJu<;iiO da carta de quintis, 1960-1981. 

acaso que ai se encontra uma diferenciac;:ao em quatro modalidades. Na 
verdade, enquanto que para a primeira e a tlltima datas os valores dos quantis 
determinados sao: 0 (zero) lug ares por casa da quadricula para o 1. 0 quintil, 
e 1 Iugar por casa para o 2.0 , o 3.0 e o 4.0 quintis, ja em 1970 o 4.o quintil 
sobe para 2 lugares por casa. Acima do 4.0 quintil , encontramos, quer 
para 1960, quer para 1981, urn numero de pontos por casa que vai de 2 a 6; 
para 1970, esse valor nao ultrapassa 4 pontos por casa, donde o verificar-se, 
nesta data, urn agrupamento de pontos menos forte, ao nive1 da modalidade 
mais elevada. 

Destacam-se bern das tres cartas os efeitos ja compreendidos pelos 
graficos de figuras anteriores: em 1960, uma distribuic;:ao de lugares que, 
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apesar de se repartirem por grande parte do territ6rio, formam agrupamentos 
condensados, dos quais o mais extenso e compacto se situa nos concelhos 
de Viseu e alguns adjacentes para Sui e Sudeste, existindo outros grupos 
men ores em areas ja atras referidas; em I 970 verifica-se uma distribui91io 
espacial diferente, urn pouco menos afastada da uniforme, embora mostrando 
ja tendencia para a formay1io de urn grande nucleo em volta da capital de 
distrito que acaba de citar-se, e de um outro, bern menor e isolado, na 
Guarda, capital distrital tam bern; a carta de 1981 revela uma concentra91io 
espacial notoriamente maior do que a das outras duas: ai se destaca apenas 
um forte e muito condensado agrupamento de lugares envolvendo Viseu. 

Tendo ja observado as diversas representayoes graficas e cartograticas, 
apresentadas para estudo da evolur;:1io do modo de povoamento do INTERIOR

-NORTE, e de frisar que, tambem nesta sub-regi1io, embora por factores diver
SO$ como: a mobilidade da populay1io para o litoral do pais, procurando as 
areas mais industrializadas ou com urn sector terciario de actividades em 
maior progresso, o processo de urbanizay1io e, a atracy1io para Viseu, a capi
tal do distrito em maior desenvolvimento nesta parte da Regiao Centro, 
produz-se um modo de povoamento cada vez mais concentrado de 1960 
para 1981, com urn decrescimo progressive do n1imero de lugares com popu
lar;:1io minima de 1000 habitantes ao Iongo do referido periodo; nao lhe e 
alheia a ja focada emigra91io durante os anos 60 e seguintes, apesar do fen6-
meno de retorno da popula91io das ex-col6nias ultramarinas que se seguiu 
a 1974, o qual, segundo este estudo, nao parece ter sido o suficiente para 
compensar o esvaziamento da sub-regiao ao Iongo destes vinte e um anos. 

v 

0 INTERIOR-SOL 

12. 0 cspa~o observado - descri~ao muito sucinta e ajustamento das 
quadrfculas 

Formada pelo distrito de Castelo Branco e pelo concelho de Sabugal 
do distrito da Guarda, a sub-regiao aqui designada por INTERIOR-SUL cons
titue a parte Sudeste da Regiao Centro, (vide Fig. 1.1 e Fig. 12.1) . Doze 
concelhos lhe pertencem, cobrindo uma superficie de 7630,625 km2, o que 
representa 32% da superficie total da Regiao. A sua popula91io em 1981 
e de 253 157 habitantes (segundo os dados por concelho de [2]), quer 
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dizer 14,5 % da popula~Yiio da Regiao. A densidade media, 33 habitanteslkm2 , 
varia desde Ill ,9 habitanteslkm2 no concelho da Covilha, muito industrial, 
ate 11,3 habitanteslkm2 no de Idanha-a-Nova. Depois de Covilhii, os con-

e 1-f* •••urllG • iotf.t.,_,....,. 

FIG. 12.1 - JNTERJOR-SUL - Distribui~iio das sedes de Distrito e Concelho. 

celhos rna is populosos sao: Belmonte, Sertii , Fundiio e Castelo Branco; os 
menos populosos sao: Idanha-a-Nova. Penamacot e Vila Velha de R6diio, 
(vide [1]). 

Esta sub-regiao e actualmente a que apresenta menor popula~Yiio e a que 
tern menos lugares: em 1960 contam-se aqui 75 fuga res, pertencentes ao 
estatuto de ter pelo menos 1000 habitantcs ou ser sede de co.lcelho, numero 
esse que desce pata 38 ate 1970, atingindo apenas 33 em 1981. 

Para determina~Yiio das quadriculas auxiliares ao estudo da evolu9iio 
do modo de povoamento, e calculada a dimensao da malha, para cada data, 
da maneira seguinte: 

(7630 ,625 1 75 J '1' =:. 10.09 km para 1960 

(7630,625 I 38) 'I•= 14,17 km para 1970 . 
e ainda. 

(7630,625 I 33 J •:, - 15,21 km para 1981 

don de se obtem, para o !ado de cada casa da quadrlcula, na carta 1 :250 000, 
os val ores: 4 em para a primeira data, 5,7 em para segunda e 6,1 em para 
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a ultima. 0 planimetro mede a area de cada quadrado em: 0,16 para 1960, 
0,325 para 1970 e 0,372 para 1981. As casas da quadricula, incompletas 
e vazias, de areas inferiores a: 0,03, 0,06 e 0,07 respectivamente, para os 
tres citados anos, convenciona-se que sejam associadas as suas vizinhas 
tambem incompletas. 

13. Sobre a evolu~iio do modo de povoamento, 1960-1981 

A maior parte da popula9lio do INTERIOR-SUL ocupa-se da agricultura. 
0 concelho da Covilhli constitue excep9lio, vivendo sobretudo da industria 
e desenvolvendo cada vez mais o sector terceario. Os servi9os apoiam 
tambem a agricultura na area de Fundao. Nestes concelhos, e ainda no de 
Belmonte, existe a maior parte dos lugares de pelo menos I 000 habitantes. 
Urn outro nucleo, se bern que menos importante do ponto de vista do povoa
mento, e Castelo Branco, a sede distrital. 

Em 1960, os pontos da carta agrupam-se nos concelhos de Covilha, 
Belmonte, Fundao e Castelo Branco. Com a emigra9ao, grande numero 
de lugares das areas de Belmonte e Fundao saiem do estatuto aqui consi
derado, deixando na sub-regiao, em 1970, uma imagem de urn povoamento 
mais disperso do que o de dez anos antes. Visto que, durante a decada 
de 70 e, em virtude principalmente da mudan9a de muitos habitantes para 
centres mais atractivos no litoral, a carta de pontos perdeu alguns deles, 
desta vez fora das areas mais populosas, a distribui9ao pontual toma, em 1981, 
urn aspecto bastante semelhante ao que tinha tido vinte e urn anos atras, 
embora com urn numero de pontos muito inferior. 

E facilmente perceptive! a referida evolu9lio a partir dos poligonos 
marginais de Y, (fig. 13.1) 1: urn so cume bern not6rio se destaca da poli
gonal da distribui9ao uniforme, seja em 1960 seja em 1981, na direc9ao de: 
Covilha, Fundao, Belmonte e Castelo Branco; contudo, em 1970 o poligono 
aproxima-se mais da distribui9ao regular e, o concelho de Sabugal produz 
urn novo maximo relativo a direita do antigo, mostrando, neste caso, uma 
concentra9ao menos forte. 

0 poligono marginal de X, (fig. 13.2), come9a por apresentar, para 1960, 
dois maximos relatives acima da distribui9lio uniforme, situando-se o mais 
destacado na direc9ao dos concelhos de: Sabugal, Belmonte, Covilha e 
Fundao e, mais abaixo, menos saliente, o cume correspondente ao concelho 

1 Vide notas (1) e (2) da pag. 85 da Parte III. 
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de Castelo Branco. Em 1970 quase se fundem os dois referidos maxtmos; 
para esta data, a forma do gratico e bern diferente da primeira. 0 cume 
relativo a Castelo Branco nao atinge mais o poligono da distribui<;ao uni
forme no gn1fico de 1981 ; esta data restabelece, em X, uma forma de poligono 
mais proxima da que ele tinha em 1960; no entanto, nota-sea fusao dos agru-

~ - .otr · "C'. 

: :-~ .. ~~. ; 

FIG. 13.1 - INTERIOR-SOL - Evolu9iio do poligono marginal deY, 1960-1981. 

1970 198.1 

1-'"10 . 13.2 - - I NTERIOR-SUL - .. Evolu91io do poligono margina l de X. 1960-1 98 1. 
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pamentos de pontos num s6, devida a perda sucessiva de lugares do estatuto 
considerado. 

Os poligonos marginais acabados de observar foram construidos a partir 
de tres quadros, dos quais o Quadro 13.1 exempli:fica o caso de 1981 I . 

A partir dos citados quadros podem calcular-se valores de parametres 
importantes, como e o caso das variancias marginais de X e de Y bern como 
do indice de concentra<;ao espacial de Kostrubiec. 0 Quadro I 3.2 mos
tra-os, para cada uma das tres datas : 1960, 1970 e 1981. 

-:-------- - -.,-----------

Var. X Var. Y c 

1960 18.39 26,403 15,175 

1970 4,596 6,867 16,684 

1981 3,849 16,474 38,31 8 

QUADRO 13.2 - INTERroR-suL- Evolw;ao do indice C de Koslrubiec, 1960-1981. 

As maiores diferen<;as, do ponto de vista espacial, entre as direc<;oes Y 
e X , encontram-se em 1981, onde o valor de C e muito forte, em virtude de 
ser a variancia de Y muito maior que a de X. Nao se veri:fica grande dife
ren<;a entre as duas primeiras datas ao nive1 de C, embora as variancias 
sejam muito mais fracas em 1970 do que em 1960 ; este facto concorda, no 
entanto, com a maior uniformidade espacial em 1970- na carta corres
pondente a esta data, o grupo de pontos de Covilha, Belmonte e Fundao, 
o de Castelo Branco, e ainda o de Sabugal, nao sao tao evidentes como nas 
outras duas. 

Observem-se agora os gnificos de percentagens complementares das 
:figuras 13.3 e 13.4. Eles concordam, naturalmente, com os poligonos ja 
vistos para as tres datas __: o cume mais not6rio continua a erguer-se na 
direc<;iio do grupo de lugares de Covilha, Belmonte e Fundao. Os dois 
maximos relatives secundarios que, nos graficos de Y se encontram um de 
cada !ado do maximo principal, dizem respeito, o da esquerda ao concelho 
de Serta e, o da direita ao de Sabugal. Em projec<;ao horizontal - gn'l:ficos 

1 Vide nota (3) da pag. 85 da Parle III. 

107 



de X- surge em baixo, bern evidente em cada data, wn maximo secund:hio 
que representa o nucleo de Castelo Branco juntamente com o agrupamento 
da Serta 

0 que importa principalmente notar a partir dos gra:ficos de percentagens 
complementares, 6 o equilibrio que existe ou nao, nesta ou naquela direcyao, 
entre o numero de quadrados da quadricula e o nUrn.ero de pontos da carta. 
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Fro. 13.3 - INTERIOR-SUL - Evoluc;:iio do gratico de percentagens complementares 
segundo Y, 1960-1981. 
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De todos os gni:ficos marginais nos fica a ideia de que a transformac;:ao na 
concentrac;:ao espacial parece ser um pouco mais nipida na projecc;:ao hori
zontal, X, do que na projecc;:ao vertical, Y, mostrando-se, no primeiro caso, 
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c::::::::J NQ . de 1 uglres 1960 

c:::J 119. de lugues 1970 
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FIG. 13.3 - INTERIOR-SUL - Evolu9iio do gnifico de percentagens complementares 
segundo X. 1960-1981. 

uma diferenc;:a maior do que no segundo entre o gnifico de 1960 eo de 1981. 
A situac;:ao de 1970 continua a revelar-se especial e, sobretudo nos grafioos 
de Y, de certo modo retrocedente no processo. 

A figura 13.5 foi feita segundo os resultados do Quadro 13.3 e, dos 
dois outros quadros do mesmo tipo referentes aos dados de 1960 e 1970. 

A' ( Xl.) ' A (Xl.) 01 xi p i ~( Xl) P(lU) ' --------------------------------------------------------- .. -------·----
0.000 0.000 o.ooo 14.099 H.099 44.065 

37.775 11.095 11.085 11. OBS 25 . 114 78. 7j;S 
71.634 21.021 9. 9)6 4.968 )0 . 142 94.273 
92 . 961 24.345 3.324 0.9)1 30.973 96.972 

100. 000 29. 345 5.000 1. 000 31.973 100.000 

29.345 31.973 

QUADRO 13.2 -INTERIOR-SUL 1981 - Tabela para a curva de Lorenz. 
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Observando a evolugao da curva de Lorenz, (fig. 13.5), nota-se o nitido 
destaque da representagao de 1970 em relagao as outras duas: a area de 
concentragao e mais reduzida para esta data, mostrando assim a maior 
uniformidade existente neste caso. 0 seu indice de Gini e, consequentemente, 
o mais baixo dos tres: G = 0,484, sendo G = 0,62I ode 1960 e G = 0,602 o 

75 

~ 
~ !;0 

~ 
} l o!l.}j------+------< 

~ 

1;: 25 

25 50 i5 100 

········· 196!1 ---· 19 7;) -!9SI 

Fro. 13.5 - INTERIOR-SUL - Evolu<;iio da curva de Lorenz, 1960-1981. 

de 1981. Ainda em 1970, 75 % das casas da quadricula sao ocupadas 
por 38,5% dos lugares da sub-regiao, enquanto que, para as outras duas 
datas, entre 30% e 32,5% dos pontos da carta ocupam a citada percentagem 
de casas. 

0 valor da mediana man tern ·Se invariavelmente igual a I Iugar por 
quadrado para os tres anos tratados, enquanto que a medial, que tam
bern e constante nas mesmas tres datas, atinge 2 lugares por quadrado da 
quadricula. 

Interessemo-nos agora pelas cartas de quintis, (fig. 13.6). 0 not6rio 
decrescimento do tamanho da carta desde 1960 ate 1981 ilustra, muito cla
ramente, a diminui<;ao do numero de lugares que e, contudo, muito mais 
forte durante a primeira decada que durante a segunda - 49,3% dos 
pontos desaparecem do nosso estatuto entre 1960 e 1970, enquanto que, 
de 1970 a 1981, se perdem apenas 13,2 %. 

Os val ores dos quintis sao iguais na primeira e na ultima datas: 0 lug ares 
par casa da quadricula para o primeiro e o segundo quintis, I Iugar por casa 
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para o terceiro, 2 para o quarto e, mais de 2 do quarto quintil para cima. 
Verifica-se uma diferen<;:a para 1970, o que, alias, nao causa admira<;:ao: o 
segundo quintil e urn pouco mais forte para esta data intermedia - 1 Iugar 
por casa em vez de 0. Temos pois, para o INTERIOR-SUL, quatro modali
dades em cada carta de quintis. 

Os grupos de lugares estao menos isolados do que os que existiam nas 
outras sub-regioes. Digamos que ha aqui' uma transi<;:ao mais doce -

r-~n 

·::.,!· l • I • l 
I 
I 

'--- '---

1 9 7 0 19 8 1 

0 0 lugares (Q 1•Q2 ) 0 0 lugares (Q 1) 0 0 luga res (Q 1•Q2) 

0 1 Iugar (Q·) 0 1 Iugar (Q2•Q3) 0 I Iugar (Q3) 

0 2 lugar•i (Q~) Q 2 lugares (Q4) 0 2 lugares (Q4) 

• 3, 4 ou 5 lugare> • 3 ou 4 lugares • 4 v J 5 lugares 

Fro. 13.6 - INTERIOR-SUL- Evolucao da carta de quintis, 1960-1981. 

duas modalidades intermediarias. A carta que revela menos irregularidade, 
ou talvez uma tentativa de uniformidade, e, conforme se esperavaja, a de 1970, 
produzindo, aqui como em toda a Regiao Centro, efeitos diferentes dos que 
se notam quer dez anos antes, quer onze anos depois. 

Come<;:ando por situarem-se os maiores aglomerados de lugares de pelo 
menos 1000 habitantes na parte central e no canto nordeste da sub-regiao 
em 1960,6 importante notar que a maior concentra<;:ao se mantem nas mesmas 
areas dez anos mais tarde, embora os grupos de lugares se tenham tornado 
mais fracos e menos numerosos e, que a distribui<;:ao adquire caracteristicas 
bastante diferentes em 1981. Para esta ultima data, se bern que continue a 
localizar-se no concelho ~e Covilha o nucleo mais forte, segue-se-lhe em 
importancia urn grupo alongado para Sui, unindo Covilha com Fundao, 
o qual se prolonga stm interrup<;:ao no espa<;:o ate a capital distrital, embora 
desviando-se urn pouco a meio, na direc<;:ao de Idanha-a-Nova. Isolado 
desta grande faixa de lugares, encontra-se a Nordeste da carta urn outro 
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grupo, comparativamente muitissimo menos extenso embora bern not6rio, 
no concelho de Sabugal. 

A partir deste estudo evolutivo do modo de povoamento no INTERIOR-SUL, 

e nas condic;oes do estatuto convencionado, tornam-se claros os efeitos da 
saida em massa de emigrantes durante os anos 60 e seguintes. Esse fen6meno 
de modo algum se mostra compensado, nesta sub-regiao, pelo retorno depois 
de 1974 da populac;ao das ex-col6nias. Antes parece reforc;ado pela for
tissima atracc;ao que exerce sobre o interior o litoral do pais, atracc;ao essa 
responsavel pela fuga de grande mimero de habitantes desta parte da Regiao 
Centro e, por contrariar tambem, de certo modo, a fixa<;:ao de muitos dos 
que ali chegam. 

VI 

NOTAS E CONCLUSOES 

14. Do ponto de vista do feo6meno estudado 

A distribuic;ao espacial dos pontos que representam os lugares de popu
lac;ao superior ou igual a 1000 habitantes e as sedes do concelho, (que podem 
apresentar-se ou nao com populac;ao inferior), manifesta-se concentrada em 
grupos, ou agrupada, por toda a Regiao Centro de Portugal. Este com
portamento revela, contudo, algumas diferen<;:as, se se considera uma par
tic;ao desta em tres sub-regioes: o LITORAL, o INTERIOR-NORTE, do !ado Norte 
da Cordilheira Central, e o INTERIOR-SUL, do seu lado Sui, (vide 1 da Parte 1 
e fig. 1.1). 

No LITORAL, mais pequeno mas mais populoso que as outras duas sub
-regioes, os grupos de lugares sao em maior numero e surgem, em termos 
de espac;o, cada vez mais pr6ximos uns dos outros, tendendo, no entanto, 
a formar como que agrupamentos de agrupamentos que sofrem a atracc;ao 
dos centros mais desenvolvidos, como capitais de distrito e outros. 

No INTERIOR-NORTE, a sub-regiao mais vasta, o numero de lugares e 
bastante menor e os grupos tendem para urn s6, extenso e bern not6rio, na 
area dominada por uma sede distrital , ao centro da carta; semeiam-se pelo 
espac;o restante mas, nao uniformente, pontos que nao formam mais nenhum 
importante nucleo. 

Os grupos de lugares sao tambem a caracteristica mais importante do 
modo de povoamento no INTERIOR-SUL - a menos populosa das tres sub
-regioes. Inicialmente com outra distribui<;:ao espacial, concentrando-se a 
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centro e Nordeste da carta, os agrupamentos perdem extensao a medida 
que o numero de lugares decresce, vindo a dispor-se, por fim, segundo uma 
longa faixa vertical e muito concentrada, que ocupa, quase de cima a baixo, 
a parte central da sub-regiao, e e encimada por urn nucleo fortissimo na area 
de maior densidade populacional; a Nordeste mantem-se outro grupo, agora 
isolado; outros lugares se espalham, sem de modo algum cobrirem unifor
memente a sub-regiao. 

Durante o periodo 1960-1981 , os lugares do estatuto aqui convencionado 
crescem em numero no LITORAL, ao contrario do que sucede nas sub-regioes 
do interior. Pode dizer-se que, no LITORAL, a forte emigrat;ao dos anos 60 
e seguintes se encontra compensada, quer pela fixat;ao de retornados das 
ex-col6nias portuguesas a partir de 1974, quer pela grande atract;ao exercida, 
sobretudo por parte dos seus centros mais desenvolvidos no que toea os 
sectores secundario e terceario, (dos quais as sedes distritais sao privilegiadas), 
relativamente as populat;ocs do interior. Este ultimo fen6meno e urn nota
vel factor para que essa compensat;ao nao se verifique nem no INTERIOR

-NORTE, nem, e notoriamente, no INTERIOR-SUL, onde a distribuit;ao espacial 
estudada perde urn numero consideravel de pontos de 1960 a 1970, perda 
essa que ainda mais se acentua nos onze anos seguintes. 

Em toda a Regiao Centro, a distribuit;ao espacial de lugares aqui estu
dada apresenta-se, em 1970, como que constituindo urn retrocesso no pro
cesso ev.olutivo do povoamento 1960-1981. A esse efeito nao pode ser alheia 
a citada saida de portugueses em massa na decada de 60 e primeira metade . 
da seguinte. 

A velocidade com que evolue a concentrat;ao espacial nao se manifesta 
direccionalmente da mesma maneira para as tres sub-regioes, parecendo ser 
maior em project;ao vertical no que diz respeito ao LITORAL e INTERIOR-NORTE 

e, em project;ao horizontal INTERIOR-SUL; a propria forma do LITORAL, alon
gado ao !ado do mar, condiciona um pouco este comportamento. 

As sinteses acima, impossiveis de realizar se apenas se contam os efec
tivos e, muito dificilmente conseguidas pela simples observat;ao das cartas 
de pontos, tornam-se evidentes a partir dos gnificos marginais e cartas de 
quintis executados, e certas conclus5es sao devidamente quantificadas pelos 
indices de concentrat;ao, C de Kostrubiec e G de Gini- em particular pelo 
primeiro, ja que se trata da evolut;ao de urn fen6meno espacial. 

Para uma visao ultima e muito geral apresentam-se os poligonos das 
figuras 14.1 e 14.2, comparatives, para as tres sub-regi5es, da evolut;ao 
de 1960 a 1981, dos indices G e C respectivamente. Em qualquer dos dois 
graficos se destaca bern a situat;ao particular de que se reveste, em cada 
sub-regiao, a decada de 60. Diferent;as nao muito acentuadas do indice de 
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Gini de 1960 para 1981, mostram contudo urn aumento de concentrayao, 
nitido no LITORAL e ligeiro no INTERIOR-NORTE, e urn leve decrescimo no 
INTERIOR-SUL, que exibe uma poligonal bastante regular. A nivel espacial, 
o indice de Kostrubiec revela-nos porem a existencia de grandes modifica-
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FIG. 14.2 - Evolu9a0 do indice C de Kostrubiec, 1960-1981. 

yoes no povoamento desta ultima sub-regiao, modificayoes por demais notadas 
ao Iongo da Parte V deste trabalho. E tambem esse o caso do INTERIOR

- NORTE, (vide Parte IV). Quanta ao LITORAL, as mudanyaS nao sao grandes 
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direccionalmente - segundo as projecr;oes vertical e horizontal consideradas 
para 0 calculo de C- devido as posiry5es que mantem na Carta OS agrupa
mentOS de pontos; esses agrupamentos sao embora, de 60 para 81, muito 
mais fortes e mais concentrados - povoamento com caracteristicas parti
culares, conforme foi assinalado na Parte III. 

15. Do ponto de vista das tecnicas aplicadas 

As cartas de pontos sao, em geral, dificeis de analisar. 0 olhar do 
mais atento observador corre o risco de engana-lo, quando pretende classi
ficar os modelos pontuais. Nas pesquisas aqui realizadas, os pontos nao 
poderao considerar-se demasiadamente numerosos com respeito as super
ficies das areas em estudo mas, ja se tornam dificeis de distinzuir, com uma 
simples observar;ao, certas caracteristicas essenciais da evolur;ao do fen6meno. 

No presente ensaio, a concentrar;ao e estudada por meio de tecnicas 
estatisticas que permitem, algumas delas, a realizac;ao de uma sintese espa
estatisticas que permitem, algumas delas, a realizac;ao de uma sintese espa
cial - os gnificos e o indice de Kostrubiec dao perspectivas em termos de 
espac;o, que a curva de Lorenz e o indice de Gini nao permitem ter. Para 
alem de classificar uma concentrar;ao em mais forte ou mais fraca, os graficos 
marginais possibilitam localizar espacialmente OS obstaculos a ocorrencia 
de uma equidistribuir;ao. 0 valor de C, calculado a partir de parametros 
marginais, e sensivel as modificar;oes espaciais da distribuir;ao do fen6meno. 
Devido a essa sensibilidade, tomando em conta as diferenc;as das escalas 
verticais dos graficos das figuras 14.1 e 14.2, eles mostram-nos que o indice 
de Gini varia pouco, em cada sublregiao, de 1960 a 1981, enquanto que, 
comparativamente, o indice de Kostrubiec apresenta uma variar;ao muito 
mais forte. A propria forma da evolur;ao dos valores das duas medidas 
nao se assemelha muito, conforme ja foi notado, (vide o paragrafo 14), pelas 
suas diferentes maneiras de estudar a concentrar;ao: o in dice de Gini inde
pendentemente do espac;o e, o indice de Kostrubiec espacialmente. 

Pode parecer que os desenhos exibidos nao traduzem mais do que aquila 
que ja era possivel perceber a partir das cartas de pontos, tendo estas ate 
a vantagem de canter explicita a identificar;ao dos pr6prios pontos. Contudo, 
a refe.:ida identificar;ao nao e 0 mais importante para determinados tipos de 
classi:ficac;oes de processes pontuais. Neste trabalho, os graficos marginais 
mostram, em cada area estudada, a existencia, que eles pr6prios localizam, 
de agrupamentos concentrados de pontos, facultando uma visao mais escla~ 
recida da distribuir;ao e possibilitando, por comparar;ao, compreender a 
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sua evolw;:ao espacial em cada periodo de tempo. As cartas de quantis , 
(aqui desenhadas com base nos quintis), situam tambem os grupos e as ausen
cias de pontos. 

Outras amilises mais detalhadas poderiam ter sido feitas . Apenas foi 
aqui realizada uma primeira abordagem ao tema por meio da utiliza9iio de 
tecnicas ainda niio suficientemente divulgadas, nao pretendendo de modo 
algum esgotar-lhe as questeles mas antes, dar-lhes um ponto de partida. 

Quanto as tecnicas estatisticas para o estudo da concentra9iio espacial, 
a pesquisa nao acaba aqui, evidentemente. Nao basta ser capaz de ver se a 
concentra9iio e mais ou menos acentuada, se os pontos se encontram mais 
agrupados aqui e mais disperses alem, ou de quantificar ~lgumas dessas 
afirma9eles por meio de medidas comparaveis. Seria bom se, por exemplo, 
para um dado valor de um certo indice, houvesse a possibilidade de distinguir 
as distribui9oes pontuais, por niveis diferentes de concentra9ao espacial 
segundo as distfmcias entte os pontos. Uma investiga9iio desse tipo podera 
ser ensaiada num proximo trabalho. * 
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